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Ha quem diga que todas as noites sao de 

sonhos. Mas ha quem garanta que nem 

todas, so as de verao. Mas no fundo isso 

nao tern importancia. 

O que interessa mesmo nao sao as noites 

em si, sao os sonhos. 

Sonhos que o homem sonha sempre. 

Em todos os lugares, em todas as epocas 

do ano, dormindo ou acordado. 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho de monografia intitulado a ressignificacao da pratica de leitura: 
ensaios e contribuicoes para formacao de leitores criticos tera por objetivo despertar 
educadores para um novo paradigma da leitura que se constitui como pratica social 
e mote de participacao efetiva na cultura grafocentrica, bem como desenvolve o 
processo de formacao do leitor critico inserido no mundo da informacao que exige 
novas formas de compreensao da realidade. Para aleancar esse objetivo realizamos 
observacoes sistematizadas na escola, objeto de estudo deste trabalho. Alem disso, 
aplicamos questionarios direcionados a docentes e discentes, na perspectiva de 
aprender a concepcao de leitura desenvolvida por eles. A partir da analise de dados 
obtidas podemos inferir que no discurso de ambos os sujeitos educativos a pratica 
de leitura apresentamos de modo diversificado, utilizando para isso diversos 
recursos metodologicos. No entanto, na pratica, observamos que as atividades que 
envolvem a leitura efetiva-se de modo tradicional a partir dos textos do livro didatico. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Ensino. Leitura. Pratica. 
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INTRODUCED 

Partindo da premissa de que a leitura e uma pratica sociocuitural inserida nas 

relacdes de poder da sociedade, entender o letramento de grupos sociais das 

camadas populares pressupoe a analise das praticas de leitura e escrita e fazem 

parte dos contextos e instituicoes em que esses grupos sociais estao inseridos a fim 

de ressignifica-la. 

Nesse sentido, busco nessa pesquisa analisar as relacoes entre os materials e 

procedimento de leitura no contexto escolar vinculando-a com os contextos sociais, 

com os quais interage uma turma. 

O presente trabalho objetiva investigar o acesso a leitura como mote de participacao 

efetiva na sociedade e demonstra-la como meio de interpretacao critica da 

realidade, bem como lancar um olhar pedagogico sob o prisma das metodologias 

utilizadas para conducao dos trabalhos concernentes a leitura no ambiente escolar, 

ao passo que as pessoas utilizam-se da linguagem para mediar as suas relacoes, 

essa dotadas de sentidos e interesses que necessitam ser desveladas e analisadas. 

Faz-se necessario enquanto sujeitos participantes de uma vida social, 

desenvolvermos nosso habito de leitura para efetivamente articular e dar sentido aos 

elementos que compoe as estruturas cutturais, religiosas, politicas, sociais e 

relacionais a fim de configurar novas praticas e paradigmas a nossa atividade de ler 

enquanto construtores de sentidos e significados, convem despertarmos para essa 

nova realidade de incorporacao de leitura critica como um mote de interpretacao e 

compreensio da realidade de que nos cerca, preparando-nos para intervir nas suas 

estruturas e elementos formativos como individuos criativos, reflexivos e despertos 

para o que ha por tras das entrelinhas do que se apresenta como objeto de leitura. 

De acordo com estimativas a 1970, "cerca de 50% dos alunos das escolas primarias 

desertavam em condicoes de semi-analfabetismo ou analfabetismo potencial na 

maioria dos paises da America Latina" (SILVA, 1981, p. 67). Isto sem levar em conta 

o contingente de criancas em idade escolar que sequer tern acesso a escola e que, 

portanto, ja se encontram a priori marginalizadas dos mecanismos para dominio e 
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apreensao da leitura, constituindo-se como individuo acriticos a apaticos as suas 

realidades sociais, 

O simples dado acima indicado langa de imediato em nossos rostos a realidade da 

marginalidade relativamente ao fenomeno da escolarizacao e da producao da 

leitura. Como interpretar esse dado? Como explica-lo? O presente trabalho objetiva 

investigar o acesso a leitura como mote de participacao efetiva na sociedade e 

demonstra-la como meio de interpretacao critica da realidade, bem como lancar um 

olhar pedagogico sob o prisma das metodologias utilizadas para conducao dos 

trabalhos concernentes a leitura no ambiente escolar, ao passo que as pessoas 

utilizam-se da linguagem para mediar as suas relacoes, essas dotadas de sentidos e 

interesses que necessitam ser desveladas e analisadas. 

A linguagem se constitui como um instrumento de carater de codigo para mediar as 

relacQes, como citado anteriormente, entre os seres humanos, objetivando a 

transpassar de informacoes, a insergio do individuo em um dado contexto, de 

atribuirem sentidos e significados a elementos apresentados como objetos de 

estudo suscetivel de entendimento e exploragao. 

A pratica da linguagem pressupoe compreensao critica dos elementos que, 

interagindo entre si, compete as realidades e objetos de estudo, possibilitando uma 

dimensao multimodal de leitura, desde as informacoes verbais e/ou nao verbais. 

Observa-se assim, a importancia da leitura das diversas modalidades de linguagem 

ante sua participacao e necessidade para o desenvolvimento das sociedades 

modernas. 

Nesse sentido, a leitura assume em ambito escolar e social uma dimensio bem mais 

ampla do que simples decifragao do codigo escrita. Nao obstante esta constituia 

uma de suas modalidades fundamentals, determinando inclusive o comportamento 

do publico receptor dos veiculos eletronicos em sociedades letradas altamente 

desenvolvidas. "A verdade e que a riqueza dos processos de comunicacao humana 

pressupoe o uso de um simbolismo vasto e diferenciado que ultrapasse o universo 

alfabetico do texto escrito". (MELO apud ZILBERMAN, 1983). 
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Foucambert (1994) nos mostra que ler nao e apenas passar os olhos em algo 

escrito, nao e fazer versao oral de um escrito. A escrita e o produto cultural por 

excelencia, no entanto, ela nao restringe o sentido do aprender a ler apenas a 

decodrficacao do sinal grafico. Ler significa ser questionado pelo mundo e si mesmo, 

significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita, mas nao somente 

nela, significa, segundo Foucambert (1994, P.7): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e r a c e s s o a escrita, const ant uma resposta que integra parte d a s novas 

informacOes ao que j a s e e. Ler nao consiste em encontrar o oral no escrito, 

nem m e s m o nos p a i s e s em que a escrita, por motivos murto pouco 

relacionados a leitura tern uma conrespondencia aproximativa oral . 

A crianga aprende a falar porque, a partir de uma situacao que a envolve, atribui 

sentido a alguma mensagem desprezando boa parte dos elementos expressos, ela 

atribui sentidos aos que consideram mais significative Esse processo, segundo 

Ferreiro (2001, p. 16) "as criancas realizam de maneira espontanea". Essa 

espontaneidade a permite criar hipoteses sobre outros elementos ate ali 

desconhecidos. Nao e obrigatoria a pronuncia das palavras na ordem em que se 

apresentam. 

Esse processo de "aprender a ler", esmiugado nesse trabalho, so e possivel quando 

se corre o risco de errar e quando se acessa o todo antes do elemento grafico. E 

nesse sentido que Paulo Freire (1988, P. 12) afirma que "a leitura do mundo precede 

a leitura da palavra". 

Foucambert (1998) infere que a leitura e a atribuigao de um significado ao texto 

escrito: 20% de informagoes visuais, provenientes do texto; 80% de informacoes que 

provem do leitor. 

Diante de todas as consideragoes expostas, o processo de aprendizagem da leitura 

na escola, desvelado nesse trabalho, deve ajudar a crianga a toma-se leitor dos 

textos que circulam no social e nao limita-la a leitura de um texto pedagogico. 

Para aprofundar esta discussao acerca da ressignificagao da pratica da leitura, sera 

apresentado a seguir sobe forma de capitulos algumas consideragoes em tomo 

dessa tematica. 
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Assim no primeiro capitulo intitulado um olhar historico sobre a leitura no ensino 

fundamental discutiremos a compreensao da leitura do individuo inserido num 

contexto social, complexo marcado pela a era da informacao. 

O segundo capitulo denominado a sala de aula como espaco de leituras 

significativas, abordaremos as limitacoes do ato de ler. 

O terceiro capitulo serao os procedimentos metodologicos, nele destacaremos a 

metodologia utilizada para a efetivacao deste trabalho bem como as analises dos 

questionarios dos educadores, educandos e do estagio. 

Por fim abordaremos no quarto capitulo as consideragoes finais a cerca das 

atividades realizadas para efetivagao deste trabalho. 
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CAPITULO I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um olhar historico sobre a leitura no ensino fundamental 

A leitura e uma acao compreendida hoje como vital para insercao do individuo 

a um contexto social complexo e marcado pela era da informacao e do 

conhecimento, sendo, por este motivo, pressuposto para assimilacao e 

compreensao do proprio mundo. 

E importante lembrar que a leitura nem sempre recebeu este valor condigno. 

Ao contrario, houve um longo perfodo em que essa aprendizagem era 

concebida de modo distinto das praticas escolares, e os metodos ate entao 

existentes eram aplicaveis a educaeao privada, individual. 

Nesse sentido, saber ler mesmo constituindo saberes fundamentais era uma 

aquisicao privada e possivel apenas para elite, pois apenas os seus filhos 

tinham condicoes de dispor de preceptores ou professores particulares. 

Diante dessa realidade, Zilberman (1983, p. 11-12) destaca que. 

A universalidade do ato de ler provem do fato de que todo individuo 

es ta intrinsecamente capacitado a ele, a partir de estimulos da 

sociedade e d a vigencia de codigos, que s e transmite por intermedio 

do alfabeto. E s s e estimulo p a s s a a ocorrer com grande intensidade a 

partir do seculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XVIII, quando a leitura s e revela como um f endm eno. 

Historicamente delimitado e circunscrito a um m odelo de sociedade 

que s e valeu dela para s u a expressao . 

E importante destacar que as concepcoes historicamente atribuidas a leitura 

advem do contexto historico e o modelo de dominacao social. Destaca-se, 

ainda, o fato de que no seculo XVIII marca a mudanca cultural na sociedade de 

cultura. Segundo Zilberman (1983, p. 18): 

No seculo XVIII, desdobra-se uma revolucSo cultural, ass ina lada pela 

expressao d a s oportunidades de a c e s s o ao saber, esta ocorreu de 

um lado a multiplicacao dos m eios de producSo mecanica que 

difundem o s bens culturais, antes privilegio de uma elite social e 

intetectual e de outro, o fato d a ampliacao do s is tema escolar, que 

comecando s u a tarefa pela alfabetizagdo propicia o aumento do 

publico leitor. 

D E C A M P I N A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORES 
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Decorrente deste modelo social do seculo XVIII, a leitura e concebida como 

aprendizagem individual e distinta, visto que, inicialmente os alunos tinham acesso 

as letras e, ao longo dos anos de aprendizagem acerca da leitura, as criangas cujos 

pais dispunham de condicoes financeiras para custear um preceptor iniciavam o 

contexto da escrita. Somente no seculo XIX essas duas praticas comecam a ser 

vistas de modo associado. No Brasil, a historia da leitura e cheia de dificuldades e 

marcada por um tipo de colonizagao que aqui se desenvolveu. 

Segundo Lajolo (2003, p. 59) "[...] ate o inicio do seculo XIX, Portugal proibia a 

existencia de imprensa e de tipografias na coldnia, de forma que todo material 

impresso vinha de Lisboa e antes de ser publicado era submetido a censura". S6 a 

partir do estabelecimento da familia real no Rio de Janeiro, 1808, e que surgiram os 

primeiros livros impressos do Brasil. 

Na verdade, tal aperfeigoamento estava relacionado com o novo modelo cultural 

proposto pelas ideias republicanas, passam a excluir individuos analfabetos. 

Nesse contexto, Zilberman (1983, p.12), "como a escola, desde o seculo XVIII, sofre 

uma transformagao em decorrencia da necessidade de ocupar a infancia durante 

esta etapa da vida, verifica-se porque a instituigao converte-se no intermediario entre 

a crianga e a cultura usando como ponte entre os dois a leitura". 

Historicamente, tratava-se de uma epoca marcada pela industria nascente, a 

urbanizagao crescente, a necessidade de adocao de novos valores propagados pela 

classe do poder, veio demonstrar a urgencia de garantir a todos o minimo de 

instrugao, sendo, pois, necessario, ao mesmo tempo, dotar os individuos da classe 

dominante aos rudimentos da leitura e escrita adequados a situagao emergente. A 

decada de 70 marca o inicio das agoes do Movimento Brasileiro de ASfabetizagao 

(MOBRAL), que atingiu 30 milhoes de jovens e aduftos. Todavia, fora extinto em 

25/11/1985 dando origem a Fundagao Educar. 

Tambem no inicio dos anos 80, com o objetivo fundamental de promover a 

participacao comunitaria, entraram em agio o Programa Nacional de Agoes Socio 
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Educativas para o meio rural (PRONASEC) e o Programa de Agoes Socio 

Educativas e Culturais (PRODASEC), centrado nas zonas urbanas. 

Embora a passos lentos e com programas emergenciais que sempre eram extintos 

ou substituidos, dada a ineficiencia que demonstravam, surgia a preocupacao em 

levar aos individuos condicoes primarias de compreender o mundo que os cerca por 

meio da leitura e a expressao do pensamento por meio da palavra escrita. 

Verificou-se nesse contexto, que essas iniciativas nao resolvem o problema da 

expansao da alfabetizacao, ou seja, do desenvoh/imento da leitura e escrita. Talvez 

por se constituirem em politicas fragmentadas que nao colocarem a aquisicao da 

leitura e escrita como projeto de democratizagao social efetiva. 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leitura emancipadora e o papel para efetiva-la 

Estamos inseridos numa sociedade globalizada, onde os sistemas de informacoes e 

comunicacoes estao cada vez mais desenvolvidos e a escrita vem se tornando um 

codigo que e usado para mediar essas novas relacoes entre as pessoas. Isso e 

perceptivel nas mais diversas esferas do tecido social. O mundo do trabalho das 

novas tecnologias, da product© e das relacoes humanas requer hoje competencias 

que auxiliem o individuo a interpretar a realidade onde o mesmo vive, para que de 

maneira eficaz, intervenha positivamente nas mesmas. 

A leitura, nesse contexto, e percebida como uma pratica social de efetiva 

participacao nessa rede de ralacoes e significados, onde a necessidade de 

expressar-se em vista de dados fins exige uma compreensao critica da realidade, e 

nio, segundo Martins, (2006), p. 9) como "um gesto mecanico de decifrar sinais". 

Nas salas de aula, os procedimentos pedagogicos tendem a supervalorizar 

desnecessariamente o ensino da gramatica desvinculada das atividades praticas de 

leitura e escrita. 

O dominio das normas gramaticais se efetiva mediante ao contato direto com os 

diversos tipos de textos perpassando procedimentos de ensino e aprendizagem 

UN 'VE^S 'OAK p c r € R A l 
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mecanicos e ineficazes. Martins (2006, p, 17) afirma que "o conhecimento da lingua 

nao e suficiente para a leitura se efetivar". 

A leitura praticada com criticidade, a fim de estabelecer relacoes entre o texto e o 

contexto, e alvo de grande importancia para a vida de um cidadao. Ler significa 

interpreter, dar sentido, estabelecer uma relagao de significacao entre o leitor e o 

objeto em estudo. Essa atitude de estabelecer relacoes dotadas de sentidos aparece 

em diversas situacdes onde nossa compreensao dos elementos e necessaria e nao 

apenas quando nos encontramos diante de um papel impress©. 

A simples decodificagao dos signos linguisticos escritos nao e sindnimo de leitura. 

Operamos nossa capacidade de "ler" a todo momento enquanto identificamos e 

compreendemos os elementos que nos circundam, que fazem sentido em nossa 

vida nessa perspectiva se encaixa a maxima de Freire (1991, p. 12) quando afirma 

que" a leitura de mundo, precede a leitura da palavra". Para Martins (2006, p. 21), no 

tocante a algo sempre irrfluente no ato de ler, corrobora que: [...] a interagao das 

condicoes internas e subjetivas e das externas e objetivas sao fundamentals para 

desencadear e desenvolver a leitura. Seja quem for o leitor, o ato de ler sempre 

estara ligada a essas condicoes, precaria ou ideal. 

Essa ideia de leitura como estabelecimento de sentidos e significados, enquanto 

relagao entre o texto e o contexto, acompanha o processo educativo como uma 

ancora de novos paradigmas do processo de atfabetizagao e letramento. Considera-

se um individuo letrado quando ele consegue articular as competencias da lingua a 

sua pratica cotidiana enquanto ser social. Saber ler criticamente, nos dias atuais e 

perceber-se como um ser hist6rico, incluido em um contexto social, politico, cultural, 

etico, religioso e principalmente econ6mico que dita as regras do jogo para nosso 

cotidiano. 

Um leitor alienado que apenas decifra o codigo linguistico sem perceber, no entanto, 

o que existe por tras das entrelinhas, nao leva em consideragao os aspectos sociais, 

economicos, politicos, culturais e religiosos, o que auxiliaria na construgao do 

significado para aquilo que le. 
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Segundo Alves (1998) estamos diante de uma crise de ideologia, crise de valores, 

de cultura, de ordem politica, de religiao, crise de consciencia das pessoas. 

Entendemos que mais do que nunca, o papel da escola, no sentido de instigar o 

desvelamento da ordem estruturai estabelecida intensifica-se. Ha necessidade que a 

escola forme leitores-criticos que possam viver de maneira digna, diante de uma 

sociedade t i o complexa, competitiva e principalmente excludente. Nao estamos 

ilesos da preocupacao em relagao a formagao de leitores superficiais. 

A insatisfagao e geral por parte dos educadores, constatamos esse fato, em 

momento de concursos mal sucedidos, de redagao mal elaboradas em situagao de 

vestibular, de resultados precarios frente as avaliagoes que acontecem 

cotidianamente, em sala de aula, da falta de reflexao e significados atribuidos as 

noticias veiculadas pela midia e muitas outras situagoes do cotidiano. 

Sao situagoes como essas que faz Silva (1981), tambem reforgar a tese de que a 

leitura e o principal instrumento senao um dos unicos que nos resta, para sustentar 

uma educagao emancipadora, combater a postura acritica institucionalizada e 

apontar para outras formas de convivencia social. 

O papel da escola em relagao ao ler e ao escrever alterou-se nos ultimos tempos, 

exigindo do educador a compreensao do contexto do mundo contemporaneo, onde a 

palavra escrita amplia os modos de atingir a populagao, e exige de todos 

competencias para agir com autonomia e criticidade frente a ela ou impde-lhes uma 

atitude massificada e acritica. Relacionando o ler/escrever a condigio de poder 

pensar, interagir a partir do lido e ser capaz de dizer a sua palavra e o seu tempo por 

escrito, o presente programa valoriza o papel autoral de professores alunos, capaz 

de dar um novo significado ao ensinar e ao aprender. 

Durante muito tempo a escola, diante da valorizagao da habilidade da leitura, se 

constituiu como detentora dessa pratica. Desse modo, disseminou o costume de que 

se lia apenas na escola e que os alunos estariam fadados a confinar-se em livros 

que nada signrficavam em suas vidas. Esse fato contribuiu para a formacao da ideia 

que concebe a leitura como algo enfadonho e de drficil aceitagao. As praticas 

pedagogicas atuais ainda refletem essa perspectiva quando o professor nao vincula 
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as atividades de leitura a realidade onde o aluno esta inserido. A incorporagao da 

realidade do aluno e um elemento que favorece para que eles sejam capazes de se 

afirmarem enquanto cidadaos e efetivarem sua intervencao e sua participacao na 

sociedade. 

Assim sendo, a postura do professor diante do desenvolvimento do ato de ler — 

atitudes em relacao as condicoes de leitura — tern uma importancia fundamental no 

"processo de descoberta de um universo desconhecido e maravilhoso" (MARTINS, 

2006, p. 15). A atitude nao critica diante do planejamento e execucio de tarefas 

escolares pertinentes ao desenvolvimento do habito da leitura gera alunos leitores 

superficiais. Martins (2006, p.23) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitos educadores nao conseguiram superar a pratica formalista e 

mecanica , enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler s e 

resume a decoreba de slmbolos linguisticos por mais que doure a pflula 

com metodos sofisticados e supostamente desal ienantes. Prevalece a 

pedagogia do sacriflcio, do aprender por aprender, s e m s e colocar o 

porque, como e para que, impossibilitando compreender verdadeiramente a 

f u n c i o d a leitura, o s e u papel na vida do individuo e d a sociedade. 

O antidoto para isso e propor atividades de leitura que desenvolvam a criatividade, a 

autonomia e a criticidade, que seduzam e conquistem os leitores, pois a leitura 

critica prepara a mente para encadear pensamentos de maneira logica, conduzindo 

um raciocinio "inteligente". So encontraremos saidas eficazes para os problemas do 

cotidiano quando interpretarmos criticamente a realidade da realidade. 

Nesse sentido Cagliare (1991) comenta que, de tudo que a escola pode oferecer de 

bom aos e alunos a leitura, sem duvida, o melhor, a grande heranca da educacao. 

Segundo Zilberman (1983), o leitor compreensivo, porta-se diante do texto, 

transformando-o e transformando-se. Isto e, consegue ter percepgao sobre quem 

veicula a ideia, para que, para quem, em que contexto, sob que finalidade, e como, o 

que esta sendo veiculado, pode refletir em sua vida. Para zilberman e Silva (1981), 

saber ler e executar esse ato, critica e frequentemente, e, em ultima instancia, 

possuir mais elementos para pensar sobre a realidade e sobre as nossas condicoes 
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de vida. A leitura reflexiva e uma habilidade humana que permits o acesso do povo 

aos bens curturais ja produzidos e registrados pela escrita. 

De acordo com Kleiman (2001), "a compreensao de um texto escrito implica na 

compreensao de frases e sentencas, de provas formais e informais, objetivos, 

intengoes e, tambem, agoes e motivagoes". Nesse sentido, se pudermos 

compreender a leitura como um processo cognitivo de busca de significado, 

poderemos auxiliar cada aluno a se transformar em um leitor maduro, que, ao 

interagir com o autor, avaliara, refletira e extrapolara o sentido do texto, provocando 

uma "conversa" a distincia entre o leitor/autor. 

Kleiman (2001) afirma, ainda, que um leitor menos experiente nao consegue 

estabelecer por si mesmo um objetivo para sua leitura; o adutto pode predeterminar, 

provisoriamente, os objetivos para tornar essa tarefa mais interessante e significativa 

para o aluno. 

Sempre que o professor for oferecer um momento de leitura ao seu aluno, 

estabelega inicialmente um objetivo de leitura. Assim, o aluno sabe como direcionar 

essa atividade. E preciso encaminha-lo, atraves de questionamentos introdutorios, a 

estabelecer um objetivo, aprendendo a ativar diferentes aspectos cognitivos. Ler 

uma regra de jogo nao e igual a ler um poema. Os propositos sao diferentes. 

Quando estabeiecemos um objetivo para o que vamos ler, estamos iniciando no 

nosso dialogo com o texto. 

Para tornarem-se leitores competentes, os alunos precisam estar em contato com 

diferentes tipos de textos, que atendam aos diferentes objetivos utilizados pelos 

leitores maduros. 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sobre um novo conceito de letramento 

A nogao de letramento e uma nogao relativamente recente no cenario educacional e 

esta relacionada a participacao dos sujeitos nas praticas sociais que tern como eixo 

a linguagem escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hoje, novas formas de uso social da leitura e da escrita, inclusive por aquelas 

pessoas consideradas analfabetas, vem se dando. 

Os anarfabetos envolvem-se em praticas sociais diarias de leitura e de escrita, quer 

seja ao pedir alguem que leia o nome de um dnibus ou de uma rua, que leia uma 

carta que recebe, que veja o prazo de validade de um produto no supermercado, 

que anote um recado para alguem etc. Embora nao saibam ler e escrever, essas 

pessoas, de certo modo ja apresentam graus de letramento, uma vez que estao 

imersas num mundo letrado e fazem uso, de uma forma ou de outra, da leitura e da 

escrita. 

Soares (2001, p. 37) diz que "tornar-se letrado traz, tambem, consequencias 

linguisticas", conforme apontamos na parte inicial desta segao. Soares (2002, p. 

145) apresenta letramento como "o estado ou condicao de individuos ou de grupos 

sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as praticas sociais de 

leitura e de escrita, participam competentemente de eventos de letramento". 

A autora identifica duas dimensoes de letramento: a individual e a social. A 

dimensao individual de letramento, que envolve especificamente a competencia de 

ler e escrever e compreender o que esta lendo e escrevendo, requer um conjunto de 

habilidades, quais sejam: motoras, cognitivas e metacognitivas. Soares ressalta 

ainda que ler e escrever s io processos diversos, embora complementares, que 

requerem habilidades diferenciadas. 

A dimensao social do letramento apresenta-se como uma pratica social, ou seja, de 

que forma, em um determinado contexto, as pessoas demonstram familiaridade com 

algumas praticas de leitura e de escrita. 

Ainda para Soares (2001), o que e fundamental na questao do letramento s io os 

chamados eventos de letramento, conceituados por Heath (1983), que ela mesma 

traduz por um evento de letramento e qualquer situacao em que portador qualquer 

de escrita e parte integrante da natureza das interacoes entre os participantes e de 

seus processos de interpretacao. Soares (2001) e tambem Kleiman (2001) dao 
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destaque a dois modelos de letramento proposto por Street (1984 1993): o 

autonomo e o ideologico. 

O modelo autonomo de letramento e aquele em que o problema da nao 

aprendizagem e uma questio individual. O aluno atribui a si proprio a 

responsabilidade de nao ter aprendido; trata-se de um modelo bastante comum de 

ser encontrado entre alunos em processo de affabetizacio: uma autoculpabilizacio 

por nao ter estudado quando crianca. 

Quando alunos em processo de alfabetizacao nos dizem: "a gente so pode ser 

alguem na vida atraves do estudo e porque a gente sem estudo nao e nada, ne?" 

(conteudos muito comuns de serem ouvidos) suas falas estao impregnadas por uma 

concepcao autonoma de letramento, ou seja, e natural para eles se sentirem 

inferiorizados, pois se o discurso do poder dominante, das classes privilegiadas 

afirma que analfabetismo e "mancha", escravidao, "en/a daninha" etc. com que 

autoridade os alfabetizandos poderao questionar ou discordar desse pressuposto? 

No modelo ideologico de letramento, o que se destaca e que "todas as praticas de 

letramento s io aspectos nao apenas da cultura, mas tambem das estruturas de 

poder numa sociedade". (Kleiman, 2001, p. 38). Partindo-se, portanto, dessa 

afirmacao: o que pode ser feito para superar o modelo autonomo de letramento, 

imposto pelos poderosos, que discrimina e exclui? Como desnaturalizar a 

desigualdade? 

A transformacao da pratica escolar de forma que o conflito discursivo em sala de 

aula seja estabelecido para que as praticas sociais dominantes possam ser 

discutidas, examinadas e repensadas poderao construir contextos de aprendizagem, 

em que os alunos tragam seus conhecimentos, suas experiencias, suas vivencias, e 

uma das propostas de Kleiman (op. cit, p. 57). 

O que nao se pode perder de vista e que as diferencas (cufturais, sociais, 

econdmicas etc.) devem ser ievadas em conta num processo de alfabetizacao de 

jovens e adultos, ou seja, com que finalidade a leitura e a escrita s io ensinadas e 
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praticadas, buscando-se desfazer do "mito da neutralidade da educacao", como nos 

diz Freire (1983). 

A voz dos atfabetizandos, ao serem ouvidas e respeitadas, propicia um contexto de 

aprendizagem onde o "saber da experiencia vivida" e considerada; ao participarem 

de atividades letradas, suas vozes, mesmo que nao portadoras da norma da lingua 

considerada padrao, se tornem tambem legitimadas socialmente. 

Alfabetizar letrando e o desfio posto para a educacao de jovens e adultos. Assim 

como os autores que apresentamos, consideramos distintos os concertos de 

alfabetizacao e letramento, embora entendamos que sao processos que se 

interpenetram, uma vez que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e 

aprender a ler e a escrever e tambem compreender o mundo no seu contexto, 

vinculando linguagem e realidade (FREIRE, 1981). 

1.3 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sala de aula como espaco de leituras slgnlflcativas 

As discussoes atuais sobre a pratica da leitura tern se acentuado em inumeros 

relatos de pais e professores acerca da deficiencia de seus filhos e alunos quanto as 

limitacoes do ato de ler quando conseguem ao menos chegar a decodificacao dos 

signos lingutsticos. Observando a pratica pedagogica dos professores constata-se o 

atraso em suas metodologias em face aos novos paradigmas do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Diante da situagao descrita, o Brasil encontra-se em uma das mais baixas 

colocacoes no ranking da leitura. O antidoto para o exposto e a criacao de vinculo 

entre o prazer-motivacao e as praticas metodologicas utilizadas para a condugao da 

leitura na sala de aula. Outro sentido e conscientizar cada aluno da perspectiva 

social que leitura carrega no sentido de interpretar a realidade e na produgao de 

bons alunos aplicados. 

E necessaria uma articulacao clara na escrita e leitura: toda pessoa deve expressar-

se com desenvoltura na escrita para praticar bem a leitura, ao passo de que quando 

ha um deficit na leitura, escrever tambem passa a ser tarefa dificil. Partindo-se, 
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portanto, dessa afirmacao: o que pode ser feito para superar o modelo autonomo de 

letramento, imposto pelos poderosos, que discrimina e excfui? Como desnaturalizar 

a desigualdade? A transformacao da pratica escolar de forma que o conflito 

discursivo em sala de aula seja estabelecido para que as praticas sociais 

dominantes possam ser discutidas examinadas e repensadas poderao construir 

contextos de aprendizagem, em que os alunos tragam seus conhecimentos, suas 

experiencias, suas vivencias, e uma das propostas de Kleiman (2001, p. 57). 

O que nao se pode perder de vista e que as diferengas (culturais, sociais, 

econ6micas etc.) devem ser levadas em conta num processo de alfabetizacao de 

jovens e adultos, ou seja, com que finalidade a leitura e a escrita sao ensinadas e 

praticadas, buscando-se desfazer do "mito da neutralidade da educacao", como nos 

diz Freire (1981). 

A voz dos alfabetizandos, ao serem ouvidas e respeitadas, propicia um contexto de 

aprendizagem onde o "saber da experiencia vivida" e considerada; ao participarem 

de atividades letradas, suas vozes, mesmo nao portadoras da norma lingua 

considerada padrao, se tomem tambem legitimadas socialmente. 

O ensino da leitura no Brasil esta sendo reavaliado, pois e perceptivel a falta de 

intimidade com a lingua escrita. Isso devido a falta de convivio com textos. Mesmo 

com iniciativas de projetos que objetivam concertar o fluxo atrasado do 

desenvolvimento da pratica da leitura, os alunos do Ensino Fundamental nao 

conseguem efetivar e desenvolver essa pratica. 

Assim sendo, o educador, dentro do seu espaco de atuacao que e a sala de aula, 

necessita sintonizar-se com o "mundo da leitura", constituindo-se tambem como um 

bom leitor. Sendo a leitura um processo de conquista, a escola necessita 

desenvolver e oferecer aos alunos ambientes de seducao como cantinho da leitura a 

fim de estimular a criatividade e a curiosidade. Outra alternativa viavel e a criacao de 

uma textoteca para leituras rapidas com textos ao alcance dos alunos. 
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O trabalho intitulado A ressignificagao da pratica da leitura: ensaios e 

contribuicoes para a formacao de leitores criticos serao desenvolvidos numa 

sala de aula do 3° ano da Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental 

Victor Jurema, localizada na cidade de cajazeiras Paraiba. 

Tal trabalho elege como procedimento metodologico o estudo de caso, por este 

caracterizar-se pela selegao de "apenas um objeto de pesquisa, obtendo 

grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido, consequentemente, 

aprofundando seus aspectos (MATOS, 2001, p. 58)". 

Para a coleta de dados, serao considerados como instrumentos metodologicos 

a observacao em sala de aula, lancando um olhar sistemico acerca do objeto 

de estudo. 

Tendo em vista a flexibilidade que esta tecnica de pesquisa oferece, ja que a 

mesma pode ser associada a qualquer outro procedimento metodologico, 

julgamos necessario implementar uma observacao "orientada por um objetivo 

de pesquisa, planejada, registrada e ligada a proposicoes mais gerais, e que, 

alem disso, deve ser submetida a controle de vaiidade e precisao" (GIL apud 

MATOS, 2001, p. 58). 

A partir da observacao, buscaremos despertar os educadores para um novo 

paradigma de leitura que se constitui como pratica social e mote de 

participacao efetiva na cultura grafocentrica, bem como desvelar o processo de 

formacao do leitor critico inserido no mundo da informacao que exige novas 

formas de compreensao da realidade, alem da contribuicao que a instituigao 

escolar pode dar nesse contexto formative 

Para a realizacao desta pesquisa utilizamos ainda como recurso metodol6gico 

a aplicacao de questionarios direcionados tanto para os docentes quanto para 

os discentes por ser considerada como uma tecnica de investigacao em que 

"sem a presenca do pesquisador, o investigado responde por escrito a um 
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A analise dos referidos questionarios permitira interpretarmos a compreensao que 

educandos e educadores tern em relacao ao uso da leitura como pratica social e 

mote de participacao efetiva na cultura grafocentrica. 

Concluida a etapa de aplicagao de tais instrumentos de pesquisa, passaremos ao 

momento da intervencao pedagogica. Nesse momento, buscaremos, implementar 

num periodo de quatro semanas uma pratica pedagogica voltada para a insercao da 

leitura no espaco escolar na perspectiva de promover de compreender uma 

compreensao critica dos elementos, possibilitando uma dimensao multidimensional 

da leitura, a partir de informacoes verbais e/ou nao verbais. 

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos questionarios dos professores 

Para realizacao deste trabalho, que foi nomeado por A ressignificacao da pratica da 

leitura: ensaios e contribuicoes para a formacao de leitores criticos, aplicaremos 

como procedimento metodologico para coleta de dados a observacao do ambiente 

escolar e a aplicacao de questionarios tanto para o corpo docente, quanto aos 

discentes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Joaquim Victor Jurema 

sediada na cidade de Cajazeiras - PB. 

Com a aplicacao do questionario teremos a compreensao dos aspectos qualitativos, 

nos dando a possibilidade de identificar e analisar atraves das respostas dos 

educadores a compreensao que cada um deles possui em relacao a leitura e como 

eles atrelam a leitura como elemento potencializador da aprendizagem. Neste 

sentido serao observadas as atividades pedagogicas que envolvem a leitura 

relacionada aos conteudos curriculares. 

O questionario foi entregue a todos os professores da escola, mas apenas a 

professora da sala que o trabalho pedagogico sera desenvolvido se dispds a 

responder, depois de muita insistencia. Em relacao a professora, a mesma nao 

possui nivel de formacio superior, mas esta cursando Servico Social na Faculdade 

Santa Maria. 

Ao dar inicio aos questionamentos procuraremos identificar que tipo de leitura a 

professora trabalha em sala de aula. Diante da resposta da professora ela diz 
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trabalhar leituras diversas como historias em quadrinho, revistas, jornais e outros. Ao 

perguntar como ela analisava os recursos materials disponiveis na escola para as 

aulas de leitura, ela classifica como insuficiente e insatisfatorio o material 

disponibilizado pala escola e que os poucos materials utilizados na sala de aula ja 

estao em pessimas condicoes de uso e ainda acrescenta que para ter uma aula 

diferenciada relacionada a leitura e preciso trazer de casa ou pedir pra os alunos, 

vale salientar que isso e uma desculpa que ouvimos nos corredores da escola para 

justificar a pouca pratica de leitura. 

Ao indagarmos em relacao ao espago fisico da escola direcionado para a pratica da 

leitura, a professora expos que, apesar da escola possuir salas amplas e arejadas, 

nao disponibiliza de um espago reservado apenas para leitura, mas que cada sala 

dispoe de um armario onde ha alguns livros para trabalhos com leitura e as demais 

disciplinas. 

Ao indagarmos sobre sua formacao, se a leitura era um instrumento presente 

atraves da leitura de textos, ela disse que sim, que para ela a leitura e o meio mais 

eficaz para a formacao do aluno e que e atraves dela que o aluno se desenvolve um 

ser critico e que permite ao aluno sonhar e imaginar atraves da leitura. O que 

podemos observar e que a educadora atribui a falta de materials a impossibilidade 

da aula de leitura se tornar dinimica e prazerosa. 

Entao independente da disponibilidade da escola cabe ao professor trazer o melhor 

para sala de aula, buscar e pesquisar novas fontes, realizando tudo com muita 

satisfagao e prazer em estar fazendo, tomando assim o habito da leitura prazerosa. 

Ao questionar quais tipos de texto que ela utilizava em sala de aula priorizando o 

aprendizado rapido e ao mesmo tempo divertindo o aluno, a professora respondeu 

que fazia leituras de gibis, recortes de textos de revistas e jornais e textos de 

internet, possibilitando assim uma aula dinamica e bastante proveitosa em relagao a 

aprendizagem dos alunos. 

Em relagao as atividades postas para os alunos perguntamos se a mesma 

acreditava ser satisfatorio para a aprendizagem dos alunos. Ela respondeu que sim, 
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e que apesar da falta de estrutura familiar e as condicoes poucas para uma melhor 

aprendizagem ela busca a melhor forma de aplicar os conteudos, buscando sempre 

a atencao e a participacao dos alunos. 

Com relacao ao planejamento didatico questionamos como escola tern contemplado 

a pratica da leitura. De acordo com a professora as atividades envolvendo a leitura 

sao voltadas para auxiliar o professor no momento de exposicao dos conteudos 

didaticos. Observarmos que essa teoria e propagada em todo o meio educacional. 

Mas quando paramos para observar e vivenciar a pratica nos deparamos com uma 

realidade diferente dos principios construtivistas, se prendendo apenas aos metodos 

tradicionais. 

Ao fazermos a ultima questio, quais pontos ela elencaria em relacao a leitura, o que 

as escolas deveriam adotar para melhorar e instigar para pratica de leitura. Ao 

responder ela atribuiu ao Estado a falta de recursos que levassem aos educadores a 

terem uma pratica diferenciada. E que os professores deveriam trazer para sala 

textos diversos, que nao fossem trabalhados apenas textos do livro didatico. 

E por fim acrescentamos que se as criancas encontrassem na escola um ambiente 

agradavel, com aulas dinamicas e atrativas, com certeza viriam todos os dias a 

escola e consequentemente sua aprendizagem seria mais rapida. Assim, podemos 

perceber que a professora atribuiu as dificuldades enfrentadas por eles, quanto a 

aplicacao da leitura como fonte facilitadora da aprendizagem apenas ao "Estado" 

que nao disponibiliza recursos para a melhoria da aprendizagem, deixando de 

observar sua pratica e detectar em que aspectos podem melhorar e que solucoes 

podem encontrar pra desenvolver um bom trabalho em sala de aula. 

Portanto, a escola junto aos seus educadores deveria trabalhar em conjunto e 

procurar desenvolver com os alunos atividades com leituras de textos diversos e nao 

apenas se prender ao livro didatico, impossibilitando os alunos de se tornarem 

leitores criticos. 
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2.2 Analise doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questionarios dos alunos 

Ao dar continuidade a pesquisa que foi nomeada por Ressignificacao da pratica da 

leitura: compreendendo a leitura como potencializador da aprendizagem e para a 

formacao de leitores criticos. Foi aplicado um questionario com sete questdes 

direcionadas ao corpo discente do 3° ano do Ensino Fundamental da E. E. E.F. 

Joaquim Victor Jurema. 

Com a aplicacao do questionario foi possivel compreender os aspectos qualitativos, 

nos dando a possibilidade de identificar e analisar atraves das respostas dadas 

pelos alunos no questionario aplicado, a importancia que eles atribuem a leitura e 

como ela e trabalhada em sala de aula. Neste sentido observou-se as atividades 

pedagogicas que envolvem a leitura, relacionando-a aos conteudos curriculares, 

mostrando a sua importancia para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

Em uma sala de quinze alunos matriculados, apenas onze estavam presentes na 

hora da aplicacao do questionario. Sendo sete do genero feminino e quatro do 

genero masculino. E nenhum dos alunos presentes tinha repetido o ano. 

Dando inicio aos questionamentos, procuramos identificar o nivel de envolvimento 

dos alunos com a leitura, perguntando se eles gostavam de ler. Todos os alunos 

responderam que gostavam de ler. Diante das respostas, dadas pelos alunos 

identificamos que eles gostam de ler, apesar de percebermos a pouca pratica de 

leitura em sala de aula. 

No segundo questionamento, indagamos a cerca dos materiais utilizados em sala de 

aula envolvendo a leitura, oito deles (as) afirmaram que o unico material utilizado e o 

livro didatico e os tres restantes disseram que a professora usa livro diversos, jornais 

e revistas. 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos mostra que o recurso mais usado 

em sala de aula e o livro didatico, onde ha muito pouco ou quase nunca o uso de 

materiais alternativos para desenvolver em sala uma aula de leitura prazerosa. 
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Assim sendo, a postura do professor diante do ato de ler, atitudes em relacao as 

condicoes de leitura, tern segundo Martins (2006, p. 15) "papel fundamental no 

processo de descoberta de urn universo desconhecido e maravilhoso". Diante do 

planejamento e execugao de tarefas escolares pertinentes ao desenvolvimento do 

habito da leitura gera alunos leitores superficiais. 

No que diz respeito a disponibilizagao da escola para um espago reservado apenas 

para a pratica de leitura, por unanimidade da sala, os alunos afirmaram que a escola 

nao disponibiliza um lugar adequado para leitura. 

Mesmo a escola tendo um espago pequeno que nao Ihes da a oportunidade de ter 

uma biblioteca ou mesmo um lugar especifico para leitura, poderia aproveitar a sala 

de aula que dispoe de um espago amplo, para construir em cada sala um cantinho 

reservado para leitura, disponibilizando aos alunos os livros que chegam e sao 

guardados em caixas e entulhados na diregao, sem nenhum tipo de utilizagao. 

Ao questionarmos os alunos sobre o tipo de leitura que gostariam que fossem 

trabalhadas em sala de aula, tres alunos responderam gibis e quadrinhos, quatro 

responderam que textos de revistas e jomais e o restante da sala no total de quatro 

alunos responderam que bastaria o livro didatico. 

Ao indagar quais tipos de leitura gostariam que fosse abordado em classe pudemos 

perceber que a grande maioria gostaria de uma leitura diferenciada e divertida, 

fazendo com que a aula se tome dinamica e com textos diversos, tornando assim a 

aprendizagem mais rapida e de forma descontraida. 

Dando continuidade aos questionamentos dos alunos perguntamos se o professor 

(a) realizava atividades estas que nao fosse apenas do livro didatico, nove alunos 

responderam que nao, que so era feito a leitura do livro didatico, e apenas dois 

alunos responderam que sim, que era trabalhado outros tipos de leitura em sala. 

De acordo com Martins (2006, p. 25) para "muitos educadores prevalece a 

pedagogia do sacrificio. do aorender nor aorender s^m r n i n r a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n i& ™ m n o 
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para que, impossibilitando compreender verdadeiramente a funcao da leitura, o seu 

papel na vida do individuo e da sociedade". 

Mostrando que o educador esta cheio de metodos sofisticados, mas no mesmo 

regime mecanico e tradicional. Na penurtima quest io ferta aos alunos, perguntamos 

quais as estrategias utilizadas pelo professor para a pratica da leitura, os onze 

responderam que a leitura do livro didatico de forma individual e depois a mesma era 

repassada para o caderno de copia. 

Mediante as respostas dos alunos podemos inferir que a sua professora e detentora 

de uma metodologia tradicional onde se prende apenas ao uso do livro didatico 

fazendo um repasse do conteudo do livro sem fazer nenhuma relacao com o meio 

em que eles vivem Ihes possibilitando a nao ter opiniao propria. 

Por fim perguntamos aos alunos o que eles gostariam que o professor trabalhasse a 

leitura em sala de aula, com respostas diferenciadas. Dois alunos gostariam que a 

leitura fosse feita atraves de gibis e quadrinhos, tres deles faiaram que gostaria de 

textos de jornais e revistas, outros tres que fosse textos diversos de outros livros, e 

os dois ultimos responderam que gostaria que fosse textos retirados da internet e 

apenas um respondeu nada. 

Com as respostas dos alunos podemos observar o interesse de uma aula dinamica 

e com uma diversidade de fontes que podem os levar a uma leitura prazerosa e com 

importantes resultados qualitativos no que diz respeito ao aprendizado do aluno. 

Para Freire (2005), esse modelo de educacao e denominado 'bancaria', uma vez 

que o professor e o detentor do conhecimento deposita todo o conhecimento no 

aluno (a) o caixa, o qual assume uma posicao passiva no processo de sua 

aprendizagem. Por isso o professor deve inovar suas aulas e levar em consideracao 

o meio da crianca, levando para a sala textos que agucem o interesse da crianca, 

fazendo com que ele tome a leitura um ato constante e prazeroso. 
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2.3 analise do estagio 

Durante todo o curso, passamos diversas etapas com muitas dificuldades, 

descobertas e aprendizagem. Ao chegarmos a essa etapa final do curso, 

passaremos pelo estagio supervisionado onde desenvolveremos um trabaiho em 

uma escola publica com saberes teorico-metodologicos adquiridos no decorrer do 

curso. 

Ao chegarmos nesse momento nos deparamos com dificuldades bem maiores e 

bem mais complexas, pois muitos de nos educando nunca vivenciamos a 

experiencia de estar em sala de aula. 

Essa e a hora de colocarmos em pratica todos os ensinamentos adquiridos no 

decorrer do curso. Diante disso, colocaremos todas as observacoes pessoais 

percebidas na pratica pedagogica, que se deu a partir do dia vinte e um (21) de 

setembro a dezesseis (16) de outubro, numa sala do 3° ano pertencente a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Joaquim Victor Jurema, localizada na cidade de 

Cajazeiras. 

Ao dar inicio as praticas pedag6gicas, me deparei com algumas dificuldades: em 

primeiro lugar assumi a sala de aula sem o acompanhamento da professora, pois a 

mesma se ausentou da escola num periodo do estagio. Diante disso, era uma 

novidade de ambas as partes tanto de mim professora quanto para os alunos, pois 

era uma professora que iria aplicar uma metodologia diferenciada da habitual, onde 

cada tern uma forma especifica de conduzir sua aula. Portanto, foi preciso um tempo 

para nos adaptarmos uns aos outros. 

Outra dificuldade encontrada no ambiente escolar foi a falta de estrutura familiar que 

a maioria das criancas enfrenta e que influenciam sobremaneira a aprendizagem 

dos mesmos. Essas implicacoes foram notorias durante todo o periodo do estagio. 

Ao observar e conversar com os alunos em momentos de descontracao, os mesmo 

impuseram sua realidade de vida, dizendo que seus pais sao na maioria dos casos 

usuarios de drogas, que estao presos e que suas maes vivem no sub mundo da 

prostituicao, sao esses os relatos em sala de aula no seu dia a dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em outro momento em sala de aula um aluno (A) ao ser chamado atencao por estar 

deferindo palavras de baixo calao, respondeu-me dizendo: "tia voce sabe quern e 

meu pai...? Ele e o pior traficante desse bairro, ele manda eu me calar eu nao 

obedeco." Diante dessa exposicao podemos observar a drficuldade de interagir com 

eles. 

No que concerne as dificuldades enfrentadas mais nitidamente com relacao ao 

processo de ensino aprendizado, pode se destacar a falta de acompanhamento 

pedagogico por parte da instituigao escolar, no que diz respeito aos atendimentos 

das crianyas com necessidades educacionais especiais. 

Observou-se tambem que muitos educandos ali presentes apresentam apenas 

conhecimentos rudimentares a cerca da leitura e da escrita de palavras. Quanto a 

nocao de numeros e a sua quantificacao, a grande maioria deles apresentam 

dominio quanto a realizacao de operacoes envolvendo a adicao e subtracao. No 

que diz respeito a outras duas operacoes, muttiplicacao e divisao, nao conseguem 

resolver porque nao foi aplicado em sala. 

Assim a primeira semana do estagio serviu apenas para adaptacao da professora e 

para e reconhecimento das novas praticas. Nas primeiras atividades aplicadas em 

sala de aula, pode-se perceber o deficit de aprendizagem consideravel, 

principalmente dos aspectos de leitura e escrita, uma grande maioria da sala 

escreve ainda seu proprio nome atraves de rabiscos. 

Em relacao a producao textual os alunos desconhecem as regras e criterios 

utilizados para a realizacao do mesmo, embora buscassemos textos, gravuras e 

historias relacionadas ao seu cotidiano ainda sim nao conseguiam desenvolver. 

Quanto as nocoes de resolucao de problemas matematicos a turma so apresentou 

um bom desempenho relacionado as operacoes de adieao e subtracao. 

Partindo da realidade presenciada, a proposta de intervengao pedagogica, pode-se 

configurar uma possibilidade concreta aos educandos uma oportunidade de 

aprender os conteudos de forma criativa e ativa, uma vez que eles participariam de 

modo efetivo das atividades desenvolvidas em sala de aula. 
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Nas semanas seguintes procurou-se observar as experiencias e vivencias 

metodol6gicas que pudessem contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

Considerando a proposta de intervencao pedagogica sugerida que a leitura e um 

elemento fundamental para o desenvolvimento intelectual dos aprendizes. 

Podemos reconhecer que a possibilidade e a importancia de trabalhar a leitura em 

todas as disciplinas, mas a investigacSo e a analise se deu no ensino da lingua 

portuguesa, e matematica. Nesse sentido, muitas atividades foram desenvolvidas 

em sala como: bingo de palavras, jogos didaticos, dominos, cartazes historia em 

quadrinho, textos de revistas, desenhos decorridos de historia e etc. 

Partindo dessas aulas dinamicas e descontraidas podemos observar o interesse e o 

entusiasmo dos alunos em participarem da aula. Em cada atividade desenvolvida 

era satisfatorio e empolgante ver alunos conseguirem resolver ou completar o jogo 

ou atividade exposta. Vale salientar que os alunos relataram sempre que nao se 

tinha atividades extracurriculares so desenvolveram atividades do livro didatico. 

Diante dessa realidade percebe-se que uma mudanca de atitude pedagogica do 

professor poderia amenizar o grau de deficiencia da aprendizagem identificado 

nesses alunos onde e percebido que esta situacao vem sendo camuflada durante 

todo o percurso educacional ate chegarem a este ano escolar. 

Para tanto, podemos observar que esse trabalho envolvendo a leitura e de 

fundamental importancia para o processo de aprendizagem desses alunos, pois 

quando eles se mostram interessados e interagindo com a aula apresentam em 

alguns aspectos saltos positivos em relacao ao nivel de compreensao dos 

conteudos. 

Essa assertiva justifica-se pelo o fato de que durante certo periodo do estagio, os 

educandos aos poucos foram revelando seus saberes, angustias, e suas diferencas, 

que so nesse momento de modo mais acentuado, uma vez que eles tinham certa 

compreensao do sentido de ensinar e aprender, conferido aos mesmos. O ensino da 

matematica e do portugues poderia ser aplicado de forma diferenciada, n i o somente 

aquela pautada em principios tradicionais. 
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Com relacao ao estudo gramatical da lingua portuguesa observa-se que assimilar os 

estudos da matematica, os educandos tambem apresentam resultados positivos 

quanto ao desenvolvimento de sua aprendizagem, uma vez que os mesmos 

passaram a participar mais efetivamente nas aulas. Com isso, podemos perceber 

que o desenvolvimento dos mesmos ainda que no pouco tempo que podemos 

trabalhar juntos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Concluindo, faz-se necessario enquanto sujeitos praticantes de uma vida social, 

desenvolvermos nosso h^bito de leitura para, efetivamente articular e dar sentidos 

aos elementos que compoem as estruturas culturais, religiosas, politicas, sociais e 

relacionadas, afim de configurar nossas praticas e paradigmas a nossa atividade de 

ler enquanto construtores de sentidos e significados. 

Convem despertarmos para essa nova realidade de incorporacao da leitura critica 

como um mote de interpretacao e compreensao da realidade que nos cerca 

preparando-nos para intervir nas suas estruturas e elementos formativos como 

individuos criativos, reflexivos e despertos para o que ha por tras das entrelinhas do 

que se apresenta como objeto de leitura. 

A provocacao que se lanca e que a pratica da leitura, como tarefa de todos as areas, 

motive um olhar e um refletir sobre a agao do professor e da escola em seu conjunto 

sobre seus compromissos no tocante a essa tematica. 

Esperamos que essa reflexao venha abrir perspectivas para que, na escola, um 

pergunte ao outro sobre o que pensa ser ler e escrever em sua area; que desperte o 

interagir orientado, para uma formacao mais ampla, completa e dinimica, que seja 

viavel encaminhar acoes interdisciplinares possiveis e desejaveis. 

E ainda, que entre os educadores passe se estabelecer um dialogo constante a 

respeito das atividades de ler, isto e, sobre a atividade de ensinar, oportunidade de 

construir e produzir conhecimento. 
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AMEXO AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Questionario apiicado com professores 

Universidade Federal de campina Grande 

Centra de Formagao de Professores 

Curso: pedagogia 

Disciplina: Pratica Docente nas Series do Ensino Fundamental III 

Professora: Maria Janete de Lima 

Aluna: Rafaella Mangueira Alves 

Questionario (professora) 

Escola: 

Nome: 

Nivel de Formacao: 

Ano que leciona: 

Tempo de servico de magisterio: 

Questionario 

1° Que tipo de leitura voce trabalha em sala de aula? 

2° Como voce analisa os recursos materials disponiveis na escola para o melhor 

aprendizado de leitura pelos alunos ? 

3° Como voce analisa o espaco fisico da escola para a pratica das atividades de 

leitura? 

4° Em seu processo de formagao continuada, a leitura e instrumento presente 

atraves da leitura de texto? 



5° Quais o s tipos de textos voce utiliza em sala de aula, priorizando o aprendizado 

rapido e ao mesmo tempo divertindo o aluno? 

6° Em relacao as atividades postas para os alunos voce acredita que estao sendo 

satisfatoria para a aprendizagem dos mesmos? 

7° Como o planejamento didatico tern contemplado a pratica de leitura pelos alunos? 

8° Que pontos voce elencaria em relacao a leitura, que as escolas deveriam adotar 

para melhorar ou instigar os alunos para a pratica da leitura? 



ANEXO BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario aplicado com alunos 

Universidade Federal de campina Grande 

Centra de Formacao de Professores 

Curso: pedagogia 

Disciplina: Pratica Docente nas Series do Ensino Fundamental III 

Professora: Maria Janete de Lima 

Aluna: Rafaella Mangueira Alves 

Questionario (aluno (a)) 

Escola:_ 

Aluno: 

Ano: 

Idade: 

Ja repetiu o ano? 

1° Voce gosta de ler 

( ) gosta 

Questoes 

( ) obrigatoriamente 

( ) mais ou menos ( ) n§o gosta 

2° Quais os materials utilizados pelo professor nas aulas de leitura? 

( ) livros ( ) livro didatico 

( ) revistas ( ) nenhum 

3° A escola disponibiliza um espaco adequado para a realizacao da leitura? 

( ) sim ( ) nao 
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4° Que tipo de leitura voce gosta de realizar em sala de aula? 

( ) quadrinhos 

( )g ib i 

( ) livro didatico 

( ) revistas e jornais 

5° O seu professor realiza atividade extras que nao seja apenas do livro didatico? 

( ) sim ( ) nao 

6° Que estrategias de leitura o seu professor utiliza em sala de aula? 

( ) leitura de livro didatico 

( )jornais 

( ) revistas 

( ) textos diversos 

7° Como voce gostaria que o seu professor desse as aulas de leitura? 


