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RESUMO 

0 presente trabalho analisa como se deve usar de melhor forma o uso da leitura e da literatura 

infantil, tambem ajudar o professor a ter estimulo pela leitura e como ela e uma base muito 

importante no dia-a-dia do aluno e que ela sustenta toda a educacab e tambem o conhecimento 

do aluno. A pesquisa foi realizada com intuito investigativo. O tema abordado foi escolhido 

para poder investigar a leitura nas series iniciais e tambem a importancia da leitura na 

aprendizagem. Entao tera uma combinacao que levari o aluno a despertar e desenvolver a 

pratica pela leitura. Tambem diante do assunto abordado vi como podemos utilizar a literatura 

infantil na sala de aula sem que o aluno nab se despeca em momento algum. Sempre 

utiiizando leitura que chame atencab e figures que sempre atraia o despertar pela leitura 

prazerosa. A escola na cidade de Sab Jose" de Piranhas - PB, enfrenta como todas, o desafio 

sobre a leitura, portanto foi aplicado maneiras continuas para que haja melhor rendimento no 

processo de leitura. 

Palavras-chave: Desafio. Estfmulo. Pratica. Reflexab. 
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INTRODXJCAO 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar as necessidades que o leitor tem ao ler 

um livro, principalmente a classe infantil, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a base para o desenvolvimento para series 

seguintes. 

O tema foi escolhido para tentar investigar a leitura nas primeiras series iniciais e 

tambem a importancia da leitura na aprendizagem. Entab terd uma combinacab que levara a 

despertar a crianca a se desenvolver e praticar a leitura, 

Diante do assunto abordado, como podemos utilizar a leitura infantil na sala de aula. 

Esta pesquisa sera de carater importante com bastante qualidade. A opcab de escolher o 

estudo foi de encontrar elementos que possam investigar como sera o objeto de estudo. A 

mesma sera realizada na Escola Infantil e Fundamental Professora Dondon Palitot Gomes na 

cidade de SIo Jos6 de Piranhas- PB. 

Para que possamos realizar essa pesquisa com exito, precisamos ter um contato direto 

com esses professores e principalmente com o que a escola tem para oferecer de recursos. 

Nesta perspectiva, pretendemos ajudar os docentes a ter mais dinfimica e incentivo 

sobre a leitura. Tambem procuraremos analisar as dificuldades de leitura e saber de que modo 

a escola pode contribuir para o processo de leitura. Criar e despertar o leitor para o mundo da 

leitura e tentar dinamizar as leituras. 

A leitura e a literatura infantil deve estar sempre presente no cotidiano do aluno 

sendou suporte de sustentacao para uma formacab elevada. 

A leitura esta abordada por todos os seguimentos da sociedade. Mas no entanto, falta 

muito para um bom desenvolvimento. 

Quase todos os educadores vem buscando resgatar o mundo da literatura infantil para 

que o Brasil e o mundo desenvolvam novos potenciais, pois a familia e a sociedade podem 

ajudar sim a mudar e criar novas formas de resgatar a leitura. 
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A leitura numa perspectiva social, fica mais nitida, quado lembramos que, para ler (ou 

melhor para aprender a ler), dependemos dos seguintes fatores basicos, a existencia de um 

sistema de escrita, de um processo de alfabetizacao, por que e necessario conhecer esse 

sistema, e de um conjunto de valores (uma axiologia). 

Na escola E. E. Infantil e Fundamental Dondon Palitot, afirma que o uso da leitura e 

literatura infantil deve ainda desenvolver um estimulo maior para que o aluno tenha um 

despertar pela leitura. 



CAPITULO I 

A LEITURA NO SEU CONTEXTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Como compreender a leitura e produzi-Ia. 

Concebendo a leitura como um processo, vamos entend@-la como uma atividade que 

oferece respostas e questdes formuladas pelo leitor e, ao mesmo tempo, lhe proporciona 

prazer. Nos dois casos (cognicab e fruicab), ler aparece como um meio e nab como uma 

atividade em si, com uma finalidade propria. Ler e uma atividade-meio, que esta a servico de 

um projeto que a ultrapassa. Portanto, saber lerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ser capaz de servir-se do que esta escrito 

para levar a cabo um projeto. E so a realizaclo do projeto, que a provocou, nos permite 

afirmar que a leitura foi eficaz. A essa realizaclo, chamamos compreender, ja que podemos 

imaginar, sem nenhuma dificuldade, que Mo pode haver leitura se a compreensab nao 

ocorrer. EntSo, saber ler e compreender e quando uma crianca n lo compreende o que le, na 

verdade Mo leu. Seria absurdo dizer que elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t i  sem compreender.[cf. CHARMEUX (1995)]. 

Nlo poderfamos prosseguir nessa cxposicab sem deparar com a complexidade do 

que chamamos compreender. Em vista disso, afirmamos que o sentido das palavras Mo e 

suficiente para a compreensab das mensagens, pois e a partir do sentido da mensagem -

construido em grande parte por informacbes Mo-visuais anteriores- que as palavras carregam-

se de sentido. Logo, e a compreensab nab depende somente do sentido das palavras do texto. 

O ato da compreensab e" tab complexo que, de acordo com CHARMEUX (1995), se processa 

em trSs niveis: 

1° o uivel do conteudo visivel - as palavras e as informacoes nao-verbais, por exemplo: a 

ilustracab(se houver), o tamanho dos caracteres, a paginacIo,etc.(6 necessario relacionar tudo 

isso, para construir o sentido de um texto); 

2° o nivel da situaelo social em que se escreve a mensagem- as circunstancias em sua 

producHo, os desafios sociais etc.; 

3° o nivel do projeto de escrita do autor - os motivos da escolha de uma certa forma, da 

apresentacab etc. (um nab-dito que constituiu o verdadeiro desafio da comunicacab). 
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O primeiro nivel destacado e, na verdade, o da funcab social, uma vez que, a partir 

de sua funcJio social, o conteudo da informacao passa a ser considerado como tel. E, ainda 

mais, isso so ocorre se o leitor tiver uma expectativa ou necessidade. Vejamos um exemplo 

citado por SMITH: "a termoacidofilia e os metonogenos sab formas de arqueobacterias"(apud 

CHARMEUX, 1995, p. 47). Esse enunciado so tem chance de revestir-se de sentido sob duas 

condic6es:(i) reconhecido o veiculo que o traz (revista especializada ou documentado), o que 

permite, pelo menos, situar o tipo de comunicacab; (ii) tendo a necessidade dessa informacao. 

Assim, essa frase pode nio ter despertado um interesse em fulano, pois ele ja sabe. E nab teve 

nenhum sentido para sicrano, j a que ele n lo conseguiu, sequer, entender do que se trata (isto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6, se a frase Ihe foi apresentada dessa forma). Segundo CHARMEUX (1995), todo texto e 

toda mensagem estab necessariamente inseridos numa situacab social, carregada de um 

passado que Ihe determina as formas atuais. Por exemplo: um problema de Matematica, um 

boletim meteorol6gico, uma ap61ice de seguros, uma carta administrativa e um conto, podem 

ser reconhecidos ao primeiro golpe de vista, gracas a presenca de um vocabulario particular e, 

sobretudo, de estruturas sirrtaticas especificas, que constituem uma das causas essenciais de 

nfto-compreensao para os leitores inadvertidos. E necessario adverti-los, o mais cedo possivel, 

da existgncia desses codigos sociais especfficos, responsdveis por gineros de texto tao 

diferentes uns dos outros. 

Ainda de acordo com a pesquisadora, os dados sociais da situacab determinant os 

varios tipos de organizacfio — discursiva, sintatica e Mxica — que constituem habitos sociais 

(chamados de codigos). Esses codigos favorecem a leitura, jd que permitem identificar, antes 

da leitura propriamente dita, o essencial da situacab na qual se insere a mensagem a ser lida. 

Por&m e sempre possivel romper com esses codigos e produzir efeitos de sentido com os 

limites que eles propoem. E exatamente isso que chamamos de estilo de um autor. Mas 

respeitar esses codigos 4 da mesma forma, o resultado de uma escolha, que e a de nlo 

provocar nenhum efeito surpresa em reiacab aos hdbitos sociais. Assim, devemos identificar o 

projeto de escrita, para a construcab do sentido de um texto, independente de ser literano ou 

nab. 

Esses niveis propostos permitem-nos afirmar que a compreensab nab pode ser o 

resultado magico da reuniab de letras (como as prdticas classicas parecem crer), uma vez que 

nelas apenas a combinatoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  ensinada de forma clara. Compreender e o resultado de um 

trabalho de construcab, no qual tem, um papel muito importante, os saberes pessoais do leitor. 
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Por isso, compreender £ construir sentido, porem como construimos o sentido num texto? 

Fazemos isso a partir de uma percepcao visual, de um trabalho de inteligencia e do domfnio 

de uma linguagem particular (a variacab dos generos textuais). 

Examinemos, entab, cada um desses tres aspectos. A percepcab visualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o primeiro 

aspecto a assinalar. Exceto para os deficientes visuais, a leitura se faz com os olhos. Sendo 

assim, nem os ouvidos nem a voz tem algum papel a desempenhar nela. 

Os que nab enxergam substituem a percepcao visual por urna percepcao tatil, que 

funciona de maneira semelhante. Os dados da percepcab visual sab relacionados pelo cerebro 

com os saberes anteriores, a fim de permitir urna construcab de significacdes em relacao ao 

projeto de leitura [cf. CHARMEUX (1995)]. 

E importante saber que as numerosas pesquisas sobre a percepcao em geral e sobre a 

percepcao visual em particular questionam a antiga idela que tfnhamos do trabalho dos olhos 

na leitura. Durante muito tempo, acreditou-se nlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s6 que os olhos identificavam, uma a uma, 

cada letra que constituia uma palavra, uma frase etc., mas tambem que essas letras eram 

mecanicamente reunidas segundo as regras aprendidas na alfabetizaeab (o que poderia 

conduzir ao sentido). Todavia, dados precisos sobre a fisiologia da visab desmentem essa 

teoria, ao comprovar que nab pode haver percepcab visual com os olhos em movimento. 

Assim, todo passageiro de um trem em movimento pode constatar que nab consegue ler o 

nome de urna estacSo, porque deve haver a fixaeab dos olhos num ponto preciso, para que os 

dados perceptivos possam ser registrados pelo cirebro. Da mesma forma, os olhos n3o 

percebem todo o que esta escrito numa folha de papel varrida pelo olhar. Se ele nab percebe 

tudo, e porque nem todos os detalhes a serem percebidos tem a mesma importancia. Entao, € 

preciso ser capaz de escolher os mais importantes. 

Para esmerar nosso conhecimento desse papel desempenhado pelos olhos, temos 

uma outra informacao complementar que e a importancia da rapidez de leitura na 

compreensab e tambem na memorizacao do que foi lido. Com efeito, hoje sabe-se que, quanto 

maior for a velocidade de leitura, melhor o texto sera compreendido e retido. Isso parece 

surpreendente, pois estamos habituados a associar rapido com descuidado e sabedoria com 

lentidSo. 
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O que surpreende ainda mais e saber que a velocidade de leitura obedece a uma 

escala de um a dez (de um individuo para outro), mas que todo mundo tem a mesma 

velocidade de deslocamento ocular. Enfim, o olhar se fixa durante (mais ou menos) um terco 

de segundo num ponto do texto e, em seguida, desloca-se pelo espaco de um quarentesimo de 

segundo. Ao longo do deslocamento, nenhuma percepcab visual acontece, depois se fixa de 

novo um pouco mais longe. No periodo dessas fixacdes se efetiva a triagem dos detalhes que 

devem ser retidos, para construir o sentido buscado. Se a velocidade do deslocamento ocular e 

a mesma para todos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 evidente que a velocidade de leitura esta relacionada a outro fator ou 

fatores. 

De fato, a velocidade de leitura depende de ires fatores: da capacidade de 

concentracio intelectual; da amplitude do [campo coberto em cada fixacao ocular; e da fineza 

de discriminacab visual. Comecemos pela capacidade de concentracio intelectual que e fraca 

entre n6s (adultos), entretanto e" surpreendente lembrar que, na escola, nada esta previsto para 

desenvolve-la, pelo contrario. Ora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 pela exercitacab do dominio corporal, muscular e 

respirat6rio que se pode desenvolver o poder de concentracab intelectual. Nab so pela 

raridade como tambem pela pobreza desse tipo de trabalho na escola - considerado secundario 

por muitos' -, podemos explicar essas lacunas. Um trabalho desse tipo constituiria uma 

ocasiab a mais para reafirmar os seguintes pontes: a absoluta igualdade de todas as disciplinas 

de ensino; a global idade necessaria do projeto educational; a importancia da educacao fisica 

como dimensab fundamental da educacab; a necessidade de levar em conta todas as 

dimensdes da pessoa. Quer dizer, se quisermos que o trabalho educational mereca esse nome 

[cf. CHARMEUX (1995)]. 

Quanto a amplitude do campo coberto em cada fixacab ocular, podemos afirmar que, 

se algumas pessoas leem ate dez vezes mais rapido do que outras, isso acontece gracas ao 

numero reduzido de fixacdes, das quais elas tem necessidade, para ler a mesma pagina. Assim 

sendo, quanto mais esse campo (que chamamos de campo visual) for extenso, mais rapido os 

olhos chegarab embaixo da pagina. No entanto, constatamos que cada detalhe tera sido 

percebido varias vezes, pois, se o campo for grande, as fixacoes do olho se conftmdem 

parcialmente. Entao compreendemos por que um leitor rapido compreende e retem mais 

informacdes do que um leitor lento. Este, em geral, tem um campo visual reduzido que Ihe 

permite perceber poucos detalhes e suas fixacdes se tocam mas n i o se confundem. Ele ve 
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cada detalhe so uma unica vez e, se sua memoria nab for extraordinaria, ele nlo conseguira 

reter muita coisa. Dessa forma, a compreensab nab sera boa e a memorizacab, quase nula. 

O terceiro fator e a fineza de discriminacab visual. Vale lembrar que o olho nab 

percebe todos os detalhes expostos. E sabi4o tambem que, nesses detalhes, existem os que sao 

mais importantes, por issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario aprender a reconhece-los. O problema e que, muitas 

vezes, os detalhes importantes (os indfcios pertinentes) sab pequenos demais, isto e, as vezes 

limitados a uma letra, por exemplo; paco/passo; concerto/conserto etc. Outras vezes, sab 

menores ainda, limitados a um acento (pais/pais; /av6s etc.). Assim, aprender a ler exige que o 

leitor aumente, ao mesmo tempo, sua acuidade visual e sua fineza de discriminacab 

perceptiva. E desnecessario enfatizar a importancia dessas capacidades no dominio da 

ortografia. 

Vimos, dessa forma, que a atividade perceptiva e necessariamente acompanhada de 

um trabalho mental, relacionando o que e" percebido com o que e conhecido. Esse segundo 

aspecto, envolvido na construcab do sentido de um texto, 6 o trabalho de inteligencia. Alias, 

isso e verdadeiro para toda percepcao sensorial, ja que nab se trata de um fenomeno passivo, 

mas uma atividade da inteligencia. O trabalho de estabelecer relacbes do percebido com o 

conhecido determina a triagem dos detalhes a guardar, a partir dos quais o sentido sera 

construfdo. Chamamos isso de selecionar "indicios". No entanto, nab e o unico trabalho a 

fazer, pois e preciso tambem relacionar esses detalhes com o projeto de leitura, isto e, com as 

questdes e expectativas que o motivaram. 

Desse modo, ha uma segunda triagem que conduz ao sentido buscado, gramas a um 

trabalho de raciocinio. Entendemos nab so que esse trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 incompativel com uma leitura 

linear que extraia o sentido a medida que avanca, mas tamb6m que as praticas classicas de 

leitura na escola contradizem essa constatac3o. Essas praticas exigem da crianca que faca uma 

leitura de forma linear para compreender imediatamente, por isso a escola torna-a incapaz de 

elaborar estrategias de construcab de sentido. Dessa forma, fica muito mais diffcil o acesso a 

compreensSo [cf. CHARMEUX (1995)]. 

Retomando nossa proposta de examinar os aspectos envolvidos na construcab cio 

sentido (a percepcao visual, o trabalho de inteligencia e o dominio de uma linguagem 

particular), abordaremos o ultimo aspecto: o dominio de uma linguagem particular. Podemos 
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asseverar que os indfcios linguisticos nab sab a unica dificuldade linguistica da leitura. As 

pesquisas realizadas nao apenas em Linguistica, como tambem em ciencias novas, dela 

derivadas (como, por exemplo, a SoctolmgUfstica e a PsicolingQistica), v6m mostrando, ha 

muitos anos, diferencas no funcionamento oral e escrito da lingua, a ponto de se poder falar 

em "linguas diferentes". Na verdade, essa expressao e impropria, porque a lingua portuguesa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 una evidentemente. Contudo 6 incontestavel que a diversidade dos textos produzidos na 

conversacab cotidiana ou existentes no conjunto das mensagens escritas mostra tantas 

diferencas que a impressio de se ter mais de uma lingua" parece se impor. E nlo se trata 

apenas de uma oposicab oral/escrito, mas sim de uma oposicab entre tipos de texto usados em 

situacoes diversas (orais e escritas). Por exemplo: uma exposicao oral em publico, uma 

conversa familiar, um boletim de informacdes na televisab e a gravacfio teiefonica numa 

secretaria eletronica constituem tipos de mensagem que nab se parecem em nada uma com as 

outras. Da mesma forma, um editorial de jomal, um problema de Matematica, um poema e 

urna receita culinaria n lo apresentam algo em comum na sua formulacab, nem no que diz 

respeito a sua sintaxe. 

Todas essas diferencas - sabemos mais, gracas as contribuicdes da Analise do 

Discurso e dos estudos de BAKHTIN- resuitam, sobretudo, de tres dados essenciais: as 

condicdes da situacab de comunicacab (direta ou a distancia); suas caracteristicas sociais; e os 

projetos de escrita de quern produziu o texto. Esses sab dados que exercem influfincia sobre 

aspectos linguisticos dos textos a serem lidos, definindo, portanto, limites para sua leitura. 

Apesar de clara a importancia da leitura, sabemos os problemas que ela enfrenta 

dentro e fora da escola. Na verdade, existem duas posicoes a esse respeito: alguns estudiosos 

afirmam que presenciamos o crescimento de uma geracab pouco afeita a leitura da palavra 

escrita, imersa em imagens e mensagens sincreticas da midia, produzindo resultados danosos 

para uma cultura livresca; outros defendem que a influfincia dos multimeios, em nosso dia-a-

dia, determina uma nova forma de leitura, mas sem a id&a de que eles atrapalham a leitura. 

Enfim, a escola - por nab esta aparelhada para enfrentar a concorrencia com os multimeios -

dificulta o trabalho do professor com a leitura, por isso ele nab consegue despertar nos alunos 

a conseiencia de seu valor e o prazer que o leitor pode obter no contato com o texto escrito. 

Para a vertente francesa da Analise do Discurso, pensar em leitura implica 

considerar nSo so que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua histdria, mas tambem que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CE 
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tanto o sujeito quanto os sentidos sab deterrninados historica e ideologicamente, e ainda que 

ha miiltiplos e variados modos de leitura. A leitura, como qualquer uso da linguagem, e 

produzida em determinadas condicdes, por esse motivo um estudo sobre a leitura precisa 

tratar das "condicdes de producab" cujos componentes sab: a) os sujeitos (autor e leitor); b) os 

diferentes tipos de discurso; c) a(s) ideologia(s); d) as leituras previstas para um texto; e) a 

historia das leituras do leitor; f) a distincab entre leitura parafrastica e leitura polissemica; g) a 

nocab de incompletude do texto (o implicito e a intertextualidade); h) as antecipacdes; i) as 

formacdes miaginarias [cf. BARBOSA (1998)]. 

No ato de produzir o texto, um leitor imaginario vai sendo constituido 

concomhantemente era decorrencia da imagem que o autor faz do assunto abordado. E para 

esse leitor virtual que o autor se dirige, direciona seu discurso com as mais variadas intencdes, 

tornando-o seu cumplice ou adversario. Mas o processo de interacab so ocorre quando esse 

texto e efetivamente lido por um leitor real, uma vez que a leitura 6 o momento em que o 

leitor real se depara com o leitor imaginado pelo autor do texto. Segundo ORLANDI (1987), a 

interacab na leitura ocorre nab entre leitor e texto, mas entre leitor real e leitor virtual, 

portantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma relacab social e historica entre sujeitos (leitor real - leitor virtual/autor) e nab 

urna relacab entre sujeitos e objeto (texto). 

E importante enfatizar que, nesse processo de interacab, a relacab entre o leitor real e 

o virtual tem uma maior ou menor distancia, podendo o leitor real coincidir ou nab com o 

virtual. Entretanto, quando tratamos de leitor real e virtual nab estamos nos referindo ao 

problema da discordancia ou concordancia, pensamos no aspecto elementar do acesso ao 

sentido. A discordancia ou concordancia j i se faz sobre um sentido reconhecido ou atribuido 

ao texto. 

Castro (1982) defende que nab ha urna pura interacab leitor/texto, na medida em que 

essa relacab € influenciada em maior ou menor grau pela maneira como o leitor implicita ou 

explicitamente reage ao autor (imagem visual, publica etc.), ao texto (estilo, tematica etc.) e 

ao contexto (valores, ideologia, registro etc.). Quando ele se depara com um texto, eletua-se 

um confront©, pois o leitor - inserido sempre num contexto - vai atualizarem diferentes graus 

e de maneiras distintas o que e extemo e interno ao texto. So na aparencia o leitor e o sujeito e 

o texto, o objeto. Este 6 igualmente sujeito, corno aquele 6 objeto. 
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O que foi exposto nos leva a refletir sobre como se ctt a recepclo de textos. Se 

considerarmos que a compreenslo de um texto se deve a ele proprio, somos obrigados a 

aceitar que a boa formulacab de sentencas, a coesio e a coerencia determinant a legibilidade, 

como se o texto falasse pela sua estrutura. Por outro lado, se atribuirmos importancia somente 

a intencionalidade do autor, reduziremos a atividade de leitura a uma busca de manobras no 

emprego das palavras que denuncie caracteristicas possfveis desse autor. ORLANDI (1987) 

afirma, no entanto, que a legibilidade engloba, a l t o desses fatores, outros elementos, ja que 

precisamos considerar, no ambito da legibilidade, a relacab do leitor com o texto e com o 

autor, a relacab de interacab que a leitura envolve. Assim sendo, a nocab de legibilidade e 

ampliada, pois o processo de compreensab nab e" algo exclusivamente garantido pelo texto, 

mas e fruto da relaeJo entre os interlocutores. O que e legfvel para um pode nab ser para 

outro, em vista disso a compreensabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 muito mais garantida pelo confronto entre os sujeitos 

do que pelo texto unicamente. Portanto, em termos discursivos, os trds componentes (autor, 

texto e leitor) sSo relevantes. 

Ainda no que concerne a interacab entre leitor e autor, ela podera ser harmoniosa ou 

conflituosa, dependendo da distancia entre o leitor real e o virtual. Se a distancia for 

demasiadamente grande, o autor podera tomar uma atitude: mudar de interlocutor ou mudar o 

interlocutor. No primeiro caso, se considerarmos que os discursos possuem interlocutores ja 

definidos, havendo incompreensao, s6 restara a mudanca de auditorio. ORLANDI explica que 

quando isso ocorre, uma das razdes do embate entre leitor e autor pode ter sido o fato de o 

texto ter chegado a "mabs inadequadas", ou seja, nab era para tal leitor que o texto fora 

enderecado. A segunda atitude requer um esforco tal que transforme o leitor em seu ciimplice 

ou provoque uma total coincidencia entre o leitor real e o leitor virtual. Para tanto, o autor 

lancara mab de manobras discursivas, como estrategias de argumentacab e de persuasab. 

A interacab entre os interlocutores pode ser observada tambem nos tipos de 

discursos, que atestam a relacio que o autor deseja manter com os seus leitores. Estamos aqui 

aludindo aos discursos autoritario, polemico e ludico, concebidos por ORLANDI (1987). O 

tipo autoritario caracteriza-se pelo dominio do referente por parte do emissor. Nele, a 

polissemiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 contida, pois o falante/autor procura impor um s6 sentido (o seu dizer), como o 

linico verdadeiro. Nesse tipo de discurso, ha um dominio do "eu" sobre o tu , que se 

transforma em mero receptor, sem liberdade de interferir ou modificar aquilo que esta sendo 

dito, o que anula, por assim dizer, a dinamica da tomada da palavra. Ja o discurso polemico. 
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pelo contrario, caracteriza-se pela dinimica da tomada da palavra em que os interlocutores 

disputam nio o dominio do referente, mas o seu direcionamento. Configura-se, nesse caso, 

uma batalha, na qual uma voz tenders! a derrubar a outra. Por ultimo, o tipo ludico e a forma 

mais democratica de discurso, uma vez que a persuasab ocorre em menor grau, 

desaparecendo, cm alguns casos, a verdade unica e acabada. A autora conclui que essa forma 

de discurso aponta para duas direebes; uma, o fatico em que o objetivo do discurso e o 

contato, a troca de panels em si; outra, o po&ico na qual se pfle em evidencia a linguagem. 

Com relacab ao terceiro componente das condicdes de producab da leitura (a 

ideologia), as reflexdes de BAKHTIN acerca da linguagem revelam um elo entre o aspecto 

linguistico e o ideologico. Assim, ambos estab interligados, na medida em que o homem e um 

ser ideologico por natureza, conseqUentemente o seu dizer revela a visab de mundo que 

possui, e essa visab tem origem nas e pelas relacdes de producab. Por esse motivo, toda e 

qualquer expressab verbal deve ser compreendida na situacab imediata em que se desenvolve, 

no contexto ideologico que a determina e controla. De acordo com BAKHTIN (1992), "as 

palavras sab tecidas a partir de uma muitidab de fios ideoldgicos e servem de trama a todas as 

relacdes sociais em todos os dommios" (1992, p. 41). Portanto, uma tese da neutralidade do 

discurso carrega consigo uma ideologia: a de conceber um discurso destituido de conteudo 

ideoldgico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A importancia da leitura 

A leitura € muito importante e esta presente na vida escolar. O que esta faltando nos 

dias de hoje, e o incentivo e a praticidade com a mesma, desse modo varios autores como 

Antunes (2005. p. 13) afirma que: 

A leitura tem sido abordada em todos os niveis de Governo, na sociedade civil, em 

todos os meios, mas ainda de modo insuficiente nao baste falar de leitura, da necessidade 

leitura, da necessidade de ler., de grandes propostas e intencdes, a questSo da leitura e da 

literatura Infantil, deve de fato fazer parte da vida de todas as pessoas porque formar leitor € 

uma construclo colettva da qual participam a familia, o professor. 

Segundo a autora,vem se buscando resgatar o mundo da leitura infantil para que o 

Brasil e o Mundo desenvolvam novos potenciais, entab o que ela aborda e muito interessante, 
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pois a familia e a sociedade podem ajudar sim a mudar e criar novas formas de resgatar a 

leitura, por isso, sendo a coordenadora dos programas se liga e acelera Brasil, do IAS 

(Instituto Ayrton Senna) tem desenvolvido um trabalho para a incentivacao e a luta constante 

para assumir o papel de trazer a leitura para o leitor, pois a leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 importante em nossas 

vidas, j a que atraves dela e que aumentamos nossos conhecimentos e principalmente nos 

emociona, damos asas a imaginacao, viajamos por meios de livros e crescemos, portanto, por 

meio do livro. 

Todo educador e educando deve ter sempre em maos um livro para as criancas. 

Foram elaboradas pesquisas sobre a literatura infantil que hoje € muito importante, pois ja 

vem desenvolvendo o potential, das criancas para que quando maiores estiver nlo tenha 

dificuldades de se desenvolver. 

A biblioteca e o melhor espaco da escola, toda crianca quando tem a sua biblioteca 

na escola aeha que la esta a soluc&o para os seus problemas de leitura mas ainda nab 6 de 

grande valia para alguns, pois a biblioteca para eleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o lugar mais chato porque nSo e 

despertado o uso da leitura. Em aigumas escolas, nao ha biblioteca e nem a administracao 

escolar usa de suas atribuicdes, falta de incentivo por meio de nossos Governantes, a falta de 

livros no acervo nao deve ser um fator para deixar de fazer pesquisas sobre como melhorar o 

nivel de leitura. 

E importante ainda que o professor tenha consciencia que 6 ele que desenvolve o 

aluno e faz com que ele se defina em varios ritmos de leitura. 

De acordo com Twain, com adaptacSo de Ruth Rocha, que se preocupava com a 

leitura e sobre esse assunto disse: "A leitura e educacao € tudo. O pessego ja foi uma amendoa 

amarga; a couve-flor nab e nada alem de um repolho com educacao universitaria". Quer dizer 

que um dia um leitor pode ser pequeno e um nada mais logo sera forte e tornara fruto que um 

dia foi semente. 

A leitura e muito importante porque ao aborda-la existem varios temas ou mais 

variados possiveis, enriquecem e diversificam o seu trabalho ao mesmo tempo em que atrai a 

atencab das criancas, constituindo-se assim em material de extrema valia para o 

desenvolvimento de suas aulas. 
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Antes de comecar qualquer leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 preciso saber que o texto literario contempla o 

pensar, sentir e criar e que a infancia e a fase mais propicia para a formacab do leitor, e que as 

atividades preparat6rias sab importantes para que o ler, sentir e criar de fato acontecer e o 

momenta de contextualizar as atividades planejadas a partir da leitura que o aluno faz por 

livre escolha e do que ela provocou. 

Quando chegam a escola para aprender a ler, os alunos que vivem nas cidades 

geralmente viram multas coisas escritas- nos cartazes e placas de ruas, nos jornais, nas 

embalagens de alimentos e de remddios. Provavelmente, sabem que a escrita quer dizer 

alguma coisa, embora nab percebam exatamente de que maneira os sinais escritos no papel 

funcionam para transmitir uma mensagem. 

Mesmo nas cidades, no entanto, as experiencias das pessoas com a leitura e a escrita 

variam muito conforme a classe social a que pertence. Em certas familias, a leitura e a escrita 

fazem parte da vida cotidiana: jornais e cartas sab lidos e comentados, bilhetes e listas de 

compras sab escritos, cheques sab preenchidos. Na maioria das familias pobres, porem, os 

atos de leitura e de escrita sab raros ou mesmo inexistentes, seja porque as pessoas nab 

aprenderam a ler, seja porque suas condicoes de vida e de trabalho nab exigem o uso da 

lingua escrita. 

A leitura e" muito importante e tambem a literatura usada em sala de aula, 6 

importante antecipar que a leitura, a que vamos referir de maneira particular, e a da palavra. E 

se entende por leitura toda manifestacab linguistica que um sujeito realiza, para recuperar um 

pensamento formado por outro e formalizado pela escrita em um certo suporte de texto (livro, 

jornal, etc). 

E muito importante que haja muito desempenho por parte dos professores como tal, 

a procura de novos encontros de formacab sobre o assunto abordagem do que seria leitura, 

basta a boa vontade de inovacab para perspectivas de uma nova aprendizagem. 

A leitura numa perspectiva social, fica mais nitida, quando lembramos que, para ler 

(ou melhor, para aprender a ler), dependemos dos seguintes fatores basicos: a) da existencia 

de um sistema de escrita; b) de um processo de alfabetizacab, porque 6 necessario conhecer 

esse sistema; e c) de um conjunto de valores (uma axiologia). 
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Entab neste paragrafo nos diz o que precisa para a leitura ter outras dimensdes. Para 

o social, nestes dois primeiros paragrafos demonstram ser a leitura um processo que se 

constroi socialmente e tambem que depende de um aprendizado formal, o terceiro vincula a 

leitura a valores ideologicos que estSo presentes nas sociedades historicas, "as pessoas que 

nSo leem sab vazias ou subnutridas de conhecimento." (CAGLIARl, 1990, P. 150). 

O autor fala sobre o que a de mais importante tanto na vida que sab as experiencias e 

tambem na vida escolar; uma pessoa que tab pratica a leitura vive numa perspectiva de vazio 

sem expor o que ha de bom, grandes experiencias de visab do que verdadeiramente o sentido 

que forma leitores. 

Esses tr€s fatores basicos, que garantem a existencia e o desenvolvimento do 

exercicio da leitura, estao subordinados a outros fatores, visto que os basicos sao sempre 

atrelados a escola como extincao, entretanto, existem outras instituicdes tambem importantes 

para a difusab da leitura, por exemplo: a famtlia, as bibliotecas, as livrarias, etc. contudo, a 

escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 essential, ja que se responsabiliza pelo processo de alfabetizacao do individuo e pela 

socializacao do sistema da escrita. 

A difusib da leitura, no entanto depende tambem de uma tecnologia, por esse 

motivo acabamos entrando num terreno que entao pertence aos professores. 

As experiencias anteriores de leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — e de vida, no sentido amplo - irio 

influenciar as atitudes do leitor e sua capacidade de interpretar e criticar. 

O bom leitor nao se faz por acaso. Quase sempre e formado na infancia, antes 

mesmo de saber ler, atraves do contato com a literatura infantil e de experiencias positivas no 

inicio da alfabetizacao. 

Aprender a ler como se a leitura fosse um ato mecanico, separado da compreensao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

um desastre que acontece todos os dias. Estudar palavras soltas, silabas isoladas, ler textos 

idiotas e repetir sem fim exercicios de cdpia, resulta em desinteresse e rejeicab em relacab a 

escrita. 
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A maneira pela qual o alfabetizador encara o ato de ler determina, em grande parte, 

sua maneira de ensinar, Praticamente todo o trabalho de alfabetizacao em nossas escolas (seja 

qual for o metodo adotado) parte do pressuposto de que o importante e ensinar o mecanismo 

da decodifieacao porque depois a compreensab vira automaticamente. 

Q pressuposto esta errado. Antes mesmo de ensinar a decodificar as letras e sons, e" 

preciso mostrar aos alunos o que se ganha, o que se obtem com a leitura: mas isto so sera 

possivel por meio de atividades que facam sentido, atividades de compreensio de leitura 

desde as etapas iniciais da alfabetizacao.Caso contrario muitos continuarab pensando que a 

leitura e uma tarefa diffcil, complicada e inutil. E necessario, ainda que haja turmas especiais 

para os atrasados, projetos para recuperar os repetentes, campanhas para extinguir o 

analfabetismo. 

Tornar a leitura slgnificativa e atraente desde as etapas iniciais da alfabetizacao, de 

modo a contribuir para a formacao de bons leitores, e o que se propde nos capitulos a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A formacao de leitores 

Produzir bons leitores £ um desafio para a escola em todas as partes do mundo. Da 

escola primaria a universidade, professores se queixam de que a maioria dos alunos le mal e 

nao sabe usar os livros para estudar. Pais, educadores e editores lamentam que o gosto pela 

leitura esteja desaparecendo. 

E necessario que o professor seja dinamico para que a leitura nab se torne cansativa na 

maioria das vezes, em primeiro lugar £ necessario construir um acervo de livros e de textos 

adequados para que as criancas possam conviver com livros e historias JA que, alem da 

qualidade dos textos, a formacao de leitores depende de uma certa quantidade de leitura. 

Dessa forma, o acervo que voce esta recebendo pode ser ampliado com a pesquisa sobre os 

livros que sua escola ja possui. 

Assim, junto com os demais professores, seus colegas, £ possivel organizar uma 

colecab de textos para circular na escola, fica na biblioteca (se houver) ou na sala de aula 

(cantinho de leitura, varal de livros, caixa-estante, mala de livros). Campanhas periodicas 

tambem podem contribuir para assegurar gradativamente um acervo basico, ao oferecer livros 
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aos alunos, estaremos lhes proporcionando a afetiva oportunidade para que formem como 

leitores. 

E claro que o objetivo essencial da leitura e a compreensab. Pode-se ler linha por 

linha, palavra apos palavra, mesmo conhecendo o significado de cada uma delas, e chegar ao 

fim da tarefa sem a minima ideia do sentido global do texto. 

Tal tipo de leitura, que evidentemente n lo traz beneficio algum, ocorre muitas vezes 

quando o aluno tenta e nao consegue usar os livros (tao raros, tab caros) para aprender o que 

esta sendo cobrado pelos professores. 

Algumas explicacoes adequadas podem ser encontradas nos autores que descrevem a 

leitura como uma especie de dialogo, uma troca, uma intencio entre o leitor e o autor (modelo 

interativo de leitura). Neste processo, o leitor constroi os significados do texto e os 

compreende. O leitor tem papel ativo, nabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 apenas receptor. Para que esta Interacab leitor-

autor ocorra, no entanto, e" preciso que o leitor disponha de conhecimentos que nem sempre 

(ou raramente) consegue obter nas situacdes escolares. 

A leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 mais eficiente quando os leitores conhecem as convencSes, as 

caracteristicas, o tipo de estrutura prbpria do texto cuja leitura vab iniciar. Livros didaticos, 

reportagens, fotonovelas, fabuks, cronicas, poesias e contos s io escritos diferentemente. Suas 

estruturas diversas obedecem a conven?dbs nem sempre muito claras para leitores iniciantes. 

Quanto mais se conhecem as convencdes do genero, mais facil 6 abordar o texto com 

seguranca. 

O leitor nab deve apenas ter expectativas sobre o que o autor vai comunicar, mas deve 

principalmente ter uma razab para fazer a leitura. Os objetivos do leitor determinam suas 

estrat6gias de leitura e o ritmo que imprime a atividade. 

Dependendo daquilo que se busca - informacao, distracab, idtias novas ou 

confirmacab de outras ja conhecidas - a leitura £ feita de modo diferente. Quando quer apenas 

localizar uma data, um nome, um numero de telefone, uma informacao precisa, a atenciQ do 

leitor pode ser eficiente. 
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1.4 Como ajudar o aluno a ter uma leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prazerosa 

Os educadores, devemos sempre usar este termo "empurraozinho", quer dizer, 

ajudar ao aluno para que ele desperte para o mundo da leitura, usando sempre as melhores 

opcoes pra que o aluno se sinta atraido pelo mundo da leitura. 

Entab para que possamos proporcionar experiencias agradaveis de leitura, ja 

percebemos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 importante que a crianca escolha seu livro, e que voce verifique se o 

mesmo e adequado, ou seja, se a histdria nlo e longa demais, se as letras nab sab muito 

pequenas ou se o assunto abordado nao € inapropriado. Feito isso, as chances de que o nosso 

querido leitor termine seu livro sab enormes e a sensacab de ter lido "um livro inteiro e tao 

deliciosa que pode e deve ser comemorada. 

Para a crianca, contar a historia que acabou de ser lida aos amigos tambem pode ser 

um comemoraclo bastante agradavel, mas ela precisa estar de acordo, pois leitores timidos 

nSo achariam nab achariam nada de interessante a experiencia... Alias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 importante frisar, a 

ideia £ que a crianca conte a historia do seu modo, no seu ritmo. 

E bom que a crianca conte a historia de sua maneira para que ela desempenhe o 

papel de leitor e 6 sempre bom que o educador deixe ele ler de sua maneira para que ele possa 

tirar conclusdes do que foi lido e aprendido. 

Vale lembrar que toda leitura agrada a todos, e como nab poderia deixar de ser, 

opinioes devem ser respeitadas. Assim, caso um aluno nfto tenha apreciado a obra ap6s 

terminar de le-la e queira manifestar interesse em apresentar aos colegas sua opiniSo, 

devemos respeita-la. Entretanto, e importante que ele tenha terminado de ler o livro, pois para 

dizer que nao gostamos de algo temos de realmente te-lo experimentado. 

Outras sugestdes que pode ser bastante prazerosa £ a leitura coletiva, ou seja, em 

grupo. Bern, o que estou querendo dizer e "Leia um livro para as criancas", "conte historias". 

Escolha tres ou quatro livros n lo muito longos, adequados para a faixa etaria com a qual voce 

esta trabalhando, e deixe que decidam qual sera lido. 
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Se estiver tabalhando com uma classe, o ideal e que as criancas estejam 

acomodadas em uma roda. Se seu trabalho e com apenas uma ou duas criancas, sugiro um 

soft ou uma cadeira larga e confortavel. 

Depois de algum tempo, quando as criancas ja tiverem tido oportunidade de ler 

deliciosos livros inteiros e apreciar diversas leituras coletivas, sugiro a criacao de uma 

"biblioteca do coracab". 

Sua criacao e simples e consiste em pedir para cada crianca ievar para classe seu 

livro predileto, de forma que cada um tenha oportunidade de mostra-lo aos amigos. 

O que precisa ficar patentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a confianca de que a leitura e um habito realmente 

prazeroso e que essa opiniab e compartilhada pelos amigos, colegas, professores e pais, fato 

que confere a crianca incentivo para continuar para se aventurar a cada nova historia, mais e 

ais portas se abrem, mais colorindo vai ficando seu universo literario, mais amigos e 

companheiros os livros vao se tornando. 

Uma das partes interessantes de uma boa leitura e deixar nossa imaginacao voar 

livre. Dessa forma visitamos castelos em paises subterraneos, e pilotamos naves espaciais e 

duelamos com terriveis dragOes, e ao mesmo tempo usamos nossa criatividade para dar forma 

e vida a cada unidos personagens que nos acompanham pelo caminho da leitura. 

Quando falamos para a crianca um pouco mais habituadas a leitura, outra sugestao 

para se trabalhar um determinado tema e, encontrar diversos livros e historias que discorram 

sobre o mesmo assunto .Peca para a crianca conhecer pontos de vista, s6 que nesse caso, 

pontes de vista de autores diferentes. Tente descobrir em que eboca os livros foram escritos, 

como foram feitas as ilustracoes, quais os pontos em comum entre as obras. A leitura 

constante leva a deliciosas viagens, a universos inexplorados, a amizade precisa, mais alem de 

uma boa escrita, eficiente, correta e criativa. 

Mas se ja € t3o simples incentivar o habito da leitura, como possibilitar o treino da 

escrita de maneira tambem prazerosa sem com isso atrapalhar um bom andamento do 

programa? 
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Mais uma atividade divertida e ler para a classe o inicio de uma historia e deixar que 

o final seja escrito pelos alunos, cada qual usando sua imaginacao e criatividade. 

A leitura na sala de aula e" muitas vezes feita oralmente. quer dizer, em voz alta. 

Todos ja tivemos de ler textos em voz aita para a classe e, assim, considerarmos essa 

atividade normal. 

Mas de que vale todo o trabalho de estimulo ao habito da leitura se a crianca nao 

tiver tempo para ler, para desenvolver essa preciosa amizade e encontrar o companhciro livro. 

Oferecer tempo para a leitura em sala de aulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, portanto, quase tab importante 

quanto tudo o que foi apresentado aqui, principalmente para as criancas menores. O mesmo 

vale para o tempo da leitura em casa, que deve ser apresentada pelos pais como uma 

oportunidade de entretenimento, nunca como uma obrigacab. Dohme, (2003, 22) nos diz: 

"Quern ama os livros deseja possui-los, quern os possui acaba por ama-los." 

Quer dizer que o amor da leitura como por amar os livros e tentar possui-los, cada 

vez mais que aumenta a paixab por livros aumenta mais o desafio da leitura. Entao na 

formacab de leitdes 6 essencial explicar porque devemos ler e para que lemos, e uma 

discussab de grande valia, pois a leitura no ponto de vista hoje € o ponto de partida para uma 

boa escrita inclusive de enriquecimento do vocabulario, inclusive o de expressar opinides 

sobre um tal livro e levar ate uma grande discussab em sala de aula. 

Os estudos da linguagem vem revelando, cada vez com maior enfase, que 

aprendemos a ler apesar dos professores, que para aprender a ler e compreender o processo da 

leitura, Mo estamos desamparados temos condicbes de fazer algumas coisas sozinhos e 

necessitamos de alguma orientacab, mas uma vez propostas as instrucoes uniformizadas elas 

nao raro causam mais confusao do que auxiliam. 

Quer dizer que incentivar a aprender sozinho e criar uma predisposicSo para 

aprender o processo da leitura, isso 6 muito importante que a crianca aprenda a ler sozinha, 

pois ajuda a entra em discussab com o que foi lido. 
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Se o concerto de leitura esta geralmente restrito a decifracab da escrita, sua 

aprendizagem no entanto, liga-se por tradiclo ao processo de formacab global do individuo, a 

sua capacitaeJto para o convivio e atuacab social, politica, economica e cultural. 

Saber ler e escrever, j a entre gregos e romanos, significa possuir as bases de uma 

educacab adequada para a vida, educacab essa que visava nib so ao desenvolvimento das 

capacidades intelectuais e espirituais, como das aptiddes fisicas, possibilitando ao cidadao 

integrar-se efetivamente a sociedade, no caso a classe dos senhores, dos homens livres. 

Aprender a ler significa tambem ler o mundo, dar sentido a ele e a nos proprios, o 

que, mal ou bem, fazemos sem ser ensinados. A funcab do educador nab seria precisamente a 

de ensinar a ler, mas de criar condicdes para o educador realizar a sua propria aprendizagem, 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigencias 

que a realidade Ihe apresenta. 

Martins, (2003,38) nos diz;"Se a leitura tem mais misterios e sutilezas do que a mera 

decodificacto de palavras escritas, tem tambem um lado de simplicidade que os letrados nao 

se preocupam muito em revelar". 

Nos quer dizer que a leitura tem muito a nos oferecer inclusive de revelar misterios, 

podemos dizer assim, que o leitor ainda nao quis decodificar. tirar conclusdes do que significa 

para o seu campo de estudo inclusive de procurer medidas que ajudem na tarefa de ensinar as 

criancas a sentir o gosto pela leitura. 

Entab o educador deve estar sempre ligado com as descobertas da leitura de procurer 

medidas cabiveis para que o ensino da leitura infantil toque cada vez mais buscante entre o 

publico infantil. 

E muito importante que o livro infantil tenha ilustracdes e que tornem atrativas, e 

que tirem proveito pre que a crianca saiba fazer a interpretacab desses pequenos livros que sab 

a base de um futuro leitor de qualidade. 

Em sintese, a leitura racional acrescenta a sensorial e a emotional o fato de 

estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexab, a reordenacab do mundo 
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objetivo, possibilitando-lhe,no ato de ler, atribuir significado ao texto e questionar tanto a 

propria individualidade como o universo das relacdes sociais. 

Entab a leitura infantil deve estar adaptada para as mais diversas atividades que a 

crianca esteja. 

A leitura vem nos dias de hoje ajudando a varias criancas a formar o seu espaco de 

aprendizagem e isso deve ao educador que sempre procure o de melhor, ajuda a procurar 

metodos que formem um elo entre crianca e leitura. 

N ib basta so nos lermos para elas e sim coloca-las em meio a leitura, assim teras 

facilidade de aprender as mais diversas coisas. 

1.5 A leitura a part ir da escrita 

Tambem ha uma tecnologia vinculada a escola, que por estar relacionada aos 

metodos de ensino, nos diz respeito. Sabemos que a alfabetizacao entab e espontanea, ja que 

depende da opcio por alguns metodos, que, por outro lado, necessitam de algumas tecnicas. 

Desse modo, a escola garante a divulgacao da escrita, todavia essa intuicab depende 

de uma tecnologia. E, se pensarmos apenas na disponibilizarao do material escrito, a escola 

passa a ter, como aliada, a industria do livro. 

Com a invencab da escrita, houve um deslocamento do centre de poder da memoria 

oral para a memdria escrita. Foi necessario um controle de numero de pessoas, que teriam 

acesso a esse conhecimento para assegurar a manutencab da ordem. 

Vale ressaltar que a escritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  um ato cognitivo social, visto que, por meio do texto 

escrito, se estabelece uma relacab entre dois sujeitos (autor e leitor) que interagem a distancia 

e sao socialmente determinados, ao recuperar, pela leitura, o momenta da anunciacSo do 

documento escrito, o homem insere-se na culture, apropria-se do passado, pensa o presente e 

pode agir sobre o future. 



29 

Na exposicao dos tres fatores basicos (que nos possibilitam estudar a leitura numa 

perspectiva social), o terceiro vincula-se a questab ideologica da leitura, visto que ha numa 

ideologia passando essa engrenagem e que garante o arranjo de todas as pecas. 

Esse "perfil social da leitura" nab se definir no aparecimento dessa atividade 

humana. Pelo contrario, apareceu num certo momento da historia da humanidade e foi 

diferenciando-a com o passar do tempo, por isso a natureza social da leitura se complementa 

numa dimensab historica. 

As marcas sociais da atividade de leitura comecaram a definir-se desde o seculo 

XVIII na Europa, e as transformacbes, que Ihe deram esse perfil, foram de dois tipos: uma, de 

ordem tecnoldgica e outra, institucional. 

Segundo Manguei (1997), os livro passaram das mabs exclusivas da nobreza e do 

clero para as da burguesia no seculo XIV. A aristocracia tomara-se o modelo para os 

noveauses riches: Se os nobres Ham, entab eles tambem teriam (habilidade que os burgueses 

haviam adquirido na conditio de comerciantes); se os nobres dormiam sobre madeira 

esculpida e entre panos decorados, entab eles tambem o fariam. 

Nestes paragrafos relatam como a hist6ria da leitura comecou com varias lutas, 

tambem como o livro comecou ser adquirido, entretanto grandes obstaculos que para sua 

producab foi imensamente o esforco o gosto de ter um livro mesmo com as baixas tecnologias 

da epoca, entlo fica facil saber construir a leitura nos dias atuais por ter grandes acervos de 

livros e tecnologias bastante avancadas. 

Mas fazer um livro artesanalmente, fossem os imensos volumes presos aos atris ou 

requintados livretes feitos para mSos de crianca, era um processo longo e laborioso. Uma 

mudanca ocorrida na Europa na metade do seculo XV, nab so reduziu o numero de horas de 

trabalho necessario para produzir um livro alterando para sempre a relacao do leitor com 

aquilo que deixava de ser um objeto unico e exclusivo confeccionando pelas mabs de um 

escriba. 
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1.6 ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iniciar uma boa leitura 

Ja se disse o quanto e importante ler em voz alta historias e textos de generos 

variados, Mas como fazer os alunos participarem da leitura, se ainda nao dominam o 

mecanismo da decodificacio? 

O primeiro passo 6 escolher um texto adequado aos interesses da turma e escreve-lo 

numa folha grande de papel. Letras script ou bastab, ou ainda maiusculas, de imprensa, sao 

mais faceis para o leitor iniciante do que a letra cursiva. Se houver recursos, pode-se fazer 

uma copia xerox ampliada de um texto impresso e cola-la numa cartolina. 

Uma pequena histdria ou noticia dejomal sao exemplos de textos curtos, adequados 

para essa atividade. E importante que haja um titulo, a partir do qual ja se podem criar 

expectativas sobre o que esta escrito. 

Comecando pela leitura do titulo, conversar informalmente com os alunos: qual sera 

o assunto que vamos encontrar ou o que podemos esperar de um texto com esse titulo? Se for 

uma historia conhecida, quern sab provavelmente os personagens? Se for uma noticia de 

jornal, o que tera acontecido? 

E preciso deixar que os alunos manifestem suas ideias e criem suas hipoteses, ainda 

que ajudados pelo professor. Em seguida, ler o texto completo em voz alta, fazendo 

comparacoes entre o que se esperava encontrar com o que realmente apareceu. Ao mesmo 

tempo, veriftcar o que os alunos compreenderam da leitura. Se houver interpretacdes diversas 

(o que e comum quando se trata de textos literarios, como historias, fabulas e poesias), aceita-

las naturalmente e discuti-las. As diversas contribuicbes da turma enriquecerao o trabalho de 

interpretacSo. 

A medida que se repete esta atividade, vale a pena comparer o texto novo com 

outros ja conhecidos. Por exemplo, comparando duas Mstdrias, observam-se semelhancas no 

modo de escrever. Em geral, a narrativa comeca pela apresentacab dos personagens, evolui 

para uma situacab-problema (o enredo propriamente dito) ate chegar ao climax. Depois vem o 

desenlace. Ha expressdes que se repetem nas historias infantis, como "era urna vez" e "foram 
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felizes para sempre". Nas histdrias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 permitido usar fantasia, imaginacab, criar personagens 

fantasticos, inventar situacdes que n io acontecem no mundo real. 

O mesmo tipo de analise comparativa pode ser feita com diferentes noticias de 

jornal. Em geral, o jornalista escreve sobre fatos, explicando ao leitor, de maneira direta e 

objetiva, o que aconteceu, onde, com quern e por qui . Fantasia e imaginacSo estto excluidas, 

naturalmente. 

Em resumo, trata-se de mostrar aos alunos que textos do mesmo genero tdm 

caracteristicas comuns. Se este trabalho for realizado frequentemente, desde o initio da 

alfabetizacao, os alunos ficarfo preparados para saber o que podem esperar de determinada 

leitura. 

Continuando a exploracao do texto, no dia seguinte, fazer urna leitura mais lenta, 

apontando palavra por palavra a medida que as le. O objetivo € mostrar a turma que cada vez 

que se pronuncia uma palavra (unidade sonora) aparece uma palavra escrita (unidade grafica) 

no texto. Entre duas palavras, um espaco. E importante que o analfabeto aprenda a fazer essa 

correspondence entre unidades sonoras e unidades graficas: e o caminho para entender de que 

forma a escrita pode representar a fala. 

Pode-se entab comecar a apresentar as nocoes de frase e palavra, indispensaveis para 

a compreensab das aulas de leitura e escrita. Criancas e aduhbs analfabetos frequentemente 

pensam que palavras sab apenas os nomes (dos objetos e das pessoas) e, as vezes, os verbos 

de acab. Muitos acreditam que os textos contem apenas nomes e verbos, nab incluindo as 

palavras de relacab, como artigos, preposicbes, etc, Os exercicios sugeridos a seguir ajudam a 

compreender que palavras sab unidades da lingua falada e escrita e frases sab conjuntos de 

palavras que formam sentido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7 Qual 6 o melhor metodo para ensinar a ler 

No estagio atual da pesquisa em alfabetizacao, nao ha resposta definitiva para esta 

pergunta. E dificil comprovar a superioridade absoluta de um metodo sobre outro: no 

maximo, chega-se a conclusao de que, num determinado contexto, a turma alfabetizada pelo 

m&odo x obteve melhores resultados do que outra, submetida ao meiodo y. E resta ainda 
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saber o que o pesquisador considera "bons resultados" em materia de leitura: capacidade de 

decodificar quaisquer novas combinacoes de letras? Leitura oral fiuente? Interpretacao do 

significado? Tudo isso junto e mais o gosto, o interesse, a curiosidade pela leitura? 

Um problema adicionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que o exito do metodo depende muito do professor. 

Tem sido constatado que certos metodos novos funcionam muito bem quando 

aplicados experimentalmente por um pequeno grupo de professores entusiasmados e 

interessados. Quando a novidade £ generalizada para um grande numero de escolas, porern, os 

efeitos ja nab sab os mesmos. O que se concluizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que a competencia do professor, seu 

envolvimento com o trabalho, a atitude encorajadora e confiante em relacab aos alunos pesam 

muito mais para o sucesso da alfabetizacao do que propriamente o metodo. 

Feitas essas ressalvas, declaro minha posicab pessoal em favor dos metodos globais. 

Considero-os mais uteis para a formacao de bons leitores do que os metodos sinteticos. Os 

metodos globais perm item iniciar a alfabetizacao com materials mais interessantes, mais 

significativos, mais motivadores do que a silaba, a letra ou o fonema. Sab mais adequados 

para mostrar ao aprendiz as funcSes e os usos sociais da escrita e da leitura e leva-lo a 

perceber que para compreender o texto 6 preciso pensar sobre o que esta escrito e nao apenas 

transformar letras em sons. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.8 A formacab de leitores e a procura de melhores acervos para os alunos 

Algumas questoes preliminares sfio imprescindiveis para assegurar um efetivo 

trabalho com a leitura. A pesquisa sobre essa area ja concluiu que € necessario esforco para 

assegurar: 

• convivio continuo com historias, livros e leitores; 

• valorizacab social da leitura pelo grupo social; 

• disponibilidade de acervo de qualidade e adequado aos interesses, horizontes de desejo e 

aos diferentes estagios de leitura dos leitores; 

• tempo para ler, sem internipcdes; espaco fisico agradavel e estimulante; 

• ambiente de seguranca psicol6gica e de tolerancia dos educadores em relacab ao percurso 

individual de superaclo de dificuldades; 

• oportunidades para expressar, registrar e compartilhar interpretaodes e emocoes vividas nas 

experiencias de leitura; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• acesso a orientacio qualificada sobre por que ler, o que ler, como ler e quando ler. 

Como voc£ ve,em primeiro lugar 6 necessario constituir um acervo de livros e de 

textos adequados para que as criancas possam conviver com livros e historias ja que,alein da 

qualidade dos textos, a formacao de leitores depende de uma certa quantidade de leitura. 

Dessa forma, o acervo que voce esta recebendo pode ser ampliado com a pesquisa sobre os 

livros que sua escola ja possui. 

Assim, junto com os demais professores seus colegas e possivel organizar uma 

colecfio de textos para circular na escola, ficar na biblioteca (se houver)na sala de aula 

(cantinho de leitura, varal de livros, caixa-.estante, mala de livros). Campanhas peri6dicas 

tambem podem contribuir para assegurar gradativamente um acervo basico. 

Ao oferecer livros aos alunos, estaremos lhes proporcionando a efetiva oportunidade 

para que se formem como leitores. 

O registro da leitura sera feito no cartaz ACOMPANHAMENTO DE LEITURA / 

LIVROS LIDOS que deve ser afixado em lugar visivel e de facil acesso aos alunos, durante o 

ano inteiro, ja que eles serio os responsavels pelo seu preenchi mento, e voce pelo seu 

acompanhamento. 



CAPITULO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A LITERATURA NA VIDA ESCOLAR 

2.1 A importancia da literatura na vida escolar 

A importancia da literatura e" muito grande, com os livros voce ira descobrir muitas 

coisas novas, conhecer pessoas diferentes e mundos diferentes. Voce tambem ira saber que 

existem muitas maneiras de se escrever e que cada uma delas serve para passar ao leitor, isto 

e: para voce, um tipo de mensagem. 

Podemos abordar a importaticia da leitura e da literatura sob diversos aspectos: 

Dizer que ambas promovem o desenvolvimento cognitivo da crianca, que constituem o 

eixo fundamental para a aquisicab da escrita e o aprimoramento da capacidade simbolica. 

Essas questOes sab relevantes; no entanto, o grande merito da leitura e da literatura 6 a fruicab 

estetica que ela nos oferece. Uma bela histdria e" capaz de refletir nossas sensacOes mais 

intimas e universais: o amor, a rejeicab, o medo, a alegria, o ciume. Alem disso, atraves do 

texto literario unimos raz&b e intuicio. 

Esse espaco interiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 territdrio privilegiado que so a obra de Arete nos proporciona. 

Ela nos ajuda a resistir a mediocridade no mundo contemporaneo, essa "Terra de ningu&n" 

repleta de informacoes fragmentadas e modismo impostos ao individuo desde a sua infancia. 

Outro grande recurso do texto € o humor subvertendo a ordem dos fatos, relevando a 

substancia verdadeira que existe por tras das aparSncias. 

Pedro Bandeira nos diz: "Tem adulto que acha que crianca nab pensa". Mas eu penso e 

duvido desde o jardim da infancia (2001,04)". 

Pedro Bandeira quer nos mostrar que a crianca 6 muito cheia de ilustracdes e tambem 

nunca um adulto deve dizer que a crianca nab sabe pensar ou talvez nab tenha nocdes do que 

e a leitura, entao a partir do entanto toda e qualquer crianca usa seus proprios principios, suas 

proprias historias da sua maneira. 
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O mundo parece ser feito apenas de coisas que agente ve nele. Mas ha outras que nab 

vemos, embora existam. Sao as coisas que lemos. Elas estao escondidas no meio das letras. E 

preciso ler par que elas aparecam diretamente em nossas cabecas. 

Se nio lemos, todas essas coisas que estto guardados nos livros nab aparecem para 

nos. Quem nao IS, so ve uma parte das coisas do mundo. E n lo consegue conhecer tudo. 

Muitas vezes no meio de uma eonversa, ouvimos falar de uma pessoa ou de uma historia que 

o amigo conhece de leitura. Quem nab leu ficou de fora. A leitura sugere compartilhar com 

que vivemos. Tambem indica ser "sem idade", isto e, para quem queria ter. 

Tambem nlo b i recelta para fazer literatura. A novela pode ser caracterizada como 

narrativa curta, com diversidade de espacos e tempos na historia, o que a diferencia do conto. 

Mesmo sem existir um "modo de fazer h i expectativa quando se escreve e se le, tais como a 

de oferecer o que o outro pode querer e exigir o que o outro pode dar". Nesse desenrolar, 

entrou informacab, diversio, passa-tempo, consolo, imagjnacab, desafio. 

Alias, observacbes assim que se esperam dos mediadores de leitura-educadores, pais, 

parentes, criticos, literarios, bibliotecarios, vendedores de livros, editores, amigos. Eles 

constituem um elo muito importante entre texto e leitores. Podem desencadear relacdes felizes 

ou infelizes entre um livro e um leitor, dependendo de como os aproximou. 

O piano de leitura, num texto de literatura infantil. E estabelecido pelo dialogo 

intradiscursivo das duas linguagens. Em um curioso alunado, a palavra dcsconstroi a 

figuratividade da expressao "olho d'agua", dandc-lhe o sentido literario. Entretanto, o texto 

nlo verbal restauras o sentido figurado. Nesse movimento, exibe para leitor a memoria de 

formacab da expressab, pois no seu contexto habitual, o jogo discursivo de desconstruplo 

desaltomatiza o sentido, obrigando o leitor a uma atividade metalinguistica de interpretaclo. 

O humor, nesse e em outros textos de literatura infantil, nasce da participaclo ativa do 

leitor, que restaura o sentido por meio da descoberta metalinguistica. 

Levando em consideraclo que, na literatura infantil, o sentido do texto pode ser 

construido pcia relacab verbo-visual defendemos que o processo de desconstruclo das formas 
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cristalizadas suscita o risco em um curioso alunado, porque e aeomparihado por um texto 

visual, expressando o insolito da situacab criada. 

O exagero e um dos efeitos de sentido que provocam riso, porque tras, como 

conseqUencia, uma transfiguracab daquilo que e sabido como "real". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A literatura como tesouro dos leitores 

Quando aprendemos a ler, descobrimos um mundo completamente novo ao nosso 

redor, cheio de palavras e significados que dab nome aos objetos, esclarecem ideias e 

sentimentos e nos revelam uma realidade muito diferente, que aos poucos vamos 

conquistando, aprender a lerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um acontecimento extraordinario na vida de qualquer se 

humano, nlo importa a lingua que ele tale. Mas muitas vezes n lo nos damos conta de disso 

tudo o que a capacidade de ler pode nos trazer. 

Falar sobre literatura e muito imenso a quantidade de coisas que encontramos de muito 

interessantes, precisos juntos aprender o quanto vale incentivar criancas principalmente para o 

mundo da leitura. 

A literatura e um dos mais valiosos tesouros da humanidade, que vem passando de 

pais para filhos, pelos seculos afora. Em tempos mais recentcs, quando os jovens tem mais 

oportunidades de estudo do que os mais velhos tiveram essa heranca preciosa pode tambem 

intervir a mlo e passar de filhos para pais. E como quem le gosta de sair comentando a leitura 

com a famflia e os amigos, muitas vezes o livro da biblioteca serve de assunto para muita 

eonversa com as pessoas de quem a gente gosta. 

E muito importante que na literatura infantil haja ilustrapoes para que ajude na 

formacab infantil e que a partir dessas ilustracdes venha ter sentido no texto. 

Contar e ouvir historias sab ocupaedes muito antigas do ser humano. Datam do inicio 

da civilizaclo quando nao havia ainda a lingua escrita e essas atividades reuniam as pessoas 

em volta de uma fogueira. 
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E preciso lembrar que as primeiras historias registradas aprecem nas pinturas do 

homem das cavernas. Muitos homens da <Spoca deixaram, em seus desenhos, verdadeiros 

narrativos grafados. 

Provavelmente, a escrita foi inventada por motives comerciais, para lembrar que um 

certo numero de cabecas de gado pertencia a determinada famiiia ou estava sendo 

transformado para algum lugar. 

Mas escrever nab foi o unico invento que nasceu no instante daquela primeira incisao, 

uma vez que ela cria simultaneamente o leitor, antes mesmo de o primeiro leitor adquirir 

presenca ffsica. Enquanto o primeiro escritor concebia uma nova arte, ao fazer marcas num 

pedaco de argila, aparecia tacitamente uma outra sem a qual as marcas nao teriam nenhum 

sentido. 

O escritor era um criador de signos, fazendo de mensagens, porem esses signos e 

mensagens precisavam de um mago que os decifrasse que reconhecesse seus significados, que 

lhes desse voz- Escrevendo exigia um leitor. 

Antes do seculo XV, as historias eram escritas e copiadas a ,ao, por isso poucas 

pessoas tinham oportunidade que nasceu a literatSura infantil com seus contos de fadas. Na 

infancia, repetidos por nossos av6s quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 imitar o homem primitivo, quando contava, outrora, 

historias de cacadas e lutas, num tempo em que a humanidade mal comecava a engatinhar. 

E impossivel negar que todo texto iiustrado vai receber interferencia de suas 

ilustracoes. A linguagem, as cores e a tecniea vai alterar e interferir na leitura 

(consequentemente, no sentido) do texto. Um escritor ou editor que pretenda publicar um 

texto sem interferencias deve publica-lo sem ilustracoes. 

Segundo Azevedo (1998), ao pensarmos em ilustracbes de livros, tem de identificar 

nao so as situacoes que, em principio, nao devem ser iiustrado as como tambem aquelas nas 

quais as imagens podem e devem ganhar relevancia. 
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Na literatura infantil, ha trechos de textos que prescindem da imagem e outros em que 

palavra e imagem sab indissociavcis. Azevedo argumenta que, em algumas situacoes 

literarias, o ideal e deixar sua construcab para a imaginacab do leitor. 

Algumas criancas comecam ao mundo da literatura infantil a partir das belas 

ilustracoes, portanto quando pegamos por exemplo um livro de qualquer historia as criancas 

identificam os personagens a partir da ilustracab, conhecendo assim os personagens 

principals. 

Sandroni nos diz "A crianca precisa do auxilio da ilustracab porque facilita o 

entendimento das palavras, haja vista ter uma linguagem direta". (1998, p 125). 

Entab e de muita importancia que nos livros de literatura infantil tenha muitas 

ilustracoes, pois ajuda a construir para o desempenho e desenvolvimento na construcab da 

aprendizagem. 

Em nossos dias, nao se pode pensar em literatura infantil sem imagens, pois, ao 

reconhecer a conditio de aprendiz de linguagem do leitor mirim, ela nab consegue mais 

prescindir da ilustracab. Entretanto, os contos de fadas quando transformados em literatura 

infantil e publicados no seculo XIX foram, inicialmente, usados como narrativas para serem 

lidas. 

As ilustracoes desses livros nab eram numerosas. Os eventos sociais da leitura em voz 

alta, com leitores de vozes calorosas, assustadoras ou animadoras (conforme fosse o caso), 

dirigia, provavelmente, a compreensab da historia. 

A leitura e muito importante pois ajuda no vocabulario da crianca, incentiva para ter 

uma visab critica do mundo a sua volta. A literatura por sua vez e de bastante importante, pois zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 dela que as criancas contam as primeiras historias e tambem ajuda a despertar a crianca. 

Entab a leitura esta ligada ao mundo mais voce se a profunda em leitura proprio intuito. 



39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A abordagem da literature infantil no ponto de vista discursive 

Uma abordagem da literatura infantil do ponto de vista discursivo, j a que ela e tecida 

de uma determinada maneira que deixa, no fib do seu discurso, as marcas da presenca do 

leitor infantil. 

Esse enfoquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de fundamental relcvancia, pois mostra que as caracteristicas dessa 

literatura podem ser visualizadas na sua organizacio discursiva. Ainda no tocante a leitura, as 

piadas fomecem excelentes atividades no ato de ler. 

O mundo parede ser feito apenas de coisas que agente ve nele. Mas ha outras que 

vemos, embora existam. Sab as coisas que lemos. Elas estab escondidas no meio das letras. E 

preciso ler para que elas aprecam diretamente em nossas cabecas. 

Se nab lemos, todas essas coisas que estab guardadas nos livros nab aparecem para 

nos. Que nao le, s6 v i uma parte das coisas do mundo. E n lo consegue conhecer tudo. 

Muitas vezes, no meio de uma eonversa o que nab esta na sua frente, mas esta dentro 

dos livros. Voce" vai poder viajar sem se levantar da cadeira. Conhecer gente muito 

interessante sem precisar conviver com ela. Vai rir e ate chorar com historias de pessoas que 

so existe nos livros. 

E muito importante a busca incansavel de se aprofundar na literatura para criancas, 

pois quando v&b para a escola sabe-se que elas tem algumas nocdes do que 6 leitura, pois 

desde criancas elas aprendem historinhas que sua mae ensina, entab a leitura acompanha 

desde o comeco da crianca. 

Machado nos diz que: 

A literatura infantii nao so 6 de silabas contadas e tobto um jogo de 
palavras, 6 emoe&o que desperta, e uma maneira especial de ver o mundo e 
e tambem muito hnportante para o publico adulto que nos faz lembrar de 
quando eram criancas, brincando e descobrindo as coisas .(200 1.47) 
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Isto nos quer dizer que a leitura faz parte das vidas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma verdadeira borboleta que 

costuma dizer que de um simples casulo toma-se uma linda borboleta, e como os pequenos 

leitores, poderemos ser formadores dos alunos. A literatura infantil faz com que as criancas 

aprendam brincando e que desenvolvam seu estimulo de leitura para que nao hajam 

dificuldades nos caminhos trilhados para praticara leitura na escola. 

Tambem vale para essas criancas que ouvem tudo, prestam atcncab em tudo e sabem 

de tudo. Ensinar a reconhecer as letras e palavras, ou seja, ensinar a ler e uma tarefa 

relativamente facil e que depende do conhecimento e do entusiasmo do professor. Ensinar a 

gostar de ler, entretanto requer mais do que entusiasmo:solicita paixab. Para comecar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

muito importante que o leitor iniciante se sinta confortavel com a leitura, por isso, apresentar 

livros que facam parte do seu ambiente cultural ou que tenha afinidade com seus gostos e uma 

excelente opcab. SECCO, 2003,9. 

"Nestas horas um empurraozinho de incentivo sempre e" bem vindo". 

A literatura resulta de um bom trabalho escolar, pois as aulas com o uso da literatura 

ajudam a desenvolver os potenciais e ajudam a levar historias que comecam a fazer parte da 

vida daqueles que a procuram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A importancia da ilustracab para estimator a literatura infantil 

Tambem a importancia da ilustracao e sua mediacab para a formacab de leitores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  

observada por autores, professores e todos que se dedicam ao assunto. 

Os livros de figuras, isto e, somente com ilustracdes, tanto para criancas como para 

jovens e adultos que n io chegaram a leitura de sinais graficos (letras) possibilitam a leitura de 

imagens essa leitura e substituida pela crianca gradativamente, a in^dita que ela se apropria 

dos sinais grificos. 

Stahel afirma que "Para mim a leitura foi uma descoberta o que transcrevi no final de 

cada livro foi apenas uma pequena amostra da riqueza imensa que esses contadores aceitaram 

compartilhar comigo". (2002.08). 
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Entab,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a partir das historias que sab contadas, adquirimos conhecimentos para 

desenvolver o nesse potential de leitura e formular historias que serviram de leitura. 

A leitura e uma tradicSo popular e o caso do livro de Stahel, "um saci em meu quintal" 

baseado a partir do que as pessoas contavam a respeito de um saci e o pai dela costumava a ler 

sempre sobre uma historia de saci. quando era crianca ela comecou a despertar para o mundo 

da leitura e hoje e uma das melhores escritoras de livros mfantis, pois comoja vimos a familia 

pode ajudar na formacao da leitura basta incentiva-las quando crianca. 

Jilopouski diz que para que essa colecao 

"Esses livros guardam um misterio: o prazer da leitura eles foram 
escolhidos para que voce se divirta se emocione e conheca os varios tipos 
de textos que a literatura oferece, vio prender a ma atenc&o e apresenta-Ia a 
outros mundos e realidades". (2003,08). 

Como diz a autora, a literatura e a leitura nos oferecem a descobrir novos mundos e 

realidade, faz com que tarn bem nos sensibilize com leituraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 tudo pos sem ela.Somos como 

um trem desgovernado que n lo tem estrutura e horizontes para seguir. 

Saint nos diz diante do classico o pequeno principe que: 

"A leitura deste classico o pequeno prfncipe ensina a ter meios de viver em 
amizade por isso ele sempre dMa e bem mais dificil julgar a si mesmo que 
julgar aos outros ou s6 se ve bem com o coracab, pois o essencial e invisivel 
aos olhos e, principalmente, cativar e criar lacos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1 9 9 0 .1 0 ). 

Antoine Exupery assim como e chamado, ensina tanto criancas e adultos que a leitura 

ajuda ato no desenvolvimento de ser "um bom menino", quer dizer o livro o pequeno principe 

diz que com aquela simplicidade do principe ele podia chegar ato nos mais altos degraus da 

vida bastasse ser bom dinamico e que a partir daquela do livro o leitor tirava conceitos de uma 

vida melhor e que nada era impossfvel entab a leitura 6 base de sustentacab. 

Sendo um pouco mais formal do que eu gostaria de ser, acho importante 

contextualizarmos o relacionamento da crianca e dos livros. A crianca pequena e por natureza 

uma entusiasta pela leitura. Rodeada por sfmbolos que ainda n ib conhece, sonha com o dia 
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em que conseguira decifrar as letras e com elas compreender o significado de cada palavra 

escrita, 

Dessa maneira, logo ela e alfabetizada, esse prazer flea mais do que evidente quando a 

vemos ler em voz alta uma palavra escrita em um cartaz de rua ou em uma manchete de 

jornal, prazer este ampliado quando a leitura se estende a uma frase inteira ou a um par&grafo 

complete. Nessa fase a crianca talvez nab entenda o significado do que leu, pois na maioria 

das vezes o material nabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 adequado para sua idade e quase sempre esta nas mabs de um 

adulto ou exposto em vias publicas. E nesse momenta que nab podemos perder a 

oportunidade de oferecer livros a esse jovem leitor: livros lindos, coloridos, repletos de 

ilustracoes, livros que serao a chave de ouro a abrir para ele as portas do maravilhoso mundo 

da literatura. SECCO. 2003,6 diz:"A crianca pequena e, por natureza, uma entusiasta pela 

leitura". 

Como diz a autora a crianca sempre se entusiasma com a leitura, para isso deve-se 

fazer leituras comoja foi propriamente ditas que seja agradaveis e que possa chamar a atencab 

da crianca. 

Pois o mundo em que vivemos a informacao, a tecnologia, e os habitos de consumo 

parecem querer se unir de forma a nos afastar dos livros. E para a crianca os resultados dessa 

uniao sab tab atraentes que e~ dificil ela nlo se deixar seduzir. 

NSo podemos esquecer que o mundo mudou muito. A cada dia que passa as 

informacdes chegam mais rapidamente ao nesse conhecimento e, de forma praticamente 

instantanea, temos acesso a tudo que acontece no planeta, e atd fora dele. 

O livro contem o texto onde as palavras estab impressas. Mas muitos textos 

apresentam tambem tabelas, figuras, fotografias e outras imagens — sio as ilustracoes. As 

figuras ou ilustracoes, como tambem s3o chamadas, ajudam para o melhor entendimento do 

texto. 

Para aquelas pessoas ou criancas que estab iniciando sua viagem de leitores, livros 

somente com imagens, ou livros que incluam em seus textos muitas ilustracoes, tem grande 
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importincla para todo o tipo de leitor, mas especialmente para aqueles que ainda n§o sSo 

leitores de palavras. 

As ilustracoes dab oportunidade ao leitor de ampliar suas ideias sobre o texto, facilitar 

o seu entendimento, ou mesmo ter id&as diferentes. Muitos livros de literatura infantil, por 

exemplo, apresentam apenas imagens; outras, imagens e poucas palavras. 

A observacao de imagens, das formas e cores, das representacdes do real e criacSes do 

imaginario presente nos livros de literatura sab oportunidades para vocd trabalhar a 

observacao, o desenvolvimento da linguagem, a imaginacao e a criatividade do seu aluno. 

A sequencia de imagens favorece o desenvolvimento do raciocinio logico e possibilita 

conjecturas, associacdes e visualizacdes sobre como tal situacao poderia ser mudada. 



CAPITULO III 

ANALISE DE DADOS 

O levantamento dos questionarios deram melhor amplitude para que chegue a melhor 

forma de trabalhar. 

O presente trabalh foi realizado na Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental 

Dondon Palitot na cidade de Sao Jose de Piranhas - PB. O quastionario foi aplicado no 4° ano 

na qual tem 22 alunos, teve como objetivo chegar mais proximo da realidade do aluno e ve 

como avaliar a sua aprendizagem. 

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise critica dos questionarios dos alunos 

A primeira pergunta, "O que e literatura infantil para voce?". A maioria dos alunos 

responderam da seguinte maneira. Slo historias contadas e imaginarias. Sobre este postura 

Pedro Bandeira (2001) diz: "Tem adulto que acha que crianca n lo pensa. Mas penso e duvido 

desde ojardim da infancia." (BANDEIRA, 2001, p . 04) 

A segunda pergunte era: "Voce" gosta de ler? Quais os tipos de leitura que voce mais 

gosta? Eles na maioria falaram que sim, gostam mais de livros de historias que tenham muitas 

ilustracoes. A respeito dessa postura, Azevedo (1998) diz: "A crianca precisa do auxilio da 

ilustracab porque facilita o entendimento das palavras, haja vista ter uma linguagem direta? 

(AZEVEDO, 1998, p. 125). 

A terceira pergunta era: "Voce tem dificuldade com a leitura?" Muitos na maioria 

falaram que sim. A respeito dessa postura Charmeux (1995) diz: "Saber lerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 compreender e 

quando uma crianca nab compreende o que le, na verdade nib leu. Seria absolute dizer que 

ela le sem compreender. (CHARMEUX, 1995, p.46) 

A quarto pergunta era: "A sua professora exercita o uso da leitura no seu cotidino?" A 

maioria respodeu que sim, mais deve ensinar como ter uma leitura prazerosa. A respeito dessa 

postura Orlandi (1987) diz: "A interacab na leitura ocorre nab entre leitor e texto, mas entre 
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leitor real e leitor virtual. Portanto e uma relacab social e historica entre sujeitos. (ORLANDI, 

1987, p.30) 

3.2 Analise doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questionarios dos professores 

O questionario foi aplicado com duas professoras que lecionam no estabelecimento de 

ensino. As duas sab pedagogas. No questionario a pergunta foi: "Como voce faz para 

estimular a leitura em sala de aula?" Responderam da seguinte maneira: "A leitura e" um 

campo que deve ser introduzido era pequenas e constantes doses, o aluno tem que realizar a 

leitura, a mesma deve ser prazerosa. Sobre a leitura Dolme (2003) diz: "Quem ama os livros 

deseja possui-los, quem os possui acaba por ama-los" (DOLME, 2003, p. 22). 

A segunda pergunta era: "Como esta sendo feito para encarar as dificuldades de leitura 

na sua sala de aula?" Responderam que as dificuldades sab multiplas e aparecem em todos os 

momentos, desta forma, cabe ao professor saber fazer desta atividade um prazer e nao um 

fardo. A respeito desta postura Martins (2003) diz: "Se leitura tem mais misterios e sutilezas 

do que a mera decodificacab de palavras escritas, tem tambem um lado de simplicidade que 

os letrados nab se preocupam muito era revelar" (MARTINS, 2003, p. 38). 

A terceira pergunta era: "Tem alguma crianca com problema de leitura. A resposta foi 

que varias criancas apresentam este tipo de problema mais deve ser ajudada por nos 

educadores. A respeito dessa postura Antunes (2005) diz: "A leitura e muito importante e esta 

presente na vida escolar, o que esta faltando nos dias de hoje, £ o incentivo e a praticidade 

com a mesma" (ANTUNES, 2005, p. 13). 

A quarta pergunta foi: "Como voce ensina na sala de aula a importancia da literatura 

infantil?" Responderam que o mais importante £ o aluno perceber que para voce ler £ uma 

atividade que Ihe faz bem e Ihe faz crescer. A respeito dessa postura Machado (2000) diz: "A 

literatura infantil n ib sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de sflabas contadas, £ tambem um jogo de palavras, £ emocSo que 

desperta, £ uma maneira especial de ver o mundo" (MACHADO, 2000, p. 47). 
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3.3 Analise do questionario do gestor 

O questionario foi aplicado com a gestora do esclarecimento de ensino, ha mais de 

vinte anos que coordena a escola. A primeira pergunta era: "Na sua opiniab como fazer para 

melhorar a leitura na escola?" Respondeu que fazendo com que o aluno possa refletir mais, 

criando um cantinho de leitura, sem ana de leitura e tambem que o professor possa ajudar a 

desenvolver o estimulo do aluno pela leitura. Sobre essa postura Charmeux (1995) diz: "Essas 

praticas exigem da crianca que faca uma leitura de forma linear para compreender 

imediatamente, por isso a escola torna-se incapaz de elaborar estrategias de construcab de 

sentido (CHARMEUX, 1995, p.58) 

A segunda pergunta era: "Como voce ajuda para a construcab da leitura na escola?" 

Respondeu que quando ha horas vagas, frequenta a biblioteca da escola ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 dai que contribuo 

com a construcab da leitura, diante dessa postura Antunes (2005) diz: "Ao oferecer livros aos 

alunos, estaremos Ihe proporcionando a efetiva oportunidade para que se formem como 

leitores" (ANTUNES, 2005, p. 38) 

A terceira pergunta era: "Voce como diretora tem procurado a suprir a dificuldade dos 

alunos em lerem?" Respondeu que sim, fazendo que os educadores tenham semana de estudo 

sobre a leitura e procurer metodos que melhor encaixe com o aluno, diante dessa postura 

Machado (2000) diz: "Quem nab li, so v6 uma parte das coisas do mundo, e nlo consegue 

conhecer tudo" (MACHADO, 2000, p. 45). 

A quarta pergunta era: "A escola tem feito alguma semana de leitura?" Respondeu que 

sim, varias vezes aconteceu a semana de leitura, e vimos que teve um bom desempenho e que 

valeu a pena. Diante dessa postura Antunes (2005) diz: "A leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 importante em nossas 

vidas, ja que atraves dela 6 que aumentamos os nossos conhecimentos" (ANTUNES, 2005, 

p.28) 

3.4 Analise do estagio 

O estagio foi muito proveitoso, embora o tempo foi pouco pre obter mais rendimento 

para o aluno. 
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Analisando o estagio vi que a sala de aula enfrenta muitos obstaculos, nem todos os 

alunos, eles tem o mesmo desenvolvimento, tem sempre alguns que desenvolve a capacidade 

de ler principalmente mais do que o outro. 

A escola e muito boa, espaco, mais precisa desenvolver mais trabalhos pedagogicos 

mais criatividade e tambem sair um pouco do tradicionalismo. 

No estagio tambem existe grandes dificuldades em Ihe dar com os alunos, as vezes nos 

esperamos uma realidade e e outra totalmente diferentes, foi muito bom o contato entre eu e 

eles nab houve nenhuma rejeicab com a minha pessoa. 

As tarefas aplicadas em sala de aula foi muito boa, pois usei outros metodos sem que 

nSo saisse do contexto que seria aplicado. Houve muitas dinamicas na sala de aula foram 

muito bem administradas, os alunos gostaram muito. 

Sem sombra de duvidas, posso dizer que o estagio foi muito bem sucedido, havia em 

media 2 alunos apenas que eram um pouco indisciplinado, mas depois de alguns dias eles 

mudaram nab completamente, mas melhoraram muito em vista do que era antes. 

Os recursos usados eram de qualidade tanto os materials para trabalhar as tarefas 

quanto os DVDs, CDs que eram para as aulas expositivas, ate" os alunos gostaram muito. 

Entab o estagio foi espetacular, posso dizer isso convicta, pois nab so elevou 

expectativas mas do aluno tambem, isso e muito gratificante, pois so resta agora a saudade de 

todo o corpo administrativo e de todos os alunos que me recebem muito bem. 

Na primeira semana do estagio foi desenvolvido o trabalho sobre leitura, trazendo 

todos os textos de melhor entendimento e tambem tarefas que o aluno pudesse executar com 

muita precisab, avaliei os alunos com tarefas extra classe, fazendo com que o aluno tivesse 

um bom desempenho na sala de aula. 

Na segunda semana, apliquei tarefas com uso da gramatica fazendo com que o aluno 

desenvolvesse o empenho da gramatica, o uso do artigo e tambem um pouco do que foi a 
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nossa historia desde o impeno. Tambem a importancia do trabalho artesab e tambem avaliar o 

aluno na medida em que foi passando o conteudo aplicado. 

Na terceira semana foram usadas todas as disciplinas como sempre, mas dei prioridade 

um pouco a matematica apresentando criterios de divisibilidade, tambem estudamos um 

pouco sobre o sistema solar elite desenvolvemos um trabalhos sobre literatura na escola, 

avaliei com perguntas orai sobre os conteudos aplicados e tambem com uma construcab de 

uma maquete do sistema solar. 

Na quarta semana foi repassado conteudos que faltavam, um pouco de ortografia, e 

tambem analisar a desenvoltura dos alunos, fazendo toda uma retrospectiva do que foi dado 

em sala de aula, avaliei com exereicio de aprendizagem, fazendo relacOes com o que foi dado 

em sala de aula. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O estagio foi muito bom, apenas deveria ter demorado mais para que houvesse mais 

rendimento, pois quando cheguei la os alunos me receberam muito bem, a escola acolheu-me 

com muita dedicacib. 

Nab houve nenhuma objecab entre eu e a professora, ela falou que eu fizesse o que eu 

achasse melhor para um bom desenvolvimento da sala. Entab o estagio foi de muito 

entretenimento onde os alunos respeitavam os meus trabalhos, entab foi tudo de bom, resta-

me a saudade de todos eles que me trataram bem. 

O estagio me serviu como uma base sustentavel, pois dele tirei conclusbes que a 

educacab nab esta totalmente avancada, como deveria, mas esta em bons caminhos. Existem 

ainda escolas que tem uma essentia muito grande do quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 educacab e tambem dando e 

contando imensas experiencias vividas no cotidiano. 

Atraves do estagio foi que dei-me por verdade que e necessario trabalhar muito para a 

educacab progredir e ver que trabalhando com consciencia tem uma transformacao da 

aprendizagem melhor. 

Foi muito prazeroso ter desenvolvido esse trabalho em sala de aula, tambem faltou um 

pouco mais de tempo para que o aluno tivesse um encontro melhor com as disciplinas que 

foram aplicadas. 

Enfim, o estagio chegou onde o meu ideal queria. Basta ter consciencia e fazer com 

que a educacio chegue ao seu grande progresso, pois ela £ a base das nossas vidas. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PTOFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

NOME: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO AO ALUNO 

1 - O que e literatura infantil pra voce? 

2 - Voce gosta de ler? Quais os tipos de leitura que voce1 mais gosta? 

3 - Voce tem dificuldades com a leitura? 

4 - A sua professora exercita o uso da leitura no seu cotidiano? 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PTOFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO AO PROFESSOR 

1 - Como voce faz para estimular a leitura na sala de aula? 

2 - Como esta sendo feito para encarar as dificuldades de leitura na sala de aula? 

3 - Tem alguma crianca com problemas de leitura? 

4 - Como voce ensina na sala de aula a importancia da literatura infantil? 
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QUESTIONARIO AO GESTOR 

1 - Na sua opinilo como fazer para melhorar a leitura na escola? 

2 - Como voce ajuda para a construcab d leitura na escola? 

3 - Voce como gestora tem procurado ajudar a suprir a dificuldade dos alunos a lerem? 

4 - A escola j a tem feito alguma semana de leitura? 


