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A G R A D E C I M £ N T O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus, em primeiro lugar, por me dar forca e coragem para enfrentar as dificuldades; 

Aos meus pais e a meu esposo por ajudarem e acreditarem em mim, 

A meus mestres e meus alunos por contribuirem para que este trabalho fosse realizado. 



Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

Tern mil faces secretas sob a face neutra 

E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrivel, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Carlos Drummond de Andradc) 



R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho sobre "o processo de aquisicao da leitura nos anos iniciais do ensino 

fundamental" apresenta os resultados de uma pesquisa acerca dos niveis de 

desenvolvimento em leitura dos alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental. O mesmo 

tern como objetivos: investigar o nivel de compreensao de leitura de cada aluno, 

identificar as dificuldades dos alunos em relacao a leitura e compreender como se da o 

processo de aquisicao de leitura pelos alunos. A proposito, foi utilizado como instrumento 

de coleta de dados testes de leitura e interpretacao a fim de identificar o nivel de leitura 

desses alunos. Os testes realizados foram elaborados a partir de uma adaptacao dos 

estudos de Ferreiro (1995). Os testes foram realizados tendo por base uma sequencia de 

palavras e frases, da simples para a mais complexa, em que os alunos liam e interpretavam 

tais textos. Os dados analisados a partir de autores estudados. O resultado desse estudo 

mostra a heterogeneidade dos niveis dos alunos pelas especificidades de cada um em 

relacao a leitura e interpretacao. 

Palavras chave: processo de aquisicao da leitura, niveis de leitura, alunos 



S U M A R I O 

C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

R E F E R E N T I A L T E O R I C O ©8 

C A P I T U L O I I 

PERCURSO M E T O D O L O G I C O .. ....... 14 

C A P I T U L O I I I 

ANALISE DOS DADOS..................—..........—...... ...............—....................... 15 

CAPITULO I V 

ANALISE DO EST AGIO C U R R I C U L A R . 20 

CONSIDERACOES FINAIS 23 

R E F E R E N C I A S BIBLIOGRAFICAS 24 



Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura tern uma importancia relevante na vida das pessoas, tendo em vista a relacao que a 

mesma tern na vida cotidiana. A leitura e essencial e tern uma grande valia porque leva a 

aquisicao e ampliacao de conhecimentos, desenvolve o senso critico, a oralidade e a 

capacidade de expressao. Proporciona, ainda, o alcance de informacoes sobre diversos 

assuntos, alem de ser meio de entretenimento e prazer para muitos. 

Convivemos diariamente com a leitura e esta comeca a ser introduzida na nossa vida desde o 

momento em que nascemos, quando comecamos a sentir, perceber e entender o que nos cerca. 

A leitura e uma atividade complexa, constituida por multiplos processos e a escola tern a 

incumbencia de ampliar e transformar esses conhecimentos previos em codigos com sons e 

formas que tomarao sentido e significado. 

E a partir dessa ampliacao da visao de mundo que podemos construir novas possibilidades de 

comunicacao e insercao dos nossos alunos no universo cultural e letrado. No entanto, 

alfabetizar nao e facil, visto a complexidade que permeia este ensino. 

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Lopes da Silva, a qual leciono, a maioria 

dos alunos chegam ao 3° ano, lendo, interpretando e escrevendo bem. Outros, no entanto, 

ainda estao longe de alcancar este patamar, ou seja, nao conseguem ler ou leem pouco. 

Esse fato impulsionou-me o desejo de realizar estudos acerca do assunto. Na qualidade de 

professora, senti a necessidade de entender o processo de alfabetizacao dos alunos e o nivel de 

leitura em que estes se encontravam. 

Para a realizacao deste trabalho defini como objetivos investigar o nivel de compreensao de 

leitura identificando a dificuldade de cada aluno e compreender como se da o processo de 

aquisi?ao de leitura. 

Investigar esse processo e favorecer o entendimento de situacoes de leitura e como esta se da, 

ao mesmo instante em que orienta com eficacia a aprendizagem na alfabetizacao. 
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Este 'trabalho esta organizado da seguinte forma: a principio, apresento a introducao 

expressando a importancia do trabalho e do tenia estudado. O primeiro capitulo compoe o 

aporte teorico com a contribuicao de varios autores que deram sustentacao a este trabalho, os 

quais destaco: Kramer (1986), Lemle (1998), Ferreiro (1993; 1999; 1995), Martins (1994), 

PCN (Brasil, 1997), Feil (1985), Grossi (1990), Fulgencio (1998), Soares (2008), dentre 

outros. No segundo capitulo apresento a metodologia utilizada para esta pesquisa. A analise 

dos dados recolhidos nesta pesquisa encontra-ser no capitulo I I I No quarto capitulo descrevo 

a experiencia e a analise das atividades no periodo do estagio curricular. Por fim, listo as 

indicacdes bibliograficas utilizadas para este estudo e em seguida, o anexo composto pelo 

Projeto de Acao Docente para a realizacao do Estagio Curricular. 



Referencial Teorico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como base os estudos de Emilia Ferreiro (1993, 1995, 1999) que evidencia 

a aquisicao de conhecimento pela crianca como uma construcao processual que vai muito 

alem do acumulo de informacoes. Para esta autora "a constmcao de um objeto de 

conhecimento implica muito mais que mera colecao de informacdes" (FERREIRO, 1995:66). 

A leitura e um processo de construcao que nao pode limitar-se apenas a decifracao da escrita, 

mas comporta tambem a capacidade de desenvolver e diversificar as visoes e interpretacoes 

sobre o mundo e a vida como um todo. 

De acordo com Martins (1994:22): 

Se o conccito de leitura esta geralmente restrito a decifracao da escrita, sua 

aprendizagem, no entanto. liga-se por tradicao, a sua capacidade para o 

convivio e atuacSo social, politica, economica e cultural. 

O individuo atinge o pleno dominio da leitura quando ha uma relacao entre o seu conceit© e 

sua aprendizagem. Dessa forma, o dominio de habilidades de leitura e condicao essential para 

enfrentar as exigencias do mundo contemporaneo, deve formar o sujeito para viver e atuar na 

sociedade. 

A leitura deve, entao, propiciar o desenvolvimento de habilidades e valores necessarios a 

qualidade de vida, a participacao social e a autonomia para que o aluno continue aprendendo. 

E fundamental entender que na formacao de cada cidadao a leitura e de maxima importancia, 

pois revela-se como uma das vias no processo de construcao do conhecimento, como fonte de 

informacao e formacao cultural. 

Para Ferreira e Dias (2002:4), 

ao ler, o individuo constroi os sens pr6prios significados, clabora suas 

pr6prias questdes e rejeita, confirraa c/ou reelabora as suas proprias 

rcspostas. E ele quern inscrcve ou reinscreve o significado do escrito a partir 

de sua propria historia. 
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A partir da leitura o sujeito e capaz de ouvir, analisar criticamente diferentes discursos, 

expressar ideias proprias com clareza, enfim, a leitura se configura como um poderoso 

instrumento de libertacao na vida do homem. 

Uma das maiores responsabilidades da escola e, talvez o seu maior desafio, seja o de 

oportunizar aos alunos a aprendizagem da leitura e da escrita, uma vez que a aprendizagem 

tecnica, por si so, nao contempla o processo mais amplo da apropriacao da linguagem escrita. 

E um processo bastante complexo. 

Segundo Soares (2008:17): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A plena inscrcao no mundo da escrita, pelo exercicio competente da leitura e 
da escrita, envohe pelo mcnos tres complexas dimensdes que se articulam e 
que se completam: uma dimensao linguistica, uma dimensao cognitiva e uma 
dimensao sociocultural. 

A dimensao lingiiistica corresponde a conversao da fala em escrita que e o momento em que a 

crianca domina o si sterna alfabetico e ortografico. Um momento em que "as criancas 'se 

sentem especialmente fracas e inseguras perante seus proprios julgamentos quando ainda nio 

podem ler adequadamente'" (FRANCHI, 1995.92) 

O processo de aquisicao do codigo e producao de significado e sentido que esta relacionado a 

dimensao cognitiva envolve as atividades da mente em relacao ao sentido da escrita. 

Fulgencio e Liberato (1998) afirmam que "a leitura e mais eficiente na medida em que o leitor 

consegue compreender o texto". O texto precisa ter sentido para o leitor. Ele deve entender o 

que esta sendo lido. 

A dimensao sociocultural diz respeito ao ajuste das atividades de leitura e escrita as praticas 

sociais, ou seja, a leitura e a escrita devem se adequar ao mundo sociocultural da crianca. 

Segundo Feil (1985:65), "para tornar viavel a leitura como um processo de relacao entre o 

dominio da mecanica e o pensamento, e absolutamente necessario recorrer ao metodo natural, 

trazendo a vida para dentro da escola". E preciso que haja interacao da leitura em situacoes 

reals, partindo do cotidiano e das necessidades da crianca. 

Segundo os PCN's (1997:56), "para aprender a ler, portanto, e preciso interagir com a 

diversidade de textos escritos, testemunhar a utilizacao que os leitores fazem deles e participar 



de atos de leitura de fato". Isto e, para ter uma aprendizagem expressiva da leitura e preciso 

ter contato com textos vivos, reals e significativos desde o inicio da fase escolar para que a 

crianca adquira a capacidade de fazer uso cotidiano das diferentes praticas sociais de leitura e 

de escrita que circulam na sociedade. 

Dessa forma, "a leitura e um objeto de uso social, com uma existencia social (e nao apenas 

escolar)*' (FERREIRO, 1995:37). A leitura nao pode ser apreendida apenas para fins escolares 

e acabar na escola. Ela, associada a escrita, compoe um objeto social. Sendo percebida como 

pratica escolar, muitas vezes, fica esquecida quando a crianca deixa a escola. 

Nas sociedades letradas, as criancas convivem desde cedo, com materials impressos ricos e 

variados, que estimulam e provocam sua curiosidade, fazendo com que cheguem a escola 

trazendo muitas hipoteses e conhecimentos constniidos sobre ler e escrever "A crianca que 

cresce em um meio letrado esta exposta a influencia de uma serie de acoes. E quando dizemos 

acoes, neste contexto, queremos dizer interacoes" (FERREIRO, 1995:59). A crianca e 

privilegiada ao conviver num ambiente letrado, ja que este influencia no seu processo de 

aprendizagem. 

Ja no meio rural, Ferreiro (1995) diz que as criancas estao em prejuizo em relacao as urbanas, 

uma vez que o espaco rural nao favorece o processo de leitura, onde a escrita nao e tao 

presente como no meio urbano. Diante disso, percebe-se a grande importancia de uma sal a de 

aula ter os mais variados tipos de textos. A autora comenta que "torna-se grave precisamente 

quando o ambiente escolar e praticamente o unico ambiente alfabetizador existente" 

(1995:101). Isto dificulta a realizacao das atividades e, consequentemente a aprendizagem. 

Durante todo o processo de aprendizagem de leitura, a crianca passa por estagios de confusao 

cognitiva quando ela devera aprender algumas letras, identificar globalmente algumas 

palavras e refletir sobre, reconhecer que e necessario identificar palavras para se chegar ao 

sentido do que esta escrito, enfirn, todas estas descobertas parecem ser as tarefas mais 

complicadas que ela tern de enfrentar ate a aquisicao do pleno dominio da leitura. "A leitura 

tambem, como nao poderia ser diferente, passa por fases que devem ser observadas antes de 

pretendermos exigir da crianca uma leitura que esteja alem ou aquem de suas capacidades" 

(FEIL, 1985.66). A crianga nao aprende de repente. A autora cita tres fases da leitura que vao 

se evoluindo com o passar do tempo, com a evolucao do pensamento: 
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PrimeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA infdnciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (15/18 meses aos 3 anos) que e caracterizada pelo movimento e 

emotividade. A crianca tern a necessidade de contatos afetivos e inicia-se a conquista da 

linguagem. 

Segunda fase (3 aos 6 anos) e a fase da pre leitura caracterizada pela fantasia e pel a 

imaginacao e, portanto, ludica. Nest a fase a linguagem ja esta estavel. 

Terceira fase (6 aos 8 anos) e o periodo do processo de alfabetizacao onde a crianca ja tern o 

pensamento rational e social. Ela comeca a pensar antes de agir. 

Exist e uma preocupacao por parte dos pais em relacao a aprendizagem da leitura e da escrita 

dos filhos a partir do momento em que eles ingressam na escola. Pica claro que, a leitura deve 

acompanhar e se adequar a cada fase de desenvolvimento da crianca. Nao adianta querer que 

a crianca se alfabetize repentinamente. Segundo Feil (1985:69): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pais que exigem alfabetizacao precoce poderao prejudicar o 

desenvolvimento futuro de seus filhos. pois estarao impedindo que a crianca 

passe por todas as fases de desenvolvimento de sen pensamento. 

A crianca precisa de "espaco" para fazer suas producoes espontaneas. E atraves dessas 

producoes que comeca todo o processo de leitura e escrita. As escritas infantis conceituadas 

como garatujas podem fornecer preciosas informacoes de como a crianca esta aprendendo. 

Comeca-se, entao, o processo de alfabetizacao. 

O processo de alfabetizacao passa necessariamente por quatro niveis caracterizados por 

Ferreiro e Teberosky (1985) pelas hipoteses pre-silabico, silabico, silabico-alfabetico e 

alfabetico. 

No primeiro nivel, a principio, a crianca nao faz relacao entre a escrita e a fala. A escrita 

representa o nome do objeto, tendo o desenho como apoio da escrita. Nao ha um criterio 

definido de quantidade de sinais graft cos para uma palavra e, portanto, a escrita nao e 

interpretavel. Para Ferreiro, (1995:18) "a aparencia grafica nao e garantia de escrita, a menos 

que se conhecam as condicoes de producao". Ou seja, e preciso aprender a interpreta-las, o 

que se exige um profundo esforco de estudos teoricos. 
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Num segundo momento desse nivel sinais graficos tomam forma e se aproximam das letras 

convencionais ampliando o repertorio de graficos, a escrita passa a ter uma variedade de letras 

e nenhum escrito pode ter ao mesmo tempo a mesma letra. A partir desse momento inicia-se 

um criterio de quantidade minima de letras para que tome possivel a leitura da palavra. Para 

Silva, (2004:189), "a crianca elabora, igualmente. criterios que tornam uma serie de letras 

passiveis de transmitir uma mensagem". A leitura e global, assim cada letra vale como parte 

do todo e nao tem valor em si mesma. 

O segundo nivel, o silabico, avanca para a qualidade e a quantidade de letras entre as palavras, 

ou seja, ha uma variacao da ordem das letras, diferenciando uma palavra da outra de modo 

que seja interpretavel, garantindo as diferencas na representacao das palavras. Mantem-se o 

criterio de quantidade minima de letras para escrever as palavras existindo uma preocupacao 

com as partes que compoem uma palavra. A escrita representa os sons da fala embora, muitas 

vezes, qualquer letra represente um som, inclusive sinais graficos distantes das formas das 

letras. A escrita aqui continua incompreensivel pelos outros. 

Segundo Silva (1998:15) "a hipotese silabica e uma construcao da crianca, que nao e 

transmitida pelos adultos e pode coexistir com formas estaveis, isto e, palavras que a crianca 

aprendeu a escrever globalmente". E uma etapa em que se ampliam os conflitos, uma vez que 

as letras comecam a adquirir valores sonoros e surgem as contradicdes entre a interpretacao 

silabica e as escritas dos adultos (que terao mais letras do que a hipotese silabica). 

O terceiro nivel representa a transicao entre a hipotese silabica e a alfabetico. Representa a 

fonetizacao da escrita, quando a crianca procura relacionar a totalidade da palavra e suas 

partes fazendo a correspondencia entre a letra e seu valor sonoro, embora nem todos os 

fonemas das palavras sejant representados, ou seja, a crianca escreve parte da palavra com 

uma letra (porque basta para escrever uma silaba) e outra parte analisando os fonemas. 

O quarto nivel do processo de aquisicao da escrita culmina com a compreensao do mecanismo 

da escrita, quando a crianca descobre que uma silaba pode ter mais de uma letra e faz total 

correspondenci a entre grafia e fonema. 

12 



Sabe-se o quanto e dificil o papel do professor alfabetizador Sua tarefa e ardua, visto que ele 

deve estar atento as diversas fases caracterizadoras de seus niveis de desenvolvimento oral, 

escrito e, sobretudo, linguistico. Como afirma Orlandi (1983:12): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqueles que formam leitores desempcnham um papel politico que podera estar ou 

nao comprometido com a transformacao social, conforme estcjam ou nao 

conscientes da forca da reproducao e, ao mesmo tempo do espaeo de contradicao 

presentcs nas condicoes socials da leitura \..\ 

Educadores comprometidos com a transformacao social e com a formacao de cidadaos 

conscientes fazem um piano ou projeto voltado para o fortalecimento da alfabetizacao e, 

consequentemente para uma leitura eficiente. 

Desde cedo na escola a leitura deve ser valorizada e requisitada, como conseqiiencia disso, a 

escrita se pautara por padroes de perfeicao. As estrategias de leitura devem ser feitas em sala 

de aula sempre tomando por base o texto e isso deve ser feito ja desde a alfabetizacao. Sobre 

issoFerreira (2008:18): 

Como objeto de conhecimento que e, a leitura precisa ser expliciteda. Deste modo. 

defende-se que as estrategias de leitura precisam ser ensinadas para que o leitor-

aprendi/. se torne um leitor autonomo e competente. 

Cada crianca, na sua individualidade, passa por processos ou niveis que caracterizam o seu 

desenvolvimento na leitura. O comeco de tudo dar-se na alfabetizacao onde planta as 

primeiras sementes de uma leitura fluentemente competente. 

O processo de aquisicao da leitura e lento, passa por fases caracterizadas por suas capacidades 

proprias de cada periodo de vida da crianca. A alfabetizacao e a genese do aprendizado e, por 

isso deve ser bem feita, bem trabalhada. Mesmo que de inicio ela ainda nao ieia fluentemente, 

mas ao longo do processo seus conhecimentos sobre o assunto serao aperfeicoados. 
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Percurso Metodologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa e um trabalho muito importante para a construcao do conhecimento, Segundo 

Matos (2002:21), "a pesquisa e a atividade principal da ciencia que nos permite a 

aproximacao e o entendimento da realidade que investigamos...". 

Esta pesquisa acerca da leitura e de carater qualitative visto que a tematica em estudo requer 

dados que exprimem qualidade, que poderao explicar com mais precisao os fatos. Para 

Minayo (1994:35), "a pesquisa qualitativa responde a questoes muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciencias, com um nivel de realidade que nao pode ser quantificado". 

Utilize! como instrumento de coleta de dados um teste de leitura realizado com todos os 

alunos. O teste apresentou-se como o mais sensato para esta pesquisa, pois segundo Gressler 

(1979:63), o mesmo possibilita a obtencao de amostras do comportamento humano baseando-

se em procedimentos uniformes, alem disso, sua funcao e ajudar a tomar decisoes mais 

eficazes. 

O teste foi composto por palavras e frases em ordem hierarquica, do mais simples para o mais 

complexo e contou com frases simples e complexas, um texto pequeno e outro mais 

complexo. Os alunos leram os textos em voz alta para que eu pudesse identificar o nivel de 

leitura dos mesmos. 

Registrei no caderno de campo as observacoes referentes a forma de leitura de cada um dos 

alunos anotando as alteracoes da leitura e procurando captar as ideias dos alunos sobre os 

textos lidos e as interpretacoes. 

Apos a realizacao dos testes, fiz a catalogacao das informacoes que serviram de base para a 

analise. A referida analise deu-se com base nos referenciais teoricos acerca do processo de 

leitura e escrita. 



Analise dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta parte do trabalho tentarei fazer uma analise dos niveis de leitura dos alunos do 3° ano 

do ensino fundamental. 

O teste foi realizado tranquilamente. A maioria dos alunos se sentiu a vontade para realiza-lo. 

Apenas dois dos treze alunos resistiram um pouco, justiftcando que "nao sabiam". No entanto, 

ao verem os outros fazerem o teste nao mais hesitaram. 

Ao realizar a leitura dos textos com os alunos pude observar que ha uma heterogeneidade 

quanto ao nivel de leitura e escrita. Cada crianca possui caracteristicas proprias que diferem 

uma da outra na apresentacao do desenvolvimento em leitura. 

Apos a realizacao dos testes foi possivel caracterizar que 69% dos alunos encontram-se no 

nivel alfabetico por terem autonomia ao ler, entendendo que as palavras sao compostas por 

silabas, que estas, por sua vez, podem ser compostas por mais de uma letra. Segundo Silva 

(1998:16) o nivel alfabetico 

...se caracteriza pcia correspondcncia entre fonemas e grafias. Existe a 

compreensaVj da escrita alfabetica, onde todos os fonemas devem estar 
rcpresenlados. A analise se aprimora e e possivel a comprecnsao de que uma 

silaba pode ter uma, duas ou tres letras. 

As criancas que se encontram nesse nivel nao encontram problemas para trabalhar com 

silabas ja que escrevem todos os fonemas das palavras entendendo que a vogal muda o som 

das consoantes e sao capazes de escrever qualquer palavra nova ao fazer a operacao de analise 

e sintese para a construcao dessas palavras. Os erros nessa hipotese sao basicamente 

ortograficos e "quando a crianca descobre o si sterna alfabetico, ela ainda tern muito o que 

aprender sobre ortografia" (CARRAHER, 1986:56). 

Apesar de atingirem esse grau da leitura, costumam ler da mesma forma como esta escrito, 

sem atentar para os sons das vogais que se modificam de acordo com sua posicao. Da mesma 

forma acontece com alguns escritos ao trocarem as vogais em algumas silabas de algumas 

palavras, como por exemplo. 31% leem e escrevemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mother" era vez de [mulherj; ler 
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"jugado"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era vez de [jogado],zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "fui" em vez de [foi]; em todas as frases e textos sempre ler o 

[e] e o [o] nas palavras com som aberto (de, 6, presente, do, longe, etc.). 

De acordo com Lemle (1998:30) "a logica desses erros e sempre a mesma: falta a 

aprendizagem das restricoes que a posicao na palavra impoe a distribuicao das letras e dos 

sons". 

Para o aluno e complicado chegar a essa etapa. Para a autora e a fase "mais ardua" porque a 

crianca aprende uma coisa que daqui a pouco nao e mais aquilo que aprendeu e tera de 

enfrentar mais um conflito. 

31% dos alunos que se encontram no nivel alfabetico, muitas vezes, pronunciam outra palavra 

no lugar daquela que esta sendo lida, ora acrescentam, ora ocultam ou trocam consoantes nas 

palavras modificando a sua pronuncia. Por exemplo, na palavra [doenca], ler "doacao"; na 

palavra [mantem], ler "mate"; ler "inverta" em vez de finventa], "oupro" em vez de [outroj, 

ler acrescentando muito a letra [n] onde nao existe como em [mudado], ler "mudando", 

[craques], ler "cranques". 

Uma explicacao para isso e que, ao ler uma primeira vez palavras nao muito usadas no 

cotidiano, tendem fazer uma leitura equivocada. Numa segunda tentativa, as mesmas palavras 

sao lidas corretamente. 

Os alunos desse nivel, entretanto, apresentam dificuldades em relacao a acentuacao grafica e 

pontuacao que, as vezes, essas dificuldades sao tipicas da lingua portuguesa uma vez que 

ainda estao em processo de aprendizagem. 

Em relacao a interpretacao das frases e textos, todos que estao no nivel alfabetico tern 

dificuldades em explanar o que foi lido. Nas frases simples como "Lugar de lixo e na lata", 

todos relacionam a necessidade de utilizar o deposito para jogar lixo. Entretanto, nas frases 

mais complexas e nos textos os alunos apresentam dificuldade em expressar seu entendimento 

ou as vezes nem entendem. 

A esse respeito, Koch (2007:28) cita Alliende & Condermarim para informar que varios 

fatores que dificultam a compreensao da leitura: 
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DentrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os aspectos materials que podem comprometer a compreensao. os 
autores citam: o tamanho e a clareza das letras, a cor e a textura do papel, o 
comprimento das linhas, a fonte empregada. a variedade tipografica, 
constituicao de paragrafos muito longos. e, era se tratando da escrita digital, 
a qualidade da tela e uso apenas de maiusculas ou de minusculas ou excesso 
de abreviacoes. Alem dos fatores materiais, ha fatores lingiiisticos que 
podem dificultar a compreensao, tais como: o lexico; cslruturas sintaticas 

comple.xas caracterizadas pela abundancia de elementos subordinados: 

oracoes super-simplificadas, marcadas pela ausencia de nexos para indicar 

relacoes de causa/efeito, espaciais, temporais; ausencia de sinais de 
pontuacao ou inadequacao no uso desses sinais. 

Nesse caso, a dificuldade de interpretacao desses alunos esta, era relacao aos aspectos 

materiais, na extensao das frases. Quando eles centram exclusivamente sua atencao na leitura 

das palavras e esquecem o sentido e as informacoes que as palavras trazem. Alem disso, na 

maioria das vezes nao fazem pontuacao e esta e a principal causa para nao lhes permitir a 

compreensao do que foi lido. 

31% dos alunos tambem estao no nivel alfabetico com algumas distincoes dos 69% dos 

alunos que ja foram citados. Sao capazes de ler e escrever um grande repertorio de palavras 

com silabas simples. No entanto, e perceptivel a dificuldade em escrever palavras com silabas 

complexas, como por exemplo, a palavra [ervilha] e uma palavra que eles nao escrevem todas 

as letras correspondentes a cada silaba; escrevemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "evilha", "evira", ou "evila", a palavra 

[revista] escrevem "revita", ou seja, eles omitem algumas letras para resolver o conflito. Ao 

escrever as palavras, eles param a cada silaba pensando como a escreve. 

Sobre a escrita de palavras complexas, Grossi (1990:26) diz que 

"A compreensao de silabas mais complexas. como as que compreendem 

grupos consonantais, e fruto de um esforco logico de raciocinio e nSo de 

fixacao mecanica por repeticlo perceptiva e reforco socio-afetivo". 

Para a crianca superar esse conflito e necessario um esforco logico por parte dela e do 

professor. Nao adianta querer aprender por meio de tecnicas onde a crianca aprende 

artificialmente por meio da aprendizagem sem assimilacao, da transmissao de conhecimentos 

prontos. 
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Grossi (1990) propde azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diversificagao do focozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de interesse diddtico, ou seja, trabalhar de 

forma variada uma necessidade didatica. A producao de textos (cartas, bilhetes, cartoes, 

jornal) e, segundo a autora, uma atividade essencial no processo de alfabetizacao, pois 

envolve refiexao constante. Considerando que o aluno e um ser pensante e preciso propor 

atividades variadas e que induzam e encorajem o aluno a julgar, refletir sobre o que esta sendo 

escrito e lido por ele. As atividades devem esta relacionadas ao interesse do aluno e que estas 

sejam significativas para o mesmo. 

15% dos alunos trocam o "m" pelo "n" nas palavras, como nas palavras [dama] e [martelo] 

escrevem "dana" e "nate/o", ou seja, confundem o formato das letras. Para Lemle (1998:40) 

estes sao falhas de primeira ordem que sao "falhas decorrentes do conhecimento ainda 

inseguro do formato de cada letra". As letras "m" e "n" sao letras que tern muita semelhanca 

tanto na leitura quanto na escrita. 

Em relacao a leitura, esses 31% dos alunos alfabeticos tern a mesma dificuldade quanto as 

palavras complexas. Eles ainda nao conseguem ler palavras com digrafos e encontro 

consonantal. Mesmo nas palavras com silabas simples leem muito lentamente, silabando, 

fazendo paradas a cada silaba pronunciada e, muitas vezes, apos ler toda a palavra nao sabem 

o que leram. Algumas palavras, como "capa" e "dama", ja bem conhecidas por eles e como 

sao palavras com silabas simples sao lidas globalmente. 

Segundo Lemle (1998:40): 

SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o aprendiz ainda esta na fase de dominar as capacidades previas da 

alfabetizacao, as falhas cometidas sao leitura lenta, com soletracao de cada 

silaba. e escrita com falhas na correspondencia linear entre as sequencias dos 

sons e as sequencias das letras. 

Pode-se deduzir, entao, que esses alunos encontram-se em niveis diferentes em relacao a 

leitura e a escrita. Na escrita sao alfabeticos, mas na leitura apresentam nivel silabico ou 

silabico alfabeticos. Essa caracteristica confirma o que diz Grossi (1990) que a leitura e a 

escrita nao percorrem juntos necessariamente. 

De acordo com Grossi (1990:20): 
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ErnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funcao dessas caractcristicas da eslruturacao do pensamento e que leitura 

e escrita sao dois ramos distintos de ran mesmo processo que nio caminham 

necessariamente passo a passo. Encontramos sujeilos pre-silabicos 2 na 

leitura (isto e, que leem globalmente texto, frase ou palavra, sem nenhuma 

segmcntacao) e que ao mesmo tempo estao silabicos na escrita (associando 

uma silaba oral a cada letra escrita); cncontramos silabicos na escrita que 

estao alfabeticos na leitura, etc. 

Por essas especificidades de cada crianca na aprendizagem da leitura e escrita no processo de 

alfabetizacao, nao ha uma classe de alunos homogenea quanto a esses niveis. Dificilmente 

uma classe inteira avanca igualmente no mesmo espaco de tempo. Cada crianca aprende de 

uma forma, com tempos e jeitos diferentes quando se reconhece que a mesma e unica e, 

portanto, nao se pode equalizar o processo ensino-aprendizagem de tod as as criancas. 

Ha uma heterogeneidade nos niveis de leitura dos alunos, pelas especificidades de cada um 

era relacao a leitura e interpretacao. Ha uma variacao nas etapas de decifracao, entonacao, 

leitura e interpretacao do texto, portanto, o processo de alfabetizacao dos alunos esta em fase 

inicial e a interpretacao de palavras e frases e restrita. 
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AnalisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do estagio curricular 

O presente texto objetiva registrar o desenvolvimento das atividades no periodo do Estagio do 

Curso de Pedagogia. Essa etapa e representou um desafio que me proporcionou varias 

experiencias e saberes. 

O referido estagio aconteceu na turma do 3° ano da E.M.E.F. Joao Lopes da Silva, localizada 

no Distrito de Ramada, municipio de Sao Francisco - PB. Desenvolvi meu estagio na turma 

onde sou professora titular. Isso foi um grande desafio porque me proporcionou fazer uma 

analise critica e reflexiva sobre minha atuacao profissionai. Entao, o trabalho teve varias 

dimensoes, pois alem de ministrar as aulas e seguir o curso do ano letivo, eu tinha que 

desenvolver o trabalho com o eixo condutor da minha pesquisa e me avaliar como professora. 

O eixo condutor do meu trabalho monografico foi a leitura. Por esse motivo, o trabalho em 

sal a de aula torna-se complexo e desafiador. Seria preciso apresentar um projeto que 

contemplasse a aprendizagem dos conteudos interdisciplinarmente e o aprendizado 

concomitante da leitura e interpretacao de textos. 

A cada dia do estagio me convencia que para se ter exito na aprendizagem era preciso que os 

alunos dominassem a leitura. Ministrei os conteudos numa perspectiva interdisciplinar 

utilizando textos e leitura dos mesmos fazendo a mediacao em todas as disciplinas. Em 

relacao as atividades trabalhadas em sala houve dramatizacoes de alguns textos lidos, 

producao textual individual e coletiva, trabalho com jogos, simulacao de compras em 

supermercado para reconhecimento de cedulas e moedas do sistema monetario brasileiro e 

problematizar situacoes de compra e venda (estudando as operacoes fundamentais). Foram 

utilizados os rotulos e embalagens de produtos utilizados pelos alunos como forma de 

diversificar a leitura. 

Para trabalhar o conteudo de Ciencias utilizei fabulas, poemas e outros textos relacionados a 

animais, alem de trabalhos de pesquisa e coiagem, ao mesmo tempo que era trabalhada a 

questao de pontuacao nos textos. 
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Com a proximidade da data alusiva ao Dia da Crianca, achei conveniente conduzir leituras 

referentes ao mundo da crianca as quais abordaram temas como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brincar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o direito ao lazer, 

etc. ReaJizei com as criancas um passeio para o Centra Cultural Banco do Nordeste, em 

Sousa, onde la os alunos puderam presenciar uma peca teatral. Apos isso, em casa, cada aluno 

elaborou um texto relatando como foi o Dia da Crianca para ele e na sala todos leram e, com 

isso, pudemos conversar e interagir com esses relatos. 

Por ser a leitura o eixo condutor do estagio, foquei esta questao de forma principal. Atraves 

dos trabalhei os sinais de pontuacao ao ler e interpretar, atentava para a importancia na 

entonacao da voz e da pontuacao, para a compreensao de qualquer leitura. Alem disso, em 

todas as ocasioes de leitura de textos solicitei que os alunos apos ouvir ou ler os textos 

recontasscm a historia. O problema maior nesses momentos era conter e organizar as falas de 

cada um, pois todos queriam falar ao mesmo tempo. Entao, sugeri que cada um recontava e o 

outro continuava e, assim deu certo. 

A reacao dos alunos foi a melhor possivel: participaram ativamente das atividades, 

mostraram-se interessados. A rotina da sala de aula transformou-se.O quadro negro quase nao 

foi utilizado durante o estagio porque utilizer outros recursos didaticos. E verdade que nem 

todos os alunos conseguem avancar. Sempre existe um ou outro que tern dificuldade e 

interesse de participar ou de fazer algumas atividades e, para estes, o avanco nao foi tao 

significativo durante o estagio. 

A leitura foi alem do texto escrito. Os alunos aprenderam a ler mapas e localizar o municipio 

e a Paraiba no mapa do Brasil. Ficaram muito entusiasmados quando levei para a sala o mapa. 

Senti que foi significativo para eles, pois os mesmos nao tinham nocao nenhuma do que era o 

municipio, o Estado e o Pais. O foco do conteudo a ser estudado era o municipio de Sao 

Francisco, desde a sua origem. Mas como trabalhar esse conteudo se eles nem mesmo sabiam 

discemir o que era municipio? Por esse motivo, a primeira aula sobre o municipio tomou um 

rumo diferente na sala. Seria preciso compreender, primeiramente, o que significava cada 

palavra, para que a origem do municipio de Sao Francisco fosse estudada. 

Em relacao as aulas de Geografia no conteudo sobre as paisagens foi muito interessante, pois 

os alunos demonstravam ter um conhecimento previo sobre o assunto, so que o conhecimento 

que eles tinham era muito limitado, eles achavam que paisagem era apenas imagem de 
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plantas, uma imagem bonita de algum ambiente da natureza e, entao fui questionando outros 

tipos de imagens que eles podiam ver ao redor da escola ou que eles podiam imaginar. E a 

aula foi muito divertida e proveitosa, pois fomos chegando nas transformacoes das paisagens 

feitas pelo homem e eles ja foram dizendo dos prejuizos causados por essas transformacoes. O 

que me surpreendeu foi o fato de alguns alunos relatarem algumas experiencias de destruicao 

de animais e plantas vividas por eles mesmos. Enfim, o conteudo sobre as paisagens rendeu 

bons resultados. 

Associando a Geografia com a Arte pedi que fizessem como a imaginacao mandasse e de 

acordo com o que tinham aprendido pintar uma paisagem qualquer. Para essa atividade 

utilizaram papel e tinta guache colorida que pra eles foi muito divertido. 

Esse periodo funcionou como um reforco na pratica de leitura uma vez que a mesma era 

restrita. Pude perceber que, apesar de em pouco tempo, eles desenvolveram bastante no 

tocante ao processo de leitura. 

O periodo de Estagio representou um grande aprendizado. Compreendi que ministrar aulas 

criativas e dinamicas voltadas para o interesse e as necessidades dos alunos demanda tempo, 

disposicao, criatividade e muito trabalho No entanto, o aprendizado e mais significativo, mais 

expressivo. 

Tive a oportunidade de refletir sobre minha pratica docente e contribuir para a melhoria da 

aprendizagem de leitura dos alunos respondendo positivamente aos objetivos e metas que 

tracei para este trabalho. 
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Consideracoes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desenvolver este trabalho foi para mim algo muito import ante. Foi tambem muito dificil e 

um desafio do comeco ao fim. 

Compreendi melhor como se da o processo de aquisicao da leitura dos alunos que 

constituiram sujeitos deste trabalho. Conclui que esses alunos se encontram em diferentes 

niveis de aquisicao de leitura. Trabalhei no sentido de diminuir essas diferencas, mas nao 

consegui exito total, ate porque a aprendizagem nao acontece de repente. O processo de 

alfabetizacao dos alunos esta em fase inicial e ainda ha muito para aprender de acordo com o 

nivel de desenvolvimento de cada um. 

Um dos meus aprendizados foi que ensinar a ler vai alem de ensinar a decodificar letras. 

Significa ensinar a pensar, compreendendo o processo de aquisicao da leitura como um 

desafio cognitivo a ser superado pelos alunos. 

Alfabetizar criancas nao e tarefa facil. A heterogeneidade de uma sala de aula requer muito 

trabalho, criatividade e bom senso. 

Acredito que, mesmo minimamente, contribui para a melhor aprendizagem dos alunos. 

Alguns deles avancaram bastante no que diz respeito a leitura e no pensamento sobre 

aquisicao dos signos linguisticos, bem como a interpretacao. 

A realizacao desta pesquisa foi de grande relevancia para a minha formacao docente. Arrisco 

dizer que minha pratica educativa se divide em antes e depois desta pesquisa sobre a 

aquisicao da leitura. Percebi que meus alunos tambem sairam com saldos positivos deste 

trabalho. 
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P R O J E T OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PE A C A O D O C E N T E 

Justificativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio e um periodo muito importante para a formacao docente, visto que esse e o 

momento de participacao no processo escolar a fim de participar da funcao docente. E um 

espaco de reflexao, de envolvimento e interacao teoria/pratica. Por isso, 

deve-se atribuir valor e significado ao estagio supervisionado, considcrado nlo um 
simples cumprimento de boras formais exigidas pela legislagjo, e sim um lugar por 
excelencia para que o futuro professor faca a reflexao sobre sua formacao e sua 
acao. e dessa forma possa aprofundar conhecimentos e compreender o sen 
vcrdadeiro papel e o papel da escola na sociedadc. (BARREIRO, 2006:90) 

O estagio deve contribuir no sentido de contemplar e atender a realidade dinamica que 

acontece em sala de aula. 

O estagio sera realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Lopes da 

Silva, no Distrito de Ramada, municipio de Sao Francisco - PB, numa turma de 3° ano no 

turno da tarde que atende a treze alunos. 

Na pesquisa realizada conclui que o processo de aprendizagem da leitura se da de 

diferentes maneiras e em tempos diferentes para cada crianca; Os dados revelaram que os 

alunos apresentam diferentes niveis de leitura, com especificidades particulares para ler, 

interpretar e outros ainda para escrever. 

A partir desses dados elegi a leitura e a escrita como pressuposto para trabalhar com os 

alunos no decorrer do estagio, de forma a integrar as diferentes disciplinas do curriculo na 

referida instituicao. 

Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Proporcionar oportunidades de leitura; 

S Desenvolver atividades diversas que supram as necessidades do nivel de leitura de 

cada aluno; 

• Melhorar o nivel de leitura dos alunos nas diversas areas do conhecimento, 

V Realizar atividades de leitura e escrita de forma contextualizada, 

Integrar conteudos das diversas disciplinas. 



Metas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J Ler historias no "cantinho da leitura" mostrando ilustracSes e instigar comentarios e 

perguntas dos alunos; 

S Promover a producao de textos a partir de gravuras, relatos do dia-a-dia, quebra-cabeca 

de textos, textos coletivos, cartas, bilhetes, avisos, noticias de jornais e TV, revistas em 

quadrinhos, musicas etc.; 

S Trabalhar com rotulos e embalagens; 

S Promover autoditado com um cartaz com gravuras selecionadas, com dificuldade de 

grafia; 

S Escrever a partir de um titulo, depois ler cada um a sua historia; 

S Escrever um final para uma historia; 

S Reorganizar frases de um texto; 

V Elaborar cartoes ejogos de silaba initial, intermediaria e final; 

S Elaborar jogo de domino com nomes e silabas; 
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