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RESUMO 

A leitura possibilita o acesso ao mundo do conhecimento letrado e permitc adquirir saberes 

necessarios para a vida em sociedade. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre 

leitura realizada com alunos do 5° ano do Ensino fundamental. Tcve como objetivo identificar 

como os alunos analisam seu desenvolvimento no processo de ler textos e como compreendem as 

praticas de leitura na escola. Para a realizacao da pesquisa, de carater qualitative, foi utilizado 

como instrutnentos de coleta de dados o questionario com questoes objetivas e subjetivas. A 

analisc das inform acocs foi feita com base nos esludos de Kleiman (1999), Cagliari (1995), 

Martins (1994), entre outros. Os resultados indicam que mesmo a leitura sendo uma necessidade 

humana e social os alunos consideram que leem pouco e a fazem apenas quando o texto e curto e 

facil. Consideram a leitura como algo que precisa ser melhorada e que a realizam apenas quando 

e para responder as atividades da escola. Conclui-se que os alunos tem uma visao limitada da 

leitura entendendo-a como decifragao de palavras e que e realizada para cumprir uma obrigacao 

escolar. 

Palavras-chave: leitura - escola - atividades escolares. 
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INTRODUCAO 

A leitura e uma atividade bastante complexa. Na maioria das salas de aula continua sendo urn 

motivo de sofrimento e preocupagao para a maioria dos alunos e professores. 

A escola ao longo dos anos, de modo geral, nao tern conseguido despertar nos alunos o prazer e 

o interesse pela leitura. Essa situacao faz com que grande parte dos educadores se sintam 

constrangidos, pois, ensinar a ler e escrever e tarefa de todo educador, principalmentc aqueles 

que lidam com os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A escola tern como grande desafio fazer com que os alunos aprendam a ler e a escrever 

corretamente. Para que isso ocorra e necessario inserir todos os alunos para que eles se tornem 

leitores competentes, para saberem agir com autonomia. 

A leitura constitui-se em um processo necessario para o desenvolvimento do ensino -

aprendizagem, como tambem um elemento indispensavel na vida dos alunos. Ensinar e 

incentivar a ler nao e apenas uma tarefa da disciplina Lingua Portuguesa, mas de todas as outras 

disciplinas. E um grande desafio formar um leitor capaz de criticar, compreender o significado 

do texto e produzir textos coerentes. Nos anos iniciais do ensino fundamental ate a universidade 

ha quern se queixe que a maioria dos alunos "le mar". 

Por ocasiao de uma visita a sala de aula do 5° ano Ensino Fundamental da E.M.E.I.F. Vitoria 

Bezerra, na Cidade de Cajazeiras, no periodo de observagao e pela informacao da professora 

tomei conhecimento que os alunos leem pouco, que apresentam pouco interesse pela leitura. De 

acordo com essas informacoes quando estes leem a fazem muito lentamente e com constantes 

paradas concorrendo para uma leitura limitada. Os alunos acham que a leitura e chata e dificil, 

pois esta Ihe exige cornpreensao, reflexao para entender o que os textos dizem. 

Este trabalho tern como ponto inicial investigar como os alunos se vecm como leitores, que tern 

como objetivos identificar como os alunos entendem a leitura realizada por eles, buscando 

verificar a visao destes alunos sobre as praticas de leitura em sala de aula, alem de objetivar 

tambem analisar o entendimento dos mesmos sobre o seu desenvolvimento em leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Considerando que e por meio da leitura que o ser humano adquire saberes necessarios para o 

exercicio de cidadania e que senti-rae motivada a trabalhar essa tematica. Sendo assim, o 

presente trabalho situa-se como uma possibilidade de contribuigao aos estudos sobre leitura. 

O presente trabalho esta estruturado da seguinte forma: 

Um texto introdutorio, em que apresento o objeto de estudo e os objetivos. 

O Referential teorico enfoca a visao de alguns autores sobre o tenia em questao. E nesta parte 

que apresento os fundamentos em que o trabalho se baseia. 

Nos procedimentos metodologicos apresento a maneira como foi desenvolvido 

metodologicamente a realizacao da pesquisa. 

No lop;co "a visao dos alunos sobre leitura", apresento os resultados obtidos no decorrer da 

pesquisa, ou seja, a analise das informagoes do questionario. Na analise do estagio destaco as 

experiencias com os alunos na escola. E na ultima parte apresento as consideracoes finais, 

destacando conclusoes referentes ao estudo, por ultimo as referencias e os anexos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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R E F E R E N C I A L TEORICO 

Este trabalho sobre leitura tern por base a afirmacao de Foucanbert (1994:5) que diz: "ler 

significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas respostas podem ser 

encontrados na escrita, significa construir uma resposta que Integra partes das novas informacoes 

ao que ja se e." 

Neste sentido, a leitura e muito mais que um ato mecanico, sem sentido, pois e por meio da 

leitura que o ser humano se comunica, tem acesso a informacao, constroi visao do mundo, 

conhece a sua realidade. De acordo com Ferreiro (1995:55), "escrever nao e transformar o que 

ouve em formas graficas, assim como ler tambem nao equivale a reproduzir com a boca, o que o 

olho reconhece visualmente." Desse modo o ato de ler requer do leitor compreensao, reflexao, 

ato puramente critico, ja que nao basta decodificar. 

Neste caso, o ato de ler vai alem do simples fato de decodificar letras, decifrar palavras. Na 

verdade deve haver uma ligaeao entre leitor e o texto escrito, numa uniao de fatores pessoais, 

situacoes, ambientes e circunstanciais. Por isso, mesmo antes de aprender a ler as palavras e 

frases, o leitor ja tem conhecimentos do seu cotidiano e do mundo em que vive. Pois este esta 

inserido num processo que envolve uma compreensao critica do ato de ler. Entao a leitura 

acontece bem antes da crianea ir para a escola. 

A leitura pode ser vista como uma pratica social de construcao da identidade e cidadania dos 

sujeitos. Atraves da leitura e posslvel formar sujeitos capazes de se comunicarem, defenderem os 

seus pontes de vistas. Conforme Zilberman (1998:100-112), "a leitura assume no ambito da 

comunicacao social, uma dimensao bem mais ampla que a decifracao da escrita (,..), enquanto 

um processo historicamente determinado, que congrega e expressa os anseios da sociedade." 

Os Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001:55) trazem uma grande contribuicao para 

a compreensao do ato de ler quando diz; "ler nao e simplesmente codificar, mas ler e a resposta a 

um objetivo, a uma necessidade pessoal". Entao, o ato de ler nao acontece por acaso, mas 

envolve os objetivos voltados para a realidade que esta vivenciando. Como mostra Zilberman 

(1998:39), "ler e escrever sao hoje duas praticas sociais basicas em todas as sociedades letradas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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independentemente de tempo medio com elas dispendio e do contigente de pessoas que 

praticam." 

Desse modo, a leitura e muito importante para todos, por que cla e um instrumento de 

comunicacao entre os homens que contribui na formagao integral destes, A leitura possibility o 

acesso a cultura letrada. Na verdade e onde se estabelece uma interacao entre o leitor e o texto 

escrito, numa juncao de fatores, pessoais, de situacoes e contcxto historico-social. E para 

Goulart (1999:102) "ler e muito mais que decodificar, ler e saber ler sao aprendidos ao mesmo 

tempo, como um processo de construcao de sentido." 

Nesta perspectiva, a autora acredita que o ato de ler abrange o ser em todos os sentidos e de 

forma individual, fazendo parte da convivencia com outras pessoas, com o mundo. Martins 

(1994:12) diz que; %. . ) ninguem ensina ninguem a ler, o aprendizado e em ultima instancia, 

solitario, embora se desenvolva na convivencia com os outros e com o mundo.'" 

Neste sentido, quando o aluno chega a escola ira apenas aprimorar o seu aprendizado para a 

decodificacao dos signos, ampliando o seu conhecimento adquirido, at raves do contato com a 

linguagem formal ou culta que e desenvolvido na escola, o qual nao sera decidido pelo adulto 

(professor), porem pelo proprio aluno. De acordo com Ferreiro (1995:29-30), "se aceitarmos que 

a crianga nao e uma tabua rasa onde se escreve as letras e as palavras segundo determinado 

metodo, se aceitarmos que o "facil e o dificil "nao podem ser defmidos a partir da perspectiva do 

adulto, mas de quern aprende." 

Deste modo, o professor deixa de ser um mero transmissor de conteudos e tecnicas, passando a 

exercer o papel de orientador ou facilitador do processo de aprendizagem. Isto porque o 

aprendizado da leitura e da escrita nao se constituem apenas na decodificacao de signo e na 

reproducao de som, mas numa atividade complexa, com significados e compreensao. Consta nos 

PCNS (BRASIL, 2001:24) que: 

A lingua e um sistemas de signos historico e social que possibilitam ao homem 

significar o mundo e a realidade. Assim, aprende-la e aprender nao so as 

palavras, mas tambem os seus significados culturais e, com eles os modos pelos 
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quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si 
mesmo. 

Neste sentido, ha uma diversidade de fatores envolvidos no ato de aprender a ler e escrever que o 

leitor adquire ao longo dos sens estudos. Isto sera melhor desenvolvido se o professor for um 

leitor ativo. Conforme Kleimam (1998:15). "para formar leitores devemos tor paixao pela 

leitura" Dessa forma, o papel do educador nao e somente o de ensinar a ler. mas de lavorecer 

condicpes, para que ocorra a aprendizagem do aluno, conforme os seus proprios interesses e 

necessidades. 

Compreender e interpretar os escritos possibilita ao aluno compreender o mundo e a sua 

realidade. O ato de ler abre novas perspectives ao individuo, permitindo-lhe posicionar-se 

criticamente diante de sua realidade. Segundo Zilbermam (1998:14) "E importante aprender a 

ler, por que a condicao de leitor e requisite indispensavel a ascensao a novos gratis do ensino e 

da sociedade." 

Desse modo, a leitura possibilita a insercao do ser humano dentro da sociedade, alem de 

lavorecer novos conhecimentos, enquanto sua escolariclade avanea. Conforme Antunes 

(2007:42), "0 aluno que le que se forma leitor, nao se prende apenas as ideias do autor, somente 

aquilo que esta no texto. Ele vai alem, incorpora a habilidade adquirida nos bancos escolares as 

funcoes e usos da leitura relacionados a sua hisioria de outros contexlos culturais e socials." 

O autor mostra que o aluno deixa de ver pelos olhos dos outros, vai dando seus proprios 

significados vai construindo sentido mediante as suas atividades escolares, conquistando a sua 

autonomia. A leitura e um processo const ante que comeca na I am ilia e se amplia na escola e 

continuara pelo resto da vida. Para Martins (1990:134), "aprender a ler significa tambem 

aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nos proprios." 

De acordo com Abud (1987:42), "os alunos sao ensinados a partir do que eles trazem de suas 

experiencias anteriores em familia, pois a atuacao dos professores nessa aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita esta voltada para o reconhecimento dos alunos a partir de sua chegada na 

escola." 
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O aluno nao aprende a ler imediatamente, ele necessita de tempo. E um processo demorado para 

uns e para outros nao. Nos PCNS consta que; "a leitura e o processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensao e interpretacao do lexio. a partir dos seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a linguagem etc." 

(BRASIL, 2001:69-70). 

Desse modo, a leitura pode gerar diferentes interpretacoes, dependendo do conhecimento de cada 

um e do que se esta buscando mediante a leitura. Cada leitor tem seu modo de ler, compreender e 

interpretar. Pois, a crianca le diferente ele um adulto. Entao, a forma de compreensao e 

diferenciada de leitor para leitor. Por isso, cada leitor precisa aprimorar cada vez mais a sua 

pratica, para que o processo de leitura se torne mais gratificante e prazeroso. 

De acordo com Silva (1985:47), "a pratica de leitura e fundamental, pois o ato de ler torna o 

individuo critico, com liberdade individual e com participacao na sociedade." Dessa forma, a 

pratica de leitura e fator determinante, pois, por meio da leitura o leitor adquire autonomia, 

constroi sua identidade, alem de possibilitar novas descobertas, onde o sujeito passar a 

compreender o mundo e a atuar como cidadao. 

Conforme Cagliari (1987:203), "ler e um processo de descoberta e quern tem mais acesso tera 

mais facilidade em aprender a ler e a ter gosto pela leitura." O autor acred ha que os alunos que 

tem mais contatos com materials escritos no seu cotidiano, terao mais possibilidades de gostar e 

aprender leitura. 

E Kato (1995:14), acredita nesta mesma ideia quando diz: "criancas que tem o privilegio de ter 

contato com a lingua escrita antes de ir a escola, atraves da leitura que I he e feita pelo adulto, ja 

tem consciencia pelo menos nos aspectos discursivos que diferem a fala e a escrita." 

Nesta perspectiva, a crianca ja sabe diferenciar a fala e a escrita atraves dos contatos que tem 

antes de chegar a escola e, isso lhe facilita na sua aprendizagem, bem como a gostar de ler, que 

faz parte do que ela conhece e valoriza. Entao, a funcao do educador neste momenta e de 
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orientador, facilitador, que deve conhecer os gostos das criangas e a partir da dai propor 

atividades que fagam parte das necessidades do aluno. 

E nesta perspectiva que BARBOSA (2004:16), diz; "e preciso que professores tcnham 

conhecimento sobre o processo de leitura, bem como sobre as estrategias e habilidades 

desenvolvidos pelo leitor para poderem decidir com eficacia como ensinar leitura." Nesta visao, 

torna-se necessario repensar uma pratica de leitura que va ao encontro das necessidades dos 

educandos, que possibilite estimula-los a ler, ou seja, a ler com vontadc, ler com intengao de 

investigar, de descobrir, pesquisar. 

E na escola que a crianga tem seu primeiro contato com os textos propriamentc ditos, onde eles 

aprendem a ler. Apesar das limitagoes da escola, ela ainda e o lugar destinado ao aprendizado da 

leitura. Portanto, a escola se torna num fator fundamental para o aluno adquirir o habito da 

leitura e tambem para a sua formagao como leitor. Conforme Zilberman (2003:16), 

(...) a sala de aulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um espacp privilegiado para o desenvolvimento do gosto 

pela leitura, assim como um campo importante para o intercambio da cultura 

literaria, nao podendo ser ignorada, muitos menos desmentida sua utilidade. Por 

isso, o educador deve adotar poslura criativa que estimule o desenvolvimento 

integral da crianga. 

Nesta perspectiva, o aluno pode adquirir o gosto pela leitura em sala de aula, atraves das diversas 

atividades desenvolvidas em sala, e tambem com a literatura, como citou a autora. Mas, que 

tambem depende do educador que deve ser criativo, criando situacoes de aprendizagem onde o 

aluno possa realizar suas proprias leituras. Para isso, e necessario propor varias atividades 

inovadoras, buscando conhecer os gostos dos alunos, e assim fazer com que a leitura acontega, 

passando a ser vivenciada pelos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROCEDIMENTOS METODGLQGICOS 

Esta pesquisa tern por base a afirmacao Matos (2002: 22), que clefende que: "A pesquisa e a 

principal atividade da ciencia que nos permite a aproximagao e o entendimento da realidade que 

invcstigamos, e, alem, disso nos fornece elementos para possibilitar nossa intervencao no real.". 

Para a realizacao do presente estudo optei pela pesquisa qualitativa, pois segundo LUDKE 

(1986:13). "A pesquisa qualitativa, envolve a obtencao de dados descritivos, obtidos no contato 

do pesquisado com a situacao estudada, enfatiza mais o processo do que o produto, e se prcocupa 

em retratar a perspectiva dos participantes". 

Para a coleta de dados, foi utilizado o questionario contendo perguntas abertas e fechadas, com o 

intuito de entender a visao dos alunos a respeito do tema cm questao. De acordo com Padua 

(1998:156) "o questionario e um instrumento de pesquisa mais adequado a quantificacao, por 

que e facil decodificar e tabular, propiciando comparacao com outros dados relacionados ao tema 

pesquisado." 

O questionario utilizado para a realizacao d o estudo compos-se de dez questoes fechadas, em que 

abordava a importancia da leitura na escola, os recursos utilizados, a compreensao dos alunos 

sobre a pratica de leitura e as atividades destinadas ao desenvolvimento da leitura em sala de 

aula. As opcoes para as repostas apresentavam-se em cinco alternativas. As questoes abertas 

tratava sobre como a leitura deveria ser desenvolvida na escola e que tipo de leitura este gostam 

de fazer. 

Ainda que seja um instrumento limitado para captar a visao dos alunos sobre leitura, o 

questionario foi escolhido em virtude do tempo destinado a realizagao da pesquisa. Para 

Richardson (1985:158), "o questionario permite obter informacoes de um grande numero de 

pessoas simultaneamente ou em um tempo relativamcnte curto.". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para interpretar os dados coletados no questionario foi feita, inicialmente, a tabtilacao dos dados. 

Posteriormente, as respostas dos alunos foram analisadas, com base nos conhecimentos teoricos 

que referenciam a pesquisa. 

1; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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VISAO DOS ALUNOS SOBRE LEITURA 

A partir do questionario aplicado aos alunos busquei analisar as respostas, visando entender o 

posicionamento destes alunos acerca da leitura. 

Quando questionados acerca de como eles leem, 54,6% dos alunos responderam que gostam de 

ler qualquer texto. Esses alunos acreditam que ler qualquer texlo e de fato gostar de ler e que 

qualquer texto e bem vindo. Porem, o fato de lerem apenas os textos em sala de aula nao basta 

para que sejam bons leitores. Para Barbosa (2004:23). -'quanto mais o aluno for exposto a 

diversidades textuais. menos dificuldade ele tera em relacao a leitura." 

Enlretanto para, 27,3% dos alunos a realizacao da leitura dar-se apenas quando precisam 

responder as atividades da escola. Para esses alunos o ato de ler esta relacionado a responder os 

exereicios e a cumprir as tarefas que sao ohrigatorias. Para Kleiman (1998:20) "uma pratica 

muito empobrecedora esta baseada numa concepgao da atividade como equivalente de 

decodificagao (...). Isto e para responder a uma pergunta sobre alguma informacao do texto, que 

em nada modifica a visao de mundo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3111110". Como mostra a autora os alunos buscam ler 

apenas os textos indicados para responder os exereicios. Estes nao leem por prazer, para 

compreender, para ampliar seus conhecimentos, mas leem por obrigacao e necessidade, seja era 

momentos escolares ou nao. 

Sobre a mesma questao, 18,1% desses alunos afirmaram que leem somente por necessidade. Na 

visao desses alunos 0  ato de ler nao e um ato prazeroso, mas necessario, obrigatorio para sua 

vida escolar, ou seja, estes nao gostam de ler. Para Kleiman (2001:16) "a desmotivacao porque 

passam os alunos hoje, provem basicamente, de concepgoes erradas sobre a natureza do texto e 

da leitura, e. portanto da linguagem". 

Ao perguntar aos alunos 0  que eles mais leem, 50% destes responderam que leem livrinhos de 

leitura e gibis. Na visao esses alunos estas fontes parecem lhe ajudar, possivelmente, por 

conterem textos curtos e muitos desenhos que tem algo com sua idade, com sua realidade de 

crianga. O fato de os alunos preferirem textos com frases curias indica cert a limitagao na leitura. 
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Entao Barbosa (2004:33) diz que: "a leitura se realiza a partir do dialogo do leitor com o objeto 

lido, seja escrito, sonoro, seja um gesto uma imagem, um acontecimento." 

Para, 35% dos alunos o que mais leem e somente o livro didatico. Para esses respectivos alunos, 

o livro didatico e a sua principal fonte de leitura e para alguns a sua a unica fonte. Estas respostas 

indicam o pouco acesso que eles tem a outros textos escritos, o que acarreta um entrave no 

contato com outras leituras. Considerando que o livro didatico na escola e o principal 

instrumento de trabalho do docente, torna-se a fonte de leitura que os alunos tem contato. 

Conforme Cagliari (1995:175), "na nossa cultura, os livros sempre foram muito valorizado, a 

ponto de algumas pessoas serem levadas a acreditar em tudo o que leem, como se quem 

publicasse urn livro fosse uma especie de "done do saber". 

Enquanto que, para, 10% desses alunos, o que mais leem sao os pequenos textos indicados pelo 

professor. Para esses alunos o seu ato de ler esta ligado unicamente as obrigacoes e deveres 

orientados pelo professor, o que faze com que leiam apenas o que lhe e necessario para 

responder as atividades. E isso mostra o pouco interesse que estes tem pela leitura. Para 

Beauchnp (2007:5), "e preciso deixar que o aluno escolha o livro que lhe interessa, seja pelo 

genero, pela imagem, pela capa, pelas letras, pelo tamanho, e nao por indicacao obrigatoria do 

professor. Sem duvida, professores e pais que gostam de ler estimularao mais a pratica da leitura 

por parte das criancas e dos adolescentes". 

Surpreendentemente, 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % dos alunos responderam que leem jornais e revistas. Essas respostas 

indicam que estes ainda tem um contato e vivencias com estes materials, mesmo que estes 

materials sejam pouco utilizados no ootidiano escolar. Tambem indicam que essas leituras sao 

por curiosidade, talvez pelas figuras que lhe chamam a ateneao, pois as revistas sao muitas 

ilustradas, enquanto o jornal pode trazer varias informacoes da sociedade em que estes estao 

inseridos. O fato, de a cidade ter jornal local e vez outra de haver distribuicao gratuita pode 

facililar o acesso dos alunos a este textos. Cagliari (1995:177) diz que; "revistas e fasciculos 

motivam fortemente os alunos para a leitura, mostram-lhe que a leitura pode ser muito mais 

interessante do que aquilo que encontram em grande parte dos livros de portugues e na totalidade 

das cartilhas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao serem questionados sobre o sentido das leituras realizadas na escola, 67% dos alunos 

responderam que servem para ajudar nas atividades. Para esses alunos a leitura na escola parece 

ter um sentido unico, apenas solucionar problemas que foram apresentados nos conteudos 

estudados, como forma de entender perguntas e respostas. Os alunos veem a leitura como algo 

interessante que lhe possibilita ter acesso a varios conhecimentos precisos para sua 

aprendizagem. Para Lerner (2002:67), "na escola, leitura e escrita sao necessariamentc 

obrigatorios, porque ensinar a ler e escrever e responsabilidade inalienavcl da instituicao 

escolar". Desse modo a escola tem a funcao de ensinar a ler e escrever, de possibilitar aos alunos 

uma formacao eficiente como leitor e atuante nesta sociedade letrada. 

Entretanto, para 13% desses alunos as leituras realizadas na escola servem para informar sobre o 

mundo, Na visao dos alunos a escola contribui significativamente quanta as informacoes do 

mundo. Para Freire (2005:11), "a leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a 

posterior desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daqueles. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente.". 

Porem, 10% dos alunos afirmaram que as leituras realizadas na escola servem para aprender os 

conteudos. No entendimento dos alunos a leituras servem apenas como instrumento para 

entender os conteudos das disciplinas. Neste caso, os alunos estao limitados apenas a ler textos 

restritos as disciplinas, como forma de solucionar os problemas dos conteudos. Neste caso, a 

leitura nao acontece por vontade propria, o que dificulta o desenvolvimento de suas habilidades 

de leitura. De acordo com Barbosa (2004:21), "a leitura e um processo no qua! o leitor aprende a 

desenvolver suas habilidades com o uso da propria leitura de modo significativo," 

Para 10% dos alunos as leituras realizadas na escola servem pra interpretar os textos. Tais 

respostas indicam que os alunos costumam ler para interpretar os textos, ou seja, as questoes 

interpretativas elaboradas pelo professor. Na visao desses alunos interpretar os textos e uma 

atividacle escolar que lhe possibilita responder questoes textuais.. E os Parametros Curriculares 

Nationals (BRASIL, 2001:56). Constam que; "e preciso interagir com a diversidade de textos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNVEEGlCADczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FTHERAl 
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escritos, testemunhar a utilizacao que os ja leitores fazem deles e participar de atos de leitura de 

fato". 

Na questao sobre o entendimento acerca dos textos lidos. 59,7% dos alunos afirmaram que 

compreendem tudo que leem. No entendimento destes alunos os textos sao compreendidos com 

facilidade. Conforme Fulgencio (1998:13), "a compreensao de textos e um processo em que 

interagem diversos fatores como conhecimentos lingufsticos, conhecimentos previo a respeito do 

assunto do texto, conhecimento geral a respeito do mundo motivacao e interesse na leitura entre 

outros." 

18,1% dos alunos responderam que quando leem um texto nao compreendem bem as palavras 

grandes. Para estes alunos as palavras polissilabas atrapalham na sua leitura e que estas nao estao 

ao seu alcance do seu conhecimento. Estas respostas indicam que estes ainda nao compreendem 

palavras e textos mais elaborados, o que demonstra estarem em processo de decifracao da 

escrita. De acordo com Abud (1987:8). 

A leitura e muito mais que um ato mecanico porque o leitor deve ser capaz de 

compreender as ideias, as mensagens contidos nos textos. Saber ler implica na 

capacidade de reagir a leitura icita, onde o leitor vai interpretar os textos que le 

de acordo com seus conhecimentos, sua experiencia, sua cullura. 

Enquanto que 13% desses alunos afirmaram que quando leem um texto so compreendem quando 

o texto e facil. Na visao desses alunos os textos faceis lhe permitem uma melhor compreensao e 

interpretacao, por estarem em nivel do seu conhecimento e de leitura. Ao que parece estes leem 

pouco e se limitam apenas aos textos simples e curtos, lendo bem apenas o que lhe e indicado na 

escola. Desse modo Cagliari (1995:149) "tudo o que se ensina na escola esta diretamente ligado 

a leitura e depende deia para se manter c se desenvolver". 

Seguindo essa mesma noeao acerca dos textos faceis, 4,6% dos alunos afirmaram que as liases 

curias com palavras faceis sao melhor compreendidas. Para Fulgencio (1998:31), "nao e possivel 

ler um texto valendo-se apenas de informacao visual: a leitura e o resultado da interacao entre a 

informacao visual, fornecida pelo texto, e a informacao nao visual: isto e, o conhecimento previo 

armazenado na memdria do leitor." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4,6% dos alunos questionados responderam que quando leem texto nao compreendem bem os 

textos longos, mas apenas os textos curtos. Estas respostas indicam que estes alunos apresentam 

dificuldades em compreender e interpretar textos. O fato de alguns desses alunos ainda nao lerem 

corretamente e conseguirem ler apenas palavras e frases faz com que leiam silabando, que 

dificulta a compreensao e interpretacao do texto. Conforme BACELAR (2000:52), 

'"compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com diferentes intencoes e objetivos 

contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas". 

Ao serem questionados sobre como entendem a importancia da leitura, 46% afirmaram que esta 

serve para estudar as materias da escola. Para esses alunos a leitura e algo que esta ligada as 

disciplinas da escola mais especificamente para responder os exereicios que realizam por 

obrigacao. Eles nao apresentam seus proprios objetivos quando leem, mas somente para cumprir 

normas da escola. 

Sobre a mesma ideia, 13 % dos alunos responderam que a leitura serve para responder as tare fas 

de sala de aula. Na visao desses alunos a leitura facilita na resolucao das tarefas escolares. Tais 

afirmacoes indicam a limitacao dos alunos, e da realidade que a leitura esta presente na vida 

cotidiana de cada aluno que a fazem por necessidade e nao por vontade e prazer. Isso ocasiona 

dificuldade de interpretacao e compreensao dos textos. FREIRE (2001:13) diz; "<§ necessario 

interpretar, compreender. cstabelecer relacoes entre o que se le e o que e revelado na leitura". 

Entretanto, 36% dos alunos entendem a importancia da leitura, para adquirir mais informacoes. 

Para esses alunos a leitura favorece inumeras oportunidades de entender o mundo da escrita, de 

adquirir novos conhecimentos, e a saber e conhecer as informacoes e acontecimentos do mundo. 

MARTINS (1994:23), "ler significa interar-se do mundo, sendo tambem uma forma de 

conquistar autonomia de deixar de ler pelos olhos dos outros." 

Porem, 5% destes alunos entendem a importancia da leitura como a que serve para revisar os 

conteudos explicados pelo professor. Na compreensao dos alunos a leitura somente ajuda nos 

momentos de revet conteudos ja trabalhados, ou seja, esta relacionando os seus deveres escolares 

principalmente tarefas ou exereicios. Tais respostas indicam que estes alunos veem a leitura 



como obrigatoria, nao como a que pode leva-lo a uma reflexao, compreensao, a uma pratica 

necessaria para a sua formacao de leitor competente. Para CAGLIARI (1995:169), "a leitura e 

uma fonte de prazer, de satisfacao pessoal, de conquista, de realizacao, que serve de grande 

estimulo e motivacao para que as crianeas gostcm da escola e de estudar." 

Contraditoriamente, ao questionar sobre o incentive da leitura, 50% dos alunos afirmaram que 

leem pelo interesse em aprender. Para esses alunos o seu maior incentive e a aprendizagem, que 

por meio dela ele pode ser capaz de claborar suas idcias, de saber questionar, refletir e ate se 

tornar um leitor e cidada ativo. Para KATO (1995:8), "quanta mais se le melhor se escreve, e 

quanto mais se escreve melhor se ler". 

ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 25% dos alunos o incenlivo e dos pais. Na visao dos alunos e na famflia que eles comccam 

a ter contato com a leitura, como nos indica PERISSE (2004, p. 10). 

As crianeas que desde os primeiros anos de vida se habituam a manusear livros 

inlands coloridos e ouvem historias contadas pelos pais c avos, que mais tarde, 

leem aventuras cujos protagonistas sao crianeas da sua mesma idade. Essas 

pessoas sentem um imenso prazer na leitura, porque experimentaram esse 

prazer de modo adequado as etapas de sua vida. 

Enquanto que, 13% dos alunos o incentivo e dado pelo professor. Para tais alunos a leitura se 

torna mais interessante quando o professor incita-os a gostar de ler, mediante as suas acoes como 

leitor. Segundo Martins (1994, p.34), "a funcao do educador nao seria precisamente a ensinar a 

ler, mas a criar condiooes para o educando realizar sua propria aprendizagem conforme os seus 

proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo suas duvidas e exigencias que a realidade 

lhe apresenta." 

Sobre a mesma questao, 10% dos alunos afirmaram que sao incentivados pelas informacoes que 

os textos trazem. Na visao desses alunos as suas curiosidades de entender um texto possibilita o 

seu engajamento na leitura, bem como a busca de novas informacoes, para estar atualizado. Para 

Kato (1995, p. 19) "ao ler, a crianca tem como estimulo palavras e frases significativas, pelo 

menos no contexto natural de comunicacSo." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2% dos alunos o incentivo e dos colegas e amigos. Na visao desses alunos as atitudes e 

acoes dos colegas em relacao a leitura estimula-os a gostar de ler, a fazer parte a sociedade 

letrada. Mas segundo Martins (1994, p. 12) -'ninguem ensina ninguem a ler, o aprendizado e em 

ultima instancia, solitario cmbora sc desenvolva na convivencia com os outros c com o mundo." 

Ao questionar como consideram a sua leitura, 50% dos alunos afirmaram que e regular para a 

serie que estudam. Para esses alunos a leitura e decifratoria. As afirmacoes indicam que eles 

mesmos avaliam a sua leitura como pouco descnvolvida, nao leem corretamente e tem 

dificuldade de ler textos principalmente os mais dificeis. Os mesmos acreditam que leem pouco. 

Para Lacerda (2004:30), "o problema de aprendizagem reside, ainda na falta de estfmulos ou 

condicoes necessarias, oferecidas pela escola, para que o educando possa desenvolver 

competencia tanto na escrita quanto na leitura". 

E 20% desses alunos afirmaram que consideram que leem pouco. Para esses alunos o seu ato de 

ler e insatisfatorio. As informacoes indicam que os alunos nao gostam de ler, que tem pouco 

interesse pela leitura e que a consideram como algo dificil, pelo motivo que a leitura exige 

compreensao, sentido. reflexao e argumentacao. Para KLEIMAN (1998: 16), "ninguem gosta de 

fazer aquilo que e dificil demais, nem aquilo no qual nao consegue extrair o sentido. Essa e uma 

boa caracterizacao da tarefa de ler em sala de aula para uma grande maioria dos alunos ela e 

dificil demais. justamcnte porque ela nao faz sentido". 

Outros, 20% dos alunos responderam que consideram que leem devagar. Na visao deles mesmos 

a leitura e algo que nao e fluente, que ainda nao leem corretamente, que nao tem habilidades 

necessarias para compreender os textos mais elaborados, com palavras dificeis. Tais informacoes 

indicam. a limitacao destes alunos, ja que estes mesmos avaliam c o m o uma leitura que precisa ser 

melhorada. BACELAR (2000:63) diz: "um dos multiples desafios a ser enfrentado pela escola e 

o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente". 

10% desses alunos consideram que a sua leitura apresenta muitas dificuldades. Na compreensao 

desses alunos essas dificuldades referem-se a leitura de frases e palavras curtas. Dizem que leem 

silabando e devagar. Estas afirmacoes indicam que os alunos estao em fase de aprendizagem, ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seja, aprenderido a ler. Ainda nao tem contato com fontes mais elaboradas. Desse modo 

CAGLIARI (1995:150) diz: "a escola que nao le muito para os seus alunos e nao lhes da a 

chance de ler muito esta fadada ao insucesso e nao sabe aproveitar o melhor que tem a oferecer 

aos seus alunos.'' 

Na pergunta sobre como a leitura e realizada na escola, 55% dos alunos responderam que e 

realizada com textos do livro didatico. Para esses alunos as suas leituras tem por base o livro 

didatico que e o seu principal recurso, talvez unica fonte utilizada na escola. Tal informacao 

indica que o acesso a outros textos e limitada a apenas textos do livro. Neste caso ha uma 

prioridade ao livro. Conforme Fontes (1989:38), "(...) o livro didatico. pode contribuir para a 

aquisicao dos comportamentos de lingua e pensamento atraves da imitagao, mas, certamcnte nao 

garante uma leitura critica e transformadora da realidade,(...)'". 

Para 22% dos alunos a leitura na escola e realizada com textos copiados do quadro. Estas 

respostas indicam que os textos que alunos tem acesso sao restritos apenas a copias, sem a beleza 

do texto escrito, podendo conter, inclusive erros de transcricao. Nesse caso a leitura e realizada 

de forma seqiienciada, sendo obrigados a seguirem a rotina da copia no quadro. Sobre isso 

CAGLIARI (1995:179) diz: "a escola obriga a crianca a agir de outra maneira, pretensamente 

ensinado como le um texto e depots responde a um questionario."*. Dai os alunos sao estimulados 

apenas a aprender a copiar e buscar resposta de exereicios, nao ha cspaco de criar, elaborar suas 

ideias. 

E, 13% dos alunos afirmaram que a leitura na escola e realizada com leitura silenciosa e coletiva. 

As respostas indicam que estes tipos de leilura sao as mais trabalhadas na escola, pois na escola c 

comum fazer a leituras silenciosas e coletivas entre os alunos nas suas atividades escolares. Tais 

afirmacoes indicam que estes alunos apreendem a ler silenciosamente em sala, mas nao treinados 

para lerem em publico. De acordo com CAGLIARI (1995:156), "na escola se ensina mais 

comumente aos alunos o uso da leitura visual silenciosa, individual para a reflexao, que o da 

leitura oral publica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Surpreendentemente, 10% dos alunos afirmaram que a leitura na escola e realizada com poesias, 

contos, fabulas. Estas respostas indicam que estes tem pouco acesso a outras fontes de estudo. 

Estes tipos de textos podem estimular os alunos a gostarem de ler. 0 fato de poucos alunos 

realizarcm esse tipo de leitura e um dado preocupante. De acordo com TEBEROSKY (2003:145) 

"prover o espaco das crianeas com historias, poemas ou livros informativos e uma condicao 

essencial para favorecer o acesso a lingua escrita e para motivar o desejo e gosto pela leitura". 

Ao serem questionados sobre para que servem as atividades de leitura. 60% dos alunos 

afirmaram que servem para ajudar a ler outros textos mais dificeis. Na visao desses alunos as 

atividades de leitura possibilitam adquirir novos conhecimentos, para ler textos mais elaborados. 

Para ZILBERMAN (1998:34) "o desempenho incipientes da crianca retrata pois, a sua 

concepcao real do ato de ler, mas na escola no desempenho observavel do aprendiz, pode lentar 

ajuda-lo com tarefas mais fades, menos desafiantes, usando textos simplificados, absolutamente 

artificials e pouco significativos para a crianca". 

15% dos alunos responderam que as atividades de leitura servem para ajudar na sua 

aprendizagem. Na visao desses alunos a leitura e importante para seu processo de crescimento 

intelectual, por isso a consideram indispensavel. Neste modo, e por meio da leitura que o ser 

humano adquire saberes necessarios para sua vida em sociedade e que lhe possibilita cumprir 

seus deveres escolares. Para Lacerda (2004:64). "(...) ha uma grande diferenca na aprendizagem 

entre crianeas que tem acesso as hisioria infantis c aquelas que nao tem"". Ou seja. os alunos que 

tem contato com livros em outros ambienles que nao seja somente na escola, terao um melhor 

desempenho quanto a sua aprendizagem. 

Para, 10% dos alunos afirmaram que as atividades de leituras servem para estimular o gosto pela 

a leitura. Estas afirmacoes indicam que estes alunos associam as atividades de leitura realizada 

na escola com o ato de responder as atividades e entendem que isso estimula a leitura. De fato, 

ao ler as atividades e um contato que estes tem que poder possibilitar a ter prazer pela leitura. 

.Todavia, e um ato muito restrito que trabalha pouco a leitura e sim, o habito de perguntas e 

respostas, que pouco desenvolvem o intelectual do aluno e sua criatividade. Segundo Abud 
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(1987:47), "os alunos sao levados a querer a prender a ler, a escrever e a falar, pelas vivencias 

socials criadas em sala de aula". 

Sobre a mesma questao, 10% desses alunos responderam que as atividades de leitura servem 

para ler com rapidez. Para esses alunos as atividades possibilitam uma pratica ativa que os ajuda 

a exercer ou desempenhar a sua leitura com mais facilidade e agilidade, podendo, e toma-los 

bons leitores. Conforme Vieira (2007: 29), "para formar leitores, e prcciso que a pratica de 

leitura seja frequente, todos os dias, com horario diario e muita empolgacao". Assim a leitura 

nao pose ser somente para responder tarefas, como um ato superficial e mecanico, mas com algo 

que transforma e in forma. 

E 5% dos alunos responderam que as atividades de leitura servem para ajudar a interpretar os 

textos. Para esses alunos as atividades de leitura possibilitam uma melhor compreensao para os 

textos lidos ou estudados. Tais respostas mostram que atraves das atividades os alunos entendem 

que podem adquirir o habito de ler com compreensao. Para Batista (2007:44), "para contribuir 

com o desenvolvimento da capacidade dos alunos de ler com compreensao e importante que o 

professor lhe proporcione a familiaridade com generos textuais diversos (historias, poemas, 

contos, (...)". 

Ao indagar sobre como prefcrem ler, 40% dos alunos responderam que prefcrem ler sozinhos. 

Estas respostas indicam que estes alunos quando leem individualmente compreendem melhor e 

assimilam mais os conhecimentos. A leitura quando praticada individual com mais tempo e 

disponibilidade, tambem pode ajudar no desenvolvimento de um bom leitor. Para Bencini 

(2006:35), "(...) se o objetivo e formar leitores autonomos, capazes de estudar sozinhos, e 

fundamental que os alunos compartilhem a leitura e se ajudem nas tarefas (...)". 

30% dos alunos prefcrem leem juntos com a professora e os colegas. Na visao desses alunos o 

fato de o professor ser seu interlocutor pode tirar suas duvidas e contribuir para sua formacao de 

leitor no sentido ele fazer a leitura com mais interesse e gosto. Tais afirmacoes demonstram 

tambem certa inseguranca e por isso os alunos preferem contar com a ajuda da professora e 

colegas. Neste sentido Barbosa (2000:46), destaca que; "e precise que professores tenham 
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conhecimento sobre o processo de leitura, bem com saber as estrategias e habilidades 

desenvolvidas pelo leitor, para poderem decidir com eficacia como ensinar leitura". 

Somados a estes, 10% dos alunos afirmaram que preferem ler na escola, com os colegas. Tais 

afirmacoes indicam que estes alunos somente buscam ler na escola, limitando-se apenas as 

leituras pelo professor. A resposta mostra que os alunos apresentam pouco interesse pela leitura 

nao entendendo-a como uma atividade atraves da qual eles possam sonhar e conhecer outros 

mundos. Segundo Lerner (2002:17-18), •"o desafio que a escola enfrenta hoje, e o de incorporar 

todos os alunos a cultura do escrito. De formar seres humanos criticos capazes de ler entrelinhas 

e de assumir uma posicao frente a mantida"". 

10% dos alunos afirmaram que preferem ler em voz alta para os outros ouvirem, e os outros 10% 

e preferem leem silenciosamente. Tais afirmacoes indicam que os alunos utilizam estrategias 

para se desenvolvcrem melhor, diante de suas leituras, pois a leitura silenciosa contribui para 

estimular o intelectual do aluno bem como para ter conhecimento do texto e tambem como uma 

preparacao para ler cm voz alta. Segundo Teberosky (2003:72), "a leitura em voz alta permite 

associar os signos graficos com a linguagem, a linguagem com os tipos de textos os generos e os 

suporte materials sobre os quais sao apresentados". 

Nas questoes abertas os alunos apresentaram uma dificuldade em responde-los, pois ao serem 

questionados como gostariam que fosse as leitura na escola, 30% dos alunos afirmaram nao 

saber responder. Esses alunos ainda nao tem uma ideia formada de como melhorar sua leitura, 

talvez seja pela pouco habito que esses alunos tem com a leitura e por nao saberem esclarecer 

suas ideias, ja que esses a praticam apenas para cumprir necessidades. 

Sobre a mesma questao, 23,5% dos alunos responderam que a leitura realizada na escola esta boa 

e que nao precisa mudar. Tais respostas mostram que estes aceitam tudo o que lhe indicam. 

Neste caso, os alunos so leem para dccifrar as palavras sem o desejo cm compreender o que os 

textos dizem. Conforme Martins (1994:25), "a escola e o lugar onde a maioria aprende a ler e a 

escrever, e muitos tem sua talvez unica oportunidade de contato com os livros (...)". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entretanto, 46,5% dos alunos afirmaram que gostariam de ler fabulas, gibis, revistas, contos e 

poesias. Tais afirmacoes indicam que os alunos preferem leituras diversificadas, possivelmente 

porque sao textos que apresentam uma linguagem de facil compreensao c que, na maioria das 

vezes, sao textos curtos. 

Todos esses tipos de leitura sao interessantes e podem despertar a criatividade, a imaginacao do 

aluno, bem como ampliar o vocabulario e a capacidade de interpretar textos. Para Prado 

(2003:59), "formar bons leitores significa encontrar as crianeas e enfcitica-lhcs com o poder que 

vem dos livros". De acordo com o autor e precise trabalhar com os alunos os mais diversos 

livros e nao somente o livro didatico. 

Ao serem questionados que tipo de textos eles gostam de ler, 85% dos alunos afirmaram que 

gostam de ler historias infantis e contos. Para esses alunos a leitura de contos lhes chama a 

atencao por conter fatos que podem ser relacionados com suas imaginacoes de crianeas e pela 

historias dos super-herois que sao muito comuns nestes materials e as crianeas gostam muito. 

Tais respostas indicam que estes alunos preferem textos que tenham relacao com seu cotidiano. 

Talvez seus pais contem historias infantis e tambem atraves de programas infantis as crianeas 

tem acesso. De acordo com Teberoski (2003:74), "a leitura de contos e uma fonte de 

aprendizagem de vocabularies". 

Sobre a mesma questao, 15% dos alunos afirmaram que gostam de ler revistas em quadrinhos e 

outros textos. As respostas indicam que os alunos gostam de ler aquilo que lhe chama a atengao 

ou, que faz parte do seu mundo infantil. As revista em quadrinhos trazem muitas figures 

coloridas, textos curtos e fatos que faz com que as criangas se envolva nestas historias. E os 

outros textos a que estes se referem pode ser textos proprios do livro didatico, no qual estes tem 

mais contato no seu cotidiano escolar. 

Neste sentido, Guedes-Pinto, et al (2007:29). diz; "o texto didatico pode e deve ser levado para 

as aulas de Lingua Portuguesa para ser lido, interpretado e analisado como um dos muitos 

generos textuais". 
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Estas respostas indicam que estes alunos tem acesso a alguns tipos de leitura. A pratica de leitura 

so acontece se os alunos apresentarem interesse, e se sentirem estimulados de alguma forma, seja 

pela familia ou por parte da escola. Para se tornar um leitor competcnte e preciso muita 

dedicagao e empenho. 
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ANALISE DO ESTAGIO 

Nesta parte cleste trabalho apresento uma analise estagio realizado na E.M.E.l.F Vitoria Bezerra, 

com alunos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 °  ano do Ensino Fundamental. 

Posso dizer que o estagio teve inicio desde o 1° dia que entrei no curso de Pedagogia, pois as 

disciplinas cursadas me serviram de embasamento teorico, para saber agir em certas ocasioes em 

sala, ja que muitos dos conteudos cilados e discutidos no decorrer do curso ajudaram-me a 

encarar com mais autonomia algumas situacoes no momento do estagio. 

Contei com o apoio da direcao da escola e com o auxilio da professora, que foi bastante 

necessaria em varios momentos. Muitos problemas foram encontrados por minha parte, dentre 

eles a minha falla de experiencia em sala de aula. Essa inexperiencia ocasionou-me certa 

inseguranca e medo e o grande numero de alunos tambem assustou-me um pouco. A sala e 

composta por 37 alunos, e com um caso de aluno com necessidades especiais. 

A primeira semana pareceu-me a mais dificil. Por ser o men primeiro contato mais 

especificamente comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o s alunos. e pelo motivo que ainda nao ''conhecer" o gosto e acoes dos 

alunos que sao fatores determinantes para o ensino aprendizagem. 

O eixo condutor das aulas foi mais especificamente o trabalho com textos, em vista de 

desenvolver o habito da leitura. As aulas foram trabalhadas de forma interdisciplinar, que em 

alguns momentos chegou a confundir os alunos, uma vez que estes nao tinham o habito de 

trabalhar deste modo. Ficaram perguntando a que disciplina pertencia, na f i o r a de registrar as 

informacoes. 

Utilizei materials concretos e percebi que eles facilitam a aprendizagem dos alunos, pois os 

alunos se envolvem mais, prende a atencao de todos que querem participar e descobrir os 

resultados. A sala com muitos alunos gera tumulto c o barulho atrapalha o desenrolar da aula. 

Nestes momentos eu ficava irritada, e isso fazia com que fugisse um pouco do objetivo da aula. 

E isso, e mini, mas e um realidade em sala de aula. 
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A presence da professora foi fundamental em alguns momentos, pois houve situacoes em que 

precise! do seu auxilio para controlar a turma, principalmente apos o intervalo que os alunos 

voltavam muitos agitados, barulhentos. A conducao da aula apos o recreio ficava dificil, ou seja, 

levava alguns minutos para retornar a normalidade. Sem duvida, o primeiro momenta antes do 

intervalo, a aula rencle mais aprendizagem. 

Quando percebi este ponto comecei a trabalhar os conteudos que cxigiam mais atencao no 

primeiro momenta, como a leitura e interpretaeao dos textos. Os alunos apresentam muita 

dificuldade em expor suas ideias, de forma organizada. A oralidade limita-se ao habito de 

interpretar ou responder as perguntas feitas. 

No initio no momento das discussoes quase nao havia a exposicao de ideias, a participacao oral. 

Este e um ponto que considero que os alunos conseguiram avancar bastante nas ultima semanas. 

E aqui eu usei uma estrategia que nao deveria ter usado, pois falei que se nao houvesse 

participacao, iria coloca-los para copiar os textos grandes. Mas lembrando que em certos 

momentos so consegui desenvolver o aula com copias, por que estes so contribuiam ou 

prestavam atengao atraves da copia. 

Entao, percebi como a alencao vale muito, pois nos momentos que nao recebi atencao desejada, 

ficava um pouco destimulada e se preocupada por nao ter desenvolvido a aula como tinha 

planejado. E agora compreendo claramente o porque que muitos professores vivem 

desmotivados, porque a realidade da sala de aula nao e como gostariam que fossem com alunos 

""calmos*' que aceitem tudo de forma tranquila. Percebi que quando as aulas envolvem algo do 

cotidiano dos alunos, estes se envolvem mais, participam com seus proprios exemplos. 

Algumas das atividades que realizei foram consideradas dificeis por grande parte dos alunos, por 

exemplo, o jogo das divisoes. Alguns alunos nao conseguiram realizar tal atividade por ser 

avangada para o nivel deles. Como estes apresentam grande dificuldade na matematica, nao 

conseguiram responder. Entao, deveria ter feito antes um estudo mais aprofundado vendo ao 
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dificuldades dos alunos. Aprendi a licao e no jogo da roleta da multipJicacao e divisao, fiz 

revisao das operagoes. Os alunos sairam-se melhor, mesmo com suas limitacoes. 

Um outro ponto observado que prejudica na aprendizagem dos alunos e a questao da nota. 

Quando eles participant das atividades so se interessam em tirar notas boas e nao em realiza-las 

para a aprendizagem que servira para sua vida futura. Quando a atividade nao e para notas estes 

nao se preocupam em participar em se envolver nos assuntos e isso e ruim. Acredito que este 

seja um dos motivos que os alunos tcnham muitas dificuldades, por que eles nao querem 

aprender, somente querem decorar para tirar notas boas. Esse costumes deles fez com que 

sentissem dificuldade na atividade que desenvolvi, porque exigiam interpretaeao e compreensao. 

Quanto a ampliacao do vocabulario utilize! varios momentos com o dicionario. Nesta atividade 

percebi que os alunos sao muitos apressados, nao se important com a aprendizagem, o objetivo e 

terminar rapido, sem discussao, reflexao, e apenas copia. Mas com esta atividade pude mostrar 

que o objetivo nao e terminar rapido, mas ampliar o seu vocabulario e conhecimento para ser 

usado em outras ocasi5es. 

A leitura mais utilizada com os alunos foi a leitura coletiva e silenciosa. A leitura individual foi 

bem desenvolvida nos primeiro dias, depois nao dava mais certo, porque os que liam rapido 

passavam a conversar e atrapalhar todo o desenrolar da leitura do texto. Como e sabido nao basta 

ler, mas compreender o que o autor quer dizer. Nas aulas, o texto nao era trabalhado apenas o 

texto em si, mas varios outros conteudos. No texto ''um predio bem agitado", foram discutidos 

varios conteudos, como a ampliacao do vocabulario, nocoes de verbos, a funcao do nosso corpo 

e os orgaos existentes no organismo, e ate questao de ambiente. Entao os textos foram 

trabalhados de muitas maneiras, alem de possibilitar desenvolver a pratica de leitura. 

Durante o estagio percebi a falta de curiosidade dos alunos com relacao aos temas trabalhados, 

pois estes dificilmente queslionavam, e isso dificultava a avaliacao do que estava sendo 

realizado. Como os alunos nao perguntavam nao dava para saber sc eles estavam 

compreendendo o tema abordado. Mas ficou comprovado que nao assimilam tudo dos conteudos 

estudados. Atraves de uma atividade avaliativa estes mostraram varias duvidas. Estes somente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estudados. Atraves de uma atividade avaliativa estes mostraram varia duvidas. Estes somente 

questionam quanto estao diante de um exercicio que servira para nota. Eles somente querem 

desses tirar suas duvidas no momento da realizacao da atividade O fato de ficarem calados nas 

aulas da a entender que estao entendendo tudo e isso nao acontece. 

Como a maioria das atividades foram desenvolvidas em grupos. pude perceber que ha uma 

dificuldade enorme de trabalhar em grupo com esses alunos. Eles escolhem com quern querem 

fazer as atividades e assim alguns fleam excluidos. Nas primeiras atividades eles escolheram os 

grupos. Como houve tumulto na hora escolheram os grupos, eu passei formar os grupos, o que 

tambem gerou insatisfacao por parte de alguns. Com o passar dos dias houve a participagao de 

todos nos grupos, como por exemplo: a leitura de livros infantis em que cada grupo que deveria 

apresentar. 

No initio, o men objetivo com essa atividade seria fazer uma apresentacao da historia em forma 

de entrevista, mas nao deu certo, pois alguns alunos nao conseguiram elaborar questoes que 

pudessem relatar a. historia. Entao, outra estrategia foi usada. Os alunos apresentaram para o 

grupo na forma oral, com destaque ao titulo, autor, historia e tambem tirando a mensagem das 

historias. Os textos trabalhados abordavam a questao de trabalhar em grupo, uma forma de os 

alunos compreenderem a importancia do trabalho em grupo, necessario para todos. 

Os livros sao de uma colegao da escola (Construindo o Carater) de Frank Durier. Os temas 

trabalhados foram: Pertengo a uma equipe; Minha ajuda e valiosa; Seguindo as regras; Dizendo 

sempre a verdade; O que penso e correto?; E preciso ter coragem; Va em frente. voce consegue!. 

Com isso foi enfocado tambem algumas regras da sala, onde estes mesmo criaram as regras 

necessarias para diminuir o barulho na sala de aula. Apos a criagao das regras por eles proprios 

coloquei-as em cartaz e ficaram expostas no mural. 

Foram realizadas varias atividades na semana do transito, com cartazes, video, textos e jogral. Os 

alunos participaram com bastante interesse. Este e um assunto da realidade que eles conhecem se 

envolveram bastante. Com este tema tambem foi desenvolvido a produgao de textos. Percebi que 

estes alunos apresentam muitas dificuldades na ortografia, na organizagao de ideias. 
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Apesar de ter trabalhado bastante a producao de texto, acredito que deveria ter enfoeado mais, 

pois e uma atividade que ajuda o aluno a ampliar seu vocabulario, a elaboracao de ideias para se 

expressar melhor, e no desenvolvimento da leitura. Esta era uma atividade que os alunos nao 

gostavam e alguns nao queriam realizar por causa de sua dificuldade. Trabalhei de diversas 

formas, inclusive um roteiro para elaborar o texto, como termina um texto ja comecado, etc. Esta 

6 uma atividade que ajuda aos alunos lanto na questao ortografica como na compreensao da 

escrita e leitura. 

Na semana dos jogos pude perceber o envolvimento dos alunos com mais interesse e entusiasmo, 

pois dias antes estes ja apresentavam ansiedade comenlando sobre o evento. E uma semana 

muito esperada por todos. Por ser um ambiente diferente da sala de aula estes mostram-se mais 

afetivos com os colegas e professores, com interesse em participar. Todos querem participar, 

diferentemente da sala de aula que ficam inibidos, alguns pela timidez e outros por medo de errar 

e os colegas rirem. 

Um fato que me chamou atencao foi a questao da rotina, que quando uma atividade vira rotina 

deixa de ter participagao. Este foi o caso dos textos que eu levava todos os dias. No inicio foi a 

maior empolgacao, na ultima semana os alunos nao queriam participar, ja era considerado chato. 

Isto tambem por que estes alunos nao gostam de ler, e estes textos exigiam tal habilidade. Neste 

caso o que predomina e a falta de leitura na sala de aula. 

Por isso, a importancia de trabalhar com varios textos literarios, poeticos, informativos etc. Os 

textos mais atrativo trabalhados foram as fabulas e tambem as musica. O fato de as fabulas 

apresentarem textos curtos, de facil compreensao e pelas ilustracoes chamam a atencao deles. A 

musica e algo que esta inserido no cotidiano dos alunos. Nos Parametros Curriculares Nacionais 

consta (2001:55), "E preciso portanto, oferecer-lhes os texto do mundo: nao se formam bons 

leitores solicitando os alunos que leia apenas durante as atividades na sala de aula, apenas no 

livro didatico, apenas porque o professor pede5". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outras atividades utilizadas que renderam muita aprendizagem foram as que os alunos iam ao 

quadro para responder ou corrigir os exereicios. Eles gostam e participam. A tarefa de casa 

considero proveitosa apesar de grande parte dos alunos nao cumprirem, pois no momenta da 

correcao da tarefa de casa surge algumas duvidas, principalmente dos que nao fizeram e estao 

tentando fazer em sala. 

O estagio foi um momenta de grande aprendizagem, de conhecer a pratica em sala de aula. 

Mesmo com a inseguranga consegui avangar, conhecer a realidade de estar em sala de aula como 

professora. E uma situagao bastante diferente da esperada. Ser professor e uma tarefa dificil, que 

exige preparagao, pois mesmo com a aula pronta ha momentos que nao da certo. Entao, o 

professor precisa saber lidar com as varias situacoes, elaborar novas estrategias e tambem saber 

relacionar com o conhecimento do aluno. Mas o que importa e que em um pequeno espago de 

tempo contribui de a 1 gum a forma para crescimento os alunos, no que se refere ao interesse deles, 

reforgando a importancia da partieipagao para desenvolver suas habilidades em qualquer 

situagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

Nesta pesquisa tive a oportunidade de estudar uma tematica bastante complexa, buscando 

entender como ela acontece na escola e como os alunos consideram suas praticas de leitura, fato 

este que precisa muito ser trabalhado e disculido nas escolas, pois, a leitura ainda e considerada, 

pelos alunos, como algo dificil. 

O ato de ler niio se justifica apenas pela decodificacao das palavras em expressoes orais, mas 

sim, em um instrumento de comunicaeao entre os homens permitindo novas perspectivas ao 

individuo. 

Conciui-se que os alunos nao consideram a leitura como algo transformador, como instrumento 

de comunicagao e que a mesma possibilita-os atuar nesta sociedade letrada. Os alunos a 

consideram como uma obrigacao escolar para responder as atividades em sala de aula. O contato 

destes com os textos escritos tem por base o livro didatico, que e um indicativo da dinamica da 

sala de aula. 

O estudo demonstrou que os alunos nao compreendem palavras e textos mais elaborados, 

revelando a concepcao de leitura como decifracao, entendendo-a como apenas uma obrigacao, 

uma necessidade e assim apresentam pouco interesse pela leitura. 

Por ocasiao do Estagio a leitura foi trabalhada com os alunos de modo significativo, tentando 

formar leitores criticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A N E X O - I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PL A.N O DE ACAO 

O estagio e parte da preparacao do curso de formacao, que possibilita a integracao do formando 

com a escola e a sala de aula. E o momenfo em que o future professor tem contato direto com os 

alunos e oportunidade de aprofundar mais seus conhecimentos como forma de compreender a 

diversidade escolar. 

Para Barreiro (2009:88-90), '"o estagio se constitui em espaco de aprendizagem e de saberes, em 

momento de integracao entre teoria e pratica, lugar por excelencia para que o futuro professor 

faca uma reflexao sobre sua formacao e sua acao". 

O estagio sera desenvolvido na Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Vitoria 

Bezerra, na turma de 5° ano. 

Na pesquisa realizada na escola sobre a compreensao dos alunos a respeito da leitura, os 

resultados indicaram que os alunos tem uma leitura limitada e que a fazem para cumprir as 

necessidades de realizacao de tarefas. 

Diante disso, o men interesse e propor, por ocasiao do estagio, atividades que possam 

desenvolver a capacidade de argunientagao, de compreensao e de construcao da leitura. Tais 

atividades serao realizadas de modo que os alunos se sentiam livres para utilizarem a linguagem 

adequada em qualquer situagao e vivenciern experiencias coletivas de leitura de diversos generos 

textuais. 

Por essa razao o meu eixo condutor das aulas sera a leitura, de modo que os conteudos sejam 

trabalhados de forma interdisciplinar. 

Objetivos 

* Realizar atividades que envolvam o estudo de conteudos das diferentes disciplinas. 
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• Possibilitar a compreensao de leitura de textos diversos. 

• Organizar atividades que permitam vivencias de leituras e escritas e a aprendizagem dos 

conteudos curriculares. 

• Utilizar diversos tipos de textos para aprimorar a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metas 

• Realizar discussao de textos referentes as diferentes disciplinas. 

• Oportunizar momentos para expressao da capacidade de falar, ouvir e escrever. 

• Realizar atividades de pesquisa para estimular a curiosidade do aluno, possibilitando criar, 

discutir, perguntar, refletir e compreender. 

• Desenvolver jogos que facilitem a compreensao dos conteudos estudados. 
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ANEXO - I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO 

1 - Como e a forma como voce le? 

a- ( ) Leio quando preciso responder as atividades da escola. 

b- ( ) Gosto tie ler qualquer texto. 

c- ( ) Gosto de ler apenas historinhas infantis. 

d- ( ) Leio somente por necessidade. 

e- ( ) Leio apenas texto curtos. 

2 - 0 que voce mais le? 

a- ( ) Jornais, revistas. 

b- ( ) Livrinhos de leitura e gibis. 

c- ( ) Somente o livro didatico. 

d- ( ) Nao tenho costume de ler. 

3 - Para voce as leituras realizadas na escola? 

a- ( ) Servem para ajudar nas atividades. 

b- ( ) Servem para informar sobre o mundo. 

c- ( ) Servem para aprender os conteudos. 

d- ( ) Servem para interpretar os textos. 

4 - Quando le um texto: 

a- ( ) Compreendo tudo que leio. 

b- ( ) Compreendo se o texto for facil. 

c- ( ) Compreendo as frases curtas com palavras faceis. 

d- ( ) Quando as palavras sao grandes nao compreendo bem. 

e- ( ) Nao compreendo bem se o texto for longo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - Como voce entende a importancia da leitura? 

a- ( ) Serve para estndar as materias da escola. 

b- ( ) Serve para a diversao porque leio historias engragadas. 

c- ( ) Serve para responder as tarefas. 

d- ( ) Serve para revisar os conteudos que a professora explicou. 

e- ( ) Serve para aprender mais e ter informacoes. 

6 - Por quem voce e incentivado a ler? 

a- ( ) Pela professora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b- ( ) Pelos pais. 

c- ( ) Pelos colegas, arnigos. 

d- ( ) Pelas informacoes que os textos trazem. 

e- ( ) Pelo interesse em aprender. 

7 - Voce considera que sua leitura e? 

a- ( ) Regular, pois ainda estou aprendenclo a ler. 

b- ( ) Regular para a serie que estudo. 

c- ( ) Tenho muita dificuldade em ler. 

d- ( ) Leio pouco. 

e- ( ) Leio devagar. 

8 - A leitura na escola e realizada: 

a- ( ) Com textos copiados do quadro. 

b- ( ) Com leitura silenciosa e coletiva. 

c- ( ) Com textos do livro didatico. 

d- ( ) Apenas com textos informativos ou de auto-ajuda. 

e- ( ) Com poesias, contos, fabulas. 

9 - As atividades de leitura servem para: 

a- ( ) Estimular o gosto pela a leitura. 

b- ( ) Ajudar na aprendizagem. 

c- ( ) Ajudar a interpretar os textos. 

d- ( ) Ajudar a ler com rapidez. 

e- ( ) Ajudar a ler outros textos mais dificeis. 

10 - Como voce prefere ler? 

a- ( ) Na escola, com os colegas. 

b- ( ) EM voz alta para os outros ouvirem. 

c- ( ) Em casa sozinho. 

d- ( ) Junto com a professora e os colegas. 

e- ( ) Silenciosamente. 

11 - Como voce gostaria que fossem as leituras na escola? 

12- Que tipo de leituras voce gosta de ler? 
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