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Re s um o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este conteudo int itulando de leitura como o processo de formacao de cidadania e o 

resultado de estudo de caso, com objet ivo de construir  para a leitur a, focando o 

aspecto de aprendizagem do educando seja informado para o exercfcio da cidadania. 

Para desenvolvemos esse trabalho par t iu dos pressupostos que e a leitura deve ser  

uma das atividades pr ior itar ias neste processo de formacao. O convivio com esse 

pressuposto e a leitura, levou a investigas e melhor compreender essa realidade de 

cada educando. Neste sentido iniciamos as seguintes mentes: observar os mesmo nas 

atividades de leitur a, analisando suas dificuldades de leitura, suas cr iatividade de 

expressao, e de escr ita. O colete dos dados foi realizado, a par t ir  de aplicacao de 

questionar io, como educadores e educando, como tambem observando as atividades 

desenvolvidas em sala de aula aplicadas para os educando. Por tanto, vale relembrar 

que, ao vir  a escola, o educando ja t em conhecimentos praticos sobre a lingua que 

utiliza em suas interacoes cotidianas. E assim que cada crianca vai construindo uma 

teia de relacao entre o que ja foi aprendido, o conteudo de aprendizagem e a propr ia 

realidade, descobrindo no decorrer  do dia-a-dia o sentido do aprender mais, e que 

posse entendido a escrita e da leitur a. 

Palavras-Chave: Leitura - aprendizagem - compreensao - ensino - formacao. 
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Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este t r abalho t em por t em a: A le it u r a como processo de formacao da 

cidadania. Concedida a necessidade de con t r ibu im os com o desenvolvimento do 

processo educat ivo, desenvolvi uma de t r abalho cujo tema e le it u r a : a le it u r a como 

processo de formacao da cidadania. Especificamente sua im por t an cia r ende o fato 

de m elhor analisamos a le it u r a como processo de formacao na vida do educando, 

como processo de formacao na vida do educando, como processo de formacao na 

vida do educando, como processo de ensino e aprendizagem da le it u r a . 

No en tan to, com o in t u it o de t o r n a r o processo de ensino, com mais 

excepcional, par a isto o ob je t ivo, era analisar  o ensino e a aprendizagem e suas 

dificuldades, encontr ado pelo aluno no processo de aquisicao da le it u r a , 

observando os educando as suas habilidades den t r o do processo de le it u r a , 

invest igar  se o aluno compreende e desempenhar -se pr at ica de le it u r a , se gosta de 

ler  ou nao e gosta de escrever . 

0 que nos levou a elabor ar  tais objet ivos foi a convivencia com difer entes 

pr ocedimentos de le it u r a de cada in d ivid u o. Os n iveis de le it u r a dos educados nos 

deixa preocupados. Nem todos apr endem iguais os n iveis sempre var iados. 

Lidamos sempre com esses alunos t am bem for a de faixa e tar ia . 

Para m elhor compreender a r ealidade a qual nos p r op or m os invest igar , 

optemos pelo o estudo de caso, com especificamente atraves da explicacao de 

quest ionar io com os educando do ensino fundamental An ton ia Mar ia da Costa, 

localizada na cidade de VIEIROPOLIS-PB, sobre a for m a como do ser  humano 

comecou na fam ilia . E processo de con t inuar na escola, no modo de ser  

efet ivamente dominado pelos educando. 

Os dados obt idos atraves do estudo de caso estao de caso dispostos em for m a 

de texto. Na per spectivas de busca, for am impr escind iveis estudos teor ias par a 

ap r oxim ar e compreender e apr ofundar as questoes acerca da le it u r a . 

Com base nos objet ivo Geral, que e: Analisar  a le it u r a como processo de 

formacao da cidadania nos anos in iciais . E os objet ivos especificos que sao: 



. Caracter izar  a im por t an cia da construcao do conhecimento em t or n o da le it u r a e 

desper tar  o habito pelo mesmo. 

. Iden t ificar  propostas que est imulam o educando a r e fle t ir , relacao que existe 

en t r e d om in io da lingua e o exercicio da cidadania; 

. Invest igar  situacoes significat ivas e adequadas ao cr escimento in telectual e da 

consciencia do papel do educando; 

. Relatando a solidar iedade, com o est imulo ao dialogo, de modo que os alunos 

desenvolvam at itudes de r espeito m u t u o, convivencia em gr upos e valor izacao das 

diferencas, muitas vezes pelas ideias e opinioes dos membr os dos gr upos. 

Na organizacao in t e r n a do t r abalho preocupamos enfat izar  no capitu lo 0 1 , a 

le it u r a como processo de formacao de formacao de cidadania, ressalte que o, 

in d ivid u o precise esta pr epar ada e organizada par a constantes mudancas, pois nao 

sabemos t ud o, e nem aprendemos tudo de uma so vez. Por  is to, precisamos esta 

in ser ido neste processo de formacao,que e a educacao. A im por t an cia da le it u r a 

na formacao do processo da cidadania.Com base nesta ideia pr opomos destacar  

que e preciso desper tar  parea a consciencia,considerada essa possibilidade,que os 

educando busque o acesso ao p e r m it am aos mesmos,abr ir em olhar  cr it ico d ian te 

das situacoes sociais. 

Analisamos os n iveis, de le it u r a e abordamos que,cada in d ivid u a l t em u m 

m'vel aprendizagem.E que todo orgaos dos sentidos nos ajuda no nosso 

desenvolvimento,em relacao com o aprendizagem. 

Destacamos as preciosas con t r ibuicoes das estrategias de le it u r a , e de in t e ir a 

r esponsabilidade do pr ofessor , cada u m t r abalhe com gosto e pr azer  t am bem , nao 

so os ver dadeir os cidadaos. A escola t am bem faz par te deste processo de formacao 

e a familia nao pode deixar  de for a , t em que caminhar  ju n t o : escola, professor e 

famflia. 

Ressaltamos ainda as dificuldades envolvidas na escolar izacao das pr at icas. 

Buscamos foco que, d ificuldade, t em e so saber lhe dar  com os desafios de ensinar . 

A pr at ica depende de cada pr ofessor , t en t a r  dar  o m elhor de si,pois,ensinar  a le r  e 

escrever e um grande desafio. 



Ca p i t u l o I 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A leitura como processo de formacao da cidadania zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entendido que a le it u r a e processo, que nos leva a formacao para a cidadania 

analisando este processo como uma acao con jun to, e que este saber nos t or n a 

sujeito at ivo para formacao processual do conhecimento. 

Quando in d ivid u o esta numa sociedade, ele precisa esta pr epar ada, ou seja, 

organizado, par a com a condicao de vida como o Br asile ir o. E que sempre estamos 

em constantes mudancas, nao sabemos t u d o , e nem aprendemos t ud o de uma so 

vez. Por  is to, precisamos esta inser ida neste processo de for macao, que e a 

educacao. 

0 conhecimento humano vem crescendo exponencialmente, assim 

precisamos p r om over nossa formacao t an to pessoal, como p r ofiss ional, p or is to e 

de fundamental im por t an cia sempre estamos in ter agindo com os avaneos do 

processo pelo qual o ser  humano se ap r op r ie do conhecimento p r oduzido pela 

sociedade. 

1.1  A importancia a le itura na formacao do processo da 

cidadania 

E preciso desper ta, para a consciencia, nao so d ir e tos e deveres, mas lu t a r  

pelos interesses seculares. E conecta o elo en t r e liber dade e r esponsabilidade. 

Par t indo disso, o professor precisa esta se atualizando, se qualificando, par a 

desenvolver sua p r at ica como sujeito cr it ico . Desempenhado o processo de 

construcao da cidadania. Proponho uma educacao mais com pr om et ida com a 

cidadania. 

UN*VEQ.S'CADE m ERAL 
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0 Educador como cidadao, propr io como 

afirmar o PCN que a escola trata-se questoes 

socias na perspectiva da cidadania coloca 

imediatamente a questao da formacao dos 

educadores e de sua condicao de cidadoes. Para 

desenvolver sua pratica, os professores 

precisam tambem desenvolver-se como 

profissionais e como sujeitos cr iticos na 

realidade em que estao isto e precisamos poder 

situar-se como tais pr incipalmente nos 

processos de construcao da cidadania, de 

reconhecimento de seus direitos e deveres, de 

valorizacao professional. 

(PCN, 2001; 12). 

Considerando essas possibilidades, penso que os educadores p r op on ham 

caminhos para os mesmos nao vejam submissos pelos valor es do in d ivid ua lism o, 

da competicao e da busca do livr o . Que os educando busquem o acesso ao 

conhecimento, par a que aos mesmos, ab r ir  olhar  cr it ico d ian te das situacoes 

sociais. E preciso "p lan tar  semente da educacao p r a colher  os fr u tos da cidadania" 

(Fr e ir e , 1999 P.25.) 

Segundo Freire (1999: 25) a educacjo e os "Caminhos para liberar  novos hor izontes, 

aprendermos a ler  o mundo com bons olhar , olhar  mais cr it ico, com conhecimento 

adquir ido". A importancia disso e que, a leitura e a escrita sao instrumentos de 

dominacao que propiciam liberdade ao individuo. Por fim o papel da educacao e de 

fundamental importancia para o processo de formacao da cidadania. 

Analisar  a leitura como processo de formacao da cidadania e aceitar  e acreditar  

nas mudancas do dia-a-dia, acreditar  na formacao como instrumento de 

transformacao. Saibamos, entao, que formar cidadao e estar  bem preparado e 

motivado, fisicamente e mentalmente. Dar boas aulas depende de cada um 

desenvolvendo esse espir ito cr itico entre os alunos, e sabre enfrentar  muitos 

obstaculos. 
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Partindo disso, surgem varias perguntas formuladas diante assunto como nos 

professores e professoras do ensino fundamental veem fr ente essas questoes? Sera 

que reservamos espacos para discutir  nossas funcoes sociais? De que maneira as 

escolas fazem tal reflexao sabre o papel social na formacao cr itica se seus alunos a 

nocao de que eles tambem sao agentes da histor ia? Quais as estrategias usadas para 

interagir esses objetivos? 

Devemos quest ional sempre, pois quando fazemos isto, estamos reflet indo 

nossas praticas nossas formacoes pessoais e profissionais. Refletindo o que estamos 

fazendo no dia-a-dia e repensando, e cr iar  maneiras de acer tos. E que fazem erros 

os acer tos, assim a transformacao e desenvolvimento pessoal diante da educacao. 

Por tanto, falar  de leitura, como processo de formacao da cidadania, e 

passivamente repensar  na pratica pedagogicas, como processo de formagao dentro do 

contexto escolar. A impor tancia disso, e que propor iam ao individuo preparacao, 

mudancas de propostas, determinacao e sensibilidade. O interesse e so aprender 

ouvir , falar , escutar . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concepcoes de leitura: 

Na concepcao de Kleiman ( 1 9 8 9 .1 0 ) essa t r oca facilit a r  do in d ivid u o o acesso 

a ideia , dur an te o processo de convivencia social, en t r e o le it or e au tor , entao abre 

caminhos para in ter acao en t r e ambas as par tes. Assim com essa in ter acao, 

aprendizagem acontece de fato, pois nao se aprende sozinho, e s im , com relacao ao 

ou t r o . Entao o dialogo e a fon te que liga t am bem , essa pon te , de informacoes para 

que o in d ivid ue , consiga o seu obje t ivo. Segundo Kleiman "... a Leitur a e um ato 

social, en t r e dois sujeitos le it or  e au tor  - en t r e in ter agem en t r e se [ ...]" 

Dentro desta perspectiva, da autora mostra a importancia da contr ibuieao, que e um ato 

social, ampliando a conhecimento do educado. Essa contribuieao de interacao social 
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abr iu caminhos para aprendizagem dos educados, e tambem como espaco para o 

aperfeicoamento da influencia da leitura. 

"Trata-se de pensar a leitura como algo que nos 

forma (ou nos deforma ou nos transforma), como 

algo que nos contribui ou nos p5e em questao 

naquilo que somos". A leitura, portanto, nao e so 

um passa tempo (...) e nao se reduz, tampouco, a 

um meio se adquirir  conhecimento. (BARROSO, 

1996. p. 16). 

No pensamento do au tor , a le it u r a acontece de for m a ar t icu la r , e com quat r o 

etapas que e aquisicao do significado-compreensao da palavr a falada-expressao de 

palavra-compreensao de palavr a impressa. Entao a le it u r a , consiste na 

visualizacao, iden t ificando e compreensao do in d ivid u o. Pois por meio da interacao 

em que vivem , e possfvel a d q u ir ir o processo do conhecimento com o convivio 

social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3  Os niveis de  le itura 

Um m om ento em que estamos lendo par a alguem, esta usando todos os orgaos dos 

sent idos. Quando so escutamos, nao vimos as imagens e nem as palavras, 

cont inuemos sentido prazer  t am bem . Pois imaginamos que nao podemos ver . 

"A leitura sensorial vai, por tanto, dando a 

conhecer ao leitor o que ele gosta ou nao, 

mesmo inconsciente, sem a necessidade de 

racionalizacao, justificativa, apenas porque 

impressiona a visao, o ouvido, o tato, o olfato ou 

paladar. Por certo alguns estao a pensar  que ler  

sensorial uma cancao, ate uma comida e facil, 

mas ler  assim um, por  exemplo?" (MARTINS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1994.p.42). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na visao de Martins, 1994. 42 que os niveis sao: sensorial, emocional, e racional. E 

cada desses niveis possui suas especificidades, que se entrelacar. Atraves dos sentidos 

sensorials, o leitor consegue superar  ou alcancar seus objetivos de leitura, lida ou ouvida 

por alguem. Quando excutamos uma cancao bela, muito gostosa o leitor sente-se ou 

mesmo ou mesmo uma sensacao de prazer  ou mesmo desprazer. E que esse contato usa os 

seguintes orgaos: ouvido, o olfato, o tato, e o paladar. Encaixa-se nessa moldura concepcao 

de Martins. 1999,42. 

Segundo autora, no pr imeiro momento, ou seja, o contato que a crianca tem livr o 

torna-se um objeto especial. E o momento de descoberta, mesmo quando ainda nao sabe 

ler . Mas ela tem capacidade de ouvir  a leitura e sentir  o prazer, de tocar  no livr o 

concretizando, ouvindo as sensacoes de a alegria de encaminhamento, por uma linha. 

"Ainda no entendimento da autora: a 

crianca tente a ter  maior disponibilidade 

que o adulto pelo simples fato de, em 

pr incipio, tudo lhe der  novo e 

desconhecido ela precisa conhecer o mais 

possivel a fim de aprender a conviver com 

esse mundo". (MARTINS. 1994.p.52). 

Uma das especificidades desse mvel e que a percepcao faz par te de nossa vida , 

desde a infancia e dando a conhecer ao le it or  o gosto pela le it u r a ou nao. Mesmo 

inconvenien temente, desde os p r im eir os contatos, esses n iveis p r op or cion am a 

cr ianca no decor r e da infancia sua tendencia do sent ido das coisas. 

Percebem-se quando uma cr ianca de creche nao souber ler , ela quando va i ao 

encontr o o livr o , a mesma pega o livr o e faz de conta que esta lendo observa as 

gravuras e ler  elas assim antecipa sua le it u r a . 



Por tan to a le it u r a e m o t io n a l desper tar  as emocoes, pelas quais vivenciadas 

no nosso dia-a-dia. Assim a le it u r a em ot ion a l faz nos pereeber o pr azer , ou seja,o 

gosto pelos os quais estamos lendo. Pois a le it u r a e u m processo de len t idao e 

questao de tempo para in d ivid u o. 

"Para muitos so agora estariamos no ambito se 

status letrado, propr io da verdadeira 

capacidade de produzir  e apreciar  a linguagem, 

em especial a ar tistica ". (MARTINS, 1986, p.62) 

Para a au tor a a le it u r a r acional par a o uso da razao, a capacidade de r acionar 

e capaz de p r od u zir  e p r od u zir  e apr eciar  sua p r op r ia linguagem. E que ela d iz 

d izer  que, quando se chega esse n ive l a capacidade de compreensao no processo da 

le it u r a . 

Por tan to, ainda en tend imento da autor a a le it u r a faz com que o in d ivid u o 

desper te t am bem , para a consciencia dos d ir e itos e deveres. Por isso e que esse 

m'vel t en te a ser  per spect iva, a medida que reflexao de t e r na u m passo a fr en te no 

r aciocino t r ansfor m ando o que o aluno ja sabe, em novas questoes, ampliando 

outr as possibilidades de desenvolver o que ja acerca do esta escr ito. 

"A pr imeira leitura que se faz de qualquer texto 

e sensorial. 0 leitor , ao tornar em suas maos 

uma publieaeao, trata-se como um objeto em si. 

Observando-a avaliando seus aspectos ffsicos e 

a sensacao t a t il que despertar." (FREIRE, 1994, 

p.46) 

Na concepcao de Fr eir e , desde p r im e ir a le it u r a , podemos observar como 

objeto em si, quando; compr amos, ganhamos u m livr o . A p r im e ir a coisa que 

fazemos e apalpar  observar : cores for mas, tamanhas. Para depois ver  que estar  

escr ito no livr o . Esses sao as sensacoes quer sen t imentos, en t r e tan to den t r o dessa 

possibilidade, nos fornecem subsidios im por tan tes par a estugarmos a le it u r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Depois ele fala de ou t r o n ive l, que e le it u r a emocional. Fr eir e afir ma que este 

costuma o ser  cr it icado, sendo vezes chamada de super ficia l. ( 1 9 8 6 .5 l) .No seu 

en tend im en to, a le it u r a e feita com u m pouco apr ofundado, sem ser iedade, aquela 

le it u r a feita com emocao, nao com razao. Sem esta interessado no que lendo. Ele 

clama de le it u r a alienante, p or que o educador age pela capacidade n a t u r a l. 

"A le it u r a in te lectual nao se lim it a . Na 

r ealidade, o que a fundamento e a 

consciencia per manente de todos os textos 

e u m ato de comunicacao, r espondendo, 

p or t an t o , ha u m p r oje to de quern o conduz." 

(FREIRE, 1986 .p .51) 

Ainda no pensamento de Fr eir e , a le it u r a considerada in te lectual, por ser  

feito com conhecimento cr it ico , pois o in d ivid u o age com compreensao do que esta 

analisando. Ao ler  o sujeito sempre esta quest ionar , a cr it ica r , com mais pr udencia 

e precisao. 

Por tan to, cada um desses n iveis, com suas especificidades, que se entr elacar  

en t r e um n ive l dependente do ou t r o par a passar  par a o ou t r o n ive l. 0 sensor ial 

comecamos a soar  as coisas e as acoes, apr ender a ler  o m undo. 0 emocional e o 

in telectual do in d ivid u o comecou a agir  no meio social e adota ou evita situacoes 

deter minadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4  Estrategicas de  le itura. 

Na per spect iva dessas duas possibilidades, e de fundamental o d ialogo, no 

decor r er  do processo, ensino e aprendizagem. Assim aconteca de fato, a conexao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'.VGAS'.CADC fT.^ERAL 

DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CmimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE FORMACAO OE PROFES'oCK̂ S 

BIBtlOTECA SETOR1AL 



para en tend imen to passivo, en t r e o educador e o educando, par a melhor 

r everencia desde processo de formacao da cidadania no campo da educacao. 

Ainda No pensamento do au tor , o professor deve se apoiar  t am bem , nas 

estrategias de le it u r a , o or ien tando os mesmos nas ruas at ividades pedagogicas. 

Enr iquecido seus vocabular ios, na medida em que se manejam le itu r as de t exto, 

torna-se mais facil e cheios de significados a le it u r a . E que acontecam de for m a 

prazerosa, e nao r es t r it o a mer a decodificacao. 

"E na medida em que se vive um meio sobre 

qual e possivel agir, no qual e possivel, com os 

outros, discutirem, decidir , realizar , e avaliar"... 

Que sao as condicoes mais favoraveis ao 

aprendizado. Todos os aprendizados, nao so o 

da leitura. "0 seja, e lendo de verdade, desde o 

inicio que alguem, se torna leitor e nao 

aprendendo pr imeiro a ler". (JOLIBERT, 1994) 

No pensamento de Joliber t , e pr eciso que os professores desempenhem 

ver dadeir o papel de mediador , en t r e o educador e o t exto, a mensagem. E que a 

escola p r opor cion a situacoes que facilit em a d iver sidade de le it u r a , auxiliando os 

educando a descobr ir  os caminhos que leva a aprendizagem, usando suas 

estrategias de le it u r a que se facilit am a r e fle t ir  com cr it icas sobre seu papel de 

ver dadeir o le it or . E como tam bem aconteca o dialogo en t r e professor e aluno, para 

m elhor flexib ilidade en t r e mesmos. 

"Quando falamos de estrategias de leitura, 

estamos falando de operacao regular  para 

abordar o texto. Essas estrategias podem ser  

inseridas a par t ir  da compreensao do texto, que 

por sua vez e inserida a par t ir  do 

comportamento verbal ou nao verbal do leitor ." 

(KLEIMAN. 1998 49). 

Segunda Kleiman , existem dois t ip os de estrategias classificadas: a cognit iva e 

a metacognit ivos que se faz par te do processo de aprendizagem do in d ivid u o, 



en t r e tan to den t r o operacao, uma e do consciente e a ou t r a e do inconsciente do 

le it or . 

Compreender que segundo a autor a den t r o dessas estrategias cognit ivas esta 

inser ida no p r im e ir o n ivel que a cr ianca ainda nao alcancou o estagio do consiste. 

Ela nao consegue quest ionar ainda com cr ia t ividade, nao usar  a razao. No 

metacognit ivo o n ive l do processo, quest iona as coisas com base na razao. 

No processo cogn it ivo, a autor a considera que o educando t r az consigo, que o 

conhecimento p r evio. Mas que precisa ser  t r abalhado desde para chegar ao n ivel 

metacognit ivo e que o educando precisa ser  submisso e considerado ser  docil 

quando est iver  nesta fase. 

Ainda no pensamento da autor a e compr eender que o processo 

metacognit ivo t em duas caracter ist icas basicas, que t or n a a le it u r a uma at ividade 

consciente; r eflexiva e in t e r p r e t a r  o que esta escr ito. 

Segundo Lor io, descreve var ias sugestoes, ou seja, algumas indagacoes que o 

professor devem se or ien t a r  e ao mesmo tempo se quest ionem. Sao os seguintes 

quest ionamentos: que t ip o de m ater ia l de le it u r a se encontr a na sala?Como estou 

t r abalhando a le it u r a , ou t ip o de le it u r a (s ilenciosa-or al-ind ividual-ou em gr upo?) . 

Na sala de aula, qual a seqiiencia dada a uma le itu r a? Existe, na escola, uma 

biblioteca ou uma sala de leitur a? 

Alem disso, ainda no pensamento da au tor a, os professores devem fazer essa 

ser ies de quest ionamentos, ou seja, o p r ofissional competente t em que auto-avalia-

se. Se quest ionando, quais os meus metodos e como estou usando as estrategias 

metodologicas? Entao para uma educacao de qualidade, comeca dos professores. 

Pois os professores de hoje nao e mais o deten tor  do conhecimento, e s im , aquele 

que com par t ilha e in ter agindo com os educando as informacoes que estao ao 



alcance de todos. Entao as mudancas de posturas fazem com que o t r abalho do 

professor nao seja mais isolado. 

Por tan to ensinar  bem, ou seja, educar exige uma ser ie de r esponsabilidade, 

de saber fazer , mais fazer bem e com amor . Nesta per spect iva auto-avaliacao e 

fundamental im por t an cia no processo de formacao da cidadania do educando. Vale 

salien tar  que, t am bem a escola faz par te deste processo. Cabe a escola u t ilizar -las e 

aplicar o que o educando ja sabe. Considerando o que t r az para a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo II 

1.5  Dificuldades envolvidas na escolaridade das pratieas 

E preciso que o educador or iente os educando, levando em conta o que os mesmo 

trazem continuar com que o processo de aprendizagem dos mesmos ocorrendo isto 

esses processo tera rendimento dentro do contexto escolar. 

Ensinar a ler  escrever e um desafio que 

transcende amplamente enfrentar  hoje 

e o de incorporar  todos os alunos a 

cultura do escrito, e o de conseguir que 

todos seus ex-alunos cheguem a ser  

membros plenos da comunidade de 

leitores e escritores. (LERNER, 2002 p.17) 

De acordo com Lemer, (2002 p.17) ensinar a ler  e escrever e um grande desafio 

sim. Pois os alunos nao aprendem iguais e se de forma diferenciada, cada um com sua 

especialidade, sua aprendizagem e gradualmente processo continuo. Um leva mais 

tempo, outros de forma rapida. Nesta perspectiva de ensinar a ler  e escrever, o 

professor tera que ter  muito joga de cin tur a, em saber que o aprendizado e diferente 

do ou t r o. Respeitando sua bagagem de conhecimento previo como anter iormente ja 

foi d ito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 que sera que a autora diz ou quer nos dizer , ensinar  so o real, o possivel dentro 

do contexto da sua vida pessoal, o necessario seria, ensinar so o que o mesmo aprenda 

forcado, de maneira brusca. Ensinar, ou seja, or ientar , o educador, baseado nas 

praticas sociais, inserir  a cultura escrita e falada incluindo a convivencia familiar , ou 

seja, de fato sua realidade. Analisando suas dificuldades dos mesmos. 

Para tan to desafio de aprendizagem hoje nao depende so da instituicao escolar, 

mas desde familia, ou seja, escola e Professor, ou seja, do corpo docente agir  com 

responsabilidade, buscar esse dialogo com familia e da escr ita. Buscar solucoes e 

formidavel para o aprendizado. 

Cada educando com sua especialidade. A mesma afirma que, nao e simples 

determinar com exatidao o que, como e quando o aluno (a) aprende. Muitas das vezes 

a escola em si, t r ata os educando com igualdade em quase todos os sentidos iguais. A 

escola devera respeitar as diferencas de cada endividou. Comecando da aprendizagem 

Dando continuidade, exemplo de que a escola t r ata dos iguais e a forma de 

avaliar , os exercicios de verificacao ainda em quase todo a escolar e igual, e nao 

diferenciando, dando assim opor tunidade de respeitar as diferencas de cada um . Mas 

que t ipo de igualdade a escola tera? 

Para transformar o ensino da leitura e a escr ita. Convent observar o que diz Lerner; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2002) a respeito disso: 

0 desafio e conseguir que os alunos 

cheguem a ser  produtos de lingua 

escrita, conscientes da permanencia e 

importancia de emitir  certo tipo de 

mensagens em determinadas tipo de 

situacoes social, em vez de se treinar  

unicamente como "copista" que se 

reproduzam um proposito proprio o 

escrito por escrito por outros, ou como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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receptores de ditados cuja finalidade 

tambem se estranhe reduz avaliacao por 

parte do professor (LERNER; 2002 p.28) 

E impor tante deixar  claro que, atividade mecanica, decoreba so leva a crianca a 

distancia da leitur a. Entretanto, e fundamental, que a escola promova a descoberta e a 

utilizacao da escrita como instrumento de reflexao e aprendizagem, inser indo seu 

propr io pensamento. Com isto construira seu pensamento cr it ico. 

Compreender mensagens por meio da leitura e hoje, sem duvida, uma exigencia 

social-minima na qual a escola nao pode fica alheia. De acordo com Foucambert. (1999, 

p.10) E impor tante que a escola promova meia e possibilidades a crianca tornar-se 

leitor de textos que circulam social, nao limitado a leitura de um texto pedagogico, 

apenas para ensina-la ler , como afinal desenvolver nos alunos, o habito de leitura? As 

agoes basicas deveriam comecar na familia, mas, hoje, o tempo que os pais dedicam 

ainda e pouco, deixando a formacao dos filhos, ficando assim, a cargo da escola. 

Tornando as coisas mais complexas. 

Segundo Lemer; (2002, p.28) o grande desafio e que alunos consigam realmente 

in terprete de fato os textos com facilidade, ou seja, eficacia os diferentes t ipos de 

textos escr itos, e que a utilizacao seja necessaria e enriquecida para a vida pessoal, 

como tambem profissional ate academico. 

O grande desafio hoje, nao e diferenca a escola em si muitas vezes in ter fer e na 

pratica do professor . Deixando a desejar  o tr abalho do professor , sem acreditar  nos 

metodos de t r abalho. Devera assim or ientar  os mesmos, com os metodos a serem 

ditados pela escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os conteudos deveram acreditar  na sua pratica pedagogica. Agindo com muita 

responsabilidade e acreditando no seu metodo de t r abalho. 

Relatando ainda sobre a leitur a, no papel do professor como em ator . No papel 

de leitor , como fala no t exto, para isto o professor  in terpretar  o papel de leitor  e ao 

faze-lo, atualiza uma concepcao da palavra "ensinar" que habitualmente nao se aplica 

a acao da escola, acepcao cuja reverencia no caso ad leitura foi assinalada ha tempo 

por Dubois (1984). 

"Pode se fala de ensinar  em dois 

sentidos como um fazer  que aprenda 

algo [ ...] , ou como mostrar  algo [ ...] " . 

A ideia de ensinar  a leitura nesta 

ultima forma [ ...] , seria mostrar  a 

crianca a maneira como os adultos 

utilizam a leitur a, do mesmo modo 

que Ihe mostramos a maneira como 

usamos a linguagem or al. 

(M.E.DUBOIS: 1984 p.95) 

De acordo com Dubois, existem duas possibilidades de: fazer  que aprenda e 

mostrar  algo. Mostrar  algo e uma coisa, e como mostrar  a crianca qualquer coisa como 

exemplo, uma histor ia, sem informar e nem explicar  o que ela vai ler . Outra coisa e 

fazer  com que aprenda, mostrando caminhos para dizer , ou seja, explicar  o que ela vai 

ler ou deixar  que pense sobre o que ela leu. Assim o aperfeicoamento aconteceu 

gradualmente. 

Sabemos que muitas das vezes o professor ator , em vez de inter roga, os alunos 

quando leram a histor ia, preferem fazer  comentar ios com suas proprias impressoes. 

Sem deixar  o aluno pensar  nas conclusoes, de fato nao facilitando o prazer  de ler  feito 

pelos alunos. 
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No transcurso da leitura feito pelos alunos, e impor tante sugerir  ao mesmo que, 

facam relacao entre partes do texto, fazendo comparacoes deixando que os mesmo 

descubram, ou seja, aprenda interpretar o que leu ou que alguem leu, e que analise 

com suas proprias palavras, lendo, debatendo e transcrevendo o que assimilou. Na 

minha concepcao se constroi dois processos de: leitura e outro de escr ita. Por tanto 

desenvolver a cr ianca, responsabilidade de leitura. Assim o professor devera trabalhar  

estrategias eficazes quanto as leituras, compar tilhando individual coletiva. Isto de fato 

acontece aprendizagem. 

No entanto, uma pratica de leitura na sala de aula, deve permit ir  varias leituras, 

ja que o significado do texto se constroi pela a interpretacao do leitor a par t ir  do 

conhecimento previu do que apresenta Silva (1995). Aponta que e preciso: 

"[ ...] Mais dialogo, mais liberdade para 

os alunos se expressarem, mais escutar e 

partilha de significados atribuidos ao 

texto mais ligacoes entre aquilo que se 

vive" (p.24). 

De acordo com Silva (1995), o dialogo e essencial entre professor e aluno para o 

entendimento do cotidiano na escola, saber dialogar com paciencia firmeza durante o 

cotidiano em que si vive. Vivenciando assim a liberdade de se expressar  entre o 

mesmo. Deixando bem exph'citos que de grande reverencia, saber escutar o outr o na 

hora cer ta. 

Na perspectiva da escuta e par tilha desenvolver os alunos a sensibilidade na 

questao de escuta e par tilha o silencio tambem esta sendo desenvolvida a 

aprendizagem do mesmo. A escuta e fundamental no espaco escola para que aconteca 

a possibilidade de aprendizagem. „„„ r m r D A , 
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Neste sentido de opor tunidade e impor tancia que o professor provoque e 

estimule com proposito de fornecer ao aluno instrumentos que levem a observar 

compreender , analisar e cr iticar  relacionar as multiplas linguagens que a cercam. 

Ampliando praticas que desenvolva nos alunos varias forma de se expressar. 

Para concretizar  mais ainda a questao do dialogo, Freire (1996) afirma: 

"0 dialogo pertence a natureza do ser  

humano, enquanto ser  de 

comunicacao". O dialogo selo o ato de 

aprender, que nunca e individual, 

embora tenha uma dimensao individual. 

(FREIRE 1996.14). 

Baseado nestas duas concepcoes do dialogo, como afirma: Ezequiel e Paulo 

Freire, (anol998) de quern o dialogo constroi significados e influenciam na atitude e 

capacidade de aprendizagem dos alunos. Nesta busca constante coletiva essa troca de 

comunicar , relacionar com outros, enr iquecem a ampliacao do universo de leitura dos 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo II 

2.1  Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estamos vivenciando um dos contextos pedagogicos que consider am a le it u r a 

u m dos in s t r um en tos de aprendizagem para a apr opr iacao do autoconhecimento e 

como tam bem do m undo exter ior . No entanto temos vis to e que ha na escola, o 

d ificil en tend imen to do processo le it u r a e escr ita. 

A execucao desse t r abalho se fez atraves de u m estudo de caso, que de acordo 

com matos iden t ificamos como: 

0 estudo de caso e um pratica Simples, 

que oferecem possibilidades de 

reducao de custos, apresentando como 

limitacoes impossibilidade de 

generalizacao de seus dados. (GIL 

APUD MATOS, 2001). 

Trate-se de uma forma de investigar  

bastante utilizada nos cursos de pos-

graduacao, sobre tudo pela facilidade 

operacional que proporciona na 

alternativa de utilizar uma amostra 

reduzida faz com que modalidade de 

pesquisa se apresenta como uma das 

mais populares entre investigadores. 

(GIL APUD MATOS, 2001). 

A realizacao do t r abalho se fez na escola An ton ia Mar ia da Costa localizada 

em VIEIROPOLIS-PB. As at ividades sera realizadas de t u r m a 3° ano do ensino 

fundamental com idade en t r e 7 a 8 anos. 
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2.2  Analise  do Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In iciamos a p r im e ir a at ividade expondo or almente aos educando a 

im por t an cia da le it u r a na per spect iva de in fan t ilidade nosso in t u it o em ampliar  

algumas at ividades com os alunos sobre le it u r a . Demos in icio ao desenvolvimento 

de nossa p r im e ir a at ividade que foi sobre a fabula: "0 leao e o r a to", organizamos 

os educando em cir culo para r ealizamos a le it u r a silenciosa da fabula, depois 

p r opomos dos mesmos uma discussao sobre as caracter ist icas dos dois an imais. 

Dando con t inu idade, expor na lousa, classificou as caracter ist icas dos dois 

animais e suas diferencas e suas qualidades. Em seguida indaguemos sobre os 

personagens, se possuem caracter ist icas de seres humanos; por que? Eles 

r esponder am: Era por que na h is tor ia eles falavam como gente. 

Depois ped ir  que eles reescrevessem a fabula "0 leao e o r a t o" como fosse o 

r a t in ho estivesse nos contando a h is t or ia , isto e, como n ar r ador per sonagem. Os 

textos t er m inados fizer am revisao com eles observando: seqiiencia, pontuacao nos 

dialogos e cor recao das palavras. 

Dur an te o desenvolvimento da at ividade podemos perceber que os educando 

em par tes sent iam dificuldade em r ealizar em a at ividade de pr oducao t extua l, pois, 

o mesmo realiza em in d ivid u a l t am bem podemos observa que out r os r ealizam a 

at ividade com sucesso, pois escreviam e le iam bem . Trabalhamos com eles t am bem 

a le it u r a colet iva, pois todos liam sua pr oducao textual par a os ou t r os , essa t r oca 

de exper iencia e de grande r ever encia par a seu desenvolvimento na le it u r a . 

Na at ividade foi a exposicao a fabula em lustracao com desenho esticando 

assim a cr ia t ividade deles, exploramos usando tabela, graficos r epr esentando os 

animais domesticos e selvagem fizemos uma r e tor n a r ecor dando t am bem o que a 

fabula nos passa com licao de vida . E chegamos a conclusao que nos t r az uma licao 

de vida dela t ir am os p r a vida os exemplos passada na h is t or ia . 



Apos as at ividades realizadas nossa t er ceir a a t ividade, que t r abalhamos o 

t exto: "0 b ich inho cantador" t em como caracter ist icas uma anedota. Como tarefa 

de casa ped iu que eles fizessem uma le it u r a em casa silenciosa, apos chegamos a 

cont inuamos a le it u r a colet iva e ouvir  debate ao final anedota. 

Depois organizamos em gr upo para escolher  piadas adequadas para 

apresentar aos grupos dur an te a aula, observar com os mesmos a le it u r a nao le r de 

u m je ito so, mas de maneir a , p r in cipa lm en te a entonacao da voz. Dando 

con t inuidade pedimos que eles listassem os animais da h is t or ia e fizessem a 

classificacao em dois gr upos: masculino e fem in in o. 

Para conclu ir  a aula que facam a relacao dos dois textos "o leao e o r a t o" e "o 

bich inho cantador". Todos concordarao e chegou a conclusao que, um nos t r az 

ensinamento e ou t r o nos faz r i r , pois anedota nos t r az descontracao. 

Dur ante a at ividade que foi sobre as mudancas natur ais , no mundo 

especificamente centr alizado sobre os animais da fauna Br asil. Comecamos com 

u m texto in for m at ivo le it u r a colet iva apos os comentar ios e quest ionamentos, par a 

gar an t ir  a compreensao das ideias e das informacSes lidas, assim ver balizar em os 

pensamentos comeca a exploracao come ele esses animais da r egiao, se er am 

t e r r es t r e , aquat ico, ar bor icola e como ele se alimentacoes comecam na base do que 

eles sabiam sobre o assunto. 

Ao falar em cada u m citou um pouco do que sabiam, explicitamos para eles 

sobre o que era fauna, era um con jun to de animais de uma deter minada regiao 

apos isso, d ivid im os em equipe para r ealizar em uma pesquisa na in t e r n e t sobre os 

animais da fauna Br asileir a . Um gr upo ficou com os animais da fauna Br asileir a 

ou t r o ficou com, os animais em extincao e ou t r o gr upo com animais de regiao local. 

Dando con t inuidade da qu in ta r etomamos com o mesmo assunto dos animais 

da fauna Br asileir a most r ando para eles o (DVD) que t r a t a dos animais da 

amazonica nar r ado por  Richar d , ele explica sobre as caracter ist icas dos an imais, 

como vivem na flor esta, como se a lim en tam se e de d ia ou a noite e por que. 

Todos atentos para assist ir , p r im e ir o pedimos que eles pegassem o m ater ia l 

par a fazer  algumas anotacoes par a compar ar  depois com a pesquisa que pedfamos 
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para eles sobre os animais da fauna Br asileir a . Segundo momento que eles 

escrevessem os nomes de todos os an imais que o apresentador falasse. Apos o 

filme, escrevemos com os mesmos t in h am escr itor . Eles comecaram a falar em os 

nomes e depois pediamos que eles comparassem se as palavras estao iguais ou 

d ifer en tes. 

Logo em seguida, debatemos com eles sobre o DVD, se eles gostar am o que 

eles acharam interessante no film e, se gostar am de fazer  a pesquisa. Na m aior ia 

disseram que gostar am do film e , pois o mesmo most r ava os animais seus 

car acter ist ica e nomes, na pesquisa eles so escreveu nomes de animais e nem 

t ive r am acesso a ve-lhos os mesmos. Aq u i im p or t an t e destacar  o que diz: Silva 

(1 9 9 5 ) . 

"[...] mais dialogo, mais liberdade para os alunos 

se expressarem, mas escola e par tilha de 

significados atr ibuidos aos textos, mas ligacoes 

entre aquilo que se ve e aquilo que se vive" 

[SILVA, 1995,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.24] 

Diante das at ividades realizadas, cont inuamos com a sexta at ividade no qual 

fizemos a dramatizacao das duas h is tor ias , p r im e ir a apresentacao a Chapeuzinho 

ver m elho logo apos a ou t r a do Chapeuzinho amar elo. Fomos realizados com 

sucesso, os mesmo encaram com natur alidade quando fala em dr amat ica sempre 

t r abalha com a questao dialogo, dando sempre opor tun idade que todos se 

expressarem sua fala. 

Pr oponho os educando sempre quando podemos at ividade que eles 

conseguem se expressar suas emocoes assim esta desenvolvendo a le it u r a , quando 

tam bem realizamos at ividade, p or exemplo, em DVD, o mesmo t r abalha escr ito e 

le it u r a ao mesmo t em po. 

Logo depois, p r opomos a eles que fizessem uma listagem sobre a h is tor ia de 

chapeuzinho amarelo do que elas t in h am medo e depois fazem a compreensao das 

duas h is tor ias . Assim podemos t r abalhar  a escr ita e le it u r a com os mesmos. 
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Na at ividade in icia da fala, do dia da ar vor e e sobre o t r an s it o , comeca com 

normas do t r an s it o explicando a toda a im por t an cia da r egr a, comparando r egr a de 

escola com regra do t r an s it o , debate os numeros de acidente no ( t r an s it o) , cir ando 

a bebida como u m dos fatores para grave no t r an s it o citando os exemplos vistos 

nos jor n a l da televisao escreveu na lousa algumas dicas sobre o cuidado com o 

t r an s ito par a cr iancas. E ilus t r ando alguns sinais de t r an s it o visto com eles. 

Sinalizando as pr imeiras aulas, continuemos com a atividade sobre a arvore, 

pegamos a deixar, falamos sobre o nome da arvore pau-brasil, a arvore que or iginou o 

nome do nosso pais. Ja que t i amos falado das partes das plantas em outras aulas, 

continuamos com o aproveitamento das plantas, suas sementes como remedio temos que 

plantar  outra no lugar pra assim continuar com o planeta salvo. Esse jeito faz com que o 

nosso planeta se salve. Por  final conclufmos com uma dobradura representando a arvore. 

Oitava at ividade in icia com, cont inuando com a semana do t r an s it o , podemos 

r ealizar  com os educando a at ividade d iver sificada, in clu in do o assunto sobre "r ua" 

como sao e sao u t ilizadas. Par t indo disso t r abalhemos com m ater ia l concr eto, 

como car tolina , confeccionando: os t r ansitos nas ruas ilus t r ando as ruas e o 

t r an s it o na car tolina pr a (aver iguar ) , ou seja, assimilar  de maneir a mais clara. 

Tambem confeccionando car tazes par a exposicao na as, most r ando a questao 

de sinalizacao, placas, semaforo para entender m elhor o assunto. Em por tugues, 

t r abalhemos com os mesmos a questao da producao da pr oducao textual baseado 

em fatos reais como casos no t r an s it o por eles depois escrevemos as cor r etas. 

Depois pedimos par eles pesquisarem os nomes das ruas e suas e como 

or iginou esses nomes. Todos r ealizar am com sucesso, t r azendo todas as 

informacoes necessarias par a analises os nomes das r uas. 

Na at ividade comeca com at ividades dos setes er r os, par a eles iden t ificar  

onde esta o er r o da gr avur a, comparando com a ou t r a , depois que eles 

iden t ificar am , pedimos que eles cr iassem uma h is t or ia fazendo assim sua producao 

t extual da semana. A p a r t ir  do que eles observassem na gr avur a eles escrevessem a 

h is t or ia . 

Em ou t r o momento apos producao pedimos que eles lessem sua h is tor ia par a 

a t u r m a , e todos concor dar am. Assim quando todos t e r m in a r am foi entr egue a 



producao para a observacao da or togr afia , ou seja, cor recao. Podemos observar 

que algumas ainda t em dificuldade de escrever algumas palavras complexas assim 

t r ocando let r as como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA g pelo j, q pelo c e assim sucessivamente. 

Pegando essa deixa, quest ionamento com eles na lousa as palavras complexas 

e depois for mamos outr as palavras com t r oca de le t r as. Pedimos ajuda a 

super visor a apos t e r  conhecimento de algumas dificuldades. Fomos or ien tados 

para t r aba lhar  o t r e in o or togr aficos t r es dur an te a semana. Para assim 

t r abalhamos as palavras, ou seja, as familias que eles t em dificuldades de escrever . 

Em ou t r o momento t r abalhamos com eles o t exto, ou seja, a fabula a Pomba e 

a for m iga. Comecamos com a le it u r a apos r efle t imos o que a h is tor ia quer ia nos 

repassar . Dur an te os comentar ios t r abalhamos a at ividade quest ionada sobre o 

com por tam en to. Assim podemos realizamos a at ividades sobre o compor tamen to 

de cada u m . 

Na at ividade podem r eapr esentar  a fabula: A pomba e a for m iga par a 

apresenta os ar t igos definidos e os ar t igos indefin idos e reescrevendo os mesmos 

depois pesquisaram os ar t igos defin idos algumas palavras desconhecidas. Em 

ou t r o m om en to t r abalhamos matemat ica sobre: d obr o/  t r ip lo /  quadr up lo e 

q u in t u p lo ; comecamos com desenhos, pedimos a eles que representassem com 

desenhos o dobr o, t r ip lo , quadr up lo, e o qu in t u p lo . Depois para eles r ealizar em, ou 

seja, resolvesse as operacoes da mult ip licacao, mundo usando o m ater ia l concreto 

com o m ater ia l dour ado para r esolver em as operac5es das mult ip licacoes. 

Na at ividade comeca com u m t r e in o or togr afico sobre som de x. Comecamos 

d itado para eles depois escrevemos na lousa par a a cor recao, apos a cor recao 

pedimos a eles par a colocarem na fr en te das palavras, o som do x, observamos que 

mesmo en tender em os sons do x, assim so er r ando em escrever as palavras. 

Em ou t r o apos o t r in o or togr afico, pedimos que a p a r t ir  do t r e in o escolhendo 

algumas palavras par a fazerem em pr oducao t extua l. Assim foi r ealizada, depois 

feita a le it u r a e em seguida a cor recao de pr oducao na pr oducao. 

No comeca a aula explor ando mais uma vez, com os sinais de pontuacao e 

como t am bem a vir gu la . In iciando com d it ado de frases par a exp lor ar  os sinais de 



pontuacao e de vfr gu la . Apos todas as frases escrevemos na lousa as frases para a 

cor recao, t r abalhando a questao dos sinais onde fieava cada sinal e por que dele. 

Apos estas at ividades, r ealizamos mais at ividade sobre as plantas como era cada 

par t e escrevendo suas funcSes e a im por tancia dele em nossa vida. Foi explor ando 

t am bem como nascem as plantas em nossa alimentacao, como r emedio. 

For mando os grupos par a explor a-la cada coisa: Um gr upo ficou como 

nascem as plantas apresentado no car taz, para nossa alimentacao ou t r o gr up o: 

apresentado no car taz o apr oveitamento das p lan tas, e ou t r o gr upo ficar am com: 

r emedios e na fabr ieacao de var ios objetos. 

Foi apresentado pelos mesmos, cada equipe ficou responsavel em fazer  sua 

p ar t e . Assim cada gr upo apr esentou sua par te . Podemos observa que aconteceu 

en tend im en to, pois os mesmos explicar am com clareza sobre o assunto. 

Ha explor a a semana (sobre) da cr ianca, at ividade relacionada a cr ianca. 

Como br incadeir a , musica, DVD, etc. Foram relacionadas algumas br incadeir as e 

era t r abalha na quar ta aula comecamos com reapresentacao da mult ip licaeao e 

d ivisao, especificamente pr ocur amos desenvolver com eles p or meio de situacoes-

p r oblem a, r elacionado ao cot id iano do aluno. Associando a divisao e mult ip licaeao 

a ideia de d is t r ib u ir  em par tes iguais e u t ilizando m ater ia l dour ado para con s t r u ir  

a lgor itm o da d ivisao. 

Em grupos de t r es , par a for mas as divisoes entr egando a eles o m ater ia l 

dour ado par eles for m ar em as divisoes envolvendo a mult ip licaeao. Algumas 

sen t ir am dificuldade par a r ealiza as at ividades, mas depois eomecaram a entender . 

Pois quando se t r abalham ju n t o apr endem uns com os ou t r os . A cor recao foi 

atraves da lousa fazendo a operacao com eles comparando com m ater ia l dour ado. 

Apos o uso do m ater ia l dour ado (concr eto) , fizemos uma at ividade no 

caderno para observamos se t in h am compr eendido as operacoes. E fo i 

compr eendido, pois , foi r ealizado com sucesso. Em ou t r o momento apos o 

in t e r va lo , exploramos com os mesmos uma at ividade sobre escr ita, comecamos a 

d it a r  para eles, uns t r e inos or togr aficos atraves da lousa fizeram a cor recao por 

que a palavras er am escr itas de um je it o e a le it u r a era com o som difer enciado 

com en t r e out r as. Por  final feita a le it u r a colet iva. 
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Comecado com oracao da cr ianca lida por elas dur an te a semana. Apos 

pedimos que fossem escr itas da professora, a fabula "A pomba e a for m iga", no 

decor r e da fabula fomos explicamos o uso dos sinais de pontuacoes, como le cada 

sinal desses no decor r e da le it u r a , a im por tancia de cada dele. Explicando tam bem 

a eles que e im p or t an t e eles saberem usar  quando eles for am escrever sua p r op r ia 

pr oducao. 

Observamos quando recebemos a at ividade, que eles t in h am compr eendido a 

questao de linha mentos, os sinais de pontuacao na or togr afia , segundo o 

par amet r o cu r r icu la r  nacional. 

A leitura e um processo no qual o leitor realiza 

um trabalho ativo de construcao de significado 

do texto, a par t ir  realiza um trabalho do texto, a 

par t ir  dos seus objetivos, do conhecimento 

sobre o assunto, sobre o autor , de tudo que se 

sabe a lingua: caracteristicas os generos, do 

por tador , do sistema de escrita etc.(PCN, 1997.p 

53) 

A exploracao do DVD. Sobre o film e : Mar celino pao e vin h o como er am a 

semana da cr ianca, nos reescrevemos t r abalhamos este film e explicar  a questao 

sobre os d ir e itos da cr ianca. Antes do film e explicamos um pouco monges, como 

er am eles e sua vivencia. E que era em p r e to e branco o film e , explicamos a eles 

que ant igamente a TV era p r e ta e br anca. 

Dur ante o film e todos assist ir am com atencao a h is tor ia daquele menino sem 

pai e mae; depois de assist ir  o film e debatemos o film e, feito algumas questoes 

sobre o mesmo, quando foi deixado e como fo i deixado? Como foi sua cr iacao? 

Quern for am os pais dele? Do que sentia falta? E quern era esse amigo especial? 

Onde mor ava esse amigo? E quern r ealizou o seu grande desejo? Qual era seu 

m aior desejo? 

Dai foi r eflet imos u m pouco sobre a fam ilia . Da im por t an cia de se r elacionar 

com outr as pessoas que nao fossem mae. E que a var ias cr iancas no Brasil vivem 

sem t e r  la r  para podemos viver felizes. E que t am bem podemos assim ser  cr iados 

por outr as pessoas. 
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In iciado com um t exto: 0 t om bo e o m in u t o . Exploramos a p a r t ir  do t exto os 

pr onomes pessoais que existente no t exto, fizemos a le it u r a colet iva pausadamente 

para m aior compreensao, fazer pausa para descobr ir  os pr onomes existentes no 

t exto. Como tam bem apr oveitamos a le it u r a para podemos observar , suas le itu r as , 

ou seja, de cada um . 

Depois, os mesmo textos exp lor ar am os sinais de pontuacoes, esclarecendo 

suas func5es em cada texto em cada frase. E sem os Sinais de pontuacao fica m u it o 

d ificil compreensao; t an to na par te do professor como t am bem par a ou t r a pessoa. 

Para t an to no final da aula pedimos que eles cr iassem uma h is tor ia sobre a 

in fancia de cada um . Nao se esquecendo de a sequencia do t exto, dialogo como 

comeco meio e fim . Uso foi o par a casa. 

A t r abalhar  a at ividade an t e r ior  que foi par a casa. As cr iac5es da h is t or ia 

sobre a infancia ped ir am que eles lessem para t u r m a , e depois observamos que 

cada u m cr iou uma h is tor ia d ifer enciada de todos. Uma fala sobre br incadeir a , 

ou t r os sobre passeios, e out r os numa fazenda, p or fim ou t r o como se estivesse em 

fer ias, indo ao lugar . 

Depois de r ecebido percebemos que eles usaram os sinais de pontuacao e 

ou t r os nao usaram quase nada. Mas a m aior ia conseguiu usar  sinais. 

Dando sequencia a aula con t inua com o mesmo texto; o tom bo e o m in u t o , 

r e tomando a le it u r a colet iva do t exto, explor ando alguma gramatica para r evisa-

las. 0 grao do aumentat ivo e d im in u t ivo e como tam bem p lu r a l e singular . Revendo 

no t exto palavr a para r epr esen tar essa gramatica. Assim podemos observamos se 

eles t in h am compr eendido a gr amat ica. 

Observacao, d iante das at ividades destacadas algumas realizadas e ou t r a nao. 

Foram modificados, pois sabemos o piano de aula e flexiveis, usando assim out r os 

com DVD par a explor ar  a im por tancia da familia e como t am bem Para exp lor ar  a 

os animais da fauna Br asileir a . 

Cont inuando, comecado com um t r abalho pesquisado sobre os an imais: 

ver tebr ados e inver tebr ados. Focando suas caracter ist icas e classificando os 



mesmos. Nao se esquecendo de observar t am bem o apr oveitamento dos mesmos 

na alimentacao; no t r anspor t e confeccao de pecas de vestuar ios e calcados. 

Foi d ivid idos grupos de dois e cada u m ficando com uns assuntos d ifer en tes: 

cada um apresentava sua par t e : expondo no car taz. Logo apos as divisoes, dos 

grupos e suas escrever em cada an imal um nome, pesquisa sobre os mesmos. 

Tr abalhando t am bem com uma eolagem com gr avur a de an imais, para isso: 

selecionaram algumas r evistas velhas; para r ecor tar  var ios animais; separando em 

gr upos: mamifer os, aves, r ep t em anfibios e peixes. 

Em ou t r o momento apos essa at ividade de ciencia, fizemos um t r e in o 

or togr afico com nome de animais e depois escolher  cinco nomes para formacao de 

frases. Apos, fizemos a cor recao na lousa, com eles sobre as palavras que e r r a r am . 

Para r ealizar  comecamos com u m texto: "Cuidado de si mesmo", focando a 

questao do pr econceito, analisando e r efle t indo at itudes e conseqiiencia diar ias 

dos acontecimentos do cot id iano, vivid o p or cada u m . 

Entregamos um afolha em branco e pediamos q eles escrevam o que entendia 

sobre a palavr a "Preconceito"; e todos escreveram alguns com bom en tend im en to. 

Outr o escreveu, mas nao entendeu o que pedira,eomecamos a exp lor ar  o que 

significava pr econceito: nao so da cor , mas e masculino e fem in in o, de nao quer er . 

Mis tu r e com o colega, que sabe pouco, nao quere b r incar  com os meninos e 

meninas. 

Alem disso, e fundamental aceitar  o ou t r o como ele e. Entao os r esultados de 

nossas acoes, m u it a das vezes gera pr econceito en t r e nos mesmos. Depois disso, 

pedimos que eles escrevessem uma h is tor ia r elatada sobre algum t ip o de 

pr econceito que eles ja passaram. Depois r ecebida a producao fizer am a cor recao 

com eles, listamos algumas palavras escr itas p or eles e colocamos na lousa para 

r elacionar com a ou t r a palavra. 

In iciamos com o mesmo texto an t e r ior : "Cuide de si mesma". Fizemos mais 

uma le it u r a do t exto; mas pausadamente para destacar  mais uma or togr afia , as 

palavras com:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (x e ch) , expressando os sons do x nas palavras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conduto nao basto conhecer os sons da palavr a, mas como ele se escreve. 

Para isso e fundamental escrever e analisar se t em som d ifer en te de le t r a . Depois 

os pedimos r et ir assem as palavras do texto e classificassem com:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (x e ch)  e 

escrevendo na fr en te os sons da palavr a. 

Alem disso, pedimos os mesmos que encolhessem quat r o palavras do texto, 

par a con s t r u ir  uma h is tor ia , assim para eles fazerem a producao t extua l, depois de 

escolhido as palavras e depois eles apr esentar am do gr upo e en tr egar am a 

producao para a cor recao. 

A im por t an cia da producao textual e para t r abalhar a le it u r a e escr ita, pois 

uma vez p or semana e t r abalhada a pr oducao textual e t am bem serve para avaliar  

os n iveis e como tam bem e dando pontos por esta pr oducao, jun tando para dar  

uma nota. Alem do desempenho da escr ita e le it u r a o processo cont inue e 

r en d im en to escolar . 

2 .3  A Analis e  dos que s tio nario s dos Pro fe s s o re s 

No ambito da escola, existem cinco professores que desenvolvem funcoes 

pedagogicas que possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento da escola. Cada 

professor com cursos diferenciados, um com pedagogia, dois com pedagogia 

incompleta, um em histor ia e outr o com geografia. A pesquisa teve como foco a 

leitura. Para isso elaboramos e aplicamos questionar ios como forma de averiguar o 

nivel de conhecimento acerca de tematica em questao. 

No pr imeiro questionar io perguntamos as docentes o que elas consideram e 

eram fundamentals que os alunos vivenciam diversas situacoes de leituras? E por que? 

A docentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor
1

 respondeu que respondeu que e fundamental impor tancia, pois 

adquir imos mais conhecimento e cultur a, mos oferece maior capacidade de dialogo e 

nos prepara melhor para atingir as necessidades de mercado de tr abalho e tambem a 

leitura no leva a reflexao. 

Para a docente professor
2

 que diversas situacoes de leitur a, nos inicialmente 

uma aprendizagem progressiva. A qual deve ser  para atingir  alguma finalidade, 

especifica com procedimento necessario ao ato de ler . Em seguida perguntamos o que 



ele achava dos manuseios dos livros, especificamente, o ilustrador , faz com que os 

alunos desenvolvam qual especie de leitura? 

Percebemos que tantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor
1

 e professor
2

 t em posicionado com 

pensamentos na maneira de se expressar. Professor
1

 disse que, a leitura visual tem 

como objet ivo auxiliar no desenvolvimento de habilidade como: observacao, 

cr iatividade interpretacao e de critica das mensagens apresentadas como cr itica 

coletiva. 0 professor
3

 disse que, os manuseios dos livros despertam curiosidade e 

possibilidades de criar  suas proprias construcoes de verdadeiros significados, nao 

apenas ilustracao nem decodificacao. 

Perguntamos tambem quais estrategicas de leituras, qual costuma usar mais? As 

mesmas se posicionaram que utilizavam de atividades efetivas leituras silenciosas, etc. 

as mesmas editar am, mas pela atividade coletiva. E que tambem o uso do dicionar io os 

mesmo ambas compreendem que manuseios trazem ricos vocabular ios, desper tando 

nos alunos a curiosidade de descoberta como? Significado de or tografias e etc. 

Indagamos ainda sobre o dominio da fala, e sobre o dominio do codigo. Ambos 

responderam que professor
1

 costumava usar uma leitura bem clara, e facil 

compreensao. Ja professor
3

 tambem concordou. Sobre o dominio do codigo grafico. 

Posicionou-se em claras que sim, o objet ivo delas e que os alunos possam produzir e 

escrever seus propr ios textos, nao esquecendo leitura e escrita caminham juntas. 

Continuamos a perguntar , sobre, de forma o computador atuar  na formacao do 

desenvolvimento para a aprendizagem e outra questao foi sobre diante dos textos 

produzidos pelos alunos, como trabalhar o er ro or tografico? Diante das duas respostas 

ambas respondem que professor
1

 respondeu que o uso do computador seria mais um 

meio para extrair  informacoes e possibilitar ao aluno saber mais sobre noticias entre 

outros. 

Finalmente perguntamos, se elas gostavam de ler  para os alunos como elas viam 

a questao da variedade Mngufstica e como inter ferem na escrita dos alunos, professor
3 

respondeu que muitas vezes sentiam-se como se fosse o propr io personagem da 

histor ia e que despertavam neles o interesse pela leitur a, professor
1
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que sim, por que proporcionava as criancas a leitura prazera. Sobre a variedade as 

mesmas afirmacoes nao, pois segundo as pesquisas os professores afirmam que o fato 

de lingua varia nao constitui uma questao a ser  levando com consideracao no 

momento de explicar os problemas de rela?ao ensino e aprendizagem de lingua 

portugues em geral da escrita par ticular . 

Por tanto, avaliando os posicionamentos dos educadores podemos afirma que os 

tocantes que a leitura e fundamental para a formacao do aluno no processo da 

cidadania. E que a escola esse processo dentro da realidade dos educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .4  A Analis e  do que s tio nario do aluno 

Dando sequencia a pesquisa aplicou tambem em questionar ios com doze 

educando do 3° ano do ensino fundamental. Optamos pro selecao alguns 

questionar ios para que pedfssemos analisam os resultados. 

Iniciando as indagacoes quais disciplinas eles mais gostavam de estudar? Em 

seguida grande maioria responde que e matematica, e os outros responderam que era 

por tugues, histor ia e so a luno 1, respondeu ar te, pois gostavam muito de desenhar. 

Em seguida perguntamos quais era as atividades orais e escritas, quais eles nao 

gostavam de escrever a maioria nao gostava de portugues e de matematica. 

Continuando a perguntar  como e que eles compreendem a leitura de forma rapida ou 

demora a entender? Com unaminidade responderam que demora a entender , o, pois 

compreender a leitura nao e facil, a leitura exige muito entendimento. Com o mesmo 

in tu ito continuam as indagacoes; que t ipo de leitura eles mais gostam em quadr inhos, 

gravuras, conto de fadas ou outros, etc. 

Que era em quadr inhos, sendo maior ia depois em contos de fadas, o ult imo em 

gravuras. No meu entender acredito que se nao gostam de escrever, a histor ia em 

quadrinhos a escrita e pouca completando assim com gravuras. Dando continuidade, 

perguntei o que dava mais prazer  na leitura? Quando alguem ler  ou quando voce ler . A 

resposta foi quando eles ler , e nao alguem. SozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aluno
2

 respondeu que era quando 

alguem lia pra ele. Pois sei que as eles t em dificuldades na hora da leitur a. 
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Recordo-me a M orais (1996.p.l3) para dizer que, a leitura e um inst rumento 

valioso para apropriacao de const ruir relat ivo ao mundo exterior. 

"Nao temos todos uns mesmo texto de 

mesma maneira. Ha leitura respeitosa, 

analiticas, leituras para ouvir as palavras e 

as frases, leituras para reescrever, 

imaginar, sonhar, leitura narcisistas em 

que se procura a si mesma, leitura 

magicas em que seres e sentimentos 

inesperados se materializam a saltam 

diante de nossos olhos espantados". 

Fizemos finalmente as indagacoes as dificuldades que eles t inham quando chegavam a 

escola? Quando eles iam escrever, quando liam em publico. A outra eram qual momento eles 

gostam de ler? Quando de ler ou, individuo ou colet ivo. A maioria respondeu que tem 

dificuldades de ler em publico. E a outra, qual o momento que eles gostavam que tenha 

dificuldades de ler ao publico e que gosta de leitura coletiva, pois cada uma ler um pouco. 

Analisando as colaboracoes dos educando, constatamos que suas respostas sao reflexos 

da realidade a qual estao inseridos. Alem de serem de familiares humildes, grandes maioria, 

esta ao meio social cheio de varios meios de comunicacao, aonde poucos tem acesso a 

tecnologia inserida na sociedade. Esses sao alguns dos indicativos que tem contribuido dos 

indicativos que tem contribuido para a leitura no processo de formacao a cidadania. 



Considerafoes Finais 

Para formacao de uma sociedade consciente, e preciso basicamente t r a t a r  

todos os ind ividuos com r espeito e d ignidade, valor izando o que ha em cada 

in t e r io r . E r elevante r essaltar  que a le it u r a e o caminho essencial par a a formacao 

dessa sociedade. 

En t r e tan to, e preciso que o gr upo da educacao seja consciente da im por tancia 

do caminho da educacao para a liber tacao do in d ivid u o. E que empenhe a 

desenvolver esse processo em sala de aula. Vazando am pliar essa sensibilizacao 

par a com o educando, par a isto que nao fique no campo da t eor ia . Pois nao adianta 

conscientizacao sem a acao pedagoga, p or em , t r an sfor m ar o in d ivid u a em um ser  

cr it ico e consciente, atraves da educacao. Conforme, p or em (Kato 1990) : 

Tento em vista, que a leitura e condicao 

essencial para que se possa compreender o 

mundo, os outros, as propr ias experiencias e a 

necessidade de inser ir  no mundo da escrita, 

tornam-se imperativo que o aluno desenvolva 

habilidades linguisticas para que possa ir  alem 

de sempre decodificacao de palavras. E preciso 

leva-lo esta dizendo o texto esta, ou seja, ler  as 

entrelinha. Pode-se fazer  mais: proporcionar ao 

aluno experiencias de leitura que leve nao so a 

assimilas o que o texto diz, mas tambem como 

para quern diz (KATO, p .18,1990). 

De acordo com Kato, (1990) a le it u r a de fato nos t r an sfor m ar , pois, estou 

tendo opor tun idade de estar  for mando cidadoes, considero mediador da le it u r a , ou 

seja, in t e r vir  par a ap r oxim ar , pois o papel do professor va i alem da mediacao. 

Entao para com todas as d iscip linas nas o professor buscar  estr ategias, planeja e 

organiza seus conhecimentos para p r om over a aproximacao dos alunos de u m 

deter minado campo estrategias par a ap r oxim ar o le it or  do t exto. E dessa for m a, 

auxiliar  os alunos no desenvolvimento de competencia e habilidades de le itu r as . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No en tan to, neste processo do estagio, pude perceber com clareza, o processo 

de le it u r a nos leva a conhecer os desafios de conhecer o m undo da le it u r a . 

Assumindo, uma postur a de dialogo com os alunos pode r ealizar  com sucesso as 

at ividades propostas para com os alunos. 

Par t indo disso, conseguindo con t r ib u ir  par a que esse processo realizasse 

com firmeza e competencia. Pois for a uma exper iencia, que so almejou ao aluno o 

avanco para o processo de ensino e aprendizagem. Pudemos observar com 

compr omisso, ser viu t am bem de r e fle t ir  mais a p r a t ica pedagogica, nos pr epar ava, 

pois cada piano de aula era r esultado de aprendizagem. 

Dur ante o decor r e das aulas, observamos var ios fatores no que se r efer e a 

apr endizagem, u m deles foi atraves da pr oducao detectamos quais os d ificuldade 

deles, no que se r efer e a le it u r a e escr ita. E como a producao textual era essencial 

no processo de le it u r a e escr ita, atraves t am bem deste processo de producao 

ser vir a de grande r elevancia par a o desempenho na le it u r a . 

Porem r etomando o ingresso escolar , a cr ianca, ja t r az consigo sua 

competencia linguist ica , que e o ponto de p ar t id o para a aquisicao de u m novo 

conhecimento a representacao escr ita. Entao, cabe ao professor a desenvolver com 

compr omisso o processo de aprendizagem dos alunos, e que atenta as d ifer en te 

ind ividuals dos alunos, pois cada u m t em n ivel d ifer enciado do ou t r o a ser  

desenvolvido. 

Como base, analisando a possibilidade penso que e im p or t an t e que o 

educador desenvolver at ividades difer enciadas, nao pensas so nos conteiidos, mas 

de p r opor cion ar at ividades difer enciadas, com base nas dificuldades dos mesmos. 

Analisando p r im e ir o geral qual n ivel de cada u m , par a depois pensar em outr as 

possibilidades de aprendizagem. 

Porem, para a le it u r a nao existe uma receita e u m t r abalho complexo da 

depende e r ealidade da t u r m a . Cabe t am bem o professor saber desenrolar  

deferencia e d inamica, pois o processo de le it u r a e escr ita e con t inuo podendo ser  

t r abalhado todo tempo escolar . 
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Para t an to, a le it u r a e escr ito sao atos inseparaveis e in ter dependentes. Pois a 

p r at ica constate e eficiente de le it u r a favorece a escr ita; Entao a escola deve 

t r abalhar com diver sidade cu lt u r a l, etn ica, r eligiosa, sexual e social. Com base 

neste contexto, quando a solidar iedade na escola assume u m lugar de 

compr ometendo com a aprendizagem. 

No ambiente escolar  e fundamental sermos solidar ios, r espeitando as 

diferencas, isto so nos faz bem , pois ser  cidadao nao consiste apenas viver  em 

sociedade e de par t icipar at ivamente da vida escolar , expor suas ideias e r espeito a 

dos ou t r os . Pois a escola deve con t r ib u ir  com a insercao desses valores e 

conhecimentos no aprendizado dos educando. 

Assim, a escola possa t e r  a pretensao de u m dia apr ender a t r abalhar  as 

diferencas onde a p a r t ir  da buscar-se o r espeito m utuo cr iando um espaco de 

discussao mais aber ta ao dialogo, possib ilit ando os alunos envolvim en to no 

processo de ensino e que aprenda a compreensao no contexto da etica condutor 

das at ividades m or ais . 

Entao, vivenciar  no campo escolar  o processo de ensino aprendizagem, e ao 

mesmo tem po con t r ibu in d o para a valor izacao, aplicando em sala de aula. Por em 

os valores precisa serem resgatados pela escola, cabe cada professor busca essa 

valor izacao, aplicando em sala de aula. Pois a le it u r a abre esse caminho essa a 

possibilidade, tendo em vista que a le it u r a e condicao essencial, par a que possa 

compreender o m undo como diz Kato. 

De acordo com o au tor , por meio dessa possibilidade que a le it u r a nos t r az, e 

que e uma capacidade cr ucial par a a plena par t icipacao do cidadao na sociedade. 

Nesta per spect iva, o medidor e im p or t an t e exercer  seu papel como gosto e gar r a . 

Forem o professor e a figur a fundamental na h is t or ia de cada aluno. 

Alem disso, apreciamos em t r abalhar mos com os alunos sobre a im por t an cia 

do r espeito as diferencas. E que era essencial par a a formacao na visa de cada u m . 

Pois temos que in se r ir  esse assunto em sal de aula, pois isto e fundamental em sala 

de aula, pois isto e fundamental par a o convivio social. 
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Par t indo disto in t r od u zin d o com a t u r m a a concepcao or togr afica, De acordo 

com Mor a is (2 0 0 1 ) : 

0 conhecimento ortografico e algo que os 

alunos nao aprendam sozinho. Sao necessarias 

atividades estigmatizadas para que essa 

aprendizagem aconteca. E que a ortografia 

precisa ser  vista como objetivo de 

aprendizagem, isto e, algo que se aprende. E 

para aprender or tografia, o professor pode 

planejar seu trabalho de modo que os 

estudantes facam reflexao acerca da escrita 

autorizada das palavras. 

Por em, a im por tancia de que os alunos dos anos in iciais pr ecisam 

compr eender que, em alguns casos, as for mas or tograficas seguem regras e, ou t r os , 

nao. Para tanto, as atividades propostas em sala. Sendo assim, o professor nao evite o erro 

oferecendo aos alunos apenas atividades em que eu a escrita das palavras seja 

controladas, mas precisa promover situacoes em que o er ro posse ocorrer  e, a par t ir  dele, 

auxiliar  os mesmos a supera-lo. 

Portanto, em sema foi essencial trabalhar essa fase com base no concurso de 

pedagogia precisamos ser  verdadeiramente mediadores do saber, nao so tr ansmit ir  

conteudo, mas de troca e experiencias, pois tambem aprendemos com os alunos. Sao 

momentos de experiencias que vivenciamos entre professor e aluno. Consideramos que 

conseguimos com exito a influencia da leitura no decorre das aulas, pois isso foi 

fundamental. 
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