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RESUMO 

Este trabalho visa analisar o processo de leitura; buscando subsidios para a 

formacao de leitores capazes de criar seu proprio significado, de reconstruir seus 

pensamentos atraves de suas experienaas pessoais. Escolhemos o livro didatico 

como objeto de investigacao do trabalho de leitura dentro da sala de aula, pois 

acreditamos que ele e um dos principais motivos da ma formacao dos leitores, uma 

vez que os exercicios geralmente sao de reproducao restringindo assim a 

capacidade de analise e reflexao, limitando muitas vezes o aluno. Intencionamos, 

tambem, ressaltar a importancia da leitura em drferentes situacoes de interacao. 

Palavras-chave: Leitura, Formacao de leitores, Livro-didatico. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho tern por titulo e aborda o tema " leitura como construtora de urn 

leitor critico e consciente e tern por objetivo a formacao de urn leitor critico, 

consciente e capaz de criar seu proprio significado e, tambem, que possua 

autonomia para criar e recriar o seu pensamento, pois, a leitura e o processo pelo 

qual o leitor realiza urn trabalho ativo de interacao, compreensao e interpretacao do 

texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o 

autor, de tudo o que se sabe sobre linguagem. 

Para tal, existem caracterfsticas fundamentals no processo de leitura: a 

capacidade que o leitor tern de avaliar, de monitorar a quaiidade da compreensao do 

que esta lendo. Dito isto, verificaremos se o leitor recebe subsidios adequados para 

se tornar urn bom leitor, ou seja, aquele que e capaz de adequar os dois tipos de 

processamentos, isto e, confrontar os dados do texto percorrendo as marcas 

deixadas pelo autor, com os conhecimentos previos socialmente adquiridos, de 

modo a construir o sentido do texto atraves da interacao texto x leitor x autor. Nesta 

visao interacionista, diferente da visao estruturalista em que o leitor somente 

percorre o texto na busca das respostas, o leitor passa a ser visto como urn sujeito 

ativo porque cabe a ele nao so a tarefa de descobrir "o significado" do texto, mas de 

inferir sentidos a partir de sua interacao com o texto. 

Desse modo, iremos observar como sao abordados os tipos de leitura no livro 

didatico, pois o silenciamento de sentido esta ligado a uma leitura presa que limita a 

reflexao do aluno na construcao de sua propria interpretacao. Neste contexto, o 

leitor e submetido a responder questionarios com base em respostas "fechadas", 

direcionando, desse modo, as respostas, incapacitando-o desenvolver sua propria 

reflexao, sua construcao de seu significado, ou seja, limitando-o. 

Objetivamos, com esse estudo, encontrar o motivo pelo qual os individuos 

leitores nao atingem a excelencia na interpretacao de textos, consequencia de falhas 

na aquisicao do significado. Uma leitura tern que ser uma especie de trabalho de 

busca por informacoes, conhecimentos e interesses em comum; nao uma simples 

decodificacao de codigos. 
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A partir dai, focalizaremos a maneira como a leitura deve ser trabaihada a fim 

de formamos leitores com capacidades autonomas, de se guiarem, no processo de 

leitura. 

Para tanto o trabalho segue da seguinte maneira: no primeiro capitulo sera 

apresentado a leitura, a importSncia do ato de ler e os tipos de leitura. No segundo 

capitulo trataremos sobre as Concepgdes sobre o texto. O terceiro capitulo trara do 

processo de leitura. No quinto capitulo sera apresentada a Analise dos dados, logo 

em seguida serao apresentadas as consideracoes finais, depois o referencial 

bibliografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. LEITURA 

Durante muitos anos acreditou-se, ou foi pregado, que entre as massas 

(escolas e populacao) que a leitura se baseava, apenas, na decodificacao de 

codigos. Hoje, percebemos ou, ate mesmo, somos questionados por muitos 

estudiosos sobre a existencia de diversos parametros para a leitura. Para tal, 

veremos o que os parametros curriculares nacionais[1] adota como pratica de leitura 

dentro da sala de aula. Ou seja, nao uma simples decodificacao de codigos, e sim 

uma junc3o de todos os elementos necessarios para a leitura e interpretacao do 

texto em si. 

Entao, a partir do que foi dito no inicio deste ensaio, iremos ver que o PCN de 

Lingua Portuguesa, diz a respeito da leitura: 

"E preciso superar algumas concepcdes sobre o aprendizado inicial da leitura. 

A principal delas e a de que ler e simplesmente decodificar, converter letras em 

sons, sendo a compreensao consequ§ncia natural dessa acao. Por conta desta 

concepcao equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de "leitores" 

capazes de decodificar qualquer texto, mas com enormes dificuldades para 

compreender o que tentam ler". (PCN de Lingua Portuguesa, 1996, p.16). 

Alem das condicoes descritas acima, sao necessarias propostas didaticas 

orientadas especificamente no sentido de formar leitores. Por isso, sempre devemos 

nos atentar em "possiveis" solucoes para o ensino, incluindo, a leitura. Seguindo, 

este conceito de leitura, tambem, adotado pelo PCN o qual deve ser aplicado dentro 

da aula de lingua portuguesa. Veja, no mesmo, algumas sugestoes para o trabalho 

com os alunos que podem servir de referenda para a geracao de outras propostas. 

Kock (2003) ainda acrescenta que e preciso planejar aulas de leituras que atendam 

os requisitos necessarios para propiciar ao aluno oportunidades de vivenciar sua 

propria construcao. 

A seguir, alguns exemplos, de leitura que podem ser inseridas dentro da sala 

de aula as quais foram formuladas e constam dentro do PCN de Lingua Portuguesa, 

para aplicacao nas aulas de lingua portuguesa. Leitura diaria, onde ele diz que: "O 

trabalho com leitura deve ser diario". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" a u B " l v winzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -VHUI" w ^ w w M.«HW y i^ i^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ^ ' p /snc FC1F£RAL 
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Assim de acordo com os PCNs de Lingua Portuguesa observa-se que: 

"A teitura colaborativa e uma atividade em que o professor le urn 
texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as 
pistas linguisticas que possibilitam a atribui?ao de determinados 
sentidos". (PCN de Lingua Portuguesa, 1996.) 

Por isso, a necessidade de projetos de praticas de leitura que podem ser 

utilizados em sala. Entretanto, devemos estar atentos para adequacdes necessarias, 

tanto no que diz respeito ao publico, quanta ao rendimento da proposta. Assim, 

evitaremos que metodologias n lo sejam desconectadas com o projeto de leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A IMPORTANCIA DO ATO DE LER 

Urn dos maiores especialistas em leitura, dedicado a educacao e a formacao 

de novos leitores Paulo Freire (2005) discute, em "A Importancia do Ato de Ler": tres 

artigos que se completam, a importancia da formacao de novos leitores que sejam 

criadores e autonomos de suas interpretacoes e capazes de se guiarem atraves do 

seu interesse. Contrariando, a Utopia de que leitura era uma simples decodificacao 

de codigos e repeticao de fonemas. 

Em outras palavras, a leitura deve ser feita de forma concreta, ou seja, tenha 

significado com o real do leitor que deixara de ser objeto da leitura para se tomar o 

sujeito ativo na construcao do significado, seja ele, de carater explicito ou nao. Para 

isso, devemos aprender a ler de maneira eficiente para que ambos os 

leitores/textos/autores se interliguem em leituras concretas. 

Uma leitura concreta, por sua vez, tende a ser uma analise critica e 

interpretativa do ato de ler, compreensao esta, que nao se esgota na decodificacao 

pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

previsao do que se esta lendo. Haja vista, como disse Freire (2005, p.11) "a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra, daf que a posterior leitura desta nao possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele". 

Por isso, nossos educadores exercem papel primordial na formacao de novos 

leitores. Leitores estes que sao capacitados cada urn em sua escala de experiencias 
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proprias e unicas. Um ser dominador de uma linguagem oral, praticada com 

destreza. Pois, cada individuo apropria-se de caracteristicas que os diferenciam um 

do outro. 

Sendo assim, ao depararmos com leitores preocupados com ato de ler, 

veremos que estes sao re-criadores de sua leitura, criadores ou participantes ativos 

na construcao do significado que nao podera ser fixo e pre-determinado. 

1.3 TIPOS DE LEITURA 

A LEITURA COMO DECODIFICACAO 

Nos dias atuais e muito comum ver e ouvir relatos de que as criancas {que 

posteriormente serao nossos adultos) em sua maioria fazem uma leitura voltada 

apenas para a decodificacao das palavras sem a menor preocupacao com o seu 

significado ou sua representacao, por exemplo, se num texto o autor faz referenda 

apenas a um proposito, somente este sera levado em consideracao. 

Tal concepcao da lugar a leituras dispensaveis, uma vez que em nada 

modificam a visao de mundo do aluno. Uma atividade que se compoe de uma serie 

de automatismos de identificacao e pareamento das palavras do texto com as 

palavras identicas numa pergunta ou comentario. Isto e, para responder a uma 

pergunta sobre alguma informacao do texto, o leitor so predsa o passar do olho pelo 

texto a procura de trechos que repitam o material ja decodificado da pergunta. 

Por isso afirmamos que se trata de uma tarefa de mapeamento entre a 

informacao grafica da pergunta e sua forma repetida no texto. Essa atividade passa 

por leitura, quando a verificacao da compreensao, tambem chamada, no livro 

didatico, de "interpretacao", exige apenas que o aluno responda a perguntas sobre 

informacao que esta expressa no texto. 

U J f ^ I 7 ? $ » W C F c HERAl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4 A LEITURA COMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AVALIACAO 

Esse e outro tipo de pratica que inibe, ao inves de promover, a formacao de 

leitores. Nas primeiras series caracteriza-se essa pratica por tal preocupacao de 

aferimento de capacidades de leitura, que a aula se reduz quase que 

exclusivamente a leitura em voz alta. A pratica e justificada porque permitiriam ao 

professor "perceber se o aluno esta entendendo ou nao", apesar de sabermos que e 

mais facil perder o fio da estdria quando estamos prestando atencSo a forma, a 

pronuncia, a pontuagao, aspectos que devem ser atendidos quando estamos lendo 

em voz alta. 

Para Luzia de Maria (2002, p.21) "Ler e ser questionado pelo mundo e por si 

mesmo, e saber que certas respostas podem ser encontradas na producao escrita, e 

poder ter acesso ao escrito, e construir uma resposta que entrelace informacSes 

novas aquelas que ja se possuia". A oralizacao e apenas um aspecto da leitura e 

nem mesmo podemos afirmar que a crianca, de fato leu o texto, apenas por ter 

pronunciado as palavras que o constituem. E a atribuicao de sentido a uma 

mensagem escrita que se pode considerar leitura. E atribuir significado ao escrito 

tern a ver, tambem, com a informacao de mundo que possuimos. 

Sendo assim, alguns criterios na leitura como avaliacao serve apenas para 

dispersar o aluno e cataloga-la como uma pratica avaliatoria. Com isso, 

indutivamente o leitor desestimula-se. Ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Va l e r i a muito mais a pena que se 

promovessem uma aula de leitura em que o aluno/leitor pudesse avancar. Um 

avanco onde sua interpretacao, sua criticidade Ihe diga; traga the sentido. 

1.5 LETRAMENTO 

Antes de iniciarmos, abaixo, seguira um comentario, uma definicao a respeito 
do assunto: Conforme definigao de Soares (1999), Letramento e: 

"Estado ou c o n d i c a o de quern nao so saber ler e escrever, mas 
exerce as praticas sociais de leitura e de escrita que c i r c u l a m na 
sociedade em que vive, conjugando-as com as praticas sociais de 
interacao oral." (grifos da autora) (SOARES, 1999, p. 3) 
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Ainda segundo esta autora, neste concerto esta impiicita: 

"...a ideiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d e que a escrita traz consequencias sociais, culturais, 
politicas, economicas, cognitivas, Iinguisticas, quer para o grupo 
social que seja introduzida, quer para o individuo que aprenda a usa-
la," (SOARES, 1998, p. 17) 

A partir desta apresentacao, percebemos que existe uma correlaeao entre: 

praticas sociais, culturais, politicas, economicas, cognitivas, Iinguisticas... entre 

outras. O individuo, interacionista, exerce papel fundamental na interpretacao do seu 

texto, pois atraves da sua leitura que ele sabera se o que esta escrito tera 

significado. Ou seja, nao adianta escrevermos, por exemplo, um texto tecnico que 

fala sobre medicina e querer que um retirante (que cursou apenas ate a 4° serie) 

encontre algum significado, por exemplo. Para que esta leitura tenha resultado 

satisfatorio e importante que o que foi redigido faca parte do seu meio ou tenha 

alguma relacao com a sua experiencia de vida. 

Se formos mais alem e pesquisarmos em dicionarios veremos que nos 

dicionarios modernos nao existe o vocabulo Letramento. So um dicionario do seculo 

XX, Dicionario Contemporaneo da Lingua Portuguesa, de Caldas Aulete, na sua 3° 

edicio brasileira, contem tat palavra. Este tema e discutido por muitos 

pesquisadores da area de humanas, incluindo, pessoas ligadas ao ramo de ciencias 

Iinguisticas. 

Continuando a pesquisa sobre estes conceitos vamos, um pouco, mais longe. 

Veremos as diferencas entre analfabetismo, analfabeto, alfabetizar; alfabetizacao, 

alfabetizado e, mesmo, letrado e iletrado. 

Analfabetismo define o Novo Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa, e o 

"estado ou condicao de analfabeto", e analfabeto e o "que nao sabe ler nem 

escrever", ou seja, e que vive no estado ou condicao de quern nao sabe ler e 

escrever: a agao de alfabetizar, isto e, segundo o Aurelio, de "ensinar a ler" (e 

tambem a escrever, que o dicionario curiosamente omite) e designada por 

alfabetizagao, e alfabetizado e "aquele que sabe ter" (e escrever). Ja letrado 

segundo o mesmo dicionario, e aquele "versado em letras, erudito". E iletrado e 

"aquele que nao tern conhecimentos literarios". 
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Diante disso, partimos do pressuposto de que Letramento e, pois, o resultado 

da acao de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condicao da qual 

adquire um grupo social ou um individuo como consequencia de se ter apropriado 

da escrita. Sendo assim, recentemente esse oposto (alfabetismo e letramento) 

tornou-se necessario, porque so recentemente passamos a enfrentar esta nova 

realidade social em que nao basta apenas saber ler e escrever e preciso tambem 

saber fazer uso do ler e do escrever, 

Para tal, deveriamos propor, entao, um ensino de lingua que tenha o objetivo 

de levar o aluno a adquirir um grau de letramento cada vez mais elevado, isto e, 

desenvolver nele um conjunto de habilidades e comportamentos de leitura e escrita 

que Ihe permitam fazer o maior e mais eficiente uso possivel das capacidades 

tecnicas de ler e escrever. Porque, de nada adianta, ensinar alguem a ler e escrever 

sem Ihe oferecer ocasioes para o uso efetivo, eficiente, criativo e produtivo dessas 

habilidades de leitura e de escrita. Como escreve Soares (1998): "Nosso problema 

nao e apenas ensinar a ler e a escrever, mas e, tambem, e sobretudo, levar os 

individuos - criancas e adultos - a fazer uso da leitura e da escrita, envolver-se em 

praticas sociais de leitura e de escrita". (SOARES, 1998, p. 18) 

Sendo assim, se tivermos um sujeito interacionista que domina essas 

habilidades sociais poderemos ter um leitor que saiba identificar signrficados dentro 

do texto. Sejam eles implicitos ou nao. 

A seguir, no capitulo II, veremos como a questao da leitura e desenvolvida 

dentro do ambito escolar e social de interacao. Entretanto, antes, faremos um 

levantamento preliminar sobre a composicao do texto. A partir dai, daremos 

situacoes de leituras feitas e que estao em vigor. 
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CAPITULO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. CONCEPCOES SOBRE O TEXTO 

O TEXTO COMO CONJUNTO DE ELEMENTOS GRAMATICAIS 

O texto como conjunto de elementos gramaticais: uma pratica bastante 

comum no livro didatico considera os aspectos estruturais do texto como entidades 

discretas que tern um significado e funcao independente do contexto a que se 

inserem. "Uma versao dessa pratica, revelada na leitura gramatical, e aquela em que 

o professor utiliza o texto para desenvolver uma serie de atividades gramaticais, 

analisando, para isso, a lingua enquanto conjunto de classes e funcdes gramaticais, 

frases e oracdes". (Kleiman, 2001, p. 17) 

Dito isto, os livros didaticos estao cheios de exemplos em que o texto e 

apenas pretexto para o ensino de regras sintaticas, isto e, para procurar adjetivos, 

sujeitos ou frases exclamativas. 

No entanto, nao e o unico caminho, pois, com uso do livro didatico 

poderiamos propiciar momentos de interacao entre o aluno atraves da leitura de 

textos classicos, contemporaneos ou atuais. Dai a necessidade de buscar meios 

proptcios para a utilizacao da leitura, levando o leitor/sujeito a encontrar referencias 

com o que le e sua volta. 

Assim, disporemos do livro didatico como ferramenta de apoio na formacao 

de leitores capazes de usarem os textos em suas variadas esferas, fazendo uso 

como meio de comunicacao na sociedade em que e inserido. Diferente daquele 

leitor que vivenciamos que faz uma leitura percorrendo os olhos pelos codigos 

graficos sem se atentar pelo sentido ou a construcao da interpretacao e 

entendimento do texto. 

Partiremos para a observacao de como e feita a leitura de um texto na busca 

unicamente de informacoes entre suas palavras. Parece-me a meu ver que foi 

conceituado e difundido entre alguns leitores de que a leitura de texto desifratoria 

basta para a sua interpretacao. 

Relacionando, entao, a essa mesma visao de texto como conjunto de 

elementos diversificados (seja estrutura gramatical ou palavras) e a crenca de que o 
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pensamento correspondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a de sujeito psicologico, individual, dono de sua vontade e 

de suas acoes. A concepcao de lingua como estrutura, por seu turno, corresponde a 

de sujeito determinado, assujeitado, pelo sistema, caracterizado por uma especie de 

"nao consciencia". Tudo esta entrelacado lingua, sujeito, texto e sentido... (grifos 

meus).0 proprio conceito de texto depende das concepcoes de lingua e sujeito, 

segundo Koch (2003). 

Na concepcao de lingua como representacao do pensamento e de sujeito 

como senhor absoluto de suas acoes e de seu dizer, o texto e visto como um 

produto - logico - do pensamento (representacao mental) do autor, nada mais 

cabendo ao leitor/ouvinte senao "captar" essa representacao mental, justamente 

com as intencoes (psicologicas) do produtor, exercendo, pois, um papel 

essencialmente passive 

Na concepcao de lingua como codigo - portanto, como mero instrumento de 

comunicacao - e de sujeito como (pre) determinado pelo sistema, o texto e visto 

como simples produto da codificacao de um emissor a ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte, bastante a este, para tanto, o explicito. Tambem nesta concepcao o 

papel do "decodificador" e essencialmente passivo. Ja na concepcao interacional 

(dialogica) da lingua, na qual os sujeitos sao vistos como autores/construtores 

sociais, o texto passa a ser considerado o proprio lugar da interacao e os 

interlocutores, como sujeitos ativos que - dialogicamente - nele se constroem e sao 

construidos. 

Assim, com o que foi discutido, ate agora, podemos, entao, afirmar que o 

sentido de um texto e, portanto, construido na interacao texto - sujeitos (ou texto -co-

enunciadores) e nao algo que preexista a essa interacao. 

Para poder se assegurar sobre tais conviccoes Koch (2003, p.26) traz a 

definicao de texto onde ele afirma ser texto um "evento comunicativo no qual 

convergem acoes Iinguisticas, cognitivas e sociais". Trata-se, necessariamente, de 

um evento dialogico, de interacao entre sujeitos sociais - contemporaneos ou nao, 

co-presentes ou nao, do mesmo grupo social ou nao, mas em dialogo constante. 
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Contudo, fica claro que nao se aprende, simplesmente, por exercicios, mas 

por praticas significativas. Do que adianta, gastarmos dias e dias letivos na intencao 

de encontrarmos erros na correcao de exercicios propostos sem vinculo algum com 

a realidade do alunado, se nao nos atentarmos para resultados em que o sujeito 

seja dominante dos usos da lingua. Portanto, o dominio consciente de uma lingua e 

o resultado de praticas efetivas, significativas, contextualizadas. 

A lingua portuguesa utilizada e drfunda nas escolas, e entre as classes 

dominantes, adota como referencial e unicamente, o portugues padrao. Urn 

portugues sistematico com normas e regras a serem seguidas e utilizadas 

frequentemente. Ou seja, uma lingua que nao se importa com o falante e suas 

diversidades. Objetivo da escola e ensinar o portugues padrio, ou, talvez mats 

exatamente, o de criar condicoes para que ele seja aprendido. Qualquer outra 

hipbtese e urn equivoco politico e pedagbgico. 

O falante e o unico responsavel por sua fa la, fala esta que e individual. Muitas 

sao as variacoes do portugues: regionais, sociais, culturais, historicas, idade etc. 

Sendo assim, temos uma lingua que varia em dimensoes orais e escritas. A lingua e 

uma producao social, porque ela e produzida socialmente. Sua producao e 

reproducao sao fatos do cotidiano. Dentro de urn espaco e tempo. Uma lingua que 

varia de acordo com o grupo social, com seu poder aquisitivo, com seu capital 

cultural etc. Portanto, nao podemos defini-la como urn bem em comum entre todos 

os falantes. Mas, sim algo variavel. 

A partir das concepcoes que foram discutidas ate aqui sob re texto, lingua, 

sujeito e sentido. Foi escolhido o texto literario por sua complexidade, por sua 

imensidao de informacoes e interpretacdes para exemplificarmos a concepcao de 

sentido. A partir dele, aprofundaremos a questao do sentido e quais saos os tipos de 

texto composto de literariedade. Alem de uma analise sobre como o texto literario e 

trabalhado dentro da sala de aula. 

Uma pesquisadora em sua mais recente obra publicada faz ha discussio 

sobre os tipos de texto e quais sao compostos de literariedade e valor estetico. 

Marcia Abreu (2006) publicou o livro "Cultura Letrada: Literatura e Leitura". 

Partiremos, entio, da discussao entre criterios de avaliacao de um texto. O que 

pode ser considerado de excelencia estetica e qual o seu valor literario. Ou seja, ao 
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fazer uma sugestao de leitura damos referencias sobre determinado autor, periodo 

historico, caracteristicas utilizadas. Assim temos a leitura dentro de um ambito 

formado. Algo pre-formado e instituido por alguem ou uma instituicao, por exemplo. 

Um leitor mediano nao faz o mesmo tipo de leitura de uma obra dita como 

classica; como faz a leitura de um texto feito por um colega de sala. Diante disso, 

observamos que existem parametros esteticos e conceituais sobre determinado 

autor e obra. Sendo assim, vimos que existem poderes elitizadores que nomeiam e 

elegem obras sendo as unicas portadoras de valores esteticos e referencias de 

literariedade. Por isso, muitos sao induzidos a ler, somente, aquilo que e dito como 

erudito. 

Por tras da definicao de literatura esta um ato de selecao e exclusao, cujo 

objetivo e separar alguns textos, escritos por alguns autores do conjunto de textos 

em circulacio. Muitos sao os fatores utilizados para os criterios de selecao e adocao 

de um livro para torna-lo literario. Entra em cena a dificil questao do valor, no seculo 

XIX, diversos autores que hoje s io tidos como referencias de literariedade nao 

tinham espaco para a pubficacao de suas obras porque eram tachados como 

inferiores. 

Uma obra para ser considerada Grande Literatura ela precisa ser declarada 

literaria pelas chamadas "instancias de legitimacao". Essas instancias sao varias: a 

universidade, os suplementos culturais dos grandes jornais, as revistas 

especializadas, os livros didaticos, etc. Entao, Marcia Abreu (2006) nos leva a 

reflexao de que um padrao de literatura nao pode ser universal. Precisamos dar 

importSncta ao fator historico e cultural daquele individuo, suas referencias pessoais, 

seus gostos. Um ser (leitor) com a oportunidade de escolher e eleger algo como 

literatura. 

Portanto, a leitura tende a ser algo subjetivo (particular), a qualidade estetica 

nao esta no texto, mas nos olhos de quern le. Um espaco aberto para criacoes e 

recriagoes. Diferente daquelas leituras em que se busca, apenas, uma linguagem 

estruturada. A maneira como foi estruturada a linguagem do texto nao elimina o seu 

significado, pois nao deixa de ser um recurso empregado. 
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Variadas sao as definicoes sobre o que e Literatura, mas nao existe uma 

conclusao. O que se tem sao parametros adotados os quais fazem com que surjam 

criterios do que pode ser adotado em uma aula de literatura, por exemplo. No Mini-

Dicionario de Lingua Portuguesa, Houaiss. O termo literatura segue assim: s i , 1 arte 

da utifizagao estetica da linguagem, especialmente a escrita. 2 conjuntos de obras 

literarias pertencentes a um pais, epoca etc. Marcia Abreu (2006) traz no seu livro, 

tambem, uma das possiveis definicSes de literatura, vamos conferir: 

"Uma das definigoes frequentes de Literatura (lembra do L 
maiusculo?) afirma que ela e um meio de aprimoramento das 
pessoas. Para quern adota esse ponto de vista, a literatura nos 
transforma em pessoas melhores, pois ao ler ficamos sabendo como 
e estar na pele de gente que leva uma vida muito diferente da nossa, 
passando por situacoes inusitadas. {...)" (ABREU, 2006, p.81) 

A partir desta "possivel" definigao cria-se um modelo escrito, composto de 

linguagem e recursos que devem, sempre, formar uma obra literaria para cataloga-la 

como erudita. Porem, ao confrontarmos estes criterios com um leitor de cordel, de 

Best Sellers, por exemplo, perceberemos que esses moldes pre-determinados nada 

tern em comum com estes leitores. A leitura de um classico deve ser difundida nao 

ou, exclusivamente, transferida de acordo com seus criterios de I'rteriaridade. Assim, 

o que, aparentemente, nao tem recurso linguistico rebuscado nao deveria ser 

nomeado de inferior. 

Como 6 abordada a leitura entre as grandes massas e quais criterios os 

diferem um do outro. Conforme Abreu (2006) a avaliacao estetica e o gosto literario 

variam conforme a epoca, o grupo social, a formacao cultural, faz que diferentes 

pessoas apreciem de modo distinto os romances, as poesias as pecas teatrais, os 

filmes. Ou seja, o gosto estetico pode ser compartilhado, mas nao transferido. 

Muitos, entretanto, tomam aigumas produgoes e algumas formas de lidar com elas 

como as unicas validas. 

Criando o fechamento das leituras, considerando unicas as analises feitas 

sobre aquela determinada obra. Por sua vez, nao d io a possibilidade de se levantar 

outras hip6teses. Quern pensa assim nao conhece os diversos tipos de textos 

existentes e utilizados por grupos distintos. A propria autora, faz uma comparagao 

entre uma leitura de cordel, feita por um leitor que a ve como possuidora de 

literariedade, e aquele, que a nao ve. 
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A leitura de um cordel feita por um leitor inserido dentro de uma cultura 

especifica que a valoriza, que a tem como mantenedora dos recursos tipologicos 

necessarios para a construcao de significado. Nao tem o mesmo valor literario para 

o leitor que dif ere a leitura de textos comuns com os quais classificados e nomeados 

pelas "instancias de legitimacao". Pois este segundo, ja, tem pre-formacao do que 

seja ou deve ser lido com literariedade. Contudo, vimos que existem parametros 

socio-culturais, os quais diferem o sentido de uma obra lida, seja ela classificada 

como literaria; seja ela tachada como cultura popular. Assim, a apreciacao estetica 

nao e universal: ela depende da insercao cultural dos sujeitos. Uma obra e lida, 

avaliada e investida de significacoes variadas por diferentes grupos culturais. Outra 

coisa que nao podemos nos esquecer que alem da ideia sobre o valor que a leitura 

tem nos dias atuais, tambem, houve alteragoes nos tipos de leitores (publico 

feminino e de baixa renda) e na forma como o livro ou texto e publicado. 

Concluindo, nao podemos fixar graus e valores, mas sim dar oportunidade a 

apreciacao particular, por exemplo. Assim, a leitura de uma obra literaria nao sera 

fixada, pois cada leitura sera diferente quando se tratar de leitores diferentes. 

Nos dias atuais existem diversos livros e pesquisas que fazem uso do 

pragmatico livro didatico. Uma maneira de quebrar crencas e revelar suas 

verdadeiras conotacoes seriam a partir desses estudos podemos ver qual segmento 

faz jus ao verdadeiro uso do livro didatico e quais seriam suas verdades absolutas. 

Os livros didaticos eram tidos como verdades absolutas, imunes as criticas. O 

Conhecimento, enfim, constituia-se como algo pronto e acabado. O aluno, nesse 

caso, era visto como um ser passivo, receptaculo do conhecimento que Ihe era 

transmitido, ja que o ato de ensinar limitava-se a transmissao de informacao que 

deviam ser memorizadas e reproduzidas. 

No entanto, muitas destas verdades cairam por terra, pois o livro didatico nao 

cumpre em sua totalidade a funcao da qual foi destinado. Isto ocorre porque nao 

dispomos de uma classe homog£nea em conhecimentos e habilidades. Todos nos 

sabemos que somos participantes de uma sociedade composta por uma diversidade 

infinita de culturas, crencas e cada um em sua individualidade desenvolve 

habilidades diferentes e nao conjuntas. Alem do que n io existem pensadores 
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prontos e acabados, mas sim aprendizes em constantes processes de 

aprendizagem e interacao. 

Sendo assim, mesmo que os livros didaticos sejam manuais ou roteiros para 

o ensino de generos textuais dentro da sala de aula o professor/mediador deve estar 

atento para equiparar o desenvolvimento do aluno/leitor. Porem, nunca deve 

desacelerar ou acelerar um aluno no seu processo de aprendizagem. 

3. PROCESSO DE LEITURA 

Vimos nos capitulos iniciais, as concepcoes de leitura, baseando-se no que 

dizem os PCNs a respeito do assunto. Depois, fundamentamos a importancia de ler 

atraves das posicoes de Paulo Freire (2005). Por fim, discutimos a questao de ser 

letrado e alfabetizado. A partir dessas teorias, passamos a ver como e realizado o 

trabalho de leitura do texto literario dentro da sala de aula; com o uso da ferramenta 

do livro didatico. 

Lembrando que houve, tambem, a apresentacao do texto escrito, porem foi 

fundamento as suas esferas, a relacao de sentido, texto, sujeito e lingua. Dito isto, 

observamos como e aplicado o ensino de portugues no ensino basico. Levantado, 

entao, essa perspectiva, escolhemos o texto literario para ser nosso campo de 

estudo no que se refere a leitura dentro da sala de aula ou fora dela. No entanto, e 

preciso que seja posto e esclarecido o processo de leitura, em outras palavras, as 

habilidades que devem ser desenvolvidas antes, durante e depois da leitura a fim de 

criarmos leitores eficientes. 

Desta forma, passaremos a sintetizar esses mecanismos presentes no 

processo de leitura. Depois de referidos, faremos a analise para verrficar se os 

atuais instrumentos de apoio utilizados pelo professor sup rem ou nao as dificuldades 

na aprendizagem do leitor participante de uma sociedade que faz uso da leitura. 

0£ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEMTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAO DE PROI-KSSOKS 

BIBUOTECASETORIAL 



2 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 ESTRATEGIAS DE LEITURA 

A leitura de um texto seja ele escrito; seja oral tende a ser um ato de 

comunicacao. Onde interlocutores comunicaram-se entre si em situagdes diarias de 

interagao. Diante disto, partimos, entao, da necessidade de ensinar nossos leitores a 

dominarem o ato de ler, todos os tipos de textos em circulacao na sociedade. A 

maior necessidade esta em saber que para diferentes eventos existem diferentes 

tipos de texto. Por exemplo, quando uma crianga de sete anos esta num ponto de 

onibus ao lado de seus pais, naquela avenida passa diversos meios de transporte. 

Entretanto, nem todos farao o percurso ate sua casa. Esta crianga sentira a 

necessidade de fazer uso do ato de comunicacao. Assim, quando ela avistar o 

proximo veiculo em sua diregao o letreiro do onibus por necessidade precisa fazer 

sentido. Em outras palavras, o bairro indicado tem que corresponder com o seu 

enderego. Para tal, a compreensao dos diversos tipos de texto e necessaria para 

que possamos fazer uso da escrita e da leitura[5]. 

Portanto, conforme Lauriti (2005) devemos trabalhar a leitura e a escrita de 

forma que sejam desenvolvidas habilidades que favoregam episodios que fazem 

parte do contexto real de aprendizagem. Citando, ainda, Lauriti (2005) e primordial 

trabalhar a diversidade de generos, de tipos textuais e de suportes textuais dos 

diferentes contextos sociais. 

3.2 HABILIDADES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS ANTES DA LEITURA 

Ao iniciarmos uma leitura podemos antecipar muitas informagoes do texto. 

Para isso, buscaremos o conhecimento previo do aluno/leitor sobre o assunto para 

que ele levante hipoteses. Outro ponto bem relevante e o suporte (capa, orelha, 

titulo, editora...) o qual atraves das expectativas geradas com a analise deste 

suporte trara para a leitura uma antecipacao e aproximacao a respeito do assunto. 

Num livro literario, por exemplo, a antecipacao do tema ou ideia principal, a 

partir dos elementos paratextuais (Tituios, subtitulos, epigrafes, prefacios) auxilia o 

leitor a compreender o foco do texto lido inicialmente. Assim, ele se atentara em 

pontos que marcaram a sua antecipacao. Reaiizar um levantamento sobre as 

antecipagoes da leitura a partir da analise dos indices anteriores (O que se espera 
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ao ler este texto?). Ao final, definir os objetivos de leitura, vale ressaltar que o que se 

pretende e a busca de informagoes. 

Portanto, os passos discutidos acima servem de auxilio para a introdugao do 

texto a ser lido, Porque do que adianta langarmos nas maos dos afurtos textos, 

independente do genero, se estes nao possuem uma pre-leitura. 

3.3 PRATICA DOCENTE - FORMACAO DE LEITOR 

Antes de adentramos a esta pragmatica, teceremos, aqui, um topico que com 

certeza, ainda, desperta muita curiosidade, por se tratar de um assunto novo entre 

os atuais e antigos docentes; a importancia da paixao. Falamos de uma paixao 

sobre a maneira como se leciona e a forma como isto e compartilhado. 

E preciso paixao para que o professor, mago das descobertas e repositorio do 

ontem, entenda-se como ponte abragando, segundo a inclinagSo do seu sonho, as 

brancas cabegas de um logos distante e os encaracolados fios adolescentes das 

cabegas que agora despertam. Um entremeado de paixao - alicerce, paixao -

persistencia, paixao extase, paixao - fantasmagoria-de-ideal. Portanto, um mediador 

na aquisicao da linguagem. Um educador que sera capaz de ajuda-los a 

"compreender a realidade, expressar a realidade e expressar-se, descobrir e 

assumir a responsabilidade de ser elemento de mudanga da realidade". Assim, ler e 

escrever, desta forma deixara de ser mecanicos atos, mas sim um ato de liberdade. 

"Ler e compreender a vida e apreender a sua obscura linguagem" (Purchkine). E 

para isto, e preciso paixao. 

Ha (poucas) escolas que adotam a pratica de "roda da leitura" que consiste 

em cada aluno de uma mesma sala de aula adquira um livro e apos o termino da 

leitura de um, va trocando de livro com os demais colegas de classe para ao final do 

ano letivo terem lido no minimo uns 30 livros. O interessante, a principio, e nao 

cobrar nenhuma atividade do aluno ate fazer com que eles adquiram o gosto da 

leitura pela leitura, somente discutir o que cada um achou da obra lida, o que 

chamou sua atencao, se gostou ou nao e ainda o que aprendeu com ela. 

Cu CftWlri*-* C-R/ IMDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a pratica de leitura constante, na escola, dai sim trabalhar a 

interpretacao, contexto historico, a construcao dos sentidos, as tecnicas que deverao 

seguir ao ler, para aperfeicoar o olhar critico e analitico do aluno durante uma leitura. 

Com esse conhecimento literario a leitura sera muito mais facil e prazerosa, visto 

que o texto so tem sentido com a relagao estabelecida entre leitor, autor e 

sociedade. 

A leitura so tem fundamento quando o individuo esta aberto ao aprendizado, 

pois quando se acredita que ja se sabe tudo, ela perde sua importancia significativa 

em relacSo a leitura do mundo. 

Acred ita-se que a analise literaria na escola pode tirar a beleza e a magia do 

texto. Deveriamos somente encantar-nos com ele, mas isso poderia distanciar-nos 

da literatura pois pareceria-nos inacessivel, inatinglvel. Mas a "analise literaria, 

quando bem realizada, permite que o leitor compreenda melhor essa magia e 

penetre com mais intensidade" (Cosson, 2006, p.29). A leitura nos convida a 

interagir com o leitor e a obra, deixando com que preenchamos suas lacunas. A 

escola deve ensinar aprender a ler, aprender a aprender. 
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CAPiTULO ill 

ANALISE DOS DADOS 

3.1 Estudos de Case 

Esta Pesquisa teve como metodologia o Estudo de Caso, por apresentar um 

procedimento bastante objetivo que auxiiiou na coleta de dados e tambem por ser o 

mais adequado quando se tem apenas um objeto de pesquisa selecionado. 

Compreende-se por estudo de caso:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma pratica simples, que oferece a 

possibilidade de redugao de custos, apresentando como limitagao a impossibilidade 

de generalizagao de seus dados." (GIL, apud: Matos, 2001.) 

O estudo de caso vem a possibilitar uma maior facilidade operacional, e isso 

faz com que essa modalidade de pesquisa seja uma das mais utilizadas pelos 

investigadores, pois com um unico objeto de pesquisa e possivel obter grandes 

quantidades de informacoes. "Diferencia-se dos estudos quantitativos porque estes 

ultimos buscam obter informagoes padronizadas sobre muitos casos."( ROESE, 

apud Matos, 2001). 

Destarte, entende-se que a escolha pelo Estudo de Caso foi a melhor 

possivel, tendo em vista que garante as informacoes necessarias, a partir de uma 

amostragem reduzida, economizando custo e tempo proporcionando uma analise 

profunda do tema. 

3.2 ANALISE DOS DADOS DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESORES 

Para a realizacao desta pesquisa, a mesma contou com a colaboracao de 05 

professores, sendo 03 com graduacao e 02 com o curso Normal Medio 

(pedag6gico). Com relacao ao tempo de atuacao no magisterio pude constatar que 

varia entre 20 e 27 anos de atuacao, com os professores, a coleta de informagoes 

foi bastante tranquila, onde todos se dispuseram a responder as questoes. 

U N ^ ? ? : 1 ? * ! ^ r < r r > E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D £ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR0  DE FORMACAO DE PROFESSORES 



2 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na primeira questao, foi perguntado o que e considerado necessario para que 

seja dada uma boa aula de leitura? Todos responderam que o que se faz necessario 

e uma grande variacao de textos que prendam a atencao dos alunos. 

A segunda questio perguntou: Como voce planeja suas aulas de leitura? 

Referente a essa questao, todos relataram a importancia de se trabalhar com 

projetos, nao se prendendo ao livro didatico. 

O ultimo questionamento se referiu aos tipos de materiais utiiizados nas aulas de 

leitura, e mais uma vez a resposta foi unanime, todos relataram que para despertar nos 

alunos o habito da leitura eles utilizam livros paradidaticos, historias em quadrinho, receitas, 

musicas, jornais, revistas, ledas, fibulas, poemas, poesias, parodias e jograis. 

Em analise feita aos dados coletados frente as respostas dos professores, pode-se 

perceber que existe uma tendencia em formar leitores consciente e capazes de 

compreenderem os mais diversificados tipos de textos, essa e uma pratica que exige muito 

da postura do educador, uma vez que os educandos nao tem um contato com sistematico 

com bons materiais de leitura e com adultos leitores. 

3.3 ANALISE DOS DADOS DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 

Atraves de uma pesquisa realizada com alunos do 3° ano do Ensino 

Fundamental com a faixa etaria de nove a quatorze anos, de uma instituicao publica 

de ensino, pode-se verificar quais sao os principals questionamentos, duvidas e 

curiosidades das criancas no tocante a sexualidade, nessa faixa etaria. Os alunos 

responderam perguntas, dispensando-se identificacao, estas dificultaram a analise 

devido a ilegibilidade da escrita, muito embora as respostas foram curtas e diretas, o 

que me leva a perceber uma grande dificuldade na parte de interpretacSo. Foram 

realizadas 05 perguntas onde mostraram que as criancas desejam ter suas duvidas 

sanadas. Percebe-se a consequencia da repressao sexual no comportamento 

infantil. 
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A primeira questao referia-se ao gosto do aluno pela leitura, a maior parte 

respondeu que sim e que dependia muito do texto, outros falaram que so leem 

porque os professores mandam. 

A segunda questao perguntava sobre a importancia do cidadio, todos 

responderam que acham o tema muito importante, mas esse tema ainda nao 

despertou um gosto maior pela leitura. Diante o exposto foi verificado que a maioria 

dos alunos tem consciencia de quanto e importante a leitura no meio social, mas 

falta-lhes um incentivo maior por parte da escola e da familia para que esses 

adiquiram um interesse maior pela leitura. 

A terceira questao perguntou sobre a preguica de ler, e todos mais uma vez 

foram unanimes, dizendo que sim e que quando e para fins gramaticais 

principalmente. 

A quarta pergunta foi sobre as principals dificuldades encontradas na hora da 

leitura e a resposta mais uma vez foi igual para todos a falta de opcoes para ler, ou 

seja, os livros existentes na escola nao sao interessantes o suficiente para 

despertarem nos alunos um certo interesse. 

A quinta questao perguntou sobre o que eles mais gostam de ler, e mais uma 

vez todos deram a mesma resposta, que preferem historias infantis, pois os levam 

ao mundo da fantasia. 

Analisando as respostas obtidas nas entrevistas e possivel respaldar que o 

processo de leitura e ainda um dos graves problemas enfrentados por educadores 

do nosso pais. 

Nessa concepcSo ha muito que aprender para fazer com que nos proximos 

anos, nossa escola e sociedade aprendam que a leitura e um grande meio de 

transformacao social. 
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3.4 ANALISE DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REGENCIA 

Antes de iniciar o processo de estagio, realize! uma primeira visita a escola, 

Nessa visita mantive contato com os professores e muitas ideias a respeito da 

escola forma sendo formada a medida que se identificava os mais diversos aspectos 

do ambiente escola. 

Na primeira visita foi realizada uma conversa informal com o gestor e com a 

professora regente da turma na qual iria realizar os trabalhos de estagio, pois seria 

preciso uma observacao das atividades em sala. Em nenhum momento foi 

observado uma falta de interesse e a imposicao de obstaculos por parte do gestor e 

o que e melhor, a professora foi super receptiva e atenciosa comigo. 

No que se diz respeito ao ambiente escolar, o que foi verificado foi que a 

mesma e bem vista por tod a a comunidade, haja vista que a mesma realiza seus 

trabalhos em conjunto com a comunidade, o que so tem a contribuir para um 

eficiente trabalho de formacao dos alunos. 

Com relacao aos membros da escola, faz-se necessario lembrar que existem 

divergencias, mas todos buscam conviver de forma de forma passiva, ja que e um 

ambiente de varias personalidades se encontram deve ser bem passive 

A escola convive tarn bem com criticas por parte dos pais dos alunos, que em 

sua maioria nao possui formacao e nao valorizam as atividades realizadas pela a 

escola. Surgem muitas criticas com relacao a participacao do corpo discente nos 

eventos realizados pela mesma, ignorando qualquer manifestacSo cultural 

estabelecido pela comunidade escolar. 
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Como e de esperar, a escola apresenta-se como uma unidade escolar que 

caminha sozinha e sabe como solucionar problemas surgidos, sempre buscando um 

melhor para todos que fazem parte dela, corpo docente discente e pais de alunos. 

Como toda comunidade escolar, a mesma e composta de grupos originarios 

das mais diversas camadas da sociedade. Sendo seu corpo discente a maioria das 

classes baixa das zonas rurais e urbanas. 

Ao final de toda visita a escola, iniciei o meu estagio em uma turma do 3° ano 

no turno da tarde na referida escola. 

Na primeira semana foram trabalhados diversas fabulas, eles ficaram 

entusiasmados e bastante interessados com a ideia. O objetivo de se trabalhar com 

as fabulas era o de atrair os mesmos para serem inseridas as atividades de leitura. 

A ideia deu bastante certo, de inicio eles realizavam a leitura da fabula, depois 

iniciava-se uma discussao acerca dos ensinamentos implicitos nela. As fabulas 

trabalhadas foram; 

> O leao e o rato; 

> A cigarra e a formiga; 

> A formiguinha e a neve 

Continuando com as atividades do estagio realizou-se um festival de fabulas. 

As fabulas foram trazidas para a sala de aula pelos proprios alunos. Foi tudo muito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s 

gratiflcante, pois eles tiveram o trabalho e o interesse em procurar, selecionar 

apresentar a escolha e depois construir um varal na sala. 

O resultado do trabalho foi muito gratificante, pois o trabalho com as fabulas 

foi um sucesso, pois alem de alcangar os objetivos pretendidos, outros beneficios 
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forma identificados, tais como: incremento na capacidade de interpretacao, a 

implementagao da comunicacao, o desenvolvimento do raciocinio, entre outros. 

Seguem-se os trabalhos fazendo uso de textos comuns do cotidiano, ou seja, 

cardapios, capa e contracapa de fita de video, receitas culinarias com rotulos e 

embalagens de produtos. O objetivo principal era despertar os alunos para o fato de 

que estes elementos de informagoes importantes e que muitas vezes nao 

reconhecemos seu valor. As embalagens, por exemplo, trazem informagoes 

nutricionais que s§o de fundamental importancia para a nossa saude. 

Pelo que pode ser visto, todo esse piano buscou desenvolver um dialogo, 

levando sempre em consideragao o conhecimento previo do alunado, sem deixar de 

aprofundar este saber tornando o conhecimento sistematizado, atraves de 

esclarecimentos feitos posteriormente a fala de cada um dos educandos. 

Nesta perspectiva, tal concepcao de aprendizagem busca compreender o 

conhecimento que o educando ja traz consigo, uma vez que "a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra".(FREIRE, 2000,p.29). 

E notorio que um aspecto riquissimo desta aula se refere tambem a questao 

da oralidade nos educandos, uma vez que cada um deles se dispos a falar sobre o 

que era pertinente naquele momento, ficando assim evidenciado todo um trabalho 

interdisciplinar. 

Trabalhando com materiais concretos, nota-se que os alunos se sentem mais 

seguros expor seus conhecimentos e duvidas. Isto foi de uma extrema importancia 

para introduzir os temas a serem trabalhados. 
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Nas aulas ele matematica utilize! o material dourado, nota-se que os 

educandos se sentem bem mais seguros para manusea-los, sabendo perfeitamente 

a importancia para introduzir a ideia de divisao, procurando interagir com eles ao 

interroga-los como se faria a divisao de alguns numeros utilizando este material, a 

partir disso, alguns alunos iam mostrando por meio das pecas do material dourado 

como se faria tais divisoes. 

Dando prosseguimento aos trabalhos de estagio, continue! trabalhando textos 

do cotidiano, os textos foram trabalhados de maneira bem diversificada, as aulas 

eram iniciadas com uma conversa bem informal de modo a descontrair um pouco, as 

vezes com as cadeiras em circulo outras vazes em rodas onde os alunos sentavam 

no chao de modo que eles se sentissem bem a vontade. A cada aula, uma 

metodologia diferente, com discussoes, leituras, tarefas em sala, exposicao oral, 

montagens de paineis, apresentacoes entre outras. 

A utilizacao deste material possibilitou que os educandos tivessem a 

oportunidade de refletirem a cerca do tema em estudo de forma ativa e participativa. 

Assim, o material permitiu que os alunos descobrissem tanto o concerto quanto 

algumas caracteristicas pertinentes ao conteudo. 

Assim e pertinente deixar claro que o uso desse material concreto tornou-se 

eficiente e significativo na construcao da aprendizagem de cada um, na medida em 

que houve a utilizacao de alternativas que deram a aula proposta, como cartazes, 

transparencias, paineis, jornais, receitas e outros. 

Sempre buscando fixar os conhecimentos, eram realizadas atividades ludicas 

e de producao textual, sempre explicando aos educandos a importancia de se levar 
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a serio o conteudo apresentado. E finalmente realizam-se atividades no caderno 

para verificacao da aprendizagem, interagindo e corrigindo junto com os alunos. 

Evidente que o desenvolvimento dessas metodologias em alguns momentos 

tornava-se um pouco dificil, talvez pelo grande numero de informacao, ou ate 

mesmo pelo fato deles nao estarem habituados a trabalhar o tema, no entanto 

mostrou-se possivel e tomou a aprendizagem bem mais interessante, haja vista que 

desta forma os educandos sao levados a construirem o conhecimento e agirem de 

forma critica e participativa. 

Em outro momento do estagio, trabalhou-se com o conhecimento de jornais, 

manchetes, noticias e anuncio e tambem letras de musicas. A ideia principal foi 

mostrar a importancia da leitura cotidiana como fonte de prazer e conhecimento, 

estimulando o senso critico, reflexivo e a expressao oral das criancas. 

Com relacao aos anuncios de jornais, levaram os alunos a lerem aquilo que 

eles nao tinham costuma e que sao importantes. Vale ressaltar que muitos relataram 

que nos jornais so havia noticias chatas, mas agora compreenderam que os jornais 

trazem todo tipo de leitura e muita informacao. 

, Alem das aulas de Lingua Portuguesa e Matematica, trabalhou-se tambem de 

forma interdisciplinar Ciencias, Historia e Geografia sempre com textos contendo 

informacoes implicitas, levando os alunos a interpretarem aquilo que leem. No 

decorrer das semanas, outros conteudos iam sendo introduzidos. 

Nas semanas seguintes outros conteudos foram introduzidos, como o texto 

"Aninha e Joao", que teve como objetivo evidenciar a s diferencas entre os papeis 

sexuais do homem e da mulher dentro do nosso contexto cultural, assim relacionou-

se caracteristicas tipicas do com portamento masculino e feminino na sociedade de 
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ontem e de hoje. Para uma maior fixaeao da aprendizagem foi trabalhada a dinamica 

da caixinha "diferentes papeis". 

Em contra partida, a grande maioria da turma ficou feliz e motivada apos a 

dinamica, conseguindo caracterizar os tipos de comportamento masculino e 

feminino, contando com minha colaboracao para esclarecer duvidas que ia surgindo. 

E evidente que uns demonstravam mais interesse do que outros e por isso uns 

terminavam antes que os demais, claro que isso e justtficado devido a 

heterogeneidade da turma. 

Dando prosseguimento aos trabalhos foram utilizados materiais 

contraceptivos como, camisinha masculina e feminina e anticoncepcional, todos com 

o objetivo ressaltar a importancia de cada um e tambem prevenir graves problemas 

futuros como uma gravidez indesejada e tambem doencas transmitidas por relacao 

sexual, sempre trabalhando em equipe de modo a levar os alunos a trabalhar dessa 

maneira respeitando a opiniSo do outro acerca do tema em questao 

Durante todo o estagio, nas aulas anteriores, sempre busquei de diversas que 

todos os educandos interagissem e participassem das aulas, no entanto alguns 

alunos se mostravam mais timidos do que os outros, mas mesmo com a timidez 

todos se mostraram interessados e participativos em todas as aulas. 

Durante todas as atividades, foram verificadas algumas dificuldades 

apresentadas pelos alunos em tratar da questao leitura e compreensao em relacao 

aquilo que leem, haja vista que, muitos nao apresentam o habito da leitura e so 

leem porque a escola impoe. 

Se aproximando o final do estagio foi observada a importancia dos alunos 

pois, estes sao sujeitos construtores do seu proprio conhecimento, ao trabalhar 
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questoes que estao no seu dia-a-dia, sendo trabalhado a questao da leitura, da 

escrita entre outros. Foi solicitado aos educandos que eles produzissem um relatorio 

contendo temas importantes considerado por eles, levando em consideragao a 

pratica da leitura e da escrita cotidiana como fonte de prazer e conhecimento, 

estimulando o senso critico e reflexive E assim foram todas as aulas, tendo como 

base o dialogo, e assim chegou ao fim do periodo de estagio, um periodo bem 

gratificante, pois pude ver nos olhinhos de cada um que de alguma forma as aulas 

ajudaram a esclarecer duvidas e incertezas que ate entao borbulhava nas 

cabecinhas daqueles pre-adolescentes cheios de expectativas e vontade de 

aprender a apreender a importancia da leitura. 

Ao final de tudo, ficou verificado que a experiencia do estagio e inexplicavel, 

sendo fonte de riqueza de uma pratica futura, e que exige um planejamento 

cauteloso e bem objetivo, tendo a escola uma ponte de ligagao entre aluno, 

professor e estagiario, e a mesma deve estar sempre aberta a utilizar novas praticas 

que estimulem os alunos, favoregam a aprendizagem e motivem ao professor a 

entrar em sala, e isso vem sem duvida com o estagiario que esta sempre buscando 

novas formas de ministrar as suas aulas. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

0 presents trabalho desenvolvido mostrou em sua composicao diversos 

conceitos teoricos sobre a leitura, a sua importancia, Vimos i s concepcoes de 

lingua, sujeito, texto e sentido. Entendendo cada parte, uma vez que todas elas 

relacionam-se entre si. 

O grau de letramento que o leitor deve possuir. Como e necessario saber fazer 

uso de todos os tipos de textos presentes na sociedade. Apreendemos a diferenciar 

o alfabetizado do letrado; o letramento da alfabetizacao. Porque, ser letrado nao 

significa apenas saber ler e escrever e preciso saber fazer uso, ou seja, ser capaz 

de exercer as praticas socials de leitura e de escrita que circulam na sociedade em 

que vive, alem de conjuga-las com as praticas sociais de interacio oral. 

Um entremeado de visoes de mundo, discutimos a necessidade de valorizar o 

conhecimento internalizado do leitor. A sua participacao na leitura, a importancia em 

propiciar oportunidades concretas de criacao de signiftcado, pois uma leitura sempre 

sera subjetiva e pessoal; mesmo que ela seja coletiva. 

Desse modo, levantamos em questao como e trabalhada a leitura dentro da 

sala de aula, atraves da pesquisa realizada pela PUC/RS[15], entendemos melhor a 

funcao do livro didatico nas aulas de leitura. No entanto, observamos algumas falhas 

por praticas ineficientes e que continuam naquele ensino tradicional e moralista. 

Ensino onde somente o professor e dominador do saber, alem de que o livro didatico 

tambem recebe este titulo. Pois e tido como o unico possuidor do saber e isento de 

qualquer falha. Um roteiro que possui verdades absolutas. 

A partir dai, com os fundamentos de alguns especialistas da area de 

linguistics em leitura e ensino, tivemos a nocao de como deve ser trabalhada a 

leitura. O processo de leitura em sim, quais habilidades deveria ser desenvolvida 

antes, durante e depois da leitura. Alem de estrategias que motivassem o interesse 

do aluno/leitor para a leitura de diversos generos textuais. Consagrando-os cada um 

em sua importancia distinta. Ou seja, todos nos fazemos uso da escrita e da leitura 

no nosso cotidiano. 

Ainda observando a leitura do texto na sala de aula, analisamos de forma 

isolada o papel do professor como mediador entre o leitor e o texto. Qual era sua 
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participacao, o que os alunos/leitores esperam dele. Disto isto, entre os estudiosos 

consultados e unanime a afirmacao: "E preciso paixao", O professor deve ser o 

exemplo de leitor para seus alunos/leitores. Assim, partiremos da seguinte ideologia 

a formacao de um leitor eficiente somente findara-se ao levarmo-lo a sentir prazer 

por esta atividade. 

No entanto, diferente do que esperavamos a leitura em sua maioria e algo 

imposto, as chamadas "leituras obrigatorias" para posteriormente ser solicitada uma 

avaliacao em que nada favorecera para a compreensao do aluno. Porque, este 

leitor, cumprira unicamente o que a atividade quer/solicita e nao fara a apropriacao 

do seu significado. Por isso, foi ressaltada a magnificencia das rodas de leituras. 

Entretanto, em sua maioria as escolas nao fazem uso desta estrategia de motivacio. 

Perdendo, com isso, a oportunidade de formar leitores que leram mais textos, 

gradativamente. 

Concluindo, para evidenciar todos os temas levantados foi realizada uma 

analise em um livro didatico, na disciplina de Lingua Portuguesa. O livro escolhido e 

"Leitura do Mundo", das autoras Lucia Teixeira & Norma Discini, data de publicacao 

2003, ambas as linguistas sao profissionais que atuaram no ensino aplicando a 

leitura e hoje sao responsaveis cada uma em sua respectiva area de atuacao em 

propagar com o mesmo interesse, a leitura. 

Citando ainda a analise, houve-se a preocupacao em perceber se todos os 

fundamentos descritos atendiam a formacao do leitor. A analise buscava saber se as 

autoras propiciavam e qual era a maneira que as estrategias de leitura eram postas 

aos leitores. Ambas as estrategias de leitura, nomeadas de: antecipacao (htpotese), 

inferencia, auto-regulacao e autocorrecao foram de fato atendidas e valorizadas. No 

entanto, nao houve uma identificacao clara para as estrategias de leitura ap6s a 

leitura do texto escolhido. Porem, vale ressaltar que um ponto que mereceu 

destaque na analise foi a utilizacao de textos que nao ficam presos a leitura de 

textos graficos. Por exemplo, as autoras escolheram para a leitura inicial da unidade 

I a leitura de um quadro, uma obra de arte. Contudo, a leitura de textos literarios 

permaneceu na leitura de pequenos excertos retirados da obra original. Perfazendo 

o tradicionalismo trabalho de leitura. 
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1 - 0 que e necessario para que seja dada uma boa aula de leitura? 

2 - Como voce planeja as aulas de leitura? 

3 - Quais as dificuldades encontradas por voce nas aulas de leitura? 

4 - 0 que e mais importante no processo de leitura dos alunos na sua opiniao? 

5 - Como e realizada a avaliacao dos alunos? 

6 - Que materiais voce utiliza para expoe suas aulas de leitura? 

7 - 0 que impede a pratica da leitura pelos educandos? 
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1 - Voce gosta de ler? 

2 - Voce gosta quando a professora trabalha o tema cidadao e cidadania? 

3 - Voce tem preguica de ler? 

4 - Quais dificuldades voce encontra na hora da leitura? 

5 - 0 que voce mais gosta de ler? 
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