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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho sobre "Nfveis de desenvolvimento dos alunos em leitura" 

apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o nfvel de desenvolvimento de 

leitura de alunos do quarto ano do Ensino Fundamental. O mesmo tern como 

objetivos: Analisar a relacao entre a leitura de textos e a interpretacao dos 

mesmos e, compreender o nfvel de desenvolvimento em leitura dos alunos. 

Para atingir tais propositos foi utilizado como instrumento de coleta de dados 

testes de leitura e interpretacao de textos, no sentido de identificar o nivel de 

leitura e interpretacao em que os alunos testados se encontravam. Os testes 

realizados foram elaborados a partir de uma adaptacao de outros texlcs, tendo 

como base os estudos de Ferreiro (1995). A pesquisa foi realizada de forma 

qualitativa. Os dados foram compilados e analisados a partir dos autores 

estudados. Os resultados deste estudo mostram quefe a maioria dos alunos 

esta num nivel de desenvolvimento de leitura aquem do ano de estudo no 

quais estao compreendidos. 

Palavras chave: Leitura. Niveis de leitura. Interpretacao. 
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1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura funciona como o principal instrumento para o desenvolvimento 

intelectual das pessoas em geral, e mais especificamente dos estudantes. 

Leitura, aqui entendida, nao apenas como mera decodificagao dos signos 

linguisticos ou a chamada leitura mecanica, que para Martins (1994) e a 

"decodificagao de signos linguisticos, por meio de aprendizado estabelecido a 

partir de condicionamento estfmulo-resposta". 

Ler pressupoe, sobretudo, de acordo com Saussure (2002) a 

compreensao do significado e significante desses signos no contexto social e 

historico ao qual pertencem o sujeito e o texto. Na concepgao de Martins 

(1994) a leitura comporta urn "processo de compreensao abrangente". 

Assim, leitura nao e simplesmente a decodificagao das unidades 

significativas de uma dada lingua em que o leitor decifra tais codigos sem 

passar alem do campo visual. Significa compreender abrangentemente o 

significado e a intengao que os codigos linguisticos efetivamente querem dizer, 

levando em consideragao varios aspectos, tanto na propria vivencia como no 

espago historico e geografico no qual o leitor esta inserido. 

A leitura e um processo no qual torna possivel o individuo atuar no meio 

em que vive, compreendendo sua fungao como agente de transform ag io , para 

melhoria, da sua propria vida e da sociedade em que vive. 

E atraves da leitura que o estudante pode chegar a apreender todas as 

demais informagoes inerentes a sua vida. Os conhecimentos matematicos, 

historicos, geograficos e outros serao melhorc ; assimilados se o estudante 

desenvolver a capacidade de leitura e de interpretagao. 

Por ocasiao da visita a Escola Estadual de Ensino Fundamental, 

localizada na Cidade de Pombal levantei informagoes sobre a importancia da 

leitura na vida dos estudantes. Nessa escola dialoguei com alguns docentes 

sobre aspectos concernentes a leitura dos alunos que ali estudam. Nessa 

conversa fui informada que os educandos, em sua maioria, apresentavam 

dificuldades no ato de ler quanto a fluencia e interpretagao da leitura. 
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De acordo com que o que foi relatado, os alunos conseguiam ler, mas o 

faziam de forma lenta e nao interpretavam o que liam, fazendo apenas uma 

leitura decodificadora - mecanica. 

Nas palavras dos docentes, os alunos liam apenas por obrigagao e nao 

se preocupavam em entender o que estavam lendo. 

De acordo com Silva (2003:50): 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura s e e n s i n a d a , aprendida e prat icada de m a n e i r a cr i t ica , pode 

constru i r u m a j a n e l a para o mundo, u m a luz no tunel , urn p a s s a p o r t e 

para a rac iona l idade ou c o m o q u e r e m a lguns , u m a n a v e g a c S o 

g e r a d o r a de d e s c o b e r t a s e u m a l iber tacao d a ideologia h e g e m o n i c a . 

A Janela para o mundo que e aberta atraves da leitura pode ser 

oportunizada a todos os alunos, uma vez que ler nao e a apenas reconhecer 

palavras mas, sobretudo, entende-las, Segundo Silva (2003), a leitura quando 

permite o sujeito desenvolver seu senso critico, pode gerar muitas 

descobertas. Ela permite que as pessoas descubram o que outras pessoas 

pensam, sonham e idealizam. 

Na mesma perspectiva, a leitura possibilita ao individuo ampla visao e 

compreensao do mundo que o cerca. Pelo contrario, o individuo sem leitura 

vive num mundo "restrito", e dependente de outro quando precisa utilizar a 

leitura no seu cotidiano. Nesse caso, pode-se dizer que urn individuo sem 

leitura enxerga com os olhos dos outros. 

Neste trabalho, procurei detectar como os alunos do 4° ano das series 

iniciais do Ensino Fundamental leem e interpretam os textos lidos. Sendo 

assim, elegi a seguinte pergunta de pesquisa: em que estagio do processo de 

aquisicao de leitura os alunos se encontram? 

Para atender a esse questionamento, tomei como base os seguintes 

objetivos: 

• Analisar a relacao entre a leitura de textos e a interpretagao dos 

mesmos. 

• Compreender o nivel de desenvolvimento em leitura dos alunos. 

A realizagao desse trabalho permitiu uma clareza maior sobre o tema, 

possibilitou a concretizagao de leituras referente ao assunto e contribuiu para 

adentrar ao universo da leitura na escola. 
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0 trabalho que ora apresento organiza-se da seguinte forma: urn texto 

introdutorio, no qual esta explfcito o objeto de estudo e os objetivos. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

referencial teorico aborda a visao de alguns autores sobre leitura sobre os 

quais o trabalho se baseia. Na metodologia apresento os procedimentos 

utilizados para a realizacao da pesquisa. No topico denominado: Leitura: 

analise da realidade em sal a de aula apresento os resultados da pesquisa, 

informagoes obtidas atraves da pesquisa concernente a leitura e interpretagao 

com alunos das series iniciais. Urn capitulo a parte trata da analise do estagio 

em que relata o que foi desenvolvido com alunos na escola. E para concluir 

apresento as consideragoes finals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. R E F E R E N C I A L TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizagao desse trabalho tern como base o estudo sobre leitura, 

fundamentado a partir da teorizacao de alguns estudiosos dessa area, tais 

como Martins (1994); Foucambert (1994)... 

A leitura faz parte da vida das pessoas desde a mais tenra idade. Inicia-

se, mesmo que de forma nao muito significativa, a partir do contato da crianca 

com o mundo, isto e, quando o individuo conhece as sensacoes, como carinho 

da mae, o frio, o calor, o som, os gestos, entre outros que o envolve. Logo 

cedo a crianca ler as expressoes faciais das pessoas proximas identificando-

as quando e de alegria ou de raiva. Na proporgao da sua maturidade vai 

apreendendo a ler outras expressoes como gestos, imagens. Assim, desde os 

primeiros contatos com o mundo a crianca processa leitura. Todavia nao a 

leitura das palavras. 

A esse respeito SartrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Martins (1994, p. 15) diz: "Certamente 

aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. E temos que valoriza-lo 

para poder ir alem dele." Isso significa dizer que o contexto em que o individuo 

esta inserido e urn importante estimulo para o desenvolvimento do ato de ler. 

Quando o ambiente e propicio, pode despertar na crianga o gosto e o interesse 

pela leitura; porem em urn meio desfavoravel em que o individuo nao encontra 

estimulo, o interesse pela leitura e seriamente comprometido. No entanto, nao 

quer dizer que, o individuo que nao estar inserido em urn ambiente propicio a 

leitura, fica impossibilitado de desenvolve-la. 

Em ambiente favoravel ao processo de aprendizagem de leitura, muitas 

criangas nos primeiros anos de vida, mesmo sem nenhum conhecimento dos 

simbolos linguisticos, ja se envolve com a leitura. Elas se apossam de livros, 

que alem de conter palavras, tambem possuem variadas ilustragoes: imagens, 

desenhos, formas, cores etc. e assim ja desenvolvem seu proprio metodo de 

leitura. 

Essas criangas observando as ilustragoes do livro, ja fazem a sua 

propria "leitura" mesmo que diferente da historia que esta escrita no papel, 

mas e a sua leitura. 
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Por outro lado as criangas inseridas em ambiente em que a leitura nao e 

estimulada e assim nao estao envolvidas nesse processo poderao apresentar 

mais dificuldades para desenvolve-la. Isso pode ser considerado uma barreira 

ao ato de ler. 

Para MARTINS (1994, p. 18): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q u a n d o d e s d e c e d o , v e e m - s e c a r e n t e s de conviv io h u m a n o ou c o m 

r e l a c o e s s o c i a i s restr i tas, q u a n d o s u a s c o n d i c o e s de s o b r e v i v e n c i a 

material e cultural sSo p r e c a r i a s , re f reando t a m b e m s u a s 

e x p e c t a t i v a s , a s p e s s o a s t e n d e m a ter s u a a p t i d a o para ler 

igualmente const rang ida . 

De acordo com a autora, o ambiente no qual o individuo esta inserido 

interfere na construcao do processo de leitura. Tanto as relacoes sociais 

quanto as condicoes materials e culturais sao fatores que influenciam na 

aprendizagem do ato de ler. Quando favoraveis, oportuniza ampliacao do grau 

de leitura, ja pelo contrario, compromete o seu desenvolvimento. 

Assim as perspectivas quanto a leitura variam entre os individuos. Uma 

crianga filha de pais ieitores que tern contanto com livros, jornais; que ver os 

pais lendo no trabalho ou para diversao; escuta historias lidas, rabisca, 

recorta, desenha; enfim participa do mundo das letras alargara mais os 

horizontes da leitura. 

Ja uma crianga filha de pais analfabetos que nao tern nenhum contanto 

com a leitura, nao ouve historias, nao desenha ou rabisca e estao mais 

voltadas para a sobrevivencia humana, nao tern muitas expectativas e 

interesse pela leitura. 

A leitura numa perspectiva social e constituida a partir de necessidades 

reais de uso na vida pratica das pessoas quando exigem do individuo 

habilidades, seja para resolver situagoes ou para propiciar momentos de 

prazer. Para MARTINS (1994, p. 17) a leitura e desenvolvida: 

Q u a n d o c o m e c a m o s a organ izar o s c o n h e c i m e n t o s adquir idos, a 

partir d a s s i t u a g o e s q u e a rea l idade i m p 6 e e d a n o s s a a t u a c a o ne la; 

q u a n d o c o m e c a m o s a e s t a b e l e c e r r e l a c o e s ent res a s e x p e r i e n c i a s e a 

tentar reso lve r o s p r o b l e m a s q u e n o s a p r e s e n t a m 0 ai entao e s t a m o s 

p r o c e d e n d o le i turas, a s q u a i s nos habil i tam b a s i c a m e n t e a ler tudo e 

qua lquer c o i s a . 
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Para a autora a leitura fara realmente sentido na vida do individuo 

quando este a utiliza para resolver situagoes impostas pela realidade. Se 

problemas no meio social sao sanados atraves da posse da leitura, esta se 

tornara mais significativa para o individuo que dela fez uso. 

Nesse sentido a leitura nao se realiza apenas no ambiente escolar 

quando o educador a sugere ou a determina para assimilacao desse ou 

daquele conteudo. Mas na sua existencia como ser social, na sua pratica do 

dia a dia e assim como disse Martins (1994) ao "tentar resolver os problemas 

que nos apresentam — ai entao estamos procedendo leituras." 

Como a leitura nao se realiza somente na escola, e coerente questionar 

qual o papel das instituicoes de ensino. Nesse ponto e de se concordar 

plenamente com o pensamento de FOUCAMBERT (1994, p. 10) ao dizer que 

"A escola deve ajudar a crianga a torna-se leitor dos textos que circulam no 

social e nao limita-la a leitura de um texto pedagogico, destinado apenas a 

ensina-la a ler". 

Assim, a leitura deve ser entendida com uma ferramenta que faga parte 

da vida do individuo, para dela se utilizar, de tal modo, que possibilite resolver 

situagoes diarias na vida social. 

FOUCAMBERT defende energeticamente uma polit ica de leiturizagao. 

Para esse teorico a alfabetizagao desconsidera os multiplos aspectos sociais 

dos leitores, por esta centrada na mera decodificagao dos signos linguisticos. 

Para FOUCAMBERT (1994, p. 110): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ens ino d a decod i f icagao s e g u e u m a r igorosa p r o g r e s s a o q u e vai 

d o s s i m p l e s ao c o m p l e x o , enquanto o aprend izado d a leitura s o pode 

s e d a r por meio d a i m e r s a o n i o e s c r i t a , c o m a t roca , a c o m u n i c a c a o e 

a mul t ip l icacao d a s r e l a c o e s entre o s e s c r i t o s s o c i a i s e o mundo real . 

A dec i f racao e e n s i n a d a num grupo h o m o g e n e o d e c r i a n c a s q u e , a o s 

olhos do adulto, es tao e m m e s m o estag io , ao p a s s o que o 

aprend izado d a leitura ex ige que s e leia num grupo formado por 

u s u a r i o s da escr i ta c o m d i ferentes c o m p e t e n c i a s . 

Quanto a alfabetizagao Lemle (2001) ao se referir a leitura enfatiza os 

aspectos da decodificagao dos sinais graficos estabelecendo teoricamente 

algumas capacidades necessarias para a efetivagao da alfabetizagao. De 

acordo com a autora, primeiramente a crianga deve compreender o significado 

de simbolo para compreender a simbologia das letras. A partir dai , deve 
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entender a representagao das letras/sons fazendo as correspondences 

adequadas para proceder a leitura das silabas e das palavras. 

Ja para Foucambert (1994) as condigoes para um individuo aprender a 

ler, e estar integrado num ambiente que de fato utiliza socialmente, na vida 

pratica, a escrita e nao somente para apreender o processo de aquisigao da 

leitura. 

Dessa forma, o que torna-se eficaz no processo de aquisigao de leitura 

sao textos em que o aprendiz vai utilizar na sua vida. Para esse teorico nao se 

aprende a ler lendo palavras, depois frases e somente por ultimo texto. 

Foucambert (1994, p. 31) e incisivo ao afirmar que: 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p rec iso e s t a r envolvido pe los e s c r i t o s o s m a i s va r i ados , encont ra -

los , s e r t e s t e m u n h a de e a s s o c i a r - s e a ut i l izacao que o s outros f a z e m 

d e l e s — quer s e trate de textos d a e s c o l a , do ambiente , d a i m p r e n s a , 

d o s d o c u m e n t a r i o s , d a s o b r a s de f i c c a o . O u s e j a , e i m p o s s i v e l tornar-

s e leitor s e m e s s a cont inua i rs teracao c o m um lugar onde a s r a z o e s 

p a r a ler s a o in tensamente v i v i d a s — m a s e p o s s i v e l s e r a l fabet izado 

s e m i s s o . . . 

De acordo com o autor para tornar-se leitor e necessario estar em 

continua interagao no mundo dos escritos, esta em contato com os mais 

variados tipos de textos manipulando-os ou testemunhando. Ainda, 

compreender a fungao desses textos na sociedade e fazer seu uso de acordo 

com a necessidade social. Sem isso e impossivel tornar-se leitor. No maximo 

torna-se apenas alfabetizado. 

Na sua concepgao, ser alfabetizado e diferente de ser leitor. Ler e 

participar interativamente na pratica social e ser alfabetizado e apenas ler sem 

dessa leitura fazer uso no meio em que esta inserido. De acordo com seu 

ponto de vista, a leitura deve ser encarada como fenomeno social, na qual e 

uma via para a interagao e participagao na sociedade. 

Insere-se nessa corrente Silva (1981) ao dizer que "ler e, antes de tudo 

compreender". Para esse autor a leitura existe quando possibilita a 

compreensao, o entendimento do foi lido. 

De fato. para que exista a leitura, nessa concepgao e necessario, que 

haja a compreensao. Do contrario, permanece na mera decodificagao dos 

signos linguisticos. O mesmo Silva (1981, p. 43) em uma citagao longa, porem, 

necessaria assim se posiciona: 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proposito b a s i c o d e q u a l q u e r l e i t u ra e a a p r e e n s a o d o s s i g n i f i c a d o s 

m e d i a t i z a d o s o u f i x a d o s p e l o d i s c u r s o e s c r i t o , o u s e j a , a 

c o m p r e e n s a o d o s hor izontes e s c r i t o s por um determinado autor, 

n u m a d e t e r m i n a d a obra . O "compreender" d e v e r s e r visto c o m o u m a 

forma d e s e r , emerg ido a t r a v e s d a s at i tudes do ieitor d iante do texto 

(...) N e s s e sent ido nao b a s t a decodi f icar a s r e p r e s e n t a c o e s i n d i c a d a s 

por s i n a i s e s i g n o s ; o leitor (que a s s u m e o modo de c o m p r e e n s a o ) 

por ta -se diante do texto, t rans formando-o e t r a n s f o r m a n d o - s e . 

Nesse sentido, o referido autor fala que a finaiidade basilar da leitura e a 

captacao do sentido do texto que e fixado no discurso escrito. Todo texto e 

escrito para ser lido. A compreensao acontece quando o leitor decodifica os 

simbolos e descobre a intencao do autor, extraindo para si a sua mensagem. 

Nessa perspectiva, chega-se a leitura critica. E, para que haja esse tipo 

de leitura, o leitor dever ser, acima de tudo, curioso e interessado, bem como 

desenvolver sempre uma atitude critica em relacao a leitura. SafadyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva 

(1981, p. 44) confirma essa posicao: 

(...) o leitor cur ioso e i n t e r e s s a d o e a q u e l e q u e e s t a e m cons tan te 

conflito c o m texto, conflito r e p r e s e n t a d o por u m a Snsia incontida de 

compreender, de concordar , de d iscordar - conflito, enf im, onde quern 

le nao s o m e n t e cap ta o objeto d a leitura, c o m o t ransmite ao texto lido 

as c a r g a s d e s u a e x p e r i e n c i a h u m a n a e inte lectual . (grifos do autor) 

Dai a importancia que seja trabalhado com os alunos aprendizes esse 

tipo de leitura. Se se trabalhar a leitura apenas para ensinar o aluno a ler, 

decodificar as sentencas havera apenas decifradores de texto e nao leitores 

Em consequencia da leitura baseada na decodificagao, os alunos nao se 

desenvolverao como seres pensantes e agentes modificadores do mundo que 

o cerca. A decodificagao nada tern a acrescentar na vida delas por consistir na 

mera decifragao das palavras nao havendo a compreensao de que trata Silva. 

Para Silva (1981, p. 79) a leitura trabalhada no sentido compreensivo e 

abrangente e: 

c o n d i c a o para a e d u c a c a o l ibertadora, e c o n d i c a o para a ve rdade i ra 

a c a o cultural q u e d e v e s e r imp lementada n a s e s c o l a s . A e x p l i c i t a c a o 

d e s s e tipo de leitura, que e s t a longe de s e r m e c a n i c a (...), s e r a f e i ta 

a t r a v e s d a c a r a c t e r i z a c a o do conjunto d e e x i g e n c i a s c o m o qual o 

leitor cr i t ico s e defronta, ou s e j a , C O N S T A T A R , C O T E J A R E 

T R A N S F O R M A R . (grifos do autor) 
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Nesses termos muda a funcao da escola no que se refere ao trabalho 

com a leitura. Para MARTINS (1994, p. 34) a funcao do educador que: 

n a o s e r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r e c i s a m e n t e a d e e n s i n a r a le r , m a s a d e cr iar c o n d i c o e s 

p a r a o e d u c a n d o r e a l i z a r a s u a p r o p r i a a p r e n d i z a g e m conforme s e u s 

proprios i n t e r e s s e s , n e c e s s i d a d e s , f a n t a s i a s , s e g u n d o as d u v i d a s e 

e x i g e n c i a s que a rea l idade Ihe a p r e s e n t a . 

Como diz Martins (1994, p. 34) os "interesses, necessidades, fantasias, 

duvidas e exigencias da realidade" e que a leitura deve entrar na vida escolar 

dos estudantes e nao apenas como uma atividade didatica desvinculada do 

contexto social e das necessidades reais do alunado, como pretexto para o 

professor avaliar se o aluno esta lendo bem ou mal. A atividade de leitura 

dessa forma e para MARTINS (1994, p. 23) um ato penoso, pois: 

P r e v a l e c e a p e d a g o g i a do sacr i f ic io do a p r e n d e r por aprender , s e m 

s e c o l o c a r o porque, c o m o e pa ra q u e , impossibi l i tando c o m p r e e n d e r 

v e r d a d e i r a m e n t e a f u n c a o d a le i tura, o s e u pape l na v ida do individuo 

e d a s o c i e d a d e . 

A leitura quando trabalhada por obrigacao ou como ferramenta para 

executar uma atividade escolar e nao colocada o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA porque, como e para que 

nao se tornara um mecanismo de insercao do individuo a atuar ativamente de 

forma consciente na sociedade da qual faz parte. 

Com isso a necessidade de se trabalhar leituras partindo de textos que 

fazem parte do contexto dos educandos. Deve ser mostrado de onde foram 

extraidos, qual a sua funcao, para qual publico, quern o elaborou, dentre 

outras informagoes que julgar importante e necessaria a serem apresentadas. 

De acordo com essa concepgao FREIRE (2001, p. 11) afirma que: "a 

compreensao do texto a ser alcangada por sua leitura implica a percepgao das 

relagoes entre o texto e o contex to" Sendo assim, a leitura deve ser 

trabalhada de forma que o objeto lido tenha sentido na vida do leitor e o 

conduza a relacionar com o mundo em que participa, tornando-se significativa. 

A leitura nao deve ser trabalhada como pronta e acabada como se o 

aprendiz fosse capaz de aprender somente o que Ihe e transmitido. Ele nao e 

um deposito vazio a ser preenchido apenas pelo que Ihe e apresentado. A 
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leitura e construida na continua interacao em que as razoes para a sua 

efetivacao sao interessantes e vividas. 

Trabalhar a leitura nao e tarefa facil. Isso vai ao encontro do 

pensamento de Freire (2002) quando se refere a ato de ensinar dizendo que 

"ensinar nao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

producao ou a sua construcao". Desse mesmo modo PILETTI (1997, p. 102) diz 

que: "ensinar evolve procedimentos de ensino, estrategias, metodos e 

tecnicas." Nesse sentido com o trabalho de leitura em sala de aula deve 

envolver estrategias para que o aluno produza e construa a sua leitura 

compreendendo verdadeiramente a sua funcao, o seu papel na vida das 

pessoas e na sociedade. 

Assim, a leitura nao e um ensinamento pronto a ser transferido ao 

educando, mas dado a ele possibilidades de producao e de construcao de 

acordo com as suas perspectivas e necessidade reais. O proprio leitor e quern 

desenvolvera o ato de ler atraves de suas estrategias e tecnicas. 

O ato de ler na perspectiva da leiturizacao permite o aluno a 

desenvolver-se quanto a uma producao escrita melhor; a desenvoltura da 

oralidade, aprimoramento de ideias proprias, capacidade de intervencao e 

participagao na vida social. 

A leiturizacao torna o individuo um cidadao mais participativo em busca 

de uma sociedade mais justa e igualitaria, bem como, em busca de uma 

melhor forma de viver no seu meio. E nessa otica que a leitura deve ser 

trabalhada para que estes se tornem leitores independentes e que 

desenvolvam poder sobre si mesmo e sobre o mundo. 

Para que haja a leitura e preciso existir o texto escrito. Este e 

geralmente material concreto e assim sendo pode ser visto, sentido e 

apalpado. Em se tratando de um livro, a primeira atitude do leitor e pegar, 

folhear e ate cheirar. Isso acontece porque, na leitura, entra em cena os 

sentidos. Se o livro for para divertir sera consumido prazerosamente, se for 

teorico o leitor vai se esforcar para faze-la de forma racional. Cada um desses 

momentos de leitura e para Martins (1994) denominado um tipo de leitura 

sendo de tres tipos: sensorial, emocional ou racional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na leitura sensorial o leitor a faz basicamente utilizando os sentidos do 

tato, do olfato, da audicao e da visao. Quando o leitor pega um livro e apalpa, 

folheia, observa a capa, as imagens, abre, fecha, olha o total de paginas, a cor 

das folhas dentre outros elementos, ele esta fazendo a leitura sensorial. 

Ha uma tendencia desse tipo de leitura ser a primeira a ser feita, pois o 

primeiro contato com um texto ou livro e analisa-lo sensorialmente. Porem nao 

ha uma hierarquia na tipologia de leitura. Bern explica MARTINS (1994, p. 77) 

quando diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D e v e , pois , f icar c la ro n a o h a v e r propr iamente u m a h ierarquia , ex is te 

d i g a m o s , u m a t e n d e n c i a de a leitura s e n s o r i a l a n t e c e d e r a emoc iona l 

e a e s t a s e s u c e d e r a rac iona l , o q u e r e l a c i o n a c o m o p r o c e s s o d e 

a m a d u r e c i m e n t o do h o m e m . 

Assim, nao podemos considerar hierarquicamente que a leitura sensorial 

e a primeira, a emocional como a segunda e a racional como a terceira, mas 

que ha uma tendencia de coloca-las nessa ordem respectivamente. 

Quanto a leitura emocional o leitor se deixa levar pelas emocoes do 

texto lido, se envolvendo pelo puro deleite. E a leitura sem obrigacao, sem 

compromisso, sem responsabil idade que pode ser feita debaixo de uma arvore 

do quintal, na varanda, numa roda de amigos, no sofa, na cama ou em 

qualquer outro lugar que o leitor se sinta bem e a vontade. A esse respeito 

MARTINS (1994, p. 52) diz: "...na leitura emocional nao import a perguntarmos 

sobre o seu aspecto, sobre o que um certo texto trata, em que ele consiste, 

mas sim o que ele faz, o que provoca em nos". 

De acordo com a autora, nesse tipo de leitura nao importa do que trata o 

seu conteudo. O que esta em evidencia e a leitura por distracao, por prazer. E 

uma leitura sem obrigagao, sem tempo determinado para comecar e para 

terminar. 

O terceiro tipo de leitura e a racional. Essa e uma leitura que necessita 

mais engajamento, disciplina e reflexao do leitor. MARTINS (1994:81) assim a 

define: 
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a l e i t u ra r a c i o n a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t e n d e a s e r p rospec t iva , a med ida q u e a r e f l e x a o 

determina um p a s s o a f rente no rac ioc in io , isto e , t ransform a o 

c o n h e c i m e n t o previo e m um novo c o n h e c i m e n t o ou e m n o v a s 

q u e s t o e s , impl ica m a i s c o n c r e t a m e n t e poss ib i l idades de d e s e n v o l v e r 

o d iscern imento a c e r c a do texto lido. 

Assim sendo, esse tipo de leitura aprofunda o conhecimento previo e 

possibilita o leitor amadurecer-se intelectualmente. 

E importante para quern trabalha leitura, conhecer esses tipos de 

leituras e como se realiza para propor atividades compatfveis aos alunos para 

que estes as identifiquem e desenvolvam melhor as habilidades de leitura 

tornado-as significativas na sua vida. 

Como MARTINS (1991, p.84) afirma: 

P a r a a leitura s e efet ivar d e v e p r e e n c h e r uma l a c u n a em n o s s a v ida , 

p r e c i s a vir ao encontro de u m a n e c e s s i d a d e , de um d e s e j o de uma 

e x p r e s s a o s e n s o r i a l , emoc iona l ou rac ional de u m a vontade de 

c o n h e c e r m a i s . 

Com base no exposto, a leitura e um processo bem mais amplo do que o 

mero processo de decodificagao. Envolve os sentidos, a decifracao e a 

compreensao do objeto de leitura. Essa compreensao nao apenas como 

material para aprender a ler, mas como mecanismo de participacao na vida 

social. Antes de tudo e preciso que acontega no individuo a necessidade, a 

vontade de se expressar e conhecer mais. 

Fundamentalmente, a leitura para a vida, porque leitura nao e 

decodificagao, sobretudo interagao, como assim considera SolezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Bacelar 

e Cunha (2000, p. 54) ao dizer que leitura: "e um processo de interagao entre o 

leitor e o texto". 

Assim sendo, a leitura que possibilite o entendimento profundo do texto, 

a captagao das ideias e informagoes nele contidas e que delas o individuo 

possa utilizar para participar eficientemente na vida social. 
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3. METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho e de natureza qualitativa, Segundo Minayo (1994, p. 21): 

"a pesquisa qualitativa responde a questoes muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciencias sociais, com um numero da realidade que nao pode ser 

quantificado''. 

Como instrumento de coleta de dados foram util izados testes de leitura e 

interpretagao de textos, no sentido de identificar o nivel de leitura e 

interpretagao em que os alunos testados se encontravam. Os testes realizados 

foram elaborados a partir de uma adaptagao, tendo como base os estudos de 

Ferreiro (1995). 

Os sujeitos da pesquisa foram educandos do 4° ano da Escola Estadual 

do Ensino Fundamental "Amelia Maria da Luz", localizada na cidade de 

Pombal, estado da Paraiba. 

O teste aplicado constou de um conjunto de frases e textos, com 

variagao do grau de dificuldade, do mais simples ao mais complexo, a partir 

dos quais os alunos realizaram diferentes etapas de leitura. 

O teste foi realizado de forma individual, atentando-se durante a 

aplicagao, para a fluencia da leitura, com pontuagao e entonagao, quanto para 

a interpretagao ou explicagao do que estava escrito. Apos a conclusao da 

coleta desses dados foi desenvolvido um estudo que sera detalhado na analise 

dos dados. 
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4. NIVEIS D E D E S E N V O L V I M E N T O D O S A L U N O S EM 

L E I T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise dos dados objetiva apresentar o estagio em que os alunos se 

encontravam em relacao ao processo de aquisigao de leitura. 

Inicialmente vale tratar dos aspectos da leitura acerca do 

reconhecimento das palavras. A questao da interpretagao resultante dessa 

leitura sera feita mais adiante, mesmo sabendo que quando se fala em leitura, 

a interpretagao nao esta dissociada e sim vinculada a compreensao do texto 

lido. 

No entanto, por uma questao didatica de apresentagao do texto sera 

feita uma separagao desses dois aspectos (leitura e interpretagao), os quais 

serao abordados em dois momentos distintos. Mas vale lembrar que esta e 

uma separagao apenas do ponto de vista da apresentagao, pois na realidade 

sao concomitantes e inseparaveis. Esses dois elementos se fundem numa so 

leitura que e a abrangente, a compreensiva. Na leitura nao pode haver esta 

separagao, pois de acordo Silva (1981) "ler e antes de tudo, compreender". 

Os alunos efetuaram a leitura dos textos e apresentaram diferentes 

niveis de desenvolvimento de leitura:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na leitura de frases curias, 37% dos 

alunos conseguiram ler de forma fluente; 28% leram pausadamente; 28% 

silabando e 1 % dos alunos reconheceu apenas as letras. Quanto a leitura de 

frases mais complexas, o resultado foi o mesmo observado nas frases curtas. 

Na leitura dos textos simples o resultado nao foi diferente: 37% leram 

fluentemente; 28% pausadamente; 28% fizeram uma leitura muito lenta, 

silabando e sem a pontuagao e 1 % nao executou a leitura, pois apenas 

reconhece as letras. Ja no texto mais complexo o resultado foi o seguinte: 37% 

leram fluentemente; 55% pausadamente e 1 % nao executou leitura pelo 

mesmo motivo ja aludido. 

De acordo com os dados coletados algumas questoes podem ser 

suscitadas. Primeiramente, vale destacar que de todos os alunos examinados 

1 % nao ler praticamente nada, apenas reconhece as letras, tanto quanto as 

frases curtas, longas e aos textos simples e complexos. Mesmo sendo uma 
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percentagem irrisoria em relagao as demais e de se estranhar tal fato, uma vez 

que a serie escolar em questao e o 4° ano do Ensino Fundamental. E, assim 

sendo esperava-se que tais alunos dominassem a leitura, mesmo que em 

termos superficiais, mas nao ao ponto de reconhecer somente letras. 

Com base nisso pode ser levantado a hipotese de que esse aluno tern 

tido acesso a leitura, somente atraves do contato com letras isoladas. Parece 

que o aluno foi trabalhado com o metodo alfabetico, isto e, as letras do 

alfabeto descontextualizadas e avulsas consistindo em atividades voltadas 

apenas ao reconhecimento das letras e nao a efetivacao da leitura. 

A esse respeito Foucambert (1994, p. 31) diz que "Nao se aprende a ler 

primeiro palavras, depois frases, mais adiante textos e, finalmente, textos dos 

quais se precisa." Para esse autor o emprego dessa metodologia nao 

possibilita o desenvolvimento da aprendizagem da leitura. Assim conhecer 

primeiro as letras, depois as silabas seguido das palavras, leva apenas ao 

saber-decifrar e ler nao corresponde apenas a essa decifracao. A leitura e 

construida quando o individuo dela se utiliza no seu meio social. Dai a 

importancia de ler textos e entende-los mesmo no periodo inicial da leitura. 

Quando trabalha a parte dissociada do todo pode se deduzir que as 

atividades de leitura se consistem em esforgos repetitivos de copiar e decorar, 

cujo processo de aquisigao de leitura e lento e desestimulante. 

Contrario a esse metodo Freire (2000) defende que no processo de 

alfabetizagao e importante a utilizacao de palavras do contexto do aluno, que 

seja significativa e faca parte do seu cotidiano. O trabalho deve consistir no 

sentido de ler o texto, passando posteriormente as letras e silabas. De acordo 

com o referido teorico as letras e silabas da palavra em evidencia devem ser 

exploradas em outras palavras fazendo com que o aluno identifique tais 

unidades sonoras em outros contextos linguisticos. 

Na pesquisa realizada 1 % dos alunos avaliados que nao ler e apenas 

reconhece as letras esta compreendido em um estagio de alfabetizagao que 

nao e capaz de relacionar os sons as letras. Essa relagao Lemle (2001) 

denomina de relagao biunivoca Para essa autora a compreensao dessa 

relagao e a capacidade essencial para ser alfabetizado, ou seja, reconhecer as 

unidades sonoras de uma sentenga. Assim, nas palavras de Lemle (2001, 
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p. 16): "Quando tratamos das capacidades essenciais para a alfabetizagao, 

colocamos como primeiro problema o de compreender que existe uma relagao 

de simbolizagao entre as letras e os sons da fala". 

Para tanto, de acordo com Lemle, varias etapas devem ser percorridas: 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeira e a correspondencia biunivoca entre sons e letras que ocorre 

apenas com as letras p, b, t, d, f, v e a vogal a, a segunda etapa consiste em 

haver algumas restrigoes nessas correspondencias, isto e, o som de algumas 

letras depende da posigao; a terceira etapa corresponde a existencia no 

sistema alfabetico de mais de uma letra poder na mesma posigao representar 

o mesmo som e a ultima etapa diz respeito a percepgao das regularidades 

morfologicas. Para a autora, percorridas essas etapas o aluno e capaz de 

fazer o reconhecimento dos signos linguisticos, portanto, ler palavras. 

No universo pesquisado 1 % dos alunos leem apenas palavras. Ainda 

que seja um percentual pequeno, mas nao concebivel em se tratando do 

quarto ano escolar do Ensino Fundamental. 

Por outro lado, 37% dos alunos apresentaram uma leitura fluente, lendo 

com clareza. Mesmo sendo um numero maior de alunos, esse nao e um 

resultado satisfatorio, uma vez que esse nivel de leitura nao atinge a metade 

dos alunos examinados. Isso leva a ere que o processo de aprendizagem de 

leitura desenvolvido com esses alunos e deficiente. 

Esse percentual de alunos leitores demonstra que no universo 

pesquisado, a leitura ainda nao esta sendo vista como um habito prazeroso de 

aquisigao do conhecimento. Provavelmente um processo que privilegia a 

decifragao das palavras nao indo alem do campo visual, isto e, nao produzindo 

sentido na vida do estudante. Dessa forma ha uma discrepancia entre a leitura 

na escola para satisfazer as atividades escolares e a leitura que se utiliza na 

sua vida como ser social. 

E ainda 28% dos alunos fizeram uma leitura lenta e 28% leem silabando 

as frases. Pode-se afirmar que nao estao em niveis de leitura adequados ao 

ano escolar em que estudam. Isso vai de encontro ao exposto acima quanto ao 

trabalho de leitura que nao propicia prazer a atividade de leitura, tornando uma 

tarefa ardua e dolorosa. 
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Quanto a leitura do texto complexo 37% dos alunos se mantem lendo 

fluentemente e os demais se agrupam em 55% que leram pausadamente e o 

1 % que nao ler absolutamente nada. Nesse caso o resultado demonstra que 

mais da metade dos alunos nao consegue ler com habilidade os textos 

escolares acentuando-se mais ainda nos textos com grau elevado de 

complexidade. 

Em termos gerais o processo de aquisigao de leitura dos alunos 

examinados pode ser considerado aquem para o nivel de ensino condizente 

com o ano escolar. 

Tudo leva a crer que o nivel de leitura dos alunos pesquisados nao 

favorece a produgao de sentido, devido a um processo de leitura centrado na 

visualizagao dos simbolos. 

Para FOUCAMBERT (1994) "Ler nao e apenas passar os olhos por algo 

escrito, nao e fazer a versao oral de um escrito." Assim, a leitura nao consiste 

na decifragao dos sinais graficos nem tampouco em converter escritos em 

oralidade. E tambem nao deve ser encarada apenas como um meio de 

decifrar as palavras, mas como um momento de interagao com o texto em que 

se possa produzir sentido. A compreensao do significado de um texto e 

possfvel a partir do esforgo do leitor, buscando interpreta-lo em sua 

profundidade e nao apenas passando os olhos pelo que esta escrito. 

Concomitante a concepgao de leitura diferente da decifragao, Kleiman 

(1998, p. 16) e categorica ao afirmar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A at iv idade ar ida e tortuosa de dec i f ragao de p a l a v r a s que e c h a m a d a 

de leitura e m s a l a de au la , nao tern n a d a a ver c o m a at iv idade 

p r a z e r o s a (...). E , de fato, n i o e lei tura, por m a i s q u e es te ja 

legi t imada pela t r a d i c a o e s c o l a r . 

De acordo com a autora, as atividades de leitura baseada na decifragao 

nao constituem leitura. Esta tern que ser prazerosa e atraente. Como bem diz 

Kleiman (1998, p. 16): "Ninguem gosta de fazer aquilo que e dificil demais, 

nem aquilo do qual nao consegue extrair o sentido." Com base nos dados da 

pesquisa a leitura parece nao estar compreendida no sentido descrito pela 

autora. 

22 DE CAMPINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBUOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CfiJAZQRAS -- PARAIBH 



Por outro lado a leitura deve ser produzida pelo proprio aluno para que 

assim tenha sentido na sua vida. Desse modo e a filosofia didatica de FREIRE 

(2002, p.25): ao dizer "ensinar nao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transferor conhecimento, mas criar as 

possibil idades para a sua producao ou a sua construcao". Na pedagogia 

freireana o educador deve favorecer subsidios para que o educando produza 

seu proprio conhecimento e nao seja um mero instrumento de captacao dos 

ensinamentos realizados em sala de aula. Esse entendimento reporta-se a 

ideia de Martins (1994, p. 34) ao responsabilizar educador dizendo que a sua 

funcao "nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condicoes 

para o educando realizar a sua propria aprendizagem". Quern ouve 

ensinamentos pode apenas absorver, mas por outro lado, quern o produz, 

aprende. 

E ao que parece, em se tratando dos alunos testados, e o que esta 

faltando nas aulas de leitura: atividades voltadas para que os alunos produzam 

e construam a sua propria leitura e que Ihes faga sentido. 

No que se refere a interpretacao das frases 55% dos alunos entenderam 

o seu significado, 37% nao interpretaram. Nos textos simples 46% dos alunos 

fizeram uma interpretacao adequada e 46% nao entenderam o sentido. Nos 

textos complexos o percentual de interpretacao do texto foi o menor de todos, 

correspondendo a apenas 37% dos alunos observados e os que nao 

interpretaram cresceu acentuadamente correspondendo a 55% dos alunos 

testados. 

Com base nesses dados pode se constatar que os alunos investigados 

estao num nivel de interpretagao textual muito baixo. Nas frases apenas pouco 

mais da metade conseguiu fazer a interpretagao; ja nos textos, menos da 

metade dos alunos e que fizeram a compreensao textual adequada. 

Esse baixo indice de interpretagao decorre, provavelmente, de pouco 

contato dos alunos com leitura. Os alunos decifram a compreensao do texto 

lido e limitado. Geralmente isso pode ocorrer em considerar o texto como 

repositorio de mensagens e informagoes. 

Para Kleiman (1998, p. 18) quando o texto e visto: "apenas como um 

conjunto de palavras cujos significados devem ser extraidos um por um, para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assim, cumulativamente, chegar a mensagem do texto" resulta na "formagao 

de um leitor passivo que nao consegue construir sentido do texto". 

Considerando o texto dessa forma, a leitura que dele poder suceder e a 

leitura como decodificagao, extraindo, o significado somente de palavra por 

palavra e assim nao construindo o sentido global do texto. 

Para Kleiman (1998, p. 20) trabalhar leitura dessa forma e uma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... prat ica muito e m p o b r e c e d o r a (...). E s s a c o n c e p c a o d a lugar a 

le i turas d i s p e n s a v e i s , u m a v e z que e m n a d a modif icam a v i s a o de 

mundo do a luno. A at iv idade c o m p d e - s e de uma s e r i e de 

a u t o m a t i s m o s d e ident i f icacao e p a r e a m e n t o d a s p a l a v r a s do texto 

c o m p a l a v r a s ident icas n u m a pergunta ou comentar io . 

Para a autora, essa e uma pratica de leitura desnecessaria, pois nao 

leva o aluno a formar um sentido mais profundo e abrangente do texto, 

justamente por ser uma leitura centrada na decodificagao, isto e, nao extragao 

do sentido de palavras por palavra. 

Outro possivel fator que resulta numa interpretagao superficial do texto 

concerne na falta de interagao entre professor e aluno. Para Kleiman (1998, p. 

24): 

A prat ica de s a l a de a u l a , n a o a p e n a s d a au la de leitura, nao propicia 

a in teracao entre p ro fessor e a luno. E m v e z de um d i s c u r s o q u e e 

c o n s t r u f d o con juntamente por p r o f e s s o r e a l u n o s , t e m o s primeiro u m a 

leitura s i l e n c i o s a ou e m v o z a l ta , e d e p o i s , uma s e r i e de pontos a 

s e r e m d iscu t idos , por me io d e perguntas s o b r e o texto, q u e nao levam 

e m conta s e o a luno de fato o c o m p r e e n d e u . T r a t a - s e na maior ia d o s 

c a s o s , de um monologo do pro fessor para o s a l u n o s e s c u t a r e m . 

N e s s e m o n o l o g o o pro fessor t ip icamente t ransmite para o s a lunos 

u m a v e r s a o , que p a s s a a s e r a v e r s a o autor izada do texto. 

A leitura com sentido, ou seja, significativa, e constituida na interagao 

entre o professor e aluno, mas nao em qualquer interagao e sim na conversa 

sobre aspectos importantes do texto que leva o leitor a captar o seu sentido 

apropriado. 

Para a autora o que se tern visto e um ensino de leitura iniciado pela 

leitura silenciosa ou em voz alta e apos isso pontos a serem discutidos, o que 

representa mais um monologo por parte do professor, do que na verdade, 

interagao. 

UNn/=pSiPAD5: Ft-IERAL 
2 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PR0FESS0R5S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIBUOTECA SETORIAL 

SMAZERAS - PAMfBA 



A interacao e um aspecto muito importante no ensino do processo de 

aprendizagem de leitura e interpretacao. Assim Kleiaman (1998, p. 24) articula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S a b e - s e , p e l a s p e s q u i s a s r e c e n t e s , q u e ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA durante a in te racao q u e o 

ieitor m a i s inexper iente c o m p r e e n d e o texto: n a o e durante a leitura 

s i l e n c i o s a , nem durante a leitura e m v o z al ta, m a s durante a conversa 

s o b r e a s p e c t o s re levan tes do texto. Muitos a s p e c t o s q u e o a luno 

s e q u e r p e r c e b e u f i cam s a l i e n t e s n e s s a c o n v e r s a , mui tos pontos q u e 

f icaram o b s c u r o s s a o i luminados na c o n s t r u c a o conjunta d a 

c o m p r e e n s a o . (grifos da autora). 

Nessa otica, a interacao entre professor e alunos e um aspecto 

fundamental a ser considerado quando se quer obter exito no ensino-

aprendizagem de leitura-compreensiva. Pensado a produgao desse tipo de 

leitura a partir dessa interagao, tudo levar a crer que o baixo indice de leitura e 

interpretagao textual observados, tern a ver com o processo de metodologico 

de ensino-aprendizagem da leitura, empregado com esses alunos. 

Entretanto nao se tern aqui a pretensao de responsabilizar nem o 

professor nem a escola, pois o que se demonstra com essa analise e o estado 

atual dos alunos quanto a leitura e a interpretagao de frases e textos e nao as 

causas desse baixo desempenho detectado, pois, se fosse para determinar as 

causas do fraco resultado dos alunos, a metodologia de pesquisa desse 

trabalho seria completamente diferente, abordando outros questionamentos. 

Assim sendo, aqui buscou-se demonstrar a situagao de leitura e 

interpretagao dos alunos testados e apresentar elementos teoricos vivenciados 

em outras ocorrencias pertinentes as circunstancias em que esses alunos se 

encontram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORS 

BIBUOTECA SETORiAL. 

2 5 



5. ANALISE DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As aulas ministradas foram desenvolvidas de forma interdisciplinar, 

empregando, no que coube, os assuntos de uma disciplina para a 

aprendizagem de outra. Na pratica foi possivel mostrar aos alunos que as 

disciplinas seguem uma ordem terminologica, mas se trata de uma questao de 

organizacao curricular por que na verdade os conhecimentos na mente do 

individuo nao sao organizados separadamente. Isso significada dizer que o 

aluno pode ampliar suas habilidades de leitura ao estudar um conteudo de 

Ciencias, Geografia, Matematica etc. 

No estagio foram trabalhados conteudos das disciplinas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lingua 

Portuguesa, Matematica, Ciencias, Geografia, Histdria e Artes. 

Em Lingua Portuguesa os conteudos abordados foram reunidos em tres 

blocos: Leitura e Escrita, Ortografia e Gramatica. Os assuntos desses blocos 

foram trabalhados atraves de textos. Os referidos textos, quando possivel 

tratavam de questoes pertencentes a realidade dos alunos. Os generos 

literarios utilizados para o desenvolvimento das aulas eram tanto contos 

fantasticos quanto texto de uso social. 

A leitura e a escrita foram mais enfatizadas nas aulas de Lingua 

Portuguesa. No entanto, tambem foi trabalhada em aula de outras disciplinas, 

como ferramenta para se chegar ao entendimento do assunto tratado. A leitura 

era trabalhada voltada para a compreensao e nao apenas como decifragao das 

palavras. Para o trabalhado de leitura nessa linha de raciocinio, varias 

informagoes foram debatidas em aula. Dentre elas a de que as palavras 

podem ter varias acepgoes, mas que nos textos vai ter sempre uma mais 

apropriada; de que na leitura deve ser observado a funcionalidade do texto se 

o e para divertir, informar, narrar etc. 

No estudo dos textos eram abordados todos os aspectos superficiais 

como tambem nas entrelinhas numa tentativa de levar o aluno a entender o 

sentido global do texto. 

A ortografia e gramatica foram trabalhadas de forma contextualizada 

dentro de textos estudados nas aulas dessa materia e tambem atraves de 
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textos de outras disciplinas, enfocando a sua importancia na estrutura textual. 

Esse estudo foi realizado procurando levar o aluno a compreender que esses 

saberes nao estao dissociados da pratica da leitura e da escrita dos textos que 

as pessoas utilizam cotidianamente e que para ler compreensivamente e 

escrever e necessario tais conhecimentos. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Matematica os conteudos foram trabalhados a partir de situagoes 

mais proximas possiveis da realidade concreta dos alunos, para que, uma vez 

de posse dos conhecimentos, pudessem usa-los no seu cotidiano. Nas 

operacoes matematicas foi dada enfase a sua utilizagao em situagoes reais 

como, por exemplo, fazer compras: analisando os pregos dos produtos; a 

multiplicagao de um prego quando este for repetido; a soma total de todos os 

produtos e a subtragao atraves do troco no ato do pagamento de uma compra. 

Para o estudo dos demais conteudos dessa disciplina foi utilizado os 

mesmos procedimentos metodologicos, sempre no intuito de vincular os 

conhecimentos matematicos a vida das pessoas. 

Os conteudos de Ciencias, Geografia e Historia foram apresentados 

atraves de levantamento de questoes para instigar a curiosidade dos alunos 

com perguntas que propicia o aluno a racionar. A partir do ato de racionar e 

pesquisar para confirmar as informagoes ja existentes e adquirir novas. Outro 

procedimento utilizado para o trabalho com essas disciplinas foi a utilizagao de 

imagens, mapas, gravuras para proporcionar ao aluno uma visualizagao de 

aspectos inerentes a essas areas e nao ficar somente em exposigao oral. 

O trabalho em Artes foi realizado atraves de tecnicas de mosaico, 

deixando fluir a criatividade do educando e com exposigao dessas artes 

confeccionadas para que os alunos, alem de criar o produto artistico, tambem 

apreciar, examinar e avaliar a dos colegas. 

Os alunos conseguiram realizar com exito a maioria das atividades. No 

entanto, apresentaram dificuldades em outras. Foi observado que as 

atividades que exigiam maiores habilidades de leitura, os alunos nao 

executaram satisfatoriamente, principalmente em razao da maioria dos alunos 

estarem em baixo nivel de leitura, como visto na pesquisa, e haver alunos que 

nao conseguem, sequer, decifrar palavras mesmo sem atribuir sentido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A dificuldade do nao desenvolvimento pleno da leitura nas series iniciais 

constitui um grande desafio do professor para supera-la. A esse respeito A 

Revista Nova Escola - Edicao Especial (1998, p. 5) adverte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n s i n a r a s c r i a n c a s a ler, a e s c r e v e r e a s e e x p r e s s a r de m a n e i r a 

competente na l ingua por tuguesa e o g r a n d e d e s a f i o d o s p r o f e s s o r e s 

d a s quatro pr imei ras s e r i e s do E n s i n o F u n d a m e n t a l . E x i s t e m 

m u d a n c a s importantes s e n d o r e a l i z a d a s : v a r i o s E s t a d o s e s t a o 

remode lando s e u s cur r icu los e i n v e s t e - s e m a i s na a t u a l i z a c a o d o s 

p r o f e s s o r e s . M a s a v e r d a d e e q u e a inda h a muito a fazer . O indice de 

repe tenc ia e de a b a n d o n o no B r a s i l , u m d o s m a i s a l tos do mundo, e 

resu l tado , pr incipalmente , d a di f iculdade q u e a e s c o l a t e rn e m e n s i n a r 

a ler e a e s c r e v e r . 

Nessa perspectiva um dos grandes obstaculos para o desenvolvimento 

de um trabalho pedagogico eficiente na serie em questao foi a falta de 

habilidades leitoras, a escassez de material concreto para os alunos. Assim, o 

desafio do professor dessa serie e desenvolver essas habilidades. 0 aluno 

somente podera compreender melhor os conteudos das disciplinas trabalhadas 

se tiver o dominio da leitura. E isso faltou aos alunos do estagio para que 

houvesse um resultado eficiente. 

Paralelamente, a pouca motivacao dos alunos constitui impasse para a 

execucao dos trabalhos propostos. A falta de motivacao pode interferir no 

resultado da aprendizagem. Mesmo detectada essa questao nao foi possivel 

desenvolver um trabalho mais aprofundado para ajudar ao aluno a se 

motivarem, porque essa e uma questao complexa que envolve varios 

aspectos. Para Piletti (1997, p. 236): "Motivar os alunos nao e tarefa facil." 

Nesse entendimento o trabalho didatico e permeado de fatores que pode 

impossibilitar a sua realizacao eficiente. Assim o trabalho do professor esta 

alem de ensinar conteudos para criar um ambiente que favoreca essa 

aprendizagem. Visando criar uma ambiente favoravel de estudo, as atividades 

desenvolvidas no estagio eram planejadas para, concomitante a realizacao da 

aprendizagem, estimular o aluno a leitura e a captacao dos demais 

conhecimentos. 

De acordo com Piletti (1997, p. 233): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A m o t i v a c a o c o n s i s t e e mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a p r e s e n t a r a a l g u e mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estimulos e incentivos 

que Ihe f a v o r e c a m determinado tipo d e conduta . E m sent ido didat ico, 

c o n s i s t e e m o f e r e c e r ao a luno o s es t imu los e incent ivos apropr iados 

para tornar a a p r e n d i z a g e m m a i s e f i caz . 

De acordo com o autor e preciso que o educador forneca elementos para 

que o aluno tenha a vontade propria de buscar a aquisigao da aprendizagem. 

Isso aconteceu nas aulas quando foi levantado questoes que instigaram os 

alunos a curiosidade. Esse levantamento consistia em perguntas, antes de 

iniciar o conteudo, feitas aos alunos que os deixavam curiosos sobre o 

assunto. 

Nas aulas de ciencias, ao estudar as Plantas, um dos questionamentos 

que deixou os alunos perceptivelmente curiosos foi o seguinte: "O que 

precisamos fazer para crescer, ter saude e forga para executar as atividades 

do dia-a-dia?". Os alunos logo responderam que tinhamos que nos alimentar. 

A partir dessa premissa foi indagado: "E as plantas? Elas crescem e se tornam 

vigorosas. Como sera que elas conseguem alimentos para sobreviver e 

atraves de qual parte elas fazem isso?" 

Em outros momentos os alunos demonstravam mais motivagao. Nas 

aulas de matematica houve um maior empenho e participagao dos alunos. O 

trabalhado desenvolvido estava mais proximo da realidade dos alunos. Talvez 

isso tenha sido um estimulo para essa conduta. 

Outro momento positivo nas aulas de matematica foi a realizagao de 

bingos e jogos. Eles se interessaram por esse tipo de atividade, executando-as 

satisfatoriamente. As atividades ludicas foram sempre bem aceitas pelos 

alunos, resultando em aulas produtivas. 

A ludicidade em sala de aula ajudou as criangas a se entusiasmarem 

pela as atividades desenvolvidas. Com isso se envolveram, participaram e 

interagiram mais nessas aulas. Esse tipo de atividade foi muito mais 

interessante para os alunos. 

Para Kichimoto (1993, p. 110): 

Br incando( . . . ) a s c r i a n c a s a p r e n d e m ( . ) a c o o p e r a r c o m o s 

c o m p a n h e i r o s ( . . . ) , a o b e d e c e r a s r e g r a s do jogo( . . . ) , a respe i ta r o s 

direitos d o s outros( . . . ) , a a c a t a r a autor idade (...), a a s s u m i r 

r e s p o n s a b i l i d a d e s , a ace i ta r p e n a l i d a d e s q u e Ihe s a o impostas ( . . . ) , a 

d a r opor tun idades a o s d e m a i s ( . . . ) , enf im, a v iver e m s o c i e d a d e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nessa otica as atividades ludicas podem ser um recurso a ser 

implementado no planejamento didatico para elevar os alunos a um estado de 

querer-fazer por prazer. Como sugeriu o autor, uma so brincadeira pode 

ensinar muito mais que muitas aulas expositivas. Ensinar a "cooperar com os 

companheiros, a obedecer regras de jogos, a respeitar os direitos dos outros. 

a assumir responsabilidade" e outros ensinamentos e, com certeza, muito mais 

atraente aprender atraves de brincadeira, do que faze-lo apenas teoricamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. Consideragoes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho buscou-se resposta para a seguinte pergunta que foi o 

ponto de partida para o estudo realizado: em que estagio do processo de 

aquisigao de leitura os alunos se encontram? 

Analisando o nivel de leitura e a sua relagao com a interpretagao 

constatou-se que os alunos investigados se encontram em nivel de leitura e de 

interpretagao incompativel com a serie que se encontram, pois como visto na 

pesquisa maioria dos alunos nao leem com fluencia e nao compreende o que 

estao lendo. 

A leitura nao faz parte da vida dos alunos como um habito e como 

instrumento de insergao social; e praticada como meio para realizagao das 

atividades escolares. Assim deixa de fora a sua finalidade precipua que e a de 

possibilitar ao individuo participar efetivamente no meio social no qual esta 

inserido. 

Em razao do nivel de leitura aquem da serie escolar, os alunos 

apresentam dificuldades em compreender os conteudos estudados, 

mostraram-se incapazes e desacreditados com o estudo. 

Assim, a aquisigao de habilidades leitoras eficazes e uma base 

importantissima para o desenvolvimento intelectual dos estudantes, uma vez, 

que sem essas habilidades se torna impossivel ao aluno adquirir os 

conhecimentos necessarios a vida estudantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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