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"Quanto melhor e adquirir a sabedoria do que o ouro! E quando mais 

excelente, adquirir a prudeneia do que a prata!" (Proverbios 16: 19) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura vem sendo motivo de discussao e reflexao por varios autores e professores na 

tentativa de superar as dificuldades no processo da leitura. E importante trabalhar esse tema 

na escola a fim de proporcionar discussoes, sobre o tema abordado que e a leitura nos anos 

iniciais do ensino fundamental com o intuito de controlar as dificuldades referentes ao 

processo de aprendizagem dos alunos, a fim de conhece-lo melhor e desenvolver propostas 

que apresentem novos metodos e tecnicas que possibilitem um trabalho com mias motivacao e 

eficiencia. A leitura e um componente dinamico vinculado a um contexto social que nao deve 

ser reduzido ao tecnicismo. E notorio ressaltar que a leitura deve ocupar lugar de destaque na 

escola e assim desenvolver o pensamento critico, para formacao de leitores com uma visao 

abrangente do mundo a qual estamos inseridos. 

Palavras - chave: Leitura, dificuldade; tecnicismo; contexto; escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura vem sendo motive- de discussao e reflexao e reflexao por varios autores e professores 

na tentativa de superar as dificuldades no processo da leitura. A aprendizagem da leitura 

baseava-se em decorar o alfabeto depois soletrar e em seguida decodificar palavras e textos, 

passaram os anos e ainda hoje deparamos com metodos tradicionais, mecanicos de ensinar a 

ler, sem nenhuma significaeao para compreensao real da leitura. 

Esta pesquisa sobre leitura vem sendo motivo de discurssao e reflexao entre os educadores. A 

partir das dificuldades, apontadas atraves de conversas com professores e estudo sobre o tema, 

chega-se a conclusao que ha grandes dificuldades no desenvolvimento, ao processo de 

aprendizagem; envolvendo a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. 

E importante trabalhar essa tematica na escola a fim de propiciar discurssoes sobre o tema 

bordado com o intuito de controlar as dificuldades referentes ao processo de aprendizagem 

dos educando, a fim de conhece-lo melhor e desenvolver propostas que apresente novos 

metodos e tecnicas que possibilitem um trabalho com mais motivacao e eficiencia. 

Esta realidade tambem e percebida pelos professores da escola estadual de educacao infantil e 

ensino fundamental Francisco Cicero Sobrinho que esta situada no Nucleo III - Zona rural da 

cidade de Sousa. Em conversa com professores eles relataram que as dificuldades da leitura 

ocorrem por falta de acesso das criancas a leitura e a questao socio-economica, em que esses 

alunos estao inseridos, pois os mesmos precisam ajudar a seus pais na busca de suprir suas 

necessidades fmanceiras. 

Este trabalho intitulado Leitura dos anos iniciais do Ensino Fundamental tem como objetivo 

geral: 

*analisar as principals dificuldades de aprendizagem da leitura nos anos iniciais; 

Objetivos especificos: 

*identificar as dificuldades da leitura; 

•verificar se as tecnicas de leitura aplicada em sala de aula estao de acordo com a realidade 

existente na escola; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*desenvolver atividades didaticas pedagogicas que facilitem a aprendizagem dos alunos no 

ato de ler, 

0 estudo sera realizado acerca da leitura nos anos iniciaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abordando os metodos e tecnicas da 

verificacao do aprendizado dos educando. Na qual esse estudo sera utilizado na coleta de 

dados, observaeoes, entrevistas e diversas fontes do assunto abordado. Nesse sentido acredita-

se que esse estudo pode contribuir com o entendimento e a discurssao sobre esse tema que e 

importante na educacao e na sociedade em geral. 

Os alunos precisam ter a leitura como um processo de construcao ativa de sentido real e que 

tern real importancia em toda a sociedade. A problematica gira em torno: 

*leitura descontinuada e desvinculada da realidade do educando; 

*falta de incentivo a leitura; 

*diante dessas dificuldades coletadas precisamos buscar alteraativas para possiveis solueoes 

de problemas 

Este trabalho esta organizado em quatro capitulos. No primeiro capitulo esta o referencial 

teorico que mostra-nos a leitura no contexto social. 

E notorio ressaltar que a leitura e um processo ou uma pratica social que permite a pessoa 

compreender sua razao de ler o mundo, buscando incessantemente mais conhecimentos 

diretamente a realidade. 

A leitura e uma componente dinamica vinculado a um contexto social que nao dever ser 

reduzido ao tecnicismo. 

No segundo capitulo retrata-nos a leitura na escola: uma analise. Neste capitulo analisamos 

que a leitura deve ocupar lugar de destaque na escola e assim desenvolver o pensamento 

critico e a formacao de leitores com uma visao abrangente do mundo como estrategia de vida. 

O papel da escola e criar oportunidade de observagoes de livros e situac5es e que a leitura 

prevaleca como um fator importante para a comunicacao do contexto escolar e social. 
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No terceiro capitulo enfoca o percurso metodologico e a analise dos dados o qual falamos 

reduzidamente o que e o estudo de casa que matos 2001 afirmam que: "o estudo do casozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de custos apresentando como 

limitacao a impossibilidade de generalizaeao". (MATOS, 2001, pag. 58) 

Prosseguindo fizemos a caracterizacao da escola quando foi fundada, por quern foi fundada, 

onde esta situada e outros. 

Na analise dos dados esta as pergunta e as respostas que foram mencionadas para os alunos, 

professores e gestores, da referida escola. As perguntas foram subjetivas e eles responderam 

de acordo com o seu entendimento e conhecimento. 

No quarto capitulo, atividades desenvolvidas no estagio, relatamos as atividades 

desenvolvidas com os professores, questionamentos e reflexoes apontados pelos professores. 

Por fim as conclus5es que chegamos ao finalizar este trabalho. 



CAPITULO 1 - A LEITURA NO CONTEXTO SOCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica Leitura e Escrita e muito ampla e de profundo significado, uma vez que, atraves da 

mesma permite-se uma compreensao maior dos fatos da vida. Com isso tern o papel de 

auxiliar de maneira fundamental na formacao do individuo, alem de ampliar seus horizontes, 

suas perspectivas. Nesse sentido posso afirmar que o estudo da leitura e importante para a 

formacao do aluno num ser pensante, critico e criativo. Todavia se pretendermos formar 

leitores criticos, reflexivos e ativos, faz-se necessario a realizacao de um trabalho que perrnite 

inserir no proprio ato de ler, um momento prazeroso e estimulante, onde o aluno sinta-se 

interessado a ler. 

Segundo Martins (2005, p. 7), "(...) sem diivida o ato de ler e usualmente relacionado a escrita 

e o leitor visto como decodificador de letras". Atraves deste argumento, podemos pensar o 

seguinte: e necessario apenas decifrarmos palavras para que a leitura aconteca? E esta relacao 

que deve ficar bem defmida na mentalidade do aluno, pois, tanto a leitura como a escrita 

devem ser entendidas e praticadas de uma forma que, o que se le esteja associado a uma 

postura critica por parte do leitor, ou seja, a mera decifracao de codigos nao e o bastante a 

realizacao de uma leitura interpretativa. 

Em suma, a leitura, percorreu um imenso e turbulento caminho ate nos dias atuais. No 

entanto, as condicdes de producao de leitura, na atualidade brasileira, revestem-se, ainda, das 

caracteristicas da fase colonial ja que poucos leem e outros nao tem esse direito. As praticas 

de leitura ainda sao, ensinadas de forma idealizadas e desraigadas no seu contexto social, 

economico e politico, sem qualquer avaliacao critica nem confronto com a realidade. 

Sabe-se que a leitura se constitui em um processo delicado para o desenvolvimento do ensino 

- aprendizagem, visto que a leitura e o alvo de constantes estudos e discussoes e acima de 

tudo, da busca freqiiente dos docentes que se preocupam com o desenvolvimento da 

capacidade de ler, nao somente como o processo de decodificacao, mas a leitura de forma 

abrangente e significativa. 

Portanto a leitura consiste na capacitacao de signifieados, uma crescente comunicacao, entre 

leitor e texto, precisando compreender nao so o que esta escrito, mas tambem de que forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representa graficamente a linguagem. A leitura e um processo ou uma pratiea social que 

permite a pessoa compreender sua razao de ler no mundo, buscando incessantemente mais 

conhecimento diretamente a concretude real, seja dando vida aos registros da cultura, 

expressos por meios de diferentes linguagens, para que assim, a leitura possa ser um 

importante instrumento de luta, de conscientizaeao e transformacao das culturas sociais. 

Segundo Lemle (1994:10), ha observacoes que levam a hipotetizar que a aprendizagem da 

leitura se da pela capitacao de um bloco nao direcional e indiviso de relacao entre letras, sons 

e sentidos, considerando que certas criancas sao capazes de ler por adivinhacao baseadas em 

interferencias semanticas, pedacos de palavras e de frases. Isto acontece por que sua 

percepeao inicial da realidade e sincretica. 

Segundo Cagliari (1995. p.103), "a leitura e uma interpretacao da escrita que consiste em 

traduzir os simbolos escritos em fala". Neste sentido, a escrita deve ter como objeto essencial 

a leitura, ler e um ato linguistico diferente da producao espontanea da fala. 

Na visao de Mar t ins (2003) : 

Saber ler e escrever ja entre gregos e romanos significava possuir bases de uma 

educacao adequada para a vida [.. .]. Pois essa educacao desenvolvia, alem da leitura 

e a escrita, as capacidades intelectuais, espirituais e aptidoes fisicas, atraves de 

disciplinas rigidas. (MARTINS, 2003 p. 22 - 23) 

A aprendizagem da leitura baseava-se em metodos analiticos que se caracterizam, primeiro 

em decorar o alfabeto, depois soletrar e em seguida decodificar palavras, ate se chegar a frases 

e textos continuos. 

Passados seculos, ainda hoje nos deparamos com esses metodos sendo utilizados por 

professores que nao conseguiram superar essa forma mecanica de ensinar a ler, apenas 

decorando signos lingilisticos, sem significacao nenhuma para a compreensao real do que seja 

ler. Isto demonstra que mesmo com inovac5es de metodos, a pedagogia e a mesma. Como nos 

afirma Martins (2003, p: 23) "[...] do aprender, por aprender, sem se colocar o porque como e 

para que, impossibilitando compreender verdadeiramente a funcao da leitura o seu papel na 

vida do individuo e da sociedade", 

Neste sentido, sabe-se que nenhuma metodologia de alfabetizacao por si so, seja avancada ou 

nao, forma leitores efetivos. Na realidade as pessoas apos serem alfabetizadas, tendem a 
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tornar-se leitores pragmaticos. Aqueles leitores que apenas atingiram a decodifieaeao dos 

signos lingiiisticos, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consequentemente nao se assemelham aos leitores efetivos, que 

sabem ler nas entrelinhas compreendendo o que leu. 

Percebemos que a leitura adquire uma funcao politica e economica, servindo de instrumento 

para progredir na vida. E sabido que a instrucao escolar, contribuia para a perpetuacao e 

reproducao dessa funcao, atraves da transmissao da linguagem utilizada pelos professores, 

pelos textos dos livros didaticos que na maioria das vezes nao condiz com a realidade da 

crianea pertencente a classe popular: 

Tomando a situacao ainda mais agravante, como nos afirma Martins (2003, p: 25) "[...] a 

escola esta limitada, com a utilizacao preponente dos chamados livros didaticos". Que muitas 

vezes tornam-se o unico recurso de leitura impressa que os alunos tem acesso, recursos esse 

que nao possui textos atraidos, que desperte o interesse dos individuos pela leitura e 

oportunize formar leitores criticos. 

Neste sentido, ancorados no que diz Martins, os professores falam "em crise da leitura", que 

na realidade brasileira, essa crise nao se da apenas pela falta de leitores, ou pela falta do que 

ler, ou de materias de pouca qualidade. Essa crise e decorrente primeiro, por falta de 

condicoes socioecondmieas, pela limitacao de opcoes determinadas pela escola, segundo a 

concepcao que se tem de ler esta ligada aos livros. Esta eoncepcao provia da influencia do 

nosso sistema educacional, de uma forma livresca, defasada em relacao a realidade, que teve 

como espelho o exemplo da escolastica crista que orientou os jesuitas, os primeiros 

educadores do Brasil. E sem esquecer "das ideologias, que buscam na elitizagao da cultura 

meios de reafirmar a supremacia social, politica, economica e cultural" (MARTINS, 2003, p. 

23). 

Sabemos que, o que e considerado pela escola como recurso de leitura, nao favorece uma 

aprendizagem consistente, com o real que os individuos vivenciam no seu dia-a-dia com a 

familia, amigos, nas diversoes, nas publicagSes populares, pelo contexto geral no qual os 

leitores estao inseridos. Nao e de se estranhar, pois, a preferencia por leituras bem diferentes, 

das que a escola impde, limitando-se apenas em estabelecer "fichas de leituras". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 A importancia da leitura 

Restringir a importancia da leitura apenas aos livros e textos escritos em geral, estara ao 

mesmo tempo desoportunizando de experiencia de leitura os milhoes de analfabetos existentes 

no pais. Para reverter essa situacao sao necessarias reformulacoes efetivas no sistema politico-

economico e socio-cultural. Assim, nao podemos deixar de fora uma peca fundamental para 

contribuir na amenizacao dessa situacao que e o educador que em sua acao, deve repensar sua 

pratica pedagogica e agir objetivamente diante dessa realidade. 

Diante disto, faz-se necessario ampliar a noeao de leitura que deve ser vista num sentido 

amplo independente do contexto escolar, ir alem do texto escrito, pemiitindo compreender e 

valorizar cada aprendizado. Dessa maneira, a leitura nao deve estar limitada uma minoria, ela 

passara a fazer parte do cotidiano de muitos. Tal perspectiva de leitura oportunizara a 

descoberta de caracteristicas comuns e difereneas entre individuos, grupos sociais e varias 

culturas, ao mesmo tempo incentivam tanto a fantasia como a consciencia da realidade 

objetiva, proporcionando elementos para uma postura critica, apontando alternativas. 

Mas, "para ampliar as noeoes de leitura pressupoe transformacoes na visao de mundo em 

geral e na cultura em particular" (MARTINS, 2003 p.29). Isso porque, se sabendo que em 

nossa cultura limita-se a leitura aos contextos escritos, que provem dos letrados. Mas, se 

considerarmos a realidade, observamos que ela nos apresenta inumeras manifestacoes 

culturais que vem do povo, da camada menos favorecida que tem muito a nos oferecer. Isso 

nos reforea que tanto a leitura quanto a cultura deve ser compreendida alem das instituieoes. 

Portanto o ato de ler inciui alem da escrita outras manifestacoes do fazer humano. 

Na sociedade letrada, ler e uma necessidade basica e um direito do ser humano. Para 

compreender e participar do mundo e preciso ler. A leitura diverte e informa ao mesmo tempo 

em que alimenta a fantasia e estimula a imaginaeao. O livro possibilita ainda reflexoes e, 

consequentemente, uma revolucao do saber, favorecendo a construcao das relacoes sociais. O 

desafio da sociedade e encontrar novos rumos para a educacao, novas metodologias que 

privilegiam a descoberta, e a criatividade. A aula em que so o professor fala, ensina forma 

repetidora, nao forma cidadaos. 
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A educacao libertadora so se da atraves da leitura, pois quern le se abre a novas ideias, avalia 

as proprias e cria outros modos de ver, novas maneiras de entender a si mesmo e ao mundo. 

"A leitura de textos provoca no leitor, um movimento de reflexao sobre o mundo e sobre o 

mundo do texto. A pratica do ler acaba envolvendo o aluno." (NETO 1992, p.66). 

E lendo que o aluno se instrui se torna independente e continua crescendo mesmo quando 

deixa a escola. No entanto, poucas criancas tem habito de ler em nosso pais. A media e de um 

livro para cada erianca anualmente. A maioria nao tem acesso ao livro. O seu primeiro contato 

se da na escola. E o que e pior, quase sempre de maneira errada. Pois, muitos de nossos 

professores tambem nao aprendem a ler e impoe a leitura como uma obrigacao, 

Nos dias de hoje, percebe-se que as criancas comecam a formar sua leitura de mundo e 

despertar para rabiscos, traeos e desenhos desde cedo, conforme as oportunidades que lhes sao 

oferecidas. Cabe entao, enfatizar que se faz necessario coloca-las em contato com a leitura e a 

escrita de maneira prazerosa. Um importante caminho a ser seguido nesse aspecto e a 

exploracao furtiva da literatura infantil. 

Nesse sentido, este trabalho propoe-se a discutir a importancia da leitura e da escrita de forma 

prazerosa na escola, destacando o seu caminho historico atraves dos tempos, de maneira a ser 

compreendido a importancia de ambas tambem no seu contexto social. 

A literatura infantil desperta o interesse e a atencao das criancas, desenvolvendo nelas, entre 

outras coisas, a imaginacao, a criatividade, a expressao das ideias, e o prazer pelo ato de ler e 

escrever. Cabe ressaltar tambem, que a leitura e a escrita oferecem situacoes nas quais as 

criancas possam interagir em seu processo de construcao do conhecimento, possibilitando 

assim, o seu desenvolvimento e aprendizagem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E lendo e contando historias oferecendo livros 

a crianea desde a mais terna idade que se forma um bom leitor. 

Assim a pratica da leitura e fundamental no aprendizado da lingua e no fortalecimento do 

trabalhar com texto. Equipamento algum a substitui mesmo numa epoca em que proliferam 

recursos audiovisuais e as "maquinas de mecanismo" ensinar. Pois, antes de tudo ler e 

descobrir caminhos, e conhecer e reconhecer o mundo em volta. 
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Cabe a escola com uma intuicao que contribui em grande parte para a formacao dos 

individuos para oportunizarem aos alunos essa leitura de mundo, oferecendo-lhes textos 

diversos (jornais, revistas, livros, etc.) fazendo uma ponte com sua realidade considerando sua 

leitura de mundo que e sua experiencia de vida, e depois torna-la um conhecimento elaborado 

que este adquirido por meio de experiencia que a leitura favorece. 

Assim sendo, criar condigoes de leitura nao reduz somente alfabetizar ou propiciar os acessos 

aos livros, mas trata-se de dialogar com o leitor sobre sua leitura, isto e, sobre o sentido que 

ela da algo escrito, imagem, passagem, ideias situacSes reais ou imaginarias. 

A leitura e um componente dinamico, vinculado a um contexto social que nao pode ser 

reduzido a uma tecnica linguistica e entendida com um fato neutro e linear que resulta apenas 

em palavras e frases desconexas e sem sentido aparente para o leitor. Conforme Lajolo 

(1958): 

Ler nao e decifrar, como num jogo de adivmhacoes, o sentido de um texto. E, a 

partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado conseguir relaciona-lo a todos os 

outros textos significativos para cada um reconhecer nele o tipo de leitura que seu 

autor pretendia e dono da propria vontade, de entregar-se a essa leitura, ao rebelar-se 

contra ela, propondo outro nao previsto. (LAJOLO, 1985, p.91) 

Sendo assim ler e produzir sentido onde possa atribuir algum significado havendo assim a 

importancia da criacao de situacoes para o exercicio da leitura, onde os alunos produzam e 

interajam para a construcao da subjetividade, nao ficando restrito apenas a atividade 

meramente de copia ou de decodificaeao de sinais graficos. 

£ de dificil compreensao quando a crianca esta comecando a decodificar o codigo escrito ela 

sente dificuldade para realizar leitura, segundo Cagliari (1995, p. 162) "o esforco da crianca 

que comeca a ler e comparavel ao esforco que um aprendiz de lingua estrangeira faz para ler: 

e dificil conciliar os elementos, fonica com os elementos semanticos". 

De acordo com o que fora citado e realmente muito dificil para a crianca que esta comecando 

a decifrar a escrita, elas sentem alguns embaraijos esta aprendendo a ler isso reside no 

ajustamento do processo da fala a leitura. Para falar comeeamos com uma organizacao do 

pensamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. 2 O que e ler? 

E uma atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formacao de alunos leitores, "E 

muito mais importante saber ler do que escrever" nos afirma Cagliari. A escola oferece aos 

alunos atividades relacionadas a leitura e isso facilitara na formacao de bons leitores. Ler e 

percorrer com a vista (o que esta escrito) preferindo ou nao as palavras mais as conhecendo, 

interpretando o sentido. 

Sabemos que a leitura e um dos procedimentos importantes para a nossa formacao, a grande 

maioria dos problemas enfrentados hoje ao longo dos estudos e decorrente aos problemas da 

leitura. Podemos observar nas universidades, nas escolas a escassez da leitura por falta de 

praticar a leitura e nao ter proposito no que esta lendo, tenha significado Bacelar e Cunha, 

(2000, p.55) "ainda com relacao as implicacSes da minha afirmacao sobre o que e ler, gostaria 

de ressaltar o fato de que o leitor construa o significado do texto. Isto nao quer dizer que o 

texto nao tenha sentido ou significado; felizmente para os leitores essas condicSes costumam 

ser respeitadas". 

E muito importante que a leitura seja realizada com objetivos, e seja compreendida, pois se a 

leitura nao satisfizer as necessidades do leitor, ele tera dificuldade de compreende-la com 

mais exatidao. 

Para terminar a definicao sobre o que e ler teria que mostrar a importancia do ato de ler, as 

informac5es como um numero telefonico ou de conta bancaria, um endereco, a leitura sempre 

envolve compreensao. 

As praticas de leitura existem desde muito tempo, e escolarizadas essas praticas sociais e um 

desafio, pois as praticas sao totalidades indissociaveis e tambem nao sao sequenciais, por que 

tem muitas coisas que nao podem transmitir atraves da oralidade, pois muitas vezes acontece 

a desigualdade entre os grupos sociais. 

Como se diz "aprende-se a ler, lendo" e atraves dessa expressao que pode instalar nas praticas 

de leitura como objeto de ensino. Sabemos que essas atividades cotidianas da sala de aula nao 

sao muito frequentes. E importante que seja esclarecida essa expressao, pois e fundamental 
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que os alunos saibam, e compreendam o que eles estao lendo, sendo que a leitura sera 

compreensao nao adianta, pois os alunos precisam praticar a leitura corn diversos tipos de 

textos, atraves de leitura de revistas ou jornais. Como nos ressalta Lemer (2002): 

Entre os comportarnentos do leitor que implicam interacoes com outras pessoas 

acerca do texto, encontra-se, por exemplo, os seguintes: comentar ou recomendar o 

que leu compartilhar a leitura, confrontar com outros leitores as interpretacoes 

geradas por um livro ou uma noticia, discutir sobre as intencoes implicitados nas 

manchetes de um jornal. [...] Entre os mais privados por outro lado, encontra-se 

comportarnentos como antecipar o que segue no texto, reler o fragmento anterior 

para verificar o que se compreendeu. (LERNER, 2002, p.62) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Tipos de leitura 

A leitura pode ser entendida de varias maneiras, a leitura pode ser ouvida, vista ou falada, 

pode ser oral, visual silenciosa, em voz alta e de outros que mencionaremos adiante. Uma 

leitura pode ser vista ou falada, um texto pode ser decifrado e decodificado por alguem que o 

traduz atraves de uma fala. 

Essa leitura geralmente acontece nos primeiros anos na escola, no trabalho de alguns 

profissionais. A leitura oral, falada, e vista em geral, devido aos preconceitos lingiiisticos de 

uma sociedade. 

Uma leitura oral e realizada somente por quem le, mas pode ser diretamente ligada as pessoas 

que estao ouvindo a primeira leitura que a crianca escuta e essa a qual me refiro. 

A leitura em voz alta pode de inicio ser feita no dialeto da crianca e possivelmente passar para 

um dialeto padrao. A leitura em voz alta possibilita a crianca escutar, olhar, perguntar e 

responder. Essa leitura e um meio para que a crianca venha a entender o que esta escrito. 

Os diversos tipos de leitura podem determinar a leitura mais lenta ou mais veloz. Podemos 

dizer que ha diversas formas de ver a leitura e entender. A leitura total ou intensiva consiste 

na retirada de todas as informac5es inseridas no texto. A leitura seguida ou extensiva ocorre 

geralmente quando os textos sao extensos, e frequentemente usada para determinar fins. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A leitura seletiva volta-se para uma informacao especifica uma informacao que seja 

primordial, ou seja, relevante, para o proposito proposto pelo leitor. A leitura orientadora 

consiste na leitura aligeirada passando rapidamente os olhos sobre um texto para si ter uma 

ideia geral de que se trata realmente o texto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,4 Concepcoes sobre a leitura 

Zilberman (1998) ressalta a perspeetiva individual da leitura, quando esta e considerada o 

resultado de um periodo determinado de escolarizacao. Deste ponto de vista, "ler nao e inato 

ao ser humano, e essa circunstancia a de considerar em habilidade adquirida, denuncia de 

imediato a natureza social daquela atividade"(p.l4). Percebe-se a dimensao social de modo 

mais evidente, quando lembramos que o exercicio da leitura depende do funcionamento e 

integracao de ajguns fatores: um sistema (o da escrita); um processo (o da alfabetizacao); um 

conjunto de valores (o que postula de a pessoa dominar o codigo escrito distinguindo as 

fazem das que ainda nao foram capacitadas para tanto). 

No principio do processo de aquisicao de saber propiciada pela escola esta a alfabetizacao, 

por que, em nossa sociedade, ter conhecimento da realidade passou a depender cada vez mais 

de ler. Essa habilidade hoje e obtida na escola. Para essa obtencao segundo Zilberman (1998): 

Foi preciso expandir o sistema de ensino, toma-lo obrigatorio e valorizar seus 

resultados. Com isso a escola deixou de ser um lugar para converter-se numa 

instituicao, com a qual a leitura vinculou-se para sempre. O fato Ihe conferiu, desde 

entao, inevitavel fisionomia pedagogica, pois nao pode impedir que fosse 

identificada a mstituicao que promovia e difundia, sem deixar de se apresentar 

como sintoma do funcionamento e eficiencia daquela. (ZILBERMAN, 1998, p. 16) 

A esse respeito, Aquino (2000) ressalta que, 

A leitura e uma pratica social que nao se resume a educacao institucionalizada, 

mais centra-se na relacao sujeito - conhecimento - mundo, estimulando os 

participantes no processo critico a buscarem, nas multiplas formas de compreensao, 

de desvelamento e de reconstrucao do conhecimento, as altemativas para produzir 

textos, transformar a si proprio e sua realidade.( AQUINO, 2000, p. 40) 

Neste sentido, a escola se incumbiu, portanto, de introduzir as criancas ao mundo da leitura, 

esta tarefa complexa envolve mais que ensinar a codificar ou decodificar signos, pois a leitura 

e processo muito amplo: e atribuir significado aos sinais graficos, conforme o sentido que o 
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escrito Ihe atribui e conforme tambem a relacao que o leitor estabelece com sua propria 

experiencia. 

Segundo Cagliari (1995, p. 148), "a leitura e extensao da escola na vida das pessoas. A 

maioria do que se deve aprender na vida tera de ser conseguido atraves da leitura fora da 

escola". Dessa forma, o autor reforca a importancia que a leitura tem tambem fora da escola, e 

a trata como fator relevante a formacao do individuo. Ainda nessa perspectiva, Neto 

(1992,p.66) ressalta que " ler e valorosa aeao e acontecimento para que o aluno extrapole e 

avance enquanto ser que pensa e que descobre o pensamento de outros, atraves da palavra e 

de sua organizacao". 

O que se pode observar tambem, e que embora a leitura seja considerada como uma aquisicao 

necessaria aonde a mesma venha ser atribuida um valor positivo e absoluto, uma vez que 

traria beneficios obvios e indiscutiveis ao individuo e a sociedade tambem como forma de 

lazer e de prazer, de aquisicao de conhecimentos, de enriquecimento cultural, da ampliacao 

das condicoes de convivio social e de interacao. Para a demanda pobre da populacao brasileira 

o acesso a leitura e a escrita, se apresenta muitas vezes apenas como instrumento necessario a 

sobrevivencia, ao acesso do mundo do trabalho, a luta contra suas condic5es de vida.Em 

paralelo a esta posicao encontraremos a classe dominante que ve muitas vezes a leitura como 

fraicao, lazer, ampliacao dos horizontes, de conhecimentos e experiencias. 

Segundo Teberosky e Ferreiro (1991), a crianca desenvolve sua propria maneira de aprender a 

ler e escrever e e nesse processo que professores e pais devem voltar-se com mais atencao.Na 

visao das autoras supracitadas, "a alfabetizacao, aquisicao da leitura a crianca nao depende 

tanto do metodo de ensino, mais ocorre de modo quase que natural e e personalizada". 

Segundo a autora, a crianca ao freqiientar a escola ja tem um certo conhecimento da escrita, 

pois, a mesma em ciclo familiar envolve-se com simbolos e ao transmiti-los esta reforcando o 

que compreende da escrita. Na verdade a leitura nao e uma simples pratica escolar, mais um 

processo desencadeado pela vontade ou necessidade do leitor compreender os textos que estao 

a suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA volta. 
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Fundamentada nesta perspectiva acredito que, para eomecar a ler e a escrever, as criancas nao 

devem nem precisam se limitar apenas ao estudo da gramatica, uma vez que as mesmas ja 

dominam a lingua portuguesa, sobretudo na sua modalidade oral. 

A esse respeito Cagliari (1995, p. 17) diz que "qualquer crianca que ingresso na escola 

aprendeu a falar e a entender a linguagem sem necessitar de treinamentos especificos ou de 

prontidao para isso". 

Dessa forma, o autor reforca a ideia de que, antes mesmo de freqiientarmos algum 

estabelecimento educativo, ja "dominamos" a pratica da linguagem, instrumento 

essencialmente necessario ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Cagliari tambem acredita que para ler nao e preciso que a crianca conheca todas as palavras 

do texto. Deixa-la ler, levando-a refletir sobre as estrategias de leitura e o conteudo do texto e 

o fundamental. (CAGLIARI, 1995, p.24) 

De acordo com Martins (1994, p.23), "uma vez alfabetizada a maioria das pessoas se limitam 

a leitura com fins pragmaticos, mesmo a leitura e uma heranca maior do que qualquer 

diploma". 

Nos dias atuais o processo de leitura e escrita se encontra "banalizada" onde individuos 

muitas vezes leem simplesmente por questoes estritamente obrigatorias, desconsiderando 

assim, o prazer que uma boa leitura possa nos trazer. 

Talvez seja esta a explicacao dos mais diversos fracassos na nossa escola, muitos educandos 

freqiientam a escola simplesmente por interesses economicos, ou para conseguirem uma 

promocao ou ate mesmo para facilitar a entrada no mercado de trabalho visivelmente 

competitive 

Para Cagliari " a grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos anos de 

estudo, chegando a pos-graduacao, e decorrente de problemas de leitura" e nesta perspectiva, 

ele acredita que" [...] a leitura e uma atividade de assimilacao de conhecimento, e de 

interiorizacao, de reflexao [...] a escola que nao le muito para os seus alunos e nao lhes da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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chance de ler muito esta fadada ao insucesso, e nao sabe aproveitar o melhor que tem para 

oferecer aos seus alunos".(CAGLlARI,1995, p.148-150) 

Desta forma, Cagliari, deixa claro que o grau de importancia que a leitura traz tanto para a 

vida escolar quanto para a vida social dos sujeitos. 

De acordo com os PCNS (2001, p.20) as evidencias de fracasso escolar apontam a 

necessidade de reestruturacao do ensino da lingua portuguesa, com o objetivo de encontrar 

formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Deste modo a reestruturacao de ensino da lingua portuguesa, mostra-se como um possivel 

caminho a ser percorrido pela dificuldade de se trabalhar a leitura e a escrita na escola. 

Nesse sentido, os parametros curriculares nacionais surgiram como uma especie de 

sintese do que foi possivel aprender e avancar nesta decada, em que a democracia 

das oportunidades educacionais comeca a ser levada em consideracao, em sua 

dimensao politica tambem no que diz respeito aos aspectos intra-escolares.(PCN, 

2001, p. 20) 

Segundo Freire (1996) a aprendizagem da lingua materna deve ser antes de tudo, a leitura da 

"palavra-mundo" e jamais deve signifiear uma ruptura com social e historico da vida humana. 

Desse modo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, Freire (1996). Dai inclusive, sua 

grande descoberta de mais de vinte anos atras, o famoso metodo de alfabetizacao, que partia 

do mundo real do alfabetizando (da pesquisa vocabular ate a formacao da palavra chave: 

tijolo, parede, etc.) Da realidade cotidiana do aprendiz nascia, naturalmente, o conhecimento 

do mundo das palavras e das frases escritas: o conhecimento do codigo. 

A leitura atende a curiosidade infantil em diversos campos e, assim, chega a reunir muitas 

disciplinas que comp5em o leque do aprendizado. A obra literaria nao tem nenhuma 

obrigacao de ser didatica, mas o trabalho pode e, se bem feito, deve utilizar de livros de ficcao 

para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de Linguagem, Estudos Sociais, 

Ciencias e Matematica, uma vez que o desenvolvimento dos processos de leitura e escrita 

ocorre tambem na relacao que estabelecemos com o que aprendemos em outras areas do 

conhecimento. A continuidade do processo educational apos a alfabetizacao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN: VE2S! DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 r t

HERAt  
DE CAMPi NA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

B1BLI 0TECA SETORi Al  

CA JAZEI RAS -  PARAI BA 



importantissima, pois a escolarizacao abre novos horizontes na medida em que tambem expoe 

as pessoas a novos contextos de compreensao, interpretacao e producao de leitura e escrita. 

Dentre as inumeras concepcoes de leitura, estas podem resumir-se duas caracteristicas que 

podemos defmi-los segundo Cagliari(1995, p.15): "a leitura e, pois, uma descricao e uma 

decodificacao. 0 leitor devera em primeiro lugar decifrar a escrita, depois decodificar todas as 

implicates que o texto tem e fmalmente refletir sobre isso e foraiar o proprio conhecimento e 

opiniao a respeito do que leu". 

Assim, entendemos que nao ha decodificacao, decifracao sem compreensao e ao mesmo 

tempo nao ha compreensao sem decodificacao, ambos estao mtimamente ligados. 

Na perspectiva de Cagliari (1995), outra caracterizaeao da leitura consiste numa compreensao 

amp la, incluindo aspectos filosoficos, ideologicos e culturais do leitor. Assim cada leitor tem 

uma forma diferenciada de ler, que deve ser respeitada, principalmente pela escola. Pois a 

leitura sendo uma experiencia individual, a escola nao deve usa-la para avaliar elementos, 

como rapidez, decifracao e pronuncia. 

A leitura nao se resume so de texto antes de darmos initio a essa relagao, ja temos um 

vivencia com leitura do mundo, nesta damos sentido a ele e a nos mesmos precisamos ser 

ensinados, por aprendermos atraves do meio a qual estamos inseridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO II - A LEITURA NA ESCOLA: UMA ANALISE 

Freire (2003, p. 59) considera que, "Um texto para ser lido e um texto para ser estudado, um 

texto para ser estudado e um texto para ser interpretado". Sabe-se que a cultura das classes 

populares e bastante limitada, boa parte das criancas nao sao motivadas no contexto familiar 

devido a grande escassez de recursos ou ate mesmo falta de reconhecimento quanto a 

importancia na leitura na vida das pessoas. 

Este e, portanto, um grande desafio para os individuos pertencentes a classes desfavorecidas, 

que nao possuem eondic5es favoraveis que possam contribuir para a aquisicao de habilidades, 

quanto ao processo de leitura e escrita. De acordo com Martins (2005, p. 22), "Se o conceito 
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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 atuacoes socials, politica, economica e cultura", 

Quanto ao aspecto cultural, Freire (2003, p. 76) afmna que, "Cultura sao os instrumentos que 

o povo usa para produzir". Diante disso, nos perguntamos o que somos capazes de ler 

criticamente, ja que, como afirma Freire (2003), o povo utiliza de sua cultura para produzir 

sua historia em todos os sentidos, 

Acreditamos que o processo de leitura e escrita, na escola, deve ser melhor trabalhado, 

levando-se em conta as particularidades de cada processo, mas sem esquecer suas inter-

relac5es. Temos por certo de que, na maioria das vezes, o educando so e estimulado a 

participar de uma atividade de leitura e escrita de forma mecanica, nao sendo estimulado a 

praticar a habilidade de leitura escrita espontanea e prazerosa. 

A leitura quando pratica social nos permite reconhecer determinados fenomenos que fazem 

parte do nosso cotidiano, envolvendo ideias e acontecimentos que nos fazem interagir e 

"dialogar" com o mundo de forma mais significante. A partir do momento que refletirmos 

sobre "as leituras do mundo" (FREIRE, 1996), compreendemos o grau de importancia que as 

mesmas exercem sobre nossas vidas. 

Consideramos que o processo de leitura deve ser desenvolvido atraves de praticas constantes e 

precisas em sala de aula. Sendo assim, o fracasso escolar no ensino da leitura pode ser 

diminuido em conseqiiencia da postura assumida pelo professor, enquanto incentivador da 

pratica de leitura na sala de aula. Segundo Costa (2004), e importante que o professor 

compreenda a aula de leitura como um espaco discursivo, enfatizando a leitura como um 

momento no qual os alunos tenham a oportunidade de exercer sua identidade de leitor. 

A leitura deve ser entendida como o meio de desenvolvimento, o qual nos devemos entender e 

por em pratica, pois, a leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a atividade mais importante dos primeiros anos de escola. 

Nessa perspectiva, a funcao do educador e de ser sua propria aprendizagem, de acordo com 

sua historia, suas necessidades e as exigencias de sua realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entendemos que a leitura deve ocupar lugar de destaque na escola e, assim atraves da relacao 

dialogica do leitor com o texto, desenvolver o pensamento critico e a formacao de leitores 

com uma visao abrangente do mundo, como uma forma estrategica de vida. De uma forma 

geral, podemos concordar com Freire quando se refere a questao do processo ensino-

aprendizagem, destacando o reforeo a critica no espaco escolar como um processo de acao 

precisa para o desenvolvimento de capacidades indispensaveis a formacao de sujeitos 

pensantes. Segundo Freire (1996), 

O educador democratico nao pode negar-se o dever de, na sua pratica docente, 

reforcar a capacidade critica do educando, sua curiosidade, sua insubmissao (...), faz 

parte das condicoes em que aprender criticamente e possivel a pressuposicao por 

parte dos educandos de que o educador ja teve ou contmua tendo experiencia da 

producao de certos saberes e que estes nao podem a eles, os educandos, ser 

simplesmente transferidos. Pelo contrario, nas condic5es de verdadeira 

aprendizagem os educandos vao se transformando em reais sujeitos da construcao e 

da reconstrucao do saber ensinado, em que o objeto ensinado e aprendido em sua 

razao de ser, e, portanto, aprendido pelo educando (FREIRE, 1996, p. 20). 

Percebe-se que na maioria das vezes, que os docentes justificam esse fracasso a partir da falta 

de interesse dos alunos em aprender a ler e escrever. Muitas vezes o professor precisa ir alem 

de suas praticas tradicionais, utilizando novos metodos para motivar a formacao dos alunos 

leitores, nao apenas sabendo interpretar os signos lingiiisticos, mas, sabendo entende-los a 

partir da interpretacao sobre o que se ler. 

Atraves da leitura, as criancas vivenciam experiencias distantes no tempo e no espaco; 

formam juizos e estruturam comportarnentos e atitudes. Nesse sentido, a leitura nao so 

estimula a curiosidade, como tambem, vai de encontro com os interesses proprios de cada 

idade e em cada nivel escolar em que o aluno se encontra. 

Se a escola e a leitura estao assim tao ligadas, cabe primeiro o desafio de ensinar a ler numa 

perspectiva critico-criativo, levando uma conscientizacao frente a realidade em que vive. E 

papel da escola, criar oportunidades de observacao de livros e situacoes em que a leitura 

prevaleca com um fator importante para a comunicacao dentro e fora da escola. Martins 

(2005) destaca que, 

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

aprende a ler e a escrever, e muitos tem sua talvez unica oporfunidade de contato 

com os livros, estes passam a ser identificados como os manuais escolares (...). Na 

verdade, resultam em manuais da ignorancia; mas inibem do que incentivam o gosto 

de ler. (MARTINS, 2005, p. 25-26). 
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O aprender a "argumentar" defendido por Demo (2004), nos estimula a entender que a pratica 

da leitura deve ser caracterizada como um encaminhamento do aluno para a capacidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u r g u me ma t i v a ,  de s de q u e o me s mo c ons i ga di al ogar  c o m os aut or es,  partindo da pr at i ca par a 

a realidade de vida. Segundo Demo (2004), 

De fato, aprendendo a argumentar, o aluno nao so faz ciencia, com em particular, 

constroi sua cidadania, conjugando qualidade formal (manejo do conhecimento) e 

politica (capacidade de intervencao altemativa), aprender a argumentar significa: 

fundamental- cuidadosamente o que se diz, sem impor; ler criticamente, de modo 

desconstrutivos e depots reconstrutivo, para que seja possivel tornar-se "autor"; 

escutar atenta e respeitosamente o outro e contra-argumentar civilizadamente; 

convencer sem veneer; cultivar a esfera piiblica da discussao aberta, na qual deve 

valer o melhor argumento, nao artimanha imposicao; participar da discussao 

ativamente, em particular com elaboracao propria, nao de qualquer maneira, 

evitando-se socializar a ignorancia. (DEMO, 2004, p.30). 

A motivacao e a mediacao do professor faz toda a diferenca, no sentido de se superar as 

dificuldades de leitura em sala de aula. Acreditamos que a motivacao e a base para a 

conquista do sucesso escolar. O educador que incentiva seus alunos a lerem, mesmo nao se 

tratando de leituras "formais", ou seja, ler jornais, revistas, documentarios e etc., estara 

contribuindo para a diminuicao do elevado indice de alunos com problemas com a pratica da 

leitura. 

Como nos afirma Cagliari (1995, p. 161) "O aluno acaba de ler e nao sabe dizer o que leu!", 

muitas vezes o aluno nao tem controle sobre o pensamento ao longo da leitura. A 

compreensao dos textos pela crianca e a meta principal do ensino da leitura. E interessante 

ressaltar o que afirma Cagliari (1995): 

Finalmente, a escola deve dar chance ao aluno de ler segundo sua variedade de 

lingua e nao obriga-lo logo na primeira leitura a ler no dialeto da escola. Mas a 

medida que o aluno vai estendendo seu treinamento, a leitura pode ser um momento 

interessante para que ele possa aprender a realizacao do dialeto da escola 

(CAGLIARI, 1995, p. 167). 

E de grande relevancia que o professor seja um incentivador que o ajude as criancas a 

acreditar nas suas potencialidades, metas e objetivos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante que o professor incentive 

ao aluno a leitura, com o passar do tempo ele vai criando amor e prazer pela leitura. Seguindo 

os dialetos da escola. 
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Ao refletirmos sobre isso, nos deparamos com a questao do fracasso escolar de alguns alunos. 

Um exemplo bastante conhecido no meio escolar, e a "incapacidade" de alguns alunos, no que 

diz respeito a aprendizagem da leitura, escrita, interpretacao matematica e etc. As vezes, o 

problema nao esta exclusivamente no aluno, mais, na propria limitacao metodologica do 

educador, que nao procura utilizar novos metodos de ensino para que o aluno desenvolva 

certas habilidades com a leitura, que e essencial na vida das pessoas. 

Demo (2004) destaca questoes de grande importancia para os educadores, falando sobre nossa 

formacao e nossa cultura, associadas a constracao da politica social, que depende, 

exclusivamente de nossas colaboracoes, no sentido das atitudes necessarias no processo de 

ensino, O autor destaca a necessidade de tambem os educadores realizarem leituras variadas, 

para entao partirem para uma boa pratica de leitura em sala de aula, transformando as praticas 

tradicionais em praticas inovadoras de leitura. 

Nao e atraves do autoritarismo que se consegue transformar o triste quadro que corresponde 

as dificuldades de leitura e escrita, pelo contrario, o autoritarismo imposto ao aluno faz com 

que o medo prevaleca, impedindo de desenvolver suas habilidades proprias de ler e escrever 

com seguranca. Os educadores precisam esta alerta para esse tipo de transformacao no setor 

de ensino. Segundo Bacelar e Cunha (2000): 

Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura, e necessario 

que se sinta capaz de ler, de compreender o texto que tem em maos, tanto de forma 

autonoma como contando com a ajuda de outros mais experientes, que aruam como 

suporte e recursos. (BACELAR e CUNHAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 2000,  p. 73) .  

Nesse sentido, aereditamos que o ensino da leitura se for bem orientado, fara "nascer" na 

crianca atitudes de grande utilidade na vida em todos os sentidos, atitudes estas que o levam a 

enfrentar e tentar superar os problemas com maior possibilidade existentes em seus contextos 

de vida, tornando-o mais livre, mais eficiente e felizes. Entendemos que a leitura e um 

processo de construcao da pratica social e, portanto nao deve ser dissociada do nosso 

cotidiano. 

Para que o educador se conscientize da necessidade de se renovar suas praticas escolares, 

deve pensar necessariamente na possibilidade como pode ser inserido esse mundo de leitura e 

escrita nas suas praticas constantes. Para isso, e preciso pensar prirneiramente como pode ser 

inserido esse mundo de leitura e escrita no cotidiano escolar, tentando inseri-lo tambem no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cotidiano social do aluno, isto e, fora da escola, fazendo com que os mesmos possam levar a 

leitura e escrita para o meio familiar intervindo com as necessidades que muitas vezes sao 

expostas na familia sem saber como as resolver. 

Sabendo disso, e preciso interagir diante do que esta sendo colocado para que futuramente, ao 

deparar com situacdes parecidas possa resolve-las. O professor deve criar oportunidades e 

possibilitar, nao so a quantidade e sim a qualidade de aprender a criticar e lidar com os 

obstaculos dos alunos em relacao a leitura e escrita, enquanto processos indispensaveis a vida 

social de cada um. 

Normalmente percebemos que o ensino da leitura e escrita, que e desenvolvido nas praticas 

pedagogicas cotidianas, trazem consigo problemas serios, que podem comprometer o 

desempenho escolar dos alunos com relacao as habilidades de ler e escrever de forma correta. 

O fracasso escolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e muito evidente no processo de ensino-aprendizagem. Ao pensarmos 

sobre isso, nos preocupamos com as causas desse fracasso, bem como com as possiveis 

solucoes para tais problemas. De acordo com Griffo (2002, p. 52), "A escola opera com o 

principio de que o problema esta nos alunos e que somente eles proprios poderao resolve-los. 

Dessa forma, faz com que se percebam como os culpados das situacoes, levando-os a assumir 

a culpa pelo fracasso". 

2.1 A leitura como essentia no ambito escolar 

As escolas muitas vezes cometem o erro de acreditar que a crianca encontra dificuldades de 

leitura nas series iniciais devido a nao maturidade suficiente para a aprendizagem desta 

habilidade. Porem, engana-se quem acreditar que as criancas chegam ao ambiente escolar 

vazias de qualquer aprendizagem. 

E importante ressaltar que, mesmo antes de entrar a escola, muitas criancas ja tem contato 

com a leitura e tambem com a escrita, principalmente aquelas que vivem nas grandes cidades, 

pois precisam desde cedo saber ler, pelo menos, placas de onibus, numeros, nomes, etiquetas,, 

etc.Os educadores devem estar cientes "de que seus alunos nao partem do zero, e sim de que 

tem conhecimentos previos construidos, a partir dos quais se devem criar pontes para as novas 
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aprendizagens"(TEBEROSKY e COLOMER,2003).Diante desta realidade,deixa claro a 

necessidade de que a leitura trabalhada na escola seja ampla, nao restrita aos textos das 

cartilhas. Entao, e necessario ensinar as criancas como proceder em cada caso ensinando-lhes 

que se le de forma diferente uma revista, um jornal, uma placa, uma etiqueta, um jornal, etc. 

Por ser uma leitura, na sua essentia, uma atividade individual, a escola nao deve torna-la um 

mero pretexto para avaliar outros elementos, como pronuncia, rapidez de decifracao, etc. Nao 

deve tambem, passar aos alunos a falsa ideia de que a ortografia so permite a leitura da 

palavra, segundo a fonetica do dialeto padrao que a escola usa. Em outras palavras, a escola 

deve ensinar as criancas a ler no dialeto trazido por elas. Essa atitude e fundamental para 

fbrmar bons leitores. Cabe salientar que, a medida que o aluno vai entendendo o seu 

treinamento, a leitura pode ser um momento interessante para que ele possa aprender o dialeto 

da escola. 

E funcao da escola criar oportunidades de observaeao de livros e situac5es que a leitura 

prevaleca como fator tambem importante para a nossa comunicacao, dentro e fora da escola. 

Segundo Freire "a leitura de mundo precede a leitura da palavra[...] e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquela"(FREIRE,1989, p.l 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Como acontece a leitura na escola? 

Como sabemos a escola sempre foi considerada o lugar onde o aluno aprende a ler e a 

escrever. Mas, sabemos que os alunos nao tem uma leitura adequada pela qual deveria ter, a 

leitura na escola foi e mostrada na escola de forma que nao responde as necessidades dos 

alunos, pois a escola faz da leitura como se fosse imaginaria irreal. Mas, e de grande 

relevancia fazer da escola um lugar propicio para a leitura, pois com a leitura, no ambito 

escolar formaremos bons escritores, e chegar a ser cidadao da cultura escrita. E primordial 

que a leitura seja feita de maneira satisfatoria para que nao corra o risco de "assustar" as 

criancas. Nas observances de Garcia Marques ressalta Lerner (2000): 
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O tratamento da leitura que costuma ser feita na escola e perigoso, porque corre o 

nsco de 'assustar as criancas', quer dizer distancia-las da leitura, em vez de 

aproxima-las dela; por em duvida a situacao da leitura na escola, nao e justo sentar 

os professores na banco dos reus, porque "eles nao sao vitimas de um sistema de 

ensino". Portanto, nao devemos perder todas as esperancas: em certas condicoes, a 

instituicao escolar pode transformar-se num ambito propicio para a leitura.( 

LERNER,2002 p.75) 

Como fora citado muitas vezes as dificuldades apresentadas no ambito escolar em relacao a 

leitura e direcionada ao professor como se ele fosse culpado, sabemos que o sistema de ensino 

e o principal culpado. Mas nao podemos desanimar, pois esse quadro tao doloroso para o 

ensino-aprendizagem se transforma em um lugar propicio aonde todos venham usufruir de 

seus direitos e deveres. 

Para construirmos uma nova versao da leitura e essencial que os alunos apropriem-se dela. 

Lerner diz que "articular a teoria construtivista da aprendizagem com regras e exigencias 

institucionais esta longe de ser facil", pois e preciso criar novas maneiras para estabilizar a 

aprendizagem. E importante transformar os papeis de docentes e discentes em relacao a 

leitura. Ja segundo Teberosky e ColomerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 2 0 0 3 ) ;  

Para desenvolver um modelo construtivista de ensino-aprendizagem, e necessario 

constrair situacoes de aprendizagem, configurar fontes de informacoes para resolve-

las, observar como os alunos se deparam com problemas e dialogos para conseguir 

que os alunos incorporem mais de uma alternativa.( TEBEROSKY e COLOMER, 

2003, p. 80) 

Para elaborar uma nova versao da leitura na escola e importante o dialogo, a reflexao critica 

sobre ela, pois o dialogo ajudara o aluno no ensino-aprendizagem a superar algumas 

dificuldades. Geraldi ( 2 0 0 5 ) ,  considera: 

Um dos multiplos desafios a ser enfrentado pela escola e o de fazer com que os 

alunos aprendam a ler corretamente. Isto e logico, pois a aquisicao da leitura e 

imprescindivel para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma 

desvantagem profunda nas pessoas que nao conseguiram realizar essa 

aprendizagem.( GERALDI, 2005, p.63) 

Como ja fora mencionada a escola passa por varias conseqiiencias em relacao a leitura para 

que seja lida corretamente, observamos que a leitura, quando e feita incorretamente causa 

desvantagem no ensino-aprendizagem na visao de Cagliari (1997,p.l69), "um aluno que nao 

le aprendera o resto com dificuldade e pode passar a ter uma relacao delicada com a escrita, 

nao entendendo muito bem o que esta significa e nem como funciona". 
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Na escola a leitura serve para varios seguimentos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e notorio citar o que nos afirma Cagliari 

(1995): 

Na escola, a leitura serve nao so para se aprender a ler como para aprender outras 

coisas, lendo. Serve ainda para se ensinar e treinar a promincia dos alunos no 

dialeto-padrao e em outros. A leitura e uma maneira de se aprender o que e escrever 

e qual a forma ortografica das palavras.Para conseguir esses objetivos da leitura e 

preciso planejar as atividades de tal modo que se possa realizar o que se 

pretende.(CAGLIARI, 1995, p. 172 - 173). 

Diante disso a leitura tem varios aspectos relevantes no contexto escolar e na sociedade, pois 

com a leitura aprendemos a exercitar a fala corretamente, corrigir se as palavras estao 

corretamente atraves da ortografia, mas observamos que a leitura e escassa, a leitura deveria 

ser um eixo, uma maior heranca que a escola poderia ter. 

2,3 O papel do professor na escola 

Como sabemos a leitura e um dos objetivos da escola ha seculos e o professor deve 

desempenhar o papel de leitor que e extramente viavel e tambem o papel de escritor, pois sao 

os mais importantes. A leitura do professor e primordial para a aprendizagem da crianca na 

yisao de Lerner (2002, p.95), "a leitura do professor 6 de particular importancia na primeira 

etapa da escolaridade, quando as criancas nao leem eficazmente por si mesmas. Durante esse 

periodo, o professor cria muitos e variadas situacoes nas quais le diferentes tipos de textos". 

Essas leituras feitas pelo professor sao viaveis, pois os alunos aprendem com o professor 

atraves dos textos lidos e compartilhados coletivamente em sala, atraves de textos lidos e 

comentados que podera despertar nas criancas o valor que a leitura tem. O professor como 

leitor nao e o suficiente para o ensino da leitura, e necessario que os alunos leiam textos para 

adquirir suas proprias leituras. 

O papel do professor e incentivar as criancas ao ato de ler sem se deter as dificuldades, ele 

deve devolver totalmente as criancas a responsabilidade da leitura com o objetivo de 

compreender melhor o que lhe e exposto tanto a leitura individual quanto compartilhada, pois 

e muito importante para interacao do aluno, segundo Teberosky e Colomer (2003): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para se obter uma leitura interativa, o professor nao precisa transformar a leitura 

monologica do texto em um dialogo cotidiano. Ao contrario deve tentar fazer com 

que as criancas "entrem" no mundo do texto, que participem da leitura de muitas 

maneiras: olhando as imagens enquanto o professor le o texto, aprendendo a 

reproduzir as respostas verbais.(TEBEROSKY e COLOMER, 2003, p. 127) 

Quando a crianca tem a interacao do adulto atraves da leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um processo de aprendizagem 

novo para as criancas, aprendendo novas formas de linguagens, quando os textos, as historias 

sao lidas para as criancas elas memorizam, assumem algumas cancoes, trechos e desperta nela 

o interesse pela leitura. 

Segundo Bacelar e Cunha (2000) ressaltam: "Nas atividades de leitura o papel do professor 

sera o de favorecer ao aluno oportunidades de interagir com a linguagem oral; o do aluno sera 

o de descobrir, observar, categorizar, compreender, construir hipoteses." (BACELAR e 

CUNHA, 2005, p.51). 

Quando o professor desempenha o papel de escriba a crianca aprende a participar como 

produtora de textos as criancas aprendem a diferenciar entre dizer para ser escrito. O professor 

por sua vez, pode desempenhar seu papel como escriba, onde "a crianca aprende a participar 

como produtora de textos aprende aditar para que o ouro produza um texto escrito" 

(Teberosky & Colomer, 2003, p. 122). 

Segundo Teberosky & Colomer essa pratica do professor como escriba, faz com que os alunos 

aprendam a diferenciar a linguagem oral da escrita e ainda as proprias criancas aprendem a 

produzir um texto escrito. 

CAPITULO 3 - PERCURSO METODOLOGICO E ANALISE DE DADOS 

3.1 Metodologia da pesquisa: estudo de caso 

De acordo com Matos, utilizamos o estudo de caso quando selecionamos apenas um objeto de 

pesquisa, obtendo varias informagoes sobre o caso selecionado. Dessa maneira a investigacao 

e importantissima nos cursos de pos-graduacao devido a sua facilidade operacional que se 

proporciona. Como e considerada uma amostra reduzida, isso faz com que essa modalidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pesquisa seja uma das mais presentes entre os investigadores. Diante do exposto Matos 2001 

afirma que: "O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao 

de custos apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizacao". (MATOS, 2001, 

p. 58). 

Segundo Matos, a observacao e muito frequente porque pode ser associada a varios 

procedimentos exemplificando a entrevista. Ela ressalta que a pesquisa, para obter exito tem 

que observar compreender que e necessario para fazer o registro. A observacao deve ser 

orientada com objetivo, deve ser planejada, registrada e ligada a proposicoes mais gerais, e 

que, alem disso, deve ser submetido a controle de validade e precisao. Reforca Matos, 2001: 

"Os registros devem ser feitos, de imediato em um caderno, para nao haver o risco de ao fazer 

anotaeoes depois, deixar escapar dados importantes podem ser tambem usados filmagem, 

gravadores e maquinas fotografica". (MATOS, 2001, p. 53). 

Segundo a autora o questionario consiste em uma tecnica de investigacao que, sem a presenca 

do pesquisador, o investigado responde por escrito a um formulario (com questSes) entregue 

pessoalmente pelo correio. Visando uma melhor compreensao; o instrumento deve possuir um 

cabecalho em que sera explicada a pesquisa, os objetivos e a sua importancia das respostas 

corretas alem de garantia de sigilo das informacoes. 

De acordo com Matos, 2001: 

As questSes devem ser objetivadas e claras podem ser abertas, quando a 
respondente expressa livremente suas opinioes; fechadas quando as opcoes 
das respostas sao dadas e mistas, apresentando uma fusao de dois tipos 

mencionados. (MATOS, 2001, p. 61). 

Antes da aplicacao precisamos realizar um pretexto com algumas pessoas para analisar o que 

pode ser melhorado no instrumento. 
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3.2 Caracterizacao da escola 

No ano de 1975, o gerente do DNOCS (Departamento National de Obras Contra Seca) do 

Perimetro Irrigado de Sao Goncalo, Dr. Zenon Meireles de Oliveira, juntamente com a 

Assistente Social Marion Mesquita Alencar de Oliveira, sentindo a necessidade de uma escola 

na comunidade do Nucleo Habitacional III fundaram a escola no dia 20 de julho do mesmo 

ano. 

Em 01 de Marco de 1976 foram iniciadas as aulas no referido estabelecimento de ensino, com 

o nome Nenesio Palmeira de Lemos, em homenagem a um engenheiro agronomo que faleceu 

em Sao Goncalo. 

Esta escola funcionava com professores municipals, vindos de Marizopolis, cidade vizinha a 

Sousa. Com o afastamento desses professores, foi assinado um convenio entre o DNOCS e o 

Projeto Nordeste para repor o quadro de professores. 

A luta dos dirigentes do DNOCS era continua ano apos ano, para sua estadualizacao. Em 

1982, a escola foi estadualizada pelo decreto N° 9. 420/ 82 com o nome Escola Estadual de 1° 

Grau Nucleo Habitacional III , inserida no Padrao A - l , pelo entao Governador Tarcisio de 

Miranda Buriti. 

Em 1993, a escola passou a ser chamada Escola Estadual de 1° Grau Francisco Cicero 

Sobrinho, em memoria a um irrigante, pai de um professor que residia na comunidade. 

De 1976 a 2001, ocuparam a direcao da referida escola, hoje denominada Escola Estadual de 

Educacao Infantil e Ensino Fundamental Francisco Cicero Sobrinho, ligada a 10° Regiao de 

Ensino em Sousa - PB. 

A referida escola funciona em tres turnos (matutino, vespertino e noturno) no qual funciona o 

ensino infantil e fundamental, sendo que no ano de 2005 comecou a funcionar salas de EJA de 

ensino fundamental e medio. 

A escola tambem e composta com um corpo docente de 11 educadores, 308 discentes, 02 

administradores, 03 agentes administrativos e 08 auxiliares de servico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com relacao a Proposta Pedagogica da Escola, a mesma expressa as diretrizes do processo de 

ensino-aprendizagem, determinado, numa acao integrada rumo a escola, tendo como 

referenda a realidade da escola, a realidade da clientela, as expectativas e possibilidades 

concretas conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei n° 9. 349/ 96). 

Desta forma, a Proposta vem colaborar com o processo de construcao, de transformagao, 

priorizando o pleno desenvolvimento da escola, em busca de uma educacao de qualidade e do 

cidadao que se pretende formar. Nesse sentido, sabemos que mudancas estao sendo exigidas 

na realidade educacional, portanto temos a preocupacao de somar dificuldades, que 

procedimentos adotar e como trabalhar a multiplicidade de realidades. 

A proposta pedagogica tem como finalidade incorporar os conteiidos do ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e as relacoes 

pedagogicas, elementos etico-normativos subjetivos e culturais do mundo concrete onde os 

alunos organizam-se e se interagem construindo explicac5es para os fatos e fenomenos da 

realidade e valores caracteristicas de uma cultura. 

A Escola tambem prima, pela qualidade do ensino ministrado, pela mesma, e seu sucesso na 

tarefa de educar cidadaos capa zes de participar da vida socio-economica e politico-cultural 

do Pais direcionam-se a uma formacao continuada. E para isso, e necessario respeitar algumas 

orientacoes didaticas, ou seja, as acoes pedagogicas que se organizam nas func5es educativas 

para formar um cidadao autonomo e participative 

3.3 Analise dos dados dos questionarios da pesquisa 

Os questionarios foram elaborados no 4° ano da Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental, Francisco Cicero Sobrinho - Zona Rural - Municipio de Sousa / PB, o qual 

teve como finalidade obter informacoes sobre as dificuldades referentes ao ensino-

aprendizagem da leitura. 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Analise dos dados dos questionarios dos alunos 

Para isso o questionario aplicado eontinha perguntas simples de acordo com o nivel de 

aprendizagem da turma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira pergunta eontinha a seguinte interrogacdo: Como voce se sente quando ganha um 

livro de presente? 

- Todos afirmaram que se sente feliz quando recebe um livro de presente. E correto afirmar 

neste contexto que um livro e de fundamental importancia para a vida de todo ser humano, e 

importante, tambem, que os pais adquiram livros para os filhos, pois ajuda a crianca no 

ensino-aprendizagem. 

Continuando o questionario perguntamos: Como se sente quando gasta seu tempo livre 

lendo? 

- Desse modo 60% da turma fica alegre e 40% triste, o observado e que muitos gostam de ler 

para adquirir informac5es e o restante fica triste, pois muitos nao sabem o que estao lendo. 

Como "afirma GAGLIARI (1995):" O aluno acaba de ler, mas nao sabe dizer o que leu! 

Muitas vezes o aluno nao tem controle ao longo da leitura. 

Quando perguntamos: Voce acha que vai gostar de ler quando for maior? 

- As respostas foram as melhores possiveis, pos 100% da turma respondeu que sim, muitos 

responderam oralmente que a leitura e importante todo dia das nossas vidas. Pois, a leitura 

esta sendo enfatizada em todo contexto do mundo globalizado, pois o conhecimento e 

primordial, e nao existe conhecimento sem leitura. 

Ao ser questionado: Como voce se sente quando vai a uma livraria? 

-80% dos alunos responderam que fieavam felizes, pois viam livros de historinhas, de 

romance, de literatura etc. 20% responderam que fieavam tristes, pois nunca foi em uma 

livraria, por morarem em zona rural e por condicoes dos pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando questionamos: Como se sente quando leem uma historia para voce? 

- Todos responderam que gostam de ouvir leituras feitas por outras pessoas leituras como 

contos, a\enturas, adivinhacoes, Como afirma GAGLIARI (1995): " A leitura oral e feita nao 

somente por quem le,mas podem ser dirigidas a outras pessoas, que tambem 'leem o texto 

ouvindo-o. 

Abordando a seguinte questdo: Quando vai a casa de um amigo gosta de ler livros dele? 

- As respostas dadas pelos alunos foram negativas, pois todas disseram que nao gostam de ler 

livros dos amigos, porque vao brincar, Isso dificulta no seu ensino aprendizagem, pois a 

leitura deve ser constante. 

Finalizando a ultima questdo: Como se sente quando leem poemas para voce? 

- Todos afirmaram que se sentiam bem quando ouvia poemas, pois quando e lido 

corretamente torna-se prazeroso. 

Para complementar o estudo da leitura, o questionario apresenta afirmacSes relacionado o 

tema elaborado: leitura. 

De inicio a pergunta era a seguinte: Adoro ler... 

50% dos alunos responderam que adoram ler livros e outros responderam que gostam de ler 

revistas, historias sobre o corpo humano, achei muito interessante a diversidade de leituras 

que eles acham prazerosas. 

A segunda questdo enfatizava: gosto de escrever sobre... 

A diversidade foi enorme, uns disseram que gostavam de escrever sobre familia, outros sobre 

o amor, paz, a escola, outros gostam de escrever sobre eles mesmos. 

A questdo abordava: um dia vou escrever sobre... 

Uns responderam que vao escrever poemas, historias em quadrinhos, contos, etc. 
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As respostas foram distintas, mas muito significativas. E de grande relevancia saber o que 

escreveu como afirma Cagliari (1995): " o processo de decifracao pressupoe nao so tudo o 

que se disse a respeito da escrita: o que e, para que serve,como funciona, o que e ortografia 

etc. E importante que seja significativa o que vou escrever". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No inventdrio havia varias informacoes como: fico entretido quando... Meu programa 

favorito na TVe... Quando estou lendo eu... 

Os alunos responderam rapido, eles disseram que fieavam entretidos quando estao brincando, 

o programa favorito deles e Chaves, Bob esponja e responderam tambem que, quando estao 

lendo testos interessantes nao tem tempo determinado para parar, Bacelar e Cunha (2000) 

afirmam que: "Uma das condic5es necessarias para que a experiencia de ler seja prazerosa e 

que a leitura satisfaca um proposito, isto e, seja significativa para o leitor". 

Quando mencionamos as seguintes perguntas: gosto de usar meu tempo livre em... Tenho 

dificuldade de entender a leitura quando... Acho que as historinhas sao... E eu leria mais se... 

90% dos alunos responderam que gastam seu tempo livre brincando, so 10% doas alunos 

afirmaram que gastavam seu tempo livre lendo, e tambem eles sentem dificuldades quando e 

lido aligeirado e com palavras dificeis, eles acham as historinhas interessantes e quando sao 

historias em quadrinho principalmente, eles disseram que fica facil de relacionar com os 

desenhos. 

As seguintes afirmativas afirmam: Quando leio em voz alta... 

Os alunos responderam que se atrapalha, que gaguejam, que nao entendem corretamente, e 

outros afirmaram que acham legal. O que acontece com as criancas que se atrapalham, pois 

nao decifra primeiro o que esta escrito Cagliari, (1995) afirma que "no ato de da leitura em 

voz alta, o texto deve em primeiro lugar decifrar o que esta escrito e depois reproduzir 

oralmente o que foi decifrado". 

Quando perguntamos para os alunos as afirmacoes: Para mim os livros de estudo sao... E 

quando leio em silencio eu... Se tivesse que recomendar um livro eu escolheria de... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Elas afirmaram que os estudos sao bons porque eonhecem mais, e disseram que gostam de ler 

em silencio, e se fosse para escolher para o livro para ler escolheria um livro que fosse 

interessante. 

A questao faz a seguinte afirmacao acho os jornais um meio de infonnagao. Apesar de serem 

da zona rural muitos pais dificilrnente comprar, mas eles disseram que e bom pois ficam 

informados das noticias e acontecimentos. Muitas criangas que dificilrnente ver jornais muitas 

vezes veem quando vai enrolar alguma coisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Analise dos dados dos questionarios dos professores 

Esta analise e resultado da coleta de dados, tendo como instrumento um questionario com 

questoes subjetivas juntos os professores da Escola Estadual de Educagao Infantil e 

Fundamental Francisco Cicero Sobrinho que reside no Nucleo 03, zona rural do municipio de 

Sousa. O questionario elaborado tem por objetivo analisar as praticas pedagogicas dos 

professores em relagao a leitura. Com esta analise os professores poderao realizar uma pratica 

refletida, buscando novos metodos de leitura e desenvolver um trabalho satisfatorio para os 

discentes. 

O presente trabalho foi realizado com 04 professores, todos com formagao superior completa 

e com vasta experiencia na area de educagao, entre 15 e 20 anos de tempo de servigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira questao faz a seguinte afirmacao: Qual a importancia que a leitura tem na vida 

do ser humano epara sua formacao? 

- Os professores numa mesma linha de pensamento afirmaram que a leitura e grande 

responsavel pela compreensao e entendimento do contexto e da formagao do ser humano nas 

diversas esferas da sociedade, Como pratica social a leitura e sempre um meio e nunca um 

fim.Ela tambem e um processo de construgao ativa de sentido que tem fundamental 

importancia na sociedade letrada.Portanto, elas afirmaram que a leitura e de grande 

importancia no dia-a-dia do cidadao e na sua formagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A seguinte questao foi: Como esta desenvolvendo o hdbito de leitura com os alunos no 

ambiente escolar? 

- As respostas foram diversificadas, 50% responderam que desenvolvia a leitura atraves de 

musicas, dancas e desenhos. EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 50% desenvolvia a leitura com textos diversificados, como 

leitura coletiva, em voz alta, em voz baixa, elas afirmam que todos esses procedimentos foram 

adotados para provocar o desenvolvimento de interesse pela leitura. 

Em relagao as respostas observei as diferentes formas de desenvolver a leitura nos alunos. Os 

professores devem respeitar a leitura de cada crianca. Segundo Cagliari (1995): "Cada uma le zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a seu modo; E isso nao e mal, mas e o que deve acontecer e a escola deve respeitar a leitura 

de cada um". Pois, muitas criangas desenvolvem a leitura silenciosa e acha satisfatoria e 

proveitosa e muitas desenvolve leitura em voz alta, que aprende com mais facilidade.Como 

nos diz Teberosky e Colomer (2003): " Quando o professor realiza leitura em voz alta a 

crianga aprende a participar como audiencia , por que, escutar nao e algo passivo." 

A terceira questdo foi: Como utiliza os materials de leitura e com que frequencia? 

- Com referenda a utilizagao dos materials 50% utilizam a leitura de forma oral; 25% atraves 

de dramatizag5es, versos, poemas, 25% utilizam os recortes de historia e a leitura silenciosa. 

Tendo uma frequencia diaria, o uso dos materials de leitura. 

Diante desses dados vemos que tais professores caminham na perspectiva de Teberosky e 

Colomer (2003), quando diz: " Diante um texto memorizado e assistindo ao ato de escrita e de 

leitura entre a linguagem oral e a escrita bem como tambem aprendem a produzir ou 

(reproduzir) discursos externos e coerentes." De acordo com a autora a crianga que tem 

contato com o ato de escrever e a leitura, aprende a diferenciar a leitura oral da escrita. 

A quarta questdo interrogava: Que metodo e utilizado para introduzir a crianca no mundo da 

leitura? 

- As respostas foram diversas, o primeiro respondeu que utilizava texto informativo e leitura 

atualizada. A segunda respondeu que utilizava historias em quadrinhos e livros para didaticos. 

A terceira respondeu que varia, e permitido ao aluno que construa eles proprios o seu saber. 
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Assim, o professor orienta nas descobertas, estimulando-os em suas conclus5es, ela firmou 

que usava livros didaticos para auxiliar nas atividades complementares. Dessa forma 

considero as respostas como proveitosas, sendo que o professor deve estimular no aluno 

questoes que o levem a indagar o porque e para que, formando cidadaos criticos, capazes de 

construir seu proprio conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Finalizando perguntamos: Em que sentindo o professor deve estabelecer o incentivo da 

leitura na sala de aula e na sociedade? 

- Elas responderam que se pretende nao so despertar nos alunos o habito de consultar, e 

tambem perceber que os temas trabalhados em sala estao presentes no cotidiano e fazem parte 

do mundo em que vive. O professor como principal incentivador deve tentar compreender os 

diferentes sentidos atribuidos pelos alunos aos textos por que nao saber interpretar e fruto da 

falta da pratica da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Analise dos dados dos questionarios do gestor 

A elaboracao do questionario foi aplicada para a gestora do Nucleo 03, na escola ja 

mencionada anteriormente, ela trabalha ha 20 (vinte) anos na educagao, ela concluiu o curso 

de Pedagogia (Supervisao Escolar) este e o primeiro ano em que trabalha na diregao da 

referida escola. O questionario elaborado tem por finalidade saber informar a respeito da 

leitura desenvolvida na escola, e como ela esta trabalhando com os professores nesse tempo 

que e tao importante no contexto escolar dos docentes e discentes. 

A primeira questdo abordava sobre: Quais os criterios utilizados para recuperar alunos que 

apresentam dificuldades na leitura? 

Ela foi sucinta em sua resposta afirmando que a leitura era diversificada com textos atraentes 

para despertar o interesse pela leitura, nos horarios vagos e em sala de aula. Como nos diz 

Bacelar e Cunha (2000): "A leitura e a escrita aprecem como objetivos prioritarios da 

Educagao Fundamental. Espera-se que no final dessa etapa, os alunos possam ler textos 

adequados para a sua idade de forma autonoma e a utilizar recursos ao seu alcance para referir 

as dificuldades dessa area - estabelecem interferencias conjeturas; reler o texto; perguntas ao 
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professor ou a outra pessoa capa citada fundamentalmente; tambem se espera que tenham 

preferencias na leitura e que possa exprimir opini5es do que leram". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A segunda questdo foi: Qual o periodo em que a escola dar mais enfase a leitura? 

Ela afirmou que a leitura e enfatizada diariamente com proposito de atender as deficiencias 

dos alunos, Bacelar e Cunha (2000), cita que: "e indispensavel que leiam diariamente, como 

propositos significativos, empregando estilos variados para diversos materials, pois ler e um 

processo muito complexo". 

A leitura dos alunos e imprescindivel, a leitura sempre nos ajuda a descobrir sempre mais, e 

relevante que a leitura seja feita com propositos e objetivos. 

Seguindo o questionario perguntamos: Qual e a maior preocupacdo que a escola enfrenta 

sobre os aspectos da leitura? E como voce faz para tentar solucionar esse problema que 

atinge a maioria das criancas? 

Ela ressalta que e a falta de interesse dos alunos e de uma biblioteca adequada a realidade dos 

alunos. Ela procura sempre mostrar para eles, a importancia da leitura, promovendo eventos 

para corrigir as deficiencias ao alunado principalmente nas series iniciais. Os alunos muitas 

vezes nao sao motivados ao ato de ler que e muito importante, muitas vezes elas nao tem 

livros adequados, nao tem biblioteca como nos diz Teberosky e Colomer (2003): " E evidente 

que os livros da biblioteca darao as criancas a medida do que podem esperar da leitura". 

Perguntamos: Em relacao aos projetos desenvolvidos pela escola, como voce observa a 

questdo da dificuldade dos alunos nao saberem ler, e quais os metodos que os projetos devem 

auxiliar o professor nesse processo? 

Elencaram que a questao dos alunos nao saberem ler e a falta de pratica em casa, o exercicio 

da leitura como tambem a falta de incentivo por parte dos pais que na maioria deles nao 

desenvolvem o habito da leitura, essa resposta ficou um pouco distante da pergunta, pois 

perguntei em relacao aos projetos desenvolvidos na escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Finalizando perguntei: Como voce orienta os professores para trabalhar os processos da 

leitura na sala de aula? 

- Ela orienta os professores, no sentido de criar rodas de leitura, producao de textos com 

exposicao dos trabalhos, confeccao de livros, faixas e cartazes. Cada aluno, apresenta o seu 

tipo de leitura com formas diferentes de ler e interpretar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E importante a coletividade dos 

professores nas confeccoes de materials didaticos.Bacelar e Cunha (2000), nos diz que: "Nas 

atividades de leitura, o papel do professor sera o de favorecer ao aluno oportunidades de 

interagir com a linguagem escrita, de usa-la de modo significativo tal como faz com a 

linguagem oral". 

3.7 Analise do estagio 

O estagio foi realizado numa turma do 4° ano, que passa por inumeras dificuldades, 

principalmente com a falta de material didatico, pois a Escola nao oferece os recursos 

suficientes. Buscamos trabalhar a leitura de diversas formas: A leitura oral, silenciosa, 

dramatizada e coletiva. 

Estas foram feitas pelos professores, com o objetivo de saber dos professores como faziam 

com seus alunos esses tipos de leitura. Nesse sentido, percebemos que os relatos vao de 

encontro com o que afirma Cagliari. Os alunos desde as primeiras leituras em voz alta, 

deveriam ser treinadas a fazer uma leitura expressiva. 

Trabalhamos muito a oralidade atraves de musicas e foram bem proveitosa, eles leram em voz 

alta, depois elencavamos os pontes mais relevantes do texto, conversando com eles exploram 

as palavras desconhecidas dos textos abordados. Tambem utilizamos a leitura silenciosa onde 

todos liam e depois expressavam o que tinha entendido dos textos. 

Nos textos apresentados com cartazes para que chamasse a atencao deles; pois trabalhar com 

cartazes enriquece a aula. Montamos dois cartazes com os portadores sociais de texto e a aula 

foi muito proveitosa onde todos participavam atentamente pois os rotulos faz parte do seu 

cotidiano e ficou facil trabalharmos, os cartazes devem ser renovados pois os alunos gostam 

de novidades. Apos a discussao apresentamos um cartaz com sugest5es para trabalhar com 

rotulos: Producao do mural; Leitura das palavras contidas nos rotulos; producao textual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos a leitura de textos solicitamos que os alunos produzissem textos espontaneo, mais 

percebemos que o comportamento deles foi de grande preocupacao, perguntando sobre o que 

ia falar? Se precisava colocar o titulo; em seguida cada um leu sua producao. Os textos 

produzidos diversificavam-se entre narrativas e contos. A partir da leitura discutimos sobre as 

metodologias de producao textual que utilizavam em sala de aula. 

De acordo com Cagliari "a professora deve orientar quanto a forma do que se vai escrever". 

As professoras relataram que antes de pedirem a producao textual, fazem com que os alunos 

conhecam o assunto, e orienta quanto a forma que se vai escrever, explicam como se deve 

fazer. 

Dentre as praticas de leitura, observamos que algumas nao vao de encontro com o que 

Kleiman prop5e visto que, para a autora, a leitura deve despertar o desejo e deve ser um 

momento de prazer e nao utiliza-las apenas para desenvolver conteudos gramaticais ou 

ortograficos. 

A professora do 4° ano comentou que seus alunos sao desatentos e inquietos ela prepara a sala 

de aula com cartazes para chamar a atencao dos alunos, mais eles nao demonstram tanto 

interesse. Faz leituras de poemas mais poucos param para ouvir as historias ate mesmo 

quando leva um video as criancas nao se concentram com as imagens. 

Na busca de encontrarmos uma maneira para amenizar as dificuldades encontradas pelos 

professores da escola Francisco Cicero Sobrinho, no tocante ao processo da leitura optamos 

apresentar metodologias renovadoras, para sair da mesmice onde o professor ensina e o aluno 

fmge que aprende, precisamos de alunos que questionem, indaguem, duvidem em busca de 

novos conhecimentos. 

Trabalhamos tambem a expressao corporal na aula de recreacao, utilizamos ainda diferentes 

jogos educativos como jogo de memoria, baralho silabico, domino com palavras e desenhos 

entre outros o resultado foi bastante positivo as criancas se divertiam e ao mesmo tempo 

desenvolviam suas habilidades escolares. Chegamos a deducao que e primordial olhar, com 

um olhar diferenciado pois pode mudar e facilitar o nosso trabalho no processo ensino-

aprendizagem. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Esse estudo consubstanciou como um momento de aprofundamento e conhecimento no 

processo da leitura na Escola Francisco Cicero Sobrinho, junto as professoras dos anos 

iniciais do ensino Fundamental. Podemos conceituar a leitura como algo intrinseco. 

Esse processo nao pode restringir apenas a decodificacao e decifracao dos signos linguisticos, 

pois a leitura nos permite criticar, compreender, interpretar e reescrever o que foi lido 

partindo desta conceituacao, buscamos conhecer as concepcoes reflexSes a respeito de leituras 

dos professores da instituicao supracitados. 

Este estudo evidenciou ainda mais a necessidade de termos nas escolas publicas professores 

qualificados preparados para trabalhar dentro da realidade educacional a qual estamos 

inseridos e dispostos a mudar essa realidade essa realidade se auto-avaliando avaliando 

sempre fazendo a leitura do mundo para vermos nosso cotidiano com outros olhos. 

No decorrer dos estudos focalizamos e concluimos alunos problemas que dificultam o 

desenvolvimento da leitura: A falta de acesso ao mundo da leitura, por parte dos alunos no seu 

ambiente familiar; Pouco acompanhamento da familia no processo de ensino-aprendizagem 

das criancas, elas nao tem ajuda dos pais nas tarefas escolares; Os pais nao participam das 

reuni5es da escola; A maioria das professoras nao gostam de lar; a falta de um ambiente com 

materials de "cultura escrita" nao ha formagao continuada; mas metodologias tradicionais 

para trabalhar a leitura. 

Durante este estagio foi possivel observar criticamente como esta sendo trabalhada a leitura. 

Percebemos ainda a necessidade de refletirmos sobre a nossa formagao inicial e de buscarmos 

a formagao inicial e de buscarmos a formagao continuada. 

Desse modo sabemos que e preciso aprimorar nossos conhecimentos observar onde erramos 

para procurarmos acertar nesse estagio foi possivel renovar conceitos e mudar atitudes. 

Consideramos que o resultado foi bastante positivo pois trabalhamos com base em autores 

que ressalta a leitura como um dos elementos primordiais para o ensino aprendizagem, pois 

atraves da leitura procuramos descobrir novos horizontes sempre procurando algo que seja 

proveitoso, pois quando lemos por prazer a leitura torna-se satisfatoria e obtem exito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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