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O USO DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L I V R O DIDATICO PELO ALUNO NA SALA DE AULA. 

Resumo; 

0 livro didatico tem causado polemicas em virtude de sua utilizacao como guia 

escolar. O presente trabalho sobre o livro e resultado de uma pesquisa realizada com 

alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. A pesquisa teve como objetivo 

analisar a visao dos alunos sobre a utilizacao do livro didatico em sala de aula. O 

procedimento metodologico teve como base a pesquisa de campo, numa perspectiva 

qualitativa. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o questionario, com 

questoes objetivas e subjetivas. Os dados foram analisados com base nos estudos de 

ROMANATTO (2004) RITTER (2006) BITTENCOURT (1998). Os resultados 

mostram que o livro didatico esta presente em sala de aula apenas como instrumento 

para resolucao de atividades e nao como suporte para leitura e interpretacao de 

textos. Conclui-se que os textos dos livros didaticos sao pouco trabalhados pelos 

alunos e que esse recurso didatico tem sua utilizacao limitada a escrita dos exercicios 

escolares. 

PalavraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chave - livro didatico - utilizacao em sala de aula- exercicios escolares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

O uso dos livros didatieos pelas escolas e urn assunto que tem causado 

polemica entre estudiosos da area, bem como, pelos alunos e professores, ocupando 

urn significativo espaco na cultura escolar brasileira. Alguns consideram importante 

o seu uso, pois auxilia na condueao do processo ensino aprendizagem, ja outros 

pensam que sua adocao limita a criatividade de alunos e professores. 

Nesse trabalho, tenho como principal referenda o livro didatico de 

lingua portuguesa, centralizando sua problematica em saber como o livro didatico e 

utilizado pelo aluno. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Ensino Fundamental Jose Goncalves da Silva, localizada na cidade de Sao 

Joao do Rio do Peixe - PB. 

Por atuar como educadora da primeira fase do Ensino Fundamental 

tenho acompanhado alunos e professores que parecem romper com a pratica 

convencional do uso do livro didatico. Os professores alegam que nao usam o livro 

didatico em sala de aula. Afirmam que as atividades sao dificeis de serem 

trabalhadas com alunos da rede publica de ensino porque os conteudos e as 

informaeoes sao muito avan9adas para o trabalho em sala de aula. 

Mediante esta constatacao e que surgiu o interesse em realizar o 

presente estudo no sentido de identificar o processo da utilizacao do livro didatico 

pelo aluno na escola, visando compreender o posicionamento dos alunos sobre o 

livro didatico. 

O livro didatico de um modo geral possibilita ao aluno uma diversidade 

de leituras e producoes textuais. Considerando que a escola dispoe de pouco 

material didatico, que ha poucos recursos pedagogicos para realizacao das aulas, o 

livro constitui uma referenda possivel para o trabalho escolar. 

Para tanto e que resolvi investigar a questao que norteia a pesquisa: 

Como o livro didatico e utilizado pelos alunos em sala de aula? 

A preocupacao com a utilizacao do livro didatico leva em conta que, em 

virtude da escassez de material escrito na escola o livro didatico torna-se de grande 

importancia para a realizacao de leituras, para abordagem de conteudos e ate para 

atividades de produeao escrita, uma vez que ha casos em que o livro didatico e o 

unico recurso escrito com o qual a crianca tem contato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a realizacao deste trabalho realizo urn aprofundamento dos meus 

estudos sobre a utilizacao do livro didatico no ambito das questoes relacionadas a 

leituras e producao escritas. 

O trabalho esta organizado da seguinte forma: Na introducao e 

apresentada a problematica da pesquisa, a importancia do trabalho, e o objetivo que 

norteia este trabalho. Na segunda parte e apresentada a fundamentacao teorica da 

pesquisa, os autores nos quais o trabalho se baseou. Na terceira parte estao 

apresentados os proeedimentos metodologicos. Na quarta parte e apresentada a 

visao dos alunos sobre o livro didatico em sala de aula. Em seguida sao teeidos os 

comentarios sobre o Estagio Curricular em que apresenta uma reflexao acerca desta 

etapa vivenciada na escola. Na sexta parte estao apresentadas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera96es 

finais. E por ultimo as referencias bibliograficas e os anexos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Referencial Teorico 

Este trabalho sobre o livro didatico tem como base os estudos de Romanatto 

(2004; p. 04) que afirma: "leitura de urn livro apresenta inumeras vantagens sobre 

outro meio de comunieacao, sendo a reflexao a principal delas". 

Se a reflexao e a principal vantagem proporcionada pelos textos escritos, o 

livro didatico utilizado pelo professor podera servir como suporte para o trabalho em 

sala de aula, uma vez que este eontem uma diversidade de generos textuais 

diferenciados. A diversidade de generos textuais cria condicoes para que o aluno 

produza e interprete os mais variados textos orais e escritos que circula socialmente e 

faz parte da vida do individuo. 

Consta nos Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL 2001, p. 30) que 

"cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam 

socialmente, ensinar a produzi-los e interpreta-los". 

Colocar o aluno em contato com a diversidade de generos textuais 

diferenciados amplia a visao cultural do aluno e desenvolve a capacidade de 

expressao da crianca, tendo em vista o uso social que ela fara da linguagem. 

O livro didatico na perspectiva de Romanatto (2004; p. 05) "e urn eficiente 

recurso da aprendizagem no contexto escolar. Sua eficiencia depende, todavia, de 

uma adequada escolha e utilizacao." Portanto, e importante que os trabalhos 

escolares sejam organizados de forma que os alunos possam vivenciar experiencias 

com a escrita na escola, aprendendo a lidar com aspectos da lingua relacionados ao 

sistema de escrita e as restricoes ortograficas com os aspectos discursivos 

relacionados a linguagem usada nos textos escritos. 

O livro didatico na perspectiva de Bittencourt (1998, p. 73) e: 

Portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o dominio da 

leitura escrita em todos os niveis de escolarizacao, serve para ampliar 

inforrnacoes, veiculado e divulgando, com sua linguagem mais 

acessivel, o saber cientifico... por seu intermedio, o conteudo 

programatico da disciplkia torna-se explicito e, dessa forma, tem 

condicoes de auxiliar a aquisicao de conceitos basicos do saber 

acumulado pelos metodos e pelo rigor cientifico. 

O livro didatico e urn dos instrumentos mais presentes na sala de aula. Por 

intermedio de leituras e conteudos os alunos podem ter acesso aos saberes. O livro e 

um auxilio na promocao do ensino aprendizagem. E lendo que se adquire novos 

conhecimentos, para desafiar novas imaginacoes e descobrir o prazer de pensar, 

conhecer e sonhar. Sobre a presen9a do livro didatico em sala de aula, Fernandes 

(2005, p. 123) afirma que: 

Pesquisas atuais demonstram que, mesmo como advento de novas 

tecnologias de informaeao e comunieacao,... o livro impresso ainda 

reina soberano no espago da sala de aula. E ele, muitas vezes, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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unico recurso de que dispoem o professor na preparacao de suas 

aulas, sendo, portanto, o definidor do proprio curriculo escolar. 

O livro didatico na visao do autor exerce urn papel preponderante na sala de 

aula, nao somente para a aprendizagem do aluno, mas tambem como recurso 

definidor das aulas ministradas pelo professor. Os recursos didaticos bem como o 

livro e as novas tecnologias sao elementos mediadores entre o aluno e o 

conhecimento. Quanto mais diversificados os recursos didaticos utilizados no 

processo de ensino maiores as possibilidades de torna-lo atraente, prazeroso e 

conseqiientemente mais eficiente. 

Conforme Batista 2003 (apud FISCHER 2006, p. 541) 

O livro didatico deve ser um instrumento capaz de favorecer a 

aprendizagem do aluno, no sentido do dominio do conhecimento e 

no sentido da reflexao na direcao do uso dos conhecimentos 

escolares, para, entao, ampliar a compreensao da realidade e leva-lo 

apensar de forma critica, formulando hipoteses de solucao para os 

problemas atuais. 

O trabalho com o livro didatico, nessa perspectiva, deve servir como um 

instrumento que possibilita ao aluno situaedes de producao de linguagem, partindo 

da interacao constante entre leituras e producoes textuais escritas e orais. 

O contato com diferentes linguagens e essential para o desenvolvimento 

linguistico dos alunos. Propor diversidade de generos textuais aos alunos e propiciar 

o desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente os usos linguisticos e 

permite que, mesmo dentro de uma situacao escolar de aprendizagem, percebam a 

funcao social da linguagem, sua utilizacao cotidiana e as diferentes interacoes que 

pode veicular. 

De acordo com Ritter (2006, p.926). 

No Brasil, no campo da linguistica aplicada, partindo do ponto de 

vista da sala de aula como uma instancia de producao de 

conhecimento, ha pesquisas que refletem sobre o livro didatico de 

lingua portuguesa, sendo ele um dos elementos constitutivos dessa 

instancia de producao. 

O livro didatico nas ultimas decadas tem sido objeto de importancia 

qualitativa e quantitativa. Qualitativa pelo fato de transpor os conhecimentos 

cientificos em conhecimentos didaticos e quantitativos por serem adotados milhoes 

de livros didaticos a cada ano nos sistemas edueationais no Brasil. 

Por isso, pesquisadores preocupados com o ensino aprendizagem da lingua 

defendem a necessidade de uma reflexao sobre a qualidade e utilizacao do livro 

didatico em sala de aula. 

Ritter (2006, p. 925) afirma que: 

Desde a decada de 80, os pesquisadores brasileiros preocupados com 

o ensino- aprendizagem de lingua materna defende a necessidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mudancas, assumindo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep9ao de linguagem como lugar de 

intera9lo, interlocu9ao humana, nao cabendo mais uma visao 

monologica e imanente da lingua sob a perspectiva formalista que 

separa a linguagem de seu contexto social. 

Diante da afirma9ao da autora entende-se que, o ensino da lingua e 

compreendido como um processo de intera9ao interpessoal que se realiza nas praticas 

sociais multiplas realizadas em diferentes circunstancias. 

O ensino da lingua materna, conforme Ritter (2006, p. 925) tem como 

objetivo "dar condi96es para que o aluno tenha dominio pleno das atividades 

verbais." Nesse sentido, o ensino de lingua portuguesa deve servir como instrumento 

que possa contribuir com maior participa9ao em grupos sociais letrado. 

A escola, de modo geral, deve assumir a responsabilidade de garantir ao 

aluno o uso da lingua (oral e escrita) de forma eficaz, com a fmalidade de tornar o 

individuo em um membro ativo capaz de provocar mudan9as e cria96es culturais. 

Para Choppin (apud FERN ANDES, 2005, p. 122) 

Os livros didaticos nao sao apenas instrumentos pedagogicos: sao 

tambem produtos de grupos sociais que procuram, por intermedio 

deles, perpetuar suas identidades, seus valores, suas tradifoes, suas 

culturas. 

O material didatico mencionado acima tem sido desde sua origem, 

atribuido a escola, com a fun9§o de selecionar, no amplo campo da cultura, dos 

conhecimentos, os saberes e competencias julgadas indispensaveis a inser9ao das 

novas gera9oes. 

Sua situa9ao comunicativa ocorre espontaneamente, assim como a 

aprendizagem da lingua matema, resultados de um repertorio de generos orais e 

escritos adquiridos nas interatividades cotidianas, nas convivencias com enunciados 

concretos, ouvidos, reproduzidos durante todo momento de comunica9ao. 

A leitura, portanto, e tambem considerado um processo interativo. Ao ler, o 

leitor tras para o ato da leitura seus conhecimentos, seus valores e suas tradi96es 

culturais. O livro didatico pode servir como subsidio ao aluno em situa9oes 

interativas na sala de aula, como enfase na leitura, na escrita como processo 

integracionista que permite entender a linguagem como processo que envolve cultura 

e sociedade. 

Na perspectiva de Freitas; Rodrigues (2007, p. 01) 

O livro didatico faz parte da cultura e da memoria visual de muitas 

geracoes e, ao longo de tantas transforma9oes na sociedade, ele ainda 

possui uma fun9ao relevante para a crian9a, na missao de atuar como 

mediador na construcao do conhecimento. 

De acordo com os autores citados, o livro didatico tem se constituido, para 

algumas escolas brasileiras, o principal instrumento pedagogico adotado como 

mediador do processo ensino aprendizagem, sobretudo porque e acessivel a maioria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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das escolas, uma vez que e distribuido gratuitamente por programas do Ministerio da 

Educa9ao. 

O livro didatico passou a ser principal referencial do trabalho em sala de 

aula, motivo que se torna essencial melhorar sua qualidade. Sua presenca e marcante 

nas salas de aulas desde que se comecou a estruturar o processo de educafao escolar. 

Freitag (1993, p. 128) afirma que "se o livro didatico, o ensino no Brasil, e 

sofrivel sem ele sera incontestavelmente pior". Com essa afirma9&o e indiscutivel a 

necessidade do livro didatico em sala de aula. Importante nao como unico 

instrumento mediador para construir o conhecimento, mas como fonte de pesquisa, 

de informa9ao de leituras e produ9&o. 

Conforme Romanatte (2004, p.05) "O livro didatico, como qualquer outro 

recurso, tem sua importancia condicionada ao uso que o professor fa9a." o professor 

e o responsavel pela didatica na sala de aula. Cabe a ele fazer bom uso do livro, 

levando em considera9ao que ja nao se ensina para o trabalho e sim para a intera9ao 

do individuo na sociedade, de modo que possa agir com pensamento critico. 

Nesse sentido, o professor precisa desenvolver trabalhos dinamicos que 

envolvam certo tipo de mudan9a de comportamento. Cabe ao professor agugar o 

espirito critico do aluno diante do livro didatico, pois a ele compete selecionar e fazer 

uso do livro didatico com competencia, enfatizando seus pontos fortes e 

desconsiderando os menos importantes. 

Freitas; Rodrigues (2007, p.02) afirmam que: 

No universo escolar atual o livro didatico coexiste com diversos 

outros instrumentos como quadros, mapas, enciclopedias, audios 

visuais, software didaticos, CD-ROM, internet, dentre outros, mas 

ainda assim continua ocupando um papel central. 

Segundo esses autores, o livro didatico exerce um papel preponderante no 

processo educativo. E mesmo com a diversidade de textos que circulam socialmente 

continua ocupando um papel centralizado no universo escolar. Por isso e necessario a 

diversidade de estrategias que envolvam o ensino aprendizagem dos conteudos em 

seus diferentes aspectos e dimensoes. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais 

(BRASIL 2001, p. 30) que: 

TodazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao verdadeiramente comprometida com o exercicio da 

cidadania precisa criar condi9oes para o desenvolvimento da 

capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfa9a necessidades 

pessoais que podem estar relacionadas as a9oes efetivas do cotidiano, 

a transmissao e busca de informa9ao, ao exercicio da reflexao. 

Cabe, portanto a escola viabilizar o acesso ao aluno da diversidade de textos 

que favore9am a reflexao critica e imaginativa, que envolvam uma variedade de 

objetivos, ou seja, responda as diferentes "porques" "para que" se le. Segundo 

Bittencourt (apud FERNANDES 2005, p. 123) o livro didatico e visto como: 

Objetos de "multiplas facetas": ora e visto como um produto cultural, 
ora como uma mercadoria ligada ao mercado editorial e, como tal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTR0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0E FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBU0TECASET0R1AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAZEIRAS - PARAlfiA 



sujeito a logica do sistema capitalista; outras vezes e visto como 

suporte de conhecimentos e de metodos das varias disciplinas 

curriculares e, sobretudo, como veiculo de valores, ideologicos ou 

culturais. 

O uso do livro didatico nao se limita a suportes educativos. E tambem um 

produto comercializado. 

Diante dessas abordagens Fernandes (2005, p. 123) diz que: "o livro didatico 

era visto como portador e veiculador de um sistema de valores, de uma ideologia, de 

uma cultura". 

A forma de organizacao do livro didatico vem mudando ao longo dos 

tempos. Em algumas epocas o livro didatico possuia poucas figuras ou gravuras para 

ilustrar o texto. Somente no final dos anos 1980 e que mudancas sobre suas imagens 

vem acontecendo. Assim afirma Choppin (apud FREITAS; RODRIGUES 2007, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p.07): 

Apenas no final dos anos 1980 o livro didatico deixou de ser 

considerado como um texto onde as ilustracoes serviam como 

acessorios e enfeites, e comecou a ser levado em conta a articulacao 

semantica que une o texto e a imagem. 

Seu conteudo tambem sofreu algumas alteracoes, pois o que era algo visto 

como verdade acabada, hoje embora em menos grau, ja se percebe algo de critico nos 

conteudos abordados nos livros. 

O que parece bem presente na organizacao dos livros didaticos e o controle 

do MEC ou mesmo os orgaos governamentais com vistas a propor uma elaboraeao 

mais criteriosa dos textos didaticos. Sobre a abordagem desse tema Freitas; 

Rodrigues (2007, p. 04) afirmam que: 

Atualmente a sintese da avaliacao pedagogica pela qual passam os 

livros e as colecSes distribuidas pelo Ministerio da Educacao e 

apresentada no guia do livro didatico, distribuido as escolas e 

tambem disponivel on-line. 

O livro didatico e por excelencia um dos instrumentos mais utilizado pelos 

professores nas escolas. Por isso a necessidade de uma avaliacao pedagogica 

frequentemente. 

O livro didatico e um tema complexo e polemico ao longo de sua historia. 

Bittencourt (1990, p. 278) afirma que: 

Durante o imperio, foi motivo de debates e de muita preocupacao por 

partes das autoridades educacionais o fato de poder existir 

"impressos e manuscritos quaisquer" nas escolas. Era entao 

considerado que o fomecimento de compendios as escolas 

elementares poderia evitar perigos de uma leitura nao recomendada 

pela moral e os bons costumes da epoca. 

Uma coisa e inegavel que nos diversos tempos os livros didaticos tem sido 

usados como manuais de pesquisas, com a funcao de completar a aula expositiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo pautou-se por uma abordagem de carater qualitativo, 

exploratorio. Gonfalves (2003 p. 65) afirma que "explorar e criar maior 

familiaridade a um determinado fenomeno pouco explorado". 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Educacao Infantil e Ensino 

Fundamental Jose Goncalves da Silva na cidade de Sao Joao do Rio do Peixe. Os 

sujeitos da pesquisa sao os alunos de quinto ano do Ensino Fundamental, Foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados o questionario, por ser um meio 

pratico, de facil familiarizacao com o universo a ser inserido, e demanda pouco 

tempo para a conclusao. 

O questionario foi formulado contendo doze questoes, sendo sete objetivas e 

cinco subjetivas. As questoes objetivas apresentam-se com cinco alternativas de 

respostas. Todas as questoes elaboradas de acordo com o m'vel de compreensao da 

turma, tendo como objetivos identificar o processo de utiliza9ao do livro didatico 

pelo aluno, como pratica de leitura e produ9&o escrita na sala de aula, bem como, 

compreender o posicionamento dos alunos sobre o livro didatico. 

Apos a aplica9ao do questionario os dados foram tabulados e em seguida foi 

feita a analise dos mesmos com base nos estudos de ROMANATTO (2004) RITTER 

(2006) BITTENCOURT (1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I I 

Visao dos alunos sobre o uso do livro didatico na sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O livro didatico, quando bem utilizado, e um aliado no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, servindo assim como recurso didatico. 

Nesta parte do trabalho focalizarei a analise do questionario, com o intuito 

de compreender a visao dos alunos acerca da utilizacao do livro didatico no ambiente 

escolar. Como bem afirma Sousa (2000, p. 324) "o livro didatico e o elemento 

pedagogico mais presente nas sal as de aula, por isso, ha muito tempo e aivo de 

debates na sociedade brasileira". 

Ao questionar aos alunos sobre o interesse deles pela leitura, 70% 

responderam que leem somente o que interessa. Isso significa que os alunos fazem 

uma selecao entre o que interessa e o que nao mteressa nos temas abordados nos 

textos. Assim, eles dao certa relevancia somente aqueles que possuam algum sentido 

para eles. Para Lerner (1996, p. 07): 

Na escola, como ja temos dito, a leitura e antes de tudo o objeto de 

ensino. Para que se constitua tambem um objeto de aprendizagem e 

necessario que tenha sentido do ponto de vista do aluno, o que 

significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma funcao para a 

realizacao do proposito que ele conhece e valoriza. 

A resposta dos alunos indica que eles leem somente o que interessa porque 

usam um criterio celetista e imediatista. 21% dos questionados responderam que 

leem somente quando e precise Isso traduz uma ideia de obrigatoriedade. O aluno 

ler por obrigacao e nao por entender sua importancia. Essa ideia de ler somente 

quando e preciso remete um problema cultural, resultante do fato da atividade de 

leitura existir como uma obrigacao escolar. 

Alguns dados do IDEB mostram que atualmente ha uma crise de leitura. Os 

alunos estao lendo pouco. Como afirma Dayrell (2005 p. 52). 

O Brasileiro le pouco. Pelas contas da Camara Brasileira do livro, a 

cada ano a media nao chega a dois livros por habitantes. Se 

considerarmos que algumas pessoas, felizmente, superam em muito 

esse numero, chegamos a triste conclusao de que boa parte da 

populacao nao le nada ate porque temos 16 milhoes de analfabetos. 

A afirmacao do autor demonstra que o habito de le ainda nao faz parte 

efetivamente da rotina de vida das pessoas. Isso e bastante preocupante, pois a leitura 

e a porta para a entrada do saber. Sem leitura este saber nao se efetiva. 

Outros 9% dos educados responderam que gostam de ler apenas historias 

infantis. Isso significa que para os alunos estas historias possuem um enredo mais 

simples, sendo, poitanto, de facil compreensao. Sem elencar o fato de que, os livros 

de historias infantis sao sempre muito coloridos, chamando bastante a atencao do 

leitor. Para Dohme (2003, p. 37) "As historias encantam as criancas e podem por si 

so entrete-las por muitas horas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O aluno precisa aprender para alem do texto e, com isso ampliar a sua visao 

de mundo. De acordo com Freire (1994, p. 14). 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior 

leitura desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A eompreensao 

do texto a ser alcancada por sua leitura critica, implica a percepcao 

das relacoes entre o texto e o contexto. 

A leitura ajuda o aluno a compreender a sua realidade. Um aluno que ler 

com frequeneia, possivelmente, tera mais capacidade para falar e interpretar o 

contexto no qual esta inserido. A escola deve proporcionar aos alunos um ambiente 

rico em livros, revistas, folhetos, etc. Dessa forma o aluno pode mostrar-se curioso 

em fazer uma leitura desse material. 

Ao questionar aos alunos acerca do entendimento deles sobre textos 

escritos, ou seja, se eles entendem e consegue interpretar o que foi lido, 61% 

responderam que sim. Segundo esses alunos, eles conseguem compreender tudo que 

leem. Significa dizer que para esses alunos o processo de aquisicao da leitura foi 

completado com sucesso. Alem de eles decodificarem os sinais, eles dizem 

compreender o sentido do texto lido. Sobre isso Martins (1994, p. 22) afirma que: 

O conceito de leitura esta geralmente restrito a decifracao da escrita, 

sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradicao ao processo de 

formacao global do individuo a sua capacitacao para o convivio e 

atuacao social, politico, economico e cultural. 

A leitura para ser vista com sucesso vai mais alem da decodifica9§o dos 

signos linguisticos (letras). Ela perpassa o campo do entendimento, do sentido da 

mensagem que o texto suscita. Segundo Lerner (1996, p.05) "... a leitura em si deve 

decompor-se e reduzir-se, em principio, a seus elementos mais simples: leitura 

mecanica primeiro, compreensiva e critica apenas no final da escolaridade". 

Ressalta-se que 9% dos alunos responderam que conseguem ler quase tudo. 

Isso demonstra que os alunos sentem dificuldade na eompreensao de algumas 

leituras. Para esses alunos, ao se depararem com textos que exigem maior nivel de 

entendimento, torna-se dificil para eles fazerem a eompreensao da leitura realizada. 

Pode-se justificar essa dificuldade em interpretar ou compreender o que foi 

lido, dizendo que o aluno nao realizou bem o processo de alfabetiza9&o. Ele nao 

aprendeu a ler com eficiencia e hoje se ve como um leitor com dificuldade de 

entendimento. No dizer de Kleman (1999, p. 39). 

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

esta fazendo e decodificar. Um processo muito diferente da leitura 

embora as habilidades necessarias para decodifica9ao (conhecimento 

da corres pendencia entre som e letra) sejam necessarios para a 

leitura. O leitor adulto nao decodifica, ele percebe as palavras 

globalmente e advinham muito outros, guiado pelo seu conhecimento 

previo e por suas hipoteses de leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE^StD^.OEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F ^ E R A L 1 , 

DE C A M P I N A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROf ESSOncS 

BIBUOTECASETORIAL 
CAJAZEIRASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-PARAlBA 



A afirmacao acima demonstra que ler e mais do que juntar os sons das 

letras. Seu processo requer ler as entrelinhas, compreender o sentido da leitura em 

questao. 

Ainda sobre a mesma questao, outros 9% dos alunos responderam que 

entendem um pouco daquilo que leem. Para esses alunos esta tarefa parece nao ser 

tao facil. Quando o aluno consegue apenas ler o que esta escrito, mas nao 

compreende o sentido daquilo que leu, pode-se dizer que houve apenas a 

decodificacao das letras. Como disse Dias (2001, p. 47). 

... Pode-se deduzir que a aprendizagem da leitura nao termina 

quando o aluno ja decodifica os sinais, regras da lingua, e nesse 

momento que se inicia uma nova etapa do desenvolvimento do 

processo de leitura, que devera prolongar-se de forma teorica e 

sistematica por todos os anos de escolaridade. 

E preciso ir alem de decodificar regras, sinais e letras, e compreender o 

significado do texto. So assim a leitura sera completa e eficaz. Mas isso nao se faz do 

dia pra noite. Exige um esforco desmedido de alunos, professores e escola no sentido 

de oferecerem subsidios para o incentivo a leitura. 

Na questao sobre a leitura de textos do livro didatico na sala de aula, 70% 

dos alunos responderam que leem quando e para responder atividades escolares. Para 

esses alunos a leitura dos livros didaticos somente e importante quando precisam 

resolver os exercicios que lhes sao propostos pelo professor. Bittencourt (1998, p. 

72) diz que: 

... O livro didatico e tambem um depositario dos conteudos 

escolares, suporte basico e sistematizado privilegiado dos conteudos 

elencados pelas propostas curriculares: e por seu intermedio que sao 

passados os conhecimentos e tecnicas consideradas fundamentais de 

uma sociedade em determinada epoca. 

O livro didatico e um dos instrumentos que pode contribuir para a formacao 

do aluno. Ha casos que, e atraves dele que os alunos fazem suas leituras, visualizam 

as imagens e estudam os conteudos proposto pelo professor. 

Dentre os percentuais analisados, 21% dos alunos afirmaram que leem os 

textos do livro didatico na sala de aula todos os dias. Para esses alunos as atividades 

de leituras sao limitadas aos textos do livro didatico. Isso significa dizer que: Os 

alunos possuem um grande contato com o livro didatico, que e o material por 

excelencia na sala de aula. E acaba sendo o livro didatico o unico recurso usado 

pelos alunos para leituras. Segundo SOUS A (1999, p. 325) 

Pelo fato de que nao e raro os livros didaticos serem a unica leitura 

que muitos professores e alunos tem acesso, e que, no caso 

especifico do professor, as estrategias de aprendizagem que utilizara 

e recorrente a forma como leu, entendeu e se apropriou dos 

conhecimentos contidos nos livros, supondes que analisa essa 

relacao, explicite uma das dimensoes a respeitos do espaeo 

pedagogico que e a sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O correspondente a 9% dos alunos afirmaram que fazem a leitura de outros 

livros na sala de aula. Para esses alunos ha na sala de aula uma oferta de outras 

leituras. Para que os alunos leiam mais na sala de aula, e interessante que alem do 

livro didatico, possa haver uma diversidade de outros portadores de textos, como 

jornais, revistas etc. Como afirma Lopes (1998, p. 80). 

O livro didatico nao e material suficiente para o desenvolvimento das 

habilidades de aula, circulem textos de grupos letrados, com 

diferentes construcoes para que os alunos se apropriem desses 

modelos a fim de ampliar suas possibilidades comunicativas. 

O aluno deve ter o livro didatico como um suporte e nao deve encara-lo 

como unico recurso para a leitura. Esta deve partir de diversos e variados livros e 

textos. 

No quarto questionamento procurou-se descobrir como sao realizadas as 

atividades de leitura do livro didatico em sala de aula. 39% dos alunos, responderam 

que a leitura e feita em voz alta. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais 

(BRASIL 1997, p. 60) que: "Toda proposta de leitura em voz alta precisa fazer 

sentido dentro da atividade na qual se insere, e o aluno deve sempre poder ler o texto 

silenciosamente, com antecedencia uma ou varias vezes". 

Os referidos alunos confirmam que fazem a leitura do texto contido nos 

livros didaticos em voz alta. Isso representa uma oportunidade de desenvolver a 

oralidade do aluno, de maneira a promover a sistematizacao da leitura correta. Alem 

da leitura silenciosa os alunos sao estimulados a desenvolver a habilidade de 

expressar-se oralmente. 

E necessario valorizar a fala dos alunos em sala de aula, caso contrario, o 

aluno tera futuramente dificuldade de se comunicarem em publico. Eles devem 

perder o medo e a inibicao de ler em voz alta. Como escreve Martins (1994, p. 26): 

Criancas e jovens precisam aprender a ler em voz alta. Essa 

habilidade nao pode ficar de fora do ensino da lingua. Trabalhos de 

expressao oral sao muito mais que leitura de textos em voz alta. Eles 

incluem ou incentivo a manifestacao espontanea e freqiiente dos 

alunos em qualquer disciplina. 

O livro didatico pode servir como instrumento para o trabalho com a 

oralidade. O principal passo e permitir que o aluno leia em voz alta aquilo que e 

proposto para o estudo, e formule questionamentos sobre o que acabou de ler. 

Outros 30% dos alunos responderam que as atividades de leitura do texto do 

livro didatico sao realizadas silenciosamente. Isso significa dizer que esses alunos 

desenvolvem sua leitura do texto do livro didatico de forma silenciosa. Como afirma 

os Parametros Curriculares Nacionais: 

Sao situacoes didaticas adequadas para promover o gosto de ler e 

privilegiadas para desenvolver o comportamento de leitor, ou seja. 

atitudes e procedimentos que os leitores desenvolvem a parti da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pratica de leitura: formacao de criterios para selecionar material a ser 

lido, etc. (BRASIL 2001, p. 63). 

A leitura silenciosa, portanto se confirma como uma das atividades feitas 

pelos alunos com o livro didatico em sala de aula. 

Cerca de 22% dos alunos disseram que a leitura do livro didatico e feita 

coletivamente. Essa resposta indica que essa e alternativa explorada do livro didatico. 

A atividade compartilhada em grupo pelos alunos, por intermedio do livro didatico, 

ajuda a promover a socializacao dos saberes, contida nos livros didaticos. Com o 

livro didatico podem ser realizadas varias metodologias de ensino, para promover a 

aprendizagem do aluno. De acordo com Souza (1999, p. 328). 

Os livros didaticos sao, nao apenas indicadores de conteudos, mas 

tambem de metodologias de ensino. Minha hipotese e que no 

cotidiano da sala de aula, reinventem-se metodologias de 

aprendizagem que podem se aproximar ou nao daquelas 

recomendadas pelos manuais e seus autores. 

Outro 9% responderam que leem por paragrafos. Essa resposta indica que a 

leitura e realizada de forma parcelada, sem uma visao do texto completo. 

A quinta questao indagou que outros instrumentos de leitura sao mais 

utilizados na sala de aula, alem do livro didatico. A resposta de maior proporcao, 

91% dos alunos, responderam que usam livros de literatura e historias infantis. Essa 

afirmaeao confirma a literatura e as historia infantis como elemento presente na sala 

de aula. E se considerar que na escola a quantidade de historias infantis e pequena, o 

acesso desses alunos a outros textos e minimo. De acordo com Lopes (1998, p. 105). 

A escola tem de promover exatamente a uniao entre a literatura e 

historia infantil (fibulas, contos). Elas sao inseparaveis e 

complementares. A sala de aula pode ser um espaco privilegiado 

para o dialogo com o conhecimento, por meio do legado da 

literatura, que exige do leitor o trabalho de ler e construir um texto. 

E interessante observar que, apesar de pouco, esses alunos possuem contato 

com outros livros, alem do livro didatico. Isso demonstra que o aluno tem a 

possibilidade de ampliar sua leitura e ir mais alem do livro didatico. A leitura dos 

livros e importante para alunos de todas as idades porque trazem conhecimentos, 

enriquece a linguagem e ajuda no desenvolvimento intelectual. Como consta nos 

Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p, 92) 

Na biblioteca escolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e necessario que sejam colocados a disposicao 

dos alunos textos dos mais variados generos, respeitados os seus 

portadores: livros de contos, romances, poesias, enciclopedias, 

dicionarios, jomais, revistas (infantis, em quadrinhos, de palavras 

cruzadas e outros jogos), livro de consulta de diversas areas do 

conhecimento. 

Um aspecto relevante a ser destacado e que 17%, dos alunos responderam 

que leem poesias e livros de literatura historias infantis ao mesmo tempo. As 

historias infantis e as poesias possuem seus pontos positivos. Elas despertam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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criatividade, a imaginacao e auxiliam no aprendizado da interpretacao, preparando os 

alunos para leitura mais complexas futuramente. 

O contato com outros generos da leitura, a exemplo, de poemas e poesias 

contribuem possivelmente para o melhor aprendizado dos alunos. E muito 

interessante saber que os alunos nao se limitam somente aos textos e leituras do livro 

didatico. 

Outro grupo de aluno, ou seja, 9% deles, responderam que leem somente 

poesias. Para esses alunos a leitura de poesias e feita em sala de aula. A poesia e um 

recurso didatico muito importante para o aprendizado como todo. Deve estar inserida 

nos livros didaticos, pois existem alunos que nao possuem recursos para comprar 

livros. E o livro didatico passa a ser o unico veiculo capaz de oferecer- lhes o contato 

entre o aluno e a poesia. Segundo afirma Lima (2000, p. 336) 

Empregar o livro didatico em uma realidade escolar caracterizada 

pelo baixo poder aquisitivo dos alunos (que os impossibilita de ter 

acesso a outros materials impressos) e pela precariedade das 

bibliotecas da maioria das escolas torna-se verdade, uma 

contingencia. 

O livro didatico node ser portador de poesias, poemas. Esse tipo de 

atividade alimenta mais ainda o habito da leitura com material didatico variado e 

diversificado, que pode fazer do livro didatico um auxiliar para as leituras dos 

alunos. 

Na questao sobre os textos do livro didatico que eles mais gostam de ler, 

91% dos alunos responderam que gostam de ler textos poeticos. Sua preferencia 

confirma a tendencia de ser a poesia algo muito bom de ler. O universo da poesia e 

muito rico e encantador, faz com que o estudante se envolva, e nesse envolvimento, 

nasce a aprendizagem. 

Nao importa que tipo de leitura o livro didatico ofereca, o valioso c que o 

aluno sinta prazer em ler. Como disse Soligo (2000, p. 09): 

Ha leituras que requerem enorme esforco intelectual e, a despeito 

disso, dao vontade de ler sem parar; em outras o esforco e minimo e, 

mesmo assim, da vontade de deixa-las para depois. Para tornar 

alunos bons leitores, para desenvolver a capacidade de ler, o gosto 

pela leitura, a escola precisa mobilizar os alunos a isso. 

Outros alunos optaram por duas respostas, afirmando que leem textos 

poeticos e fabulas. E 9% dos educandos responderam que as fabulas correspondent a 

sua preferencia. Ou seja, sao os textos que mais gostam de ler. 

Os textos poeticos possuem caracteristicas peculiares de musicalidades, 

rima e emocao etc. Os alunos demonstram gosto e interesse por esse tipo de leitura. E 

uma maneira de variar e sair do padrao de leituras sistematicas e complexas, que sao 

caracteristicas do livro didatico, na sua grande maioria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 



E as fabulas despertam o ludico, que podem servi como mediacao para a 

aprendizagem. O uso desse tipo de leitura traz sempre um enredo, uma sugestao ou 

enigma a ser descoberto pelo aluno. 

Sobre as fabulas Dohme (2003, p. 35) menciona que: 

As fabulas nao utilizam efeitos de magica ou sobrenatural, ao 

contrario, sao uma forma de evidenciar comportamentos humanos, 

em um panorama isento de pressoes sociais e preconceitos que 

permitem que os fatos sigam o curso natural: a justica e a verdade 

geralmente triunfam. 

As fabulas podem ser trabalhadas em sala de aula, uma vez que podem ser 

utilizadas para producao de novos textos a partir da moral da historia contada na 

fabula. E uma forma de enriquecer as atividades do dia-a-dia do aluno. 

A setima questao tinha como intuito saber se no momento de leitura do livro 

didatico todos os alunos participam. Os alunos questionados optaram por duas 

respostas: uma que dizia que muitos alunos nao estao interessados. E a outra dizia 

que so se interessam para responder as atividades. Isso significa dizer que alguns 

desses alunos nao se interessam pela leitura. Enquanto que outros somente 

interessam quando e para fazer os exercicios escolares. 

Como diz Lima (2000, p. 306). 

Os livros didaticos guardam em si muitas possibilidades de praticas 

pedagogicas, ou seja, a parte de um conjunto de texto organ izado de 

certo modo, acompanhado de atividades, leituras complementares, 

etc., o aluno pode estudar o conteudo proposto. Cada atividade 

possui seu grau de complexidade. 

A participacao dos alunos, seu envolvimento na resolucao das atividades, 

depende da atracao aos olhos deles quando leem. Eles so se interessam por aquilo 

que tem sentido para eles. Algo monotono ou desmotivante nao causa interesse aos 

alunos. E por isso que ha alunos que se envolvem na resolucao de atividades do livro 

didatico e outros demonstram apatia por isso. 

Alguns alunos, 13%, responderam que participam das atividades de leitura 

quando os textos sao interessantes. A resposta indica que os alunos gostam de 

resolver atividades interessantes do livro didatico. A crianca, ao contrario do adulto, 

e muito sincera e somente participa de uma atividade quando e interessante para ela. 

O estudo e o livro didatico devem fazer sentido para os alunos, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo e logico matematico. 

Na oitava questao referente a utilizacao do livro didatico em sala de aula. 

50% dos alunos responderam que e utilizado para responder as atividades, alem de 

aprender mais e estimular a aprendizagem. Para esses alunos o livro didatico e 

utilizado como instrumento para realizar tarefas, mas eles tambem afirmam que 

atraves do livro didatico pode-se aprender mais. Considerando o que diz Freitag 

(1993, p. 43). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A crianca e concebida como alguem que reage a estimulos que o 

livro lhe oferece, em verdade e tida como uma tabula rasa, na qual o 

ensino programado vai depositando os seus ensinamentos. A enfase 

esta na reacao a uma acao (ou estimulo) vinda de fora dela. 

Ha livro didatico que chama atencao do aluno para as leituras. Alem de 

propor atividades a ser estudado, o livro traz imagem, figuras que auxiliam o aluno o 

estudo da materia. As ilustracoes (iconografia) contidas nos livros didaticos tambem 

sao conteudos. As imagens ajudam a esclarecer aquilo que esta sendo tratado pelos. . 

Como afirma Bittencourt (1998, p. 70). 

A reflexao sobre as diversas ilustracoes dos livros didaticos impoe-se 

como uma questao importante no ensino das disciplinas escolares 

pelo papel que elas tem desempenhado no processo pedagogico, 

surgindo indagacoes constantes quando se aprofundam as analises 

educacionais. 

Um percentual de 48% dos alunos disseram que a utilizacao do livro 

didatico em sala de aula e importante para ler e escrever melhor. A resposta indica 

que, com auxilio do livro didatico, os alunos entendem que podem aperfeicoar a 

tecnica de leitura e escrita de textos. 

Na questao sobre a leitura de textos do livro em outras disciplinas, alem 

portugues, 83% dos alunos responderam que leem o livro tambem em Ciencias, 

Historia e Geografia. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais (Brasil 2001 p. 

31) "todas as disciplinas tem a responsabilidade de ensinar a atualizar os textos de 

que fazem uso, mas e a lingua portuguesa que devem tomar para si o papel de faze-lo 

de modo mais sistematico". 

O livro didatico e o ponto de partida para se promover a 

interdisciplinaridade. Lopes (1998, p. 81) afirma que: 

A leitura, por ser objeto de interesse comum a diferentes disciplinas 

do saber cientifico, constitui-se questao e tema para multiplas 

abordagens e possibilidades de troca, numa perspectiva 

interdisciplinar. A leitura precisa se configurar efetivamente como 

uma pratica interdisciplinar e intertextual. 

No entanto, para 17% dos alunos, a sua pratica de leitura de textos do livro 

didatico se concentra exclusivamente na disciplina Portugues. Isso demonstra que os 

alunos nao percebem o uso do livro didatico nas demais disciplinas como uma 

pratica interdisciplinar. 

A decima questao procurava descobrir que outros livros da escola sao 

disponlveis para leitura. Cerca de 78% disseram que sao disponiveis livros de 

historias infantis, poesias e contos de fada. O fato de a escola possuir outros recursos 

didaticos para leitura possibilita aos alunos o contato com outros livros. Isso 

enriquece ainda mais o processo de aquisieao do saber em sala de aula. 

E 22% dos alunos responderam que a escola dispoe apenas do livro didatico. 

Essa resposta indica que os alunos nao tem acesso a outros recursos. Nesse caso, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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livro didatico ocupa um papel importante por ser o unico recurso para a leitura. 

Como disse Lima (2000 p. 304). 

Os livros didaticos sao recursos importantcs nas praticas pedagogicas 

em todo o mundo, particularmente nos paises em que outros recursos 

ainda sao pouco acessiveis aos alunos. Tambem e sabido que ha 

tempos um grupo crescente de pesquisadores da area da educacao 

tem se dedicado a analise dos livros didaticos. 

A escola e seus alunos dispoem de poucos materials para leitura e o livro 

didatico se confirma como recurso destinado final idade. 

Na questao sobre como o livro didatico e utilizado em outras disciplinas, 

alem de portugues, 100% dos alunos responderam que: o utilizam apenas para ler e 

fazer as atividades escolares. Isso demonstra que a utilizacao do livro didatico nas 

demais disciplinas limita-se apenas a resolucao de atividades escolares. 

Questionou-se tambem que parte do livro didatico os alunos mais utilizam 

na sala de aula. Um numero expressivo de alunos 80% respondeu que utilizam mais a 

parte das atividades do livro didatico. Significa que o livro didatico e utilizado para 

exercicios escolares. As atividades sao complementos para estudo e fixacao do 

conteudo explorado em sala de aula. Essas atividades tanto podem ser realizadas na 

sala de aula como em casa, contando que os alunos exercitem sua aprendizagem. 

E 20% dos alunos responderam que utiliza mais as leituras do livro didatico. 

Isso significa que para esses alunos o livro didatico e o recurso mais usado para 

leitura em sala de aula. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais que "a leitura, 

como pratica social e sempre um meio nunca o fim". (BRASIL, 2001 p. 57). 

O livro didatico e considerado por esses alunos como recurso portador da 

leitura. Esse e o unico meio que eles adotam para poder ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O IV 

Analise do Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio Cutricular foi desenvolvido em uma sala de quinto ano do 

Ensino Fundamental, numa turma de quinze alunos na faixa etaria de sete a quatorze 

anos de idade. 

O Estagio Curricular foi momento de muita expectativa, por configurar-se o 

termino do curso. Sobre o Estagio Pimenta (2004, p 68) afirma que: 

O Estagio e um espaco para onde convergem as esperancas e os 

problemas dos professores orientadores de Estagio, dos gestores, dos 

alunos em formacao que convivem no mesmo momento historico da 

educacao no pais. Expressa o vigor teorico e pratico de 

pesquisadores e docentes da didatica e pratica de ensino. 

A autora reafirma a grande importancia que tem o Estagio Curricular. Nessa 

atividade o formando tem a grande responsabilidade de passar alguns dias em uma 

sala de aula, ministrando aulas de todos os conteudos das diferentes disciplinas. E um 

momento de desafio e tambem de enorme aprendizado para quern esta iniciando e 

tambem para quern ja leciona. 

O meu Estagio foi realizado na minha propria sala de aula, mas estive o 

tempo todo me avaliando. Voltei um olhar analitico sobre como eu ministrava 

minhas aulas e como se dava antes e hoje o meu relacionamento com os alunos. As 

aulas foram feitas sempre fundamentadas em atividades dinamicas, inovadoras e 

criativas para a turma. 

Ao iniciar as aulas havia dinamicas ou textos reflexivos, relacionados a aula 

do dia, com o objetivo de motivar a turma e refietir sobre os conteudos. Alem de 

dinamicas foram trabalhados recortes e colagens de texto e palavras, cruzadinhas, 

caea palavras acrosticos, jogos, cartazes ilustrativos e leituras diversificadas. 

Durante este periodo ministrei as aulas numa perspectiva de 

interdisciplinaridade. O caminho interdisciplinar e amplo, propoe uma acao 

educativa que tem o intuito de nao mais fragmentar o conhecimento ou dar primazia 

a certas areas do saber. 

O trabalho desenvolvido durante o Estagio Curricular teve um carater 

interdisciplinar, pois procurei focar a interacao entre as disciplinas. Esse trabalho nao 

podia se dar de forma simples e superficial, ele precisava contribuir para o 

enriquecimento do processo ensino aprendizagem. 

Todos os textos trabalhados foram interpretados e discutidos no decorrer de 

cada aula seguido de producao de textos a partir da discussao. Os dados da pesquisa 

realizada revelaram que o livro didatico e pouco utilizado pelos alunos. Eu ja tinha 

observado que eles nao gostavam de ler as leituras do livro didatico, pois diziam que 

eram grandes demais. Decidi fazer copias xerocadas dos textos, dividi as partes para 

que os alunos juntassem as partes, descobrindo a ordem da historia. Outras vezes 

realizava um jogral onde cada um declamava uma estrofe ou paragrafo da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Km algumas leituras foi feito dramatizacao da historia lida. Um trabalho dinamico 

com o empenho de todos os alunos. 

Todo aluno da minha turma tem o livro didatico. Resolvi aproveita-lo da 

melhor forma possivel. Como diz Kleiman (1998, p. 17) 

Uma pratica bastante comum no livro didatico considera os aspectos 

estruturais do texto como entidades discretas que tem um significado 

e funcao independentes do contexto em que se inserem. Uma versao 

dessas praticas, revelada na leitura gramatieal, e aquela em que o 

professor utiliza o texto desenvolver uma serie de atividades 

gramaticais, analisando, para isso, a lingua enquanto pretexto para o 

ensino de regras gramaticais. 

Como disse a autora o livro didatico traz um texto para anunciar um 

conteudo novo. Trabalhei isso durante o meu Estagio Curricular de forma que os 

alunos gostassem e aprendessem mais. 

O meu sentimento diante da turma era de que eu estava reaprendendo a 

fazer o que eu ja faco ha mais de vinte anos. Muitos questionamentos vieram a minha 

mente de como a minha pratica mudou para melhor depois que comecei a cursar 

Pedagogia. Agora percebo os alunos como o centra das atividades do aprender. 

Aprendi a ver o livro didatico como um aliado tanto do professor quanto ao aluno. 

Procuro usa-lo de uma forma positiva nao desprezando seus valores e utilidades. 

Procuro orientar os alunos a gostarem dos livros e encontrar neles coisas 

interessantes. 

Os alunos mostraram ter gostado do periodo do meu Estagio. Eles 

elogiavam as brincadeiras. Ham e escreviam sem reclamar, nao faltavam as aulas, ate 

mesmo aqueles mais resistentes a aprendizagem acabaram se interessando nas aulas. 

Na verdade eu percebi que o aluno somente reclama e despreza as aulas quando nao 

sao interessantes para eles. 

Durante o periodo do Estagio a sala de aula era alegre e dinamica. Decidi, a 

partir de agora ministrar minhas aulas com dinamicas, materials concretos, jogos, 

trabalhando os conteudos de forma interdisciplinar. Trabalhar de forma dinamica foi 

a maior licao que aprendi fazer as aulas acontecerem de forma descontraida. Como 

disse Freire (1996 p 45). 

... ensinar nao e transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua propria producao ou a sua construcao. Quando entra em 

uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagacdes, a 

curiosidade, as perguntas dos alunos as suas inibicoes; um ser critica 

e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenha a de ensinar e nao a 

de transferir conhecimento. 

O que o autor revela eu consegui entender nas disciplinas de Pratica I , I I , I I I 

e principalmente durante o Estagio. Nao adianta um professor so transferir 

conhecimento se o aluno nao aprende a como construir esse conhecimento. O mais 

importante e a construcao e nao a repeticao. 
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Posso dizer que o Estagio foi muito importante para mim. Ele representou 

descobertas e aprendizagem. O meu pensamento e a minha acao sao diferentes agora 

e acredito que serei muito melhor como professora depois desta experiencia. O meu 

modo de conduzir a sala de aula tomou um novo significado. Posso arrisear dizer que 

sou mais consciente do que seja ser professora. 

Em relacao ao livro didatico tambem tenho outra nocao do que ele 

representa. Penso que nao podemos despreza-lo sem antes analisa-lo, ver que ha 

pontos relevantes que devem ser aproveitados. Como tudo na vida ele possui pontos 

positivos e negativos. Seu trabalho deve ser no sentido de proporcionar ao aluno 

leituras e atividades que primem pela aprendizagem. 

Estas foram algumas conclusoes que tive durante as experiencias vividas no 

meu periodo de Estagio Curricular do Curso de Pedagogia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O V 

Consideracdes Finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conclui-se que os alunos tem restrieao na utilizacao do livro didatico como 

pratica de leituras e interpretaeao de textos. Estes sao utilizados com mais frequeneia 

para fazer os exercicios escolares, e nao como suportes para leituras. 

Entretanto os dados aqui reportados mostraram que os alunos nao gostam 

dos textos do livro didatico, alegando serem longos e as leituras desinteressantes. 

O livro didatico e um dos elementos que pode auxiliar nos trabalhos de sala 

e na aprendizagem dos alunos, podendo ser tornado como ponto de partida para um 

trabalho reflexivo, contextualizando-o com referencias centradas no conhecimento e 

criando condicoes para que o aluno possa refletir sobre o contexto na qua! ele esta 

inserido. 

Os aspectos apontados serviram de orientacao e reflexao com estudos mais 

aprofundados sobre a questao de como o livro didatico e utilizado pelos alunos em 

sala de aula, visando compreender o posicionamento dos alunos e contribuir com 

sugestoes que venham melhorar o desenvolvimento do ensino. 

No tocante a experiencia com o Estagio Curricular contribuiu de forma 

produtiva para minha formacao profissional, no intuito de aperfeicoar e refletir sobre 

minhas experiencias de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE^SIP^DE F c r lERAL 

DE CAMPINA GRANDE 27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAZE1RASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - PARAjBA 



C A P I T U L O VI 

Referencias Bibliograficas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BACELAR, Lucidalva Pereira e cunha, Maria Josenilda costa. Metodologia do 

Ensino de Portugues. Fortaleza: 13 ed. 2001. 

BARREIRA, Iraide Marques de Fretas. Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado 

na Formacao de Professores. Sao Paulo: Avercamp, 2006. 

BITTENCOURT, Circe. O saber Historico na sala de aula. Sao Paulo: Contexto, 

1998. 

DIAS; Ana Iorio. Ensino da linguagem no curriculo. Fortaleza: Brasil Tropical 

2001. 

DAYRELL, Antonio Braga. O contexto da leitura. Sao Paulo: Moderna, 2005. 

FRISCHER; Adriana. Livros Didaticos de lingua Portuguesa para o ensino 

fundamental. Florianopolis: In: PERSPECTIVA, V. 24 n.2 p.533 a 567. Julho/Dez. 

2006. Acessado no site http//www.perspectivaUFSC.br em: 17/11/2008 

FREIRE; Paulo. A importancia do ato de ler. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessarios a pratica educativa, 

Sao Paulo: Paz e Terra, 1996. 

FERN ANDES; Jose Oria. O livro Didatico e a Pedagogia do cidadao. Joao Pessoa: 

In: SAECULUM- revista de historia [13] Joao Pessoa Jul/Dez. 2005 p. 121 a 131 

acessado no site: em 07/11/08. 

FERN ANDES; Antonio Terra de Calazares. Livro Didatico em dimensoes materiais 

e simbolos. In Educacao e Pesquisa. Sao Paulo. V.30 n. 03 p.531 a 545 Set/Dez 2004 

FREITA, Neli kik; RODRIGUES, Melissa Haag. O livro Didatico ao longo do 

tempo: O livro didatico ao longo do tempo. 2007 Acessado no site: www. Udesc. 

br/Revista -dapesquisa/volume 03 /plastica/melissaneli.pdf p.01 a 08. 

FREITAG, Barbara, et al. O livro Didatico em questao. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 

1993. V.03 

GONCALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre inieiacao da pesquisa cientificam. 

Campinas, SP: Allnea, 2003. 

GASPARELLO, Arlette Medeiro. A producao de um saber escolar: A Historia e o 

livro didatico Curitiba: Aos quatro ventos, 1999. 

KLEIMAM; Ana Mendes. O livro didatico no contexto escolar. Sao Paulo: Moderna, 

1999. 

KLEIMAN, Angela. Oficina de Leitura: Teoria e Pratica. Campinas SP: Pontes, 1998 

LOPES; Angela Thereza. Horizontes de leituras. In: Boletim Salto para o Futuro, 

serie V I , 1998. 

LIMA; Sandra Cristina Fagundes. O livro Didatico e o Professor de Historia. In: 

anais do IV encontro Nacional de Pesquisadores do ensino de Historia. Ijui: editora 

UNIJUI, 2000. 

LERNER; Delia. E possivel ler na escola. Revista Lecturay vida, ano 1996. 

MARTINS, Maria Helena. O que e leitura. Sao Paulo: Brasiliense, 1994 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 8 



BRASIL, Secretaria da Educacao Fundamental. PARAMETROS CURRICULARES 

NACIONAI: Lingua Portuguesa. Ed. 3. Brasilia. 2001. 

RITTER; Lilian Cristina Buzato A Formacao docente e a Analise de atividades de 

leitura no livro Didatico. 2006. Acessado no site, http //www.cce.ufsc/~clafpl/82 em 

07/11/08. 

ROMANATTO; M . C. O livro Didatico: Alcance e Limites (4004) Acessado no site 

www.sbebpaulista org. br/epem/anais mesas redondas /mrl 9.Mauro doc. Acessado 

em 15/07/08. 

SOLIGO; Rosaura. Para ensinar a ler. In Caderno da TV Escola, Portugues. MEC 

/SEED 2000. 

SOUSA; Ivonete da Silva. A Autoridade da Fonte Metodologica e Ensino Nos Livros 

Didaticos de Historia. Curitiba: Aos quatros ventos, 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29 



ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VE^SIOADE Fcr)ERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMAQAO DE PROFESSORES 

BiBLlOTECASETORtAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



Quest ionar io 

1- S e u interesse peia leitura e: 

( ) LeiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando e precise. 

{ ) Leio quaiquer livro que encontro. 

( ) Leio somente o que me interessa. 

( ) Leio apenas historias infantis. 

( ) Nao gosto de ler. 

2- Ao ler um texto, voce entende tudo que esta escrito? 

( ) Entendo quando o texto e curto. 

( ) Quando o texto e grande nao entendo nada. 

( ) Entendo quase tudo. 

( ) Nao. Entendo pouco. 

( ) S im. Entendo tudo. 

3- V o c e ler textos do livro didatico na sa la de aula? 

( ) Nao. Leio outros livros. 

( ) S im. Leio quando e para responder atividades. 

( ) S im. Leio textos do livro didaticos muitas vezes. 

( ) S im Raramente. 

( ) S im. Leio textos do livro didatico todos os dias. 

4- Como s a o realizadas a s atividades de leitura d e textos no livro didatico em sa la de 

aula? 

( ) Coletivamente. 

( ) E m voz alta. 

( ) Por paragrafos. 

( ) Individualmente. 

( ) Silenciosamente. 

5- Alem do livro didatico que outros instrumentos de leitura sao mais utilizados na sala 

de aula? 

( ) Romance. 

( ) Livros de literatura e histdrias infantis. 

( ) Revistas 

( ) Poesias 

( ) Outros. 

6- Q u e textos do livro didatico voce gosta de ler? 

( ) Textos irrformativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) Textos poeticos. 

( } Fabulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Textos narrativos. 

( ) Contos. 

7 - Nos momentos de leitura do livro didatico todos os alunos participam? 

( ) Sim. Na maioria das vezes. 

( ) Nao. Muitos nao estao interessados. 

( ) Sim. Todos participam. 

( ) S im. Apenas para responder atividades. 

( ) sim. Quando os textos sao interessantes. 

8- Para voce e importante a utilizacao do livro didatico em sala de aula?Porque? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9- Alem de portugues, voce ler textos em outras disciplinas? 

10-Que outros livros da escola sao disponiveis para leitura? 

11-Como o livro didatico e utilizado nas outras disciplinas? 

12-Que parte do livro didatico voce mais utiliza na sala de aula? 

D E C A M P I N A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFESSOncS 

BSUOTECASET0RM, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ « t A^ P AR Aj B A 



Projeto de a c a o Docente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio Curricular e o momento de grande importancia para o processo 

da formacao docente, pois proporciona ao futuro docente o contato necessario com 

o ambiente que fara parte do seu trabalho cotidiano. 

Kulcsar (1994 p.64) percebe-se a "a importancia do estagio supervisionado 

como elemento capaz de desencadear a relagao entre polos de uma mesma 

realidade e prepara mais convenientemente o aluno estagiario para o mundo do 

trabalho". 

O Estagio sera realizado na EMEIF Jose Goncalves da Silva na cidade de 

Sao Joao do Rio do Peixe com a turma do quinto ano do Ensino Fundamental. 

Na pesquisa realizada sobre o livro Didatico, os resultados indicam que este 

material didatico praticamente nao e utilizado em sala de aula. 

Por ocasiao do Estagio este recurso didatico sera utilizado como forma de 

propiciar aos alunos o contato com textos melhor elaborados. Serao trabalhados 

textos de generos variados, apoiado nas areas curriculares de Lingua Portuguesa, 

Ciencia Historia, Geografia, Arte e Matematica, de forma interdisciplinar. Temas 

selecionados com o proposito de desperta a curiosidade do aluno e motiva-lo para 

leituras e producoes de textos. As atividades serao realizadas em grupos, no 

coletivo da classe. 

Objetivos: 

• Explorar temas, atraves de pesquisas experiencias e observacoes, 

levando a crianca a reflexao construcao dos conhecimentos que se 

tem sobre os fendmenos, objetos e acontecimentos. 

• Desenvolver comunieacao oral e escrita nas diversas situacoes 

sociais. 

• Propor diferentes formas de textos e desenvolver novas formas de 

interpretacao e eompreensao. 

• Trabalhar gramatica no texto. 

• Desenvolver procedimentos de calculo mental em situacao problema. 

• Discutir a cultura e patrimonio historico social do lugar onde mora. 

Metes 

• Realizacao de dinamica antes de iniciar as aulas. 

• Realizar leituras em textos do livro Didatico e outros textos. 

• Trabalhar atividade a partir do texto. 

• Utilizar variedades de textos e trabalhar numa perspectiva 

interdisciplinar. 

• Producao de texto a partir das discussoes. 

• Utilizacao de jogos para calculos matematicos 
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DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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