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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O interesse dos alunos pela leitura e hoje um aspecto preocupante na educacao, 

principalmente nos anos iniciais, pois, neste periodo de escolarizaeao a crianca comeca a 

despertar o seu interesse para ler. A leitura e tao importante para a educacao como tambem 

para o convivio com o meio social em que vivemos. Neste contexto, a presente monografia 

que tem por tema Dificuldades dos alunos no processo inicial de aquisicao da leitura nos anos 

iniciais apresenta como objetivo principal identificar as dificuldades encontradas na aquisicao 

da leitura. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Medio Cecilia 

Estolano Meireles, localizada na zona urbana da cidade de Cajazeiras - PB, no bairro das 

Casas Populares. Nossa perspectiva e de contribuir com acoes desenvolvidas pelos 

professores para que seus alunos possam adquirir a aprendizagem das atividades com mais 

facilidade. Considerando estas dificuldades e estes problemas, buscamos estudar com 

determinacao invcstigando as dificuldades dos alunos no processo de aquisicao da leitura e 

reiletindo no que os professores podem fazer para estimular nos alunos o gosto pela leitura, 

procuramos nas teorias que iremos fundamentar neste estudo alguns caminhos que nos 

proporcionem exercer a pratica docente com mais eficacia, contribuindo essencialmente com 

a formacao dos nossos alunos. Os dados dessa monografia serao embasados por alguns 

diferentes de tipos de fontes, como pesquisa bibliografica e documental. Para o 

aprofundamento da discussao foi realizado um estudo de caso. Utilizamos tambem visitas a 

escola, questionario e estagio supervisionado. Esta monografia sera dividida em tres partes. 

Na primeira parte, uma breve retrospectiva da leitura na sociedade, na segunda, discutiremos 

a metodologia e materias de leitura na escola, no terceiro capitulo analisarcmos as 

experiencias vivenciadas na escola, desde as primeiras visitas ate o Estagio Supervisionado e 

a conclusao. 

Palavras-chave: educacao, dificuldades, leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A referida monografia e um registro de uma pesquisa desenvolvida na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Cecilia Estolano Meireles, localizada na zona urbana de 

Cajazeiras - PB, no bairro das Casas Populares. A escola atende a educacao infantil, educacao 

de jovcns e adultos e ensino fundamental e tele curso. El a funciona em tres periodos (manha, 

tarde, noite), porem, este funcionamento nao traz nenhuma implicacao para o decorrer do 

ensino, a mesma atende um numero aproximado de 900 alunos no total sendo em media 40 

alunos por sala, todos os professores sao funcionarios efetivos do municio e estado. Alem do 

ensino citado anteriormente a escol oferece curso de mformatica para seus alunos, como 

tambem alguns projetos como: 

* Diversificando para aprender - direcionado para os alunos do 4° e 5° anos. Aperfeicoa as 

disciplinas estudadas nestas series, onde para cada materia tem um professor; 

* Tele colaborativo - trabalha com um tema, Brasil em seis dimensoes, e uma troca de 

informacpes como os professores de sao Paulo, e direcionado aos alunos do 7° ano; 

* Escola promotora de cidadania - trabalha com a informagao da comunidade com a escola; 

* Radio recreio - direcionada para a leitura; 

* Jornada de leitura - trabalha com a leitura. 

Contextualizando o tema em pesquisa buscamos identificar a pratica da leitura, levando em 

consideragao as dificuldades encontradas pelos alunos e a importancia dessa pratica se bem 

desenvolvida, na vida pessoal de cada cidadao. 

Os dados apresentados neste trabalho serao embasados por alguns tipos de fontes, a primeira 

delas seria uma pesquisa bibliografica e documental. Alem disso, para o aprofundamento da 

discursao foi realizado um estudo de caso, que segundo Matos (2001) e uma pratica simples, 

onde e escolhido apenas um objeto de pesquisa e, por isso, e possivel aprofundarmos melhor 

sobre o caso escolhido. 

O que contribuiu para a escolha do tema em questao foi a minha propria experiencia com 

leitura, infelizmente nao tenho um bom habito de leitura, algo que nao foi bem trabalhado 

durante o meu percurso de aluna antes de ingressar no campus, e como tenho dificuldades ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hoje neste assunto, o referido tema e pra mim um instrumento para modificar a realidade 

educacional no que se refere a este assunto. 

E importante compreendermos a importancia da leitura para a educacao, assim como, para o 

cotidiano, que eles percebam que a participacao das atividades e um fator relevante para o 

processo de construcao da aprendizagem, e deste modo, expressar-se livremente. O 

desinteresse pela leitura e um problema preocupante na educagao brasileira, principalmente 

nos anos iniciais onde o gosto pela leitura nao e incentivado e muitas vezes o proprio 

professor nao gosta de ler. 

O individuo comeca o desenvolvimento da leitura antes da escolarizacao, ou seja, no dia-a-dia 

a crianca vai aprendendo a partir de suas vivencias. E interessante iembrar-mos que a 

aprendizagem se da gradativamente e meio a esta aprendizagem a crianca vai ao mesmo 

tempo seu sistema de representacao grafica e da linguagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A crianga entra em contato com varios objetos ou bens materials, e aqueles que mais lhe 

chamarem a atencao sao considerados atraves da linguagem escrita, e desse modo a crianca 

descobre o prazer de ler antes mesmo de aprender ler, como afirma Martins, (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que o material de leitura na escola esta longe de proporcionar 

aprendizado tao vivo e duradouro como o desencadeado pelo cotidiano 

familiar, pelos colegas e amigos, pelas diversoes e atribuicoes didrias, 

pelas publicagdes de cardter popular, pelos diversos meios de massa, 

enflm pelo contexto feral em que leitores se inserem. (Martins, 1994, p. 28) 

Compreendemos que a pratica da leitura nao se limita somente aos textos escritos, o contato 

com esta pratica esta bem proxima de nos e da ligacao que temos com o mundo que nos cerca, 

o que demonstra que o processo de leitura precede o contado com os textos propriamente dito, 

uma vez que o cotidiano e perpassado por varios textos. 

Pretendemos buscar informacpes a cerca de como e o processo de leitura na referida escola e 

quais as dificuldades encontradas em suas praticas diarias. Os sujeitos da pesquisa sao os 

proprios professores da referida escola, atraves dos quais, obtivemos informacpes utilizando 

questionarios que serao analisados posteriormente. 
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Diante dos procedimentos de coleta e as fontes de informacoes, o presente trabalho constitui 

uma pesquisa de campo, pretendendo manter um contato dircto com a populagao pesquisada, 

indo diretamente ao espaco onde o fenomeno ocorre, a referida escola. Era seguida a pesquisa 

sera viabilizada atraves de visitas sistematicas a escola, onde sera enfocada a teoria dos 

autores atentos e preocupados com essa problematica como tambem a aquisicao da leitura. 

Esta monografia sera dividida em tres partes, a saber: no primeiro capitulo, faremos um breve 

historico sobre a leitura; no segundo, abordaremos a metodologia e materials de leitura e no 

terceiro capitulo, iremos discutir a analise dos dados coletados na escola e a conclusao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Uma retrospectiva dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura na socicdade 

As marcas sociais da leitura comecaram a definir-se no seculo XVII I na Europa, e as 

transfomiacoes foram de ordem tecnologica e institutional. A leitura tem um perfil social 

caracterizado por depender de um sistema, de um processo e de um conjunto de valores. A 

propagaclo destes fatores depende nao so de um avanco tecnologico fundamental (a invencao 

da imprensa), como tambem de uma instituicao (a escola). 

No seculo XIV apenas os burgueses, o clero e a nobreza tinham acesso a livros, pois quern 

possuia algum livro ter leitos com alguns livros exibidos era sinal de posicao social, entao o 

quarto passou a ser nao apenas as dependcncias onde se donne,mas uma biblioteca de livros 

selecionados e alguns objetos. 

Os livros eram confeccionados artesanalmente e tinham imensos volumes, a confeccao era um 

processo longo. Entao no seculo X V na Europa ocorre a invencao da imprensa, e os livros 

deixam de ser um objeto unico e exclusivo confeccionado pelas maos de uma escriba, agora o 

livro passa a ser confeccionado em grande quantidade, que artesanalmente isso nao era 

possivel. 

A leitura estava se tornando numa pratica individual, numa necessidade de comunieacao, mas 

a sua distribuicao era apenas no ambito literario, apenas para as camadas cultas e ate o seculo 

X V os livros eram escritos em latim, e para que muitas pessoas pudessem ler, a parti do 

seculo X V I os livros comecaram a serem publicados na lingua que a maior parte das pessoas 

usavam, gerando entao, transformacoes no ambito da comunieacao, da literatura e na historia 

das linguas. 

Em meados da decada de 1440, Johann Gutenberg criou as letras do alfabeto de prismas de 

metal para moldar as faces das letras uma prensa que combinava caracteristicas utilizadas na 

fabricacao de vinho e na encadernacao, uma tinta de base oleosa. Entao, entre 1450 e 1455 

Gutenberg produziu um livro com esta tecnica e muitos leitores perceberam as vantagens de 

sua invencao. 
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O livro possufa o formato com as suas paginas costuradas, tecnica que ainda e usada nos dias 

de hoje, no entanto a producao destes livros era bastante limitada, alem de ser caro e raro. Foi 

no seculo X V I I I que a imprensa aperfeicoou-se e comecpu a produzir com mais rapidez 

distribuindo jornal, folhetim. 

A inclusao do livro na sociedade ocasionou mudancas no cotidiano das pessoas. Agora torna-

se tarefa da escola a difusao da lingua vernacula e nao mais do latim e do grego e a escrita 

tern uma importante percepcao da realidade. A leitura possibilita ao homem/mulher ampliar 

seus borizontes. 

No seculo X V I I I ocorreu a Revolucao Industrial e decadencia do poder feudal. A urbanizacao 

se deu de modo rapido e desigual. Logo o desenvolvimento tecnologico repercute na industria 

grafica, significando um aumento na producao de obras impressas, crescendo o numero de 

livrarias, em consequencia do grande numero de leitor ocorre a multiplicagao das obras. O 

livro deixa de ser tambem de ser o unico material impresso ate entao e a partir do seculo 

X V I I I aparecem outras formas de comunieacao, como o jornal, o cartaz, o folhetim. Com o 

crescimento do numero de leitores os materiais de leitura se diversificam, surgem as novelas, 

a poesia lirica, a literatura infantil, o romance, o conto. 

O livro deixa agora de ser um objeto raro, pois a leitura passa a ser uma pratica de diferentes 

classes sociais, porem nunca igualitaria, nem semelhante. Ate o seculo X V I I I o gosto 

dominante era da camada aristocrata, a letrada. De um lado a producao literaria. artistica, 

consumida pelos aristocratas e de outro a cultura popular baseada na realidade. 

A burguesia constitui o principal consumidor da leitura, ela configura-se por ser detentora do 

poder aquisitivo, e assim, tendo maior acesso aos livros. Por isso, a leitura comeca a refletir a 

divisao de classes que existia na sociedade. Ela reforca esta divisao porque o individuo letrado 

e sempre considerado superior do nao letrado. A burguesia tern condicpes de ser consumidora, 

ela mostra essas condicpes como algo positivo, entao, obriga as classes dependentes a lerem 

sob pena de serem desprezadas. A burguesia, entretanto, nao era dotada de maior habilidade 

ou maior capacidade intelectual do que as outras classes. 
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A historia da leitura foi constituida de uma perspectiva social e tecnologica, ela foi difundida 

mediante as necessidades de uma classe cosumidora, onde a escola colaborou com o processo 

de difusao, pois os produtos destinados a leitura visavam a burguesia, porque era uma classe 

letrada, como tambem ela assumiu a escolarizaeao, como sendo uma necessidade do Estado. 

No seculo X V I I I distingue-se economicamente pela imposicao do sistema capitalista, esse 

seculo corresponde a um perfodo em que a educacao se converte em projeto coletivo, 

perdendo sua caracteristica de pratica individual. 

A alfabetizacao e a base do processo da leitura, na medida em que conhecer passou a 

depender cada vez mais da habilidade de ler. A escola privilegia a livro, agora ele e um 

instrumento do saber e a habilidade de ler so era obtida na escola, dai a expansao e a 

valorizacao da escola. Entao no seculo XIX era obrigatorio o ensino na Europa e no Brasil 

cem anos depois. 

A leitura significa o ponto de encontro tanto da questao economica ligada a difusao do livro 

como objeto de consumo, quanto a propria escola na aquisicao de conhecimento. Assim, a 

escola forneceu leitores para o mercado e o mesmo gerou material para circular nao so 

durante a fase de escolarizaeao, como tambem depois dela, assegurando seus efeitos ao longo 

do tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 1 . A leitura numa perspectiva social 

A leitura e considera como sendo resultado de um periodo de escolarizaeao, juntamente com o 

cotidiano, mas ela nao e inata, nao nascemos com ela, desenvolvemos a capacidade de ler, 

nesta habilidade adquirida verificamos algumas caracteristicas sociais, uma vez que decorre 

de um instrumento da sociedade no individuo. 

Quando estamos aprendendo a ler, dependemos de alguns fatores como: a existencia de um 

sistema de escrita, pois numa sociedade sem que existisse a comunieacao por meio da escrita, 

nao teria como discutir a questao da leitura; o processo de alfabetizacao. Estes fatores 

mostram a leitura como um processo que se constroi socialmente, dependente de um 

aprendizado formal e por ultimo um conjunto de valores que vincula a leitura a valores 

ideologicos que estao presentes nas sociedades historicas. Um conjunto de valores sociais 
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formam uma representacao social no que se refere a leitura, considerando ser ou nao 

importante para cada pessoa,dominar o codigo escrito. Diferenciando as pessoas que leem 

daquelas que nao o fazem. 

Em uma visao preconceituosa, porem, verdadeira para a ideologia das sociedades que 

expressa claramente estes valores, num trecho de Cagliari (1990), quando ele diz que as 

pessoas que nao leem sao vazias de conhecimento, ou subnutridas, onde a experiencia de vida 

nao se reduz a leitura, mesmo pessoas que conseguiram o sucesso economico, sendo 

analfabetos (as), nao deixaram de serem vazias, pobres culturalmente, so a experiencias da 

vida, ainda sendo rica, nao e suficiente para produzir uma cultura solida e geral. Entao, a 

concepcao de leitura foi construida historicamente, como tambem ela e uma marca de 

distincao de classes na sociedade atual, na medida em que ela se restrinja ao material escrito, 

a leitura marginaliza os individuos analfabetos (as). 

Alem destes fatores basicos que citamos que garantem a existencia e o desenvolvimento da 

leitura, possuem tambem outros, mas, sempre atrelados a escola como instituicao, porem, 

existem outras instituicoes para difusao da leitura, como: a familia, as bibliotecas, livrarias e 

outros, contudo a escola e essencial neste contexto, sendo que e nela que ocorre a difusao da 

escrita e a iniciacao do individuo na escola, atraves da alfabetizacao. 

A difusao da leitura depende tambem de uma tecnologia que vai associar-se a uma serie de 

instrumentos que passaram a existir a partir da invencao da imprensa, da expansao da 

industria do livro e de varios aspectos ligados a reprodugao mecanica dos textos escritos, ha 

tambem tecnologia vinculada a escola, que esta relacionada aos metodos de ensino, sendo que 

quanta mais tecnologia pudermos dispor para o ensino mais eficiente ele ficara. 

A escrita e um ato cognitivo (ligado ao conhecimento) e social, por meio do texto escrito 

podemos estabelecer uma relacao entre o autor e o leitor, que interagem a distancia e sao 

socialmente determinados, o homem / mulher atraves da leitura conseguem recuperar um 

momento da exposicao do documento escrito, o (a ) mesmo (a) insere-se na cultura. Assim a 

escola, sendo uma instituicao, tem um papel importante no desenvolvimento do exercicio da 

leitura, como afirma Breves (2004): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A escola tern a importante funcao de permitir que o educando adquira esse 

instrumento de insercao sociocultural, transformando-se em falante e leitor 

/ escritor competente, capaz de ler eproduzir textos bem escritos. (Breves, 

2004, p.20 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a exposigao dos tres fatores do estudo da leitura numa perspectiva social vimos o 

fator que esta associado a questao ideologica da leitura, esta ideologia expande a. nocao de que 

a leitura diferencia os individuos alfabetizados e os nao-alfabetizados, esta distincao esta 

relacionada a alguns fatores, como as raizes sociais e a diferenga de classes. Essa ideologia 

atribui ao alfabetizado (a) uma capacidade maior do que o nao-alfabetizado(a). Pesquisas ja 

demostraram que, em quanto as classes alfabetizadas veem a leitura como lazer, ampliagao de 

horizontes, de conhecimentos, de experiencias, as classes nao-alfabetizadas a veem 

diretamente com instrumento necessario a sobrevivencia, ao acesso do mundo de trabalho, a 

luta contra suas condigoes de vida. Com isso, as causas sociais ficam encobertas e transferem-

se em dificuldades de ordem social para o aspecto pessoal. 

Abordamos a leitura num informe social, sendo ela resultado da escolarizaeao e do cotidiano 

que depende de uma tecnologia associada a uma ideologia, sendo assim e impossivel estuda-

la somente numa perspectiva individual e concebe-la apenas como um desempenho de uma 

habilidade adquirida. 

Com tudo, o "perfil social da leitura" nao se definiu junto com a atividade humana apareceu 

em um certo momenta da historia da humanidade, quando a popularizacao da escrita e da 

leitura comegou a ocorrer durante a Revolugao Burguesa e Industrial, como vimos 

anteriormente, assim podemos afirmar que a leitura tern, em nossos dias caracteristicas sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Definicoes e conceitos de Leitura 

Aprendemos a ler antes de entrar na escola, esta aprendizagem se da mediante a observagao 

do meio, das coisas que nos rodeiam, certamente quando comegamos a utilizar estes 

conhecimentos frente a realidade social ou individual podemos dizer que aprendemos a ler 

observando o mundo. Entao, a leitura pode ser caracterizada como um processo que permite o 

individuo compreendeu a razao de ler no mundo e a buscar mais conhecimento sobre a 

realidade, estes conhecimentos podem vir diretamente da concretude real, ou da busca de 

registros da cultura, assim a leitura se torna um instrumento de luta, de conscientizagao e 
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transformacao das estruturas sociais. Neste sentido concordamos com Martins, (1994) quando 

afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprendemos a ler quando comegamos a organizar os conhecimentos 

adquiridos, a partir das situacoes que se a realidade impoe e da nossa 

atuacao /tela, quando comegamos a estabelecer relagao entre as experiencias 

e a tentar resolver os problemas que nos apresentam (Martins, 1994,p. 17). 

Deste modo, o individuo comeca o desenvolvimento da leitura, antes da escolarizaeao, ou 

seja, no dia-a-dia a crianca vai aprendendo a partir de suas vivencias. E importante 

lembrarmos que a aprendizagem se da gradativamente e meio esta aprendizagem a crianca vai 

ao mesmo tempo construindo seu sistema de representagao grafica e da linguagem. 

A leitura e como um processo analitico, onde a compreensao do que se esta lendo se da em 

todas as partes, das unidades maiores para os menores, seja uma imagem, um texto, uma 

musica dentre outras, podemos afirmar tambem que e um processo construtivo, pois o leitor 

utiliza-se conscientemente das habilidades de leitura adquiridos por ele, dizem respeito ao 

conhecimento do leitor de como fazer alguma coisa, identificar ideias principals, reconhecer 

padroes retoricas, identificar recursos coesivos. As estrategicas tambem fazem parte deste 

processo, elas consistem no uso consciente dessas habilidades com vistas a alcancar 

determinado objetivo. Este metodo pode ser caracterizado ainda como interativo, exige o 

envolvimento dos conhecimentos do leitor com as informacpes do texto. 

Compreendemos a leitura enquanto um processo historicamente determinado, que congrega e 

expressa os anseios da sociedade. Quando a sociedade se divide em classes antagonicas e 

mostra-se desigual em diferentes niveis, na leitura pode se apresentar na condigao de um 

instrumento de controle, empregado sistematicamente pelos setores dominantes. Neste caso, 

ela constitui elemento auxiliar do processo de inculcagao ideologica, colaborando para a 

reproducao das estruturas sociais e para a permanencia da situacao privilegiada do grupo 

detentores do poder. Como afirma Martins (1994): 

Dai a valorizagao do saber ler e escrever, jd que se trata de um signo 

arbitrdrio, nao disponivel na natureza, criado como instrumente de 

comunicagao, registro das relagdes humanas, das agoes e aspiragdes dos 

homensjransformando com freqiiencia em instruments de poder pelos 

dominadores. (Martins ,1994, p. 19) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas em contrapondo, pode ser a liberacao dos dominados, compreendido dialeticamente. a 

leitura pode se apresentar na condicao de um instrumento de conscientizacao, quando diz 

respeito aos modos como a sociedade; em conjunto, repartida em segmentos diferentes ou 

composta de individuos singulares, se relaciona ativamente com a producao cultural, isto e, 

como os objetivos e atividades em que se depositam as manifestaeSes da linguagem. 

Assim como a aprendizagem em geral e da leitura em particular significa uma conquista da 

autonomia, permite a ampliacao dos horizontes, implica comprometimento. Desta forma, a 

leitura coloca-se como um meio de aproximacao entre os individuos e a producao cultural, 

podendo significar a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e agudizacao do poder 

de critica por parte do publico leitor. 

A aprendizagem em geral da leitura e um processo de interacao entre o leitor e o texto, onde 

tentamos satisfazer os objetivos que guiam a leitura, envolvendo a presenca de um leitor que 

processa e examina o texto, construindo o seu significado diante dele. Assim diz Sole, (1998): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A interpretagdo que nos, leitores realizamos dos textos que lemos depende 

em grande parte do objetivo da nossa leitura. Isto e, ainda que o conteudo 

de um texto permanega invaridvel, e possivel que dos leitores com 

fmalidade diferente extraiam informacoes distintas do mesmos. (Sole,1998, 

p.22) 

Podemos entender com esta afirmacao, que sempre deve existir um objetivo para guiar a 

leitura, sempre lemos para algo, para aleancar alguma fmalidade. As variedades de objetivos e 

finalidades que faz com que o leitor se situe diante de um texto amplo e variado, como: 

preencher um momento de lazer; procurar uma informacao; seguir uma pauta ou instrueio, 

informar-se sobre um determinado fato; confirmar ou refutar um conhecimento previo; 

ampliar a informacao obtida com a leitura de um texto na realizacao de um trabalho. 

A crianca entra em contato com varios objetos, ou bens materials, e aqueles que mais lhe 

chamar a atengao sao conservados atraves da linguagem escrita, e desse modo a crianca 

descobre o prazer de ler antes mesmo de aprender a ler como fala Martins, (1994): 

O que e considerado materia de leitura, na escola, esta longe de propiciar 

aprendizados tao vivo e duradouro como o desencadeado pelo cotidiano 

familiar, pelos colegas e amigos, pelas diversdes e atribuigdes didrias, pelas 

publicagoes de cardter popular, pelos diversos meios de comunicagao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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massa, enfim, pelo contexto geral em que os leitores e inserem. (Martins, 
1994, p.28). 

A pratica da leitura e da escrita nao se limita somente aos textos escritos, pois, o texto 

impresso, por si so, nao expressa significado. O texto simplesmente fornece ao leitor direcoes 

para reconstruir o significado do autor. Nessa reconstrucao, o leitor se vale de seu 

conhecimento do sistema de escrita e das convencoes da linguagem escrita, de seu 

conhecimento da lingua, das estruturas textuais, conhecimento do assunto, do mundo. Todos 

esses conhecimentos constituem o que, e conhecido em leitura, de conhecimento previo. 

O contato com esta pratica esta bem proxima de nos e da ligacao que temos com o mundo que 

nos cerca, o que demonstra que o processo de leitura precede o contato com os textos 

propriamente ditos, uma vez que o cotidiano e perpassado por varios textos. Assim diz 

Martins, (1994, p. 32): " A leitura vai, portanto alem do texto, e comeca antes do contato com 

ele." 

A leitura e uma atividade fundamental que pode ser desenvolvida tambem pela escola para a 

formacao dos alunos, ela e a extensao da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve 

aprende na vida e fora da escola. Cagliari (1995, p. 148) afirma ainda que: "E muito mais 

importante saber ler do que saber escrever." Porem, nao devemos nos deter a leitura elaborada 

pela escola, para cumprir a finalidade de um programa, sendo que nao conseguimos formar 

leitores utilizando apenas os materiais escolares. Como diz Kaufman & Rodrigues (1995, p. 

45): "Os leitores se formam com leitura de diferentes obras que contem uma diversidade de 

textos que servem, como ocorre nos contextos extra-escolares, para uma multiplicidade de 

propositos." 

Os textos usados pela escola devem oferecer aos alunos algo voltado para a leitura, um aluno 

que seja um bom leitor, mesmo nao tendo um bom desempenho nas disciplinas, ele tera mais 

chances no futuro. Tendo o habito de ler, um aluno provavelmente nao encontrara 

dificuldades de compreensao em qualquer disciplina. Muitos alunos nao tem um bom 

desempenho nas provas, de qualquer materia, mesmo estudado bastante, sabendo da materia 

como deviam, mas, por nao compreenderem o texto ou entenderem errado, tiram notas baixas. 

Nao e suficiente estudar a materia, quando nao a compreende. A escola precisa ensinar a ler e 

entender nao so as palavras, mas, tambem os textos especificos de cada materia. Assim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concordamos com Cagliari, (1995, p. 149) quando afirma que: "Tudo o que se ensina na 

escola esta diretamente ligado a leitura e depende dela para se manter e se desenvolver." 

Podemos afirmar que a leitura e uma atividade individual, duas pessoas provavelmente nao 

fazem uma mesma leitura de um texto, mesmo ele sendo cientifico. A escrita e uma atividade 

de exteriorizar o pensamento, ja e uma atividade de assimilagao de conhecimento, de 

interagao, de reflexao. Por isso, a escola que nao proporciona a leitura para seus alunos (as) e 

nao lhes da a chance de e ler muito e mais provavel ao insucesso e nao sabe aproveitar o 

melhor que tem para oferecer aos seus alunos. 

A leitura e um caminho para o conhecimento, para a cultura, ela e reveladora de uma questao 

social discutida anteriormente e tambem e a interpretacao que o texto fez de sua visao de 

mundo, costumamos dizer que a leitura e o alimento da alma. Como diz Cagliari, (1995): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Algumas pessoas analfabetos conseguem, as vezes, se sair bem 

economicamente, mas nem por isso deixam de ser pessoas vazias. Tem 

riquezas externas, sabem se virar na sociedade, mas sao pobres 

culturalmente, porque so a experiencia da vida, por mais rica que possa ser, 

nao e suflciente para fornecer uma cultura solida e geral. ( Cagliari, 1995, p. 

150) 

Diante da ideia do autor, podemos verificar que as vezes nos referimos a experiencia da vida 

como "leitura do mundo". A leitura do mundo e uma metafora, mas, nao deixa de ser algo tao 

importante para cada um quanto a propria filosofia de vida, no entanto, nao e suficiente para 

que deixemos de ser "pobres" de conhecimento. 

A leitura e, entao, uma deeifragao e uma decodificagao. O leitor inicialmente devera decifrar a 

escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida decodificar todas as implicagoes 

que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e formar o seu proprio conhecimento e 

opiniao a respeito do que leu. Deste modo, a leitura sem deeifragao nao funciona 

adequadamente, assim como, a decodificagao e demais componentes referentes a 

interpretagao, se torna esteril e sem grande interesse. 

Ressaltamos anteriormente que o leitor constroi o significado do texto, mas, nao e que o texto 

em si nao tenha significado ou sentido. O significado que um escrito tem para o leitor nao e a 
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tradugao ou replica do significado que o autor quis lhe dar, mas uma construcao que envolve o 

texto, os conhecimentos previos que o leitor aborda e seus objetivos. Assim, diz Sole, (1998): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fato de que, com excegao de informagoes muito determinadas, a leitura 

sempre envolve a compreensao do texto escrito. Isto, que hoje nos parece 

obvio, nem sempre foi claramente aceito nas diversas defmigdes que foram 

emergindo ao longo da historia. (Sole, 1998, p. 23): 

Entende-se nessa perspectiva que a leitura e o processo mediante o qual se compreende a 

linguagem escrita, tanto o texto, sua forma e conteudo, como o leitor, suas expectativas e 

conhecimentos previos. A variedade de textos e grande, afetando aos leitores, seus objetivos, 

conhecimentos e experiencias previas. Sao textos diferentes, assim como, possibilidades e 

limitacoes para a transmissao da informacao que esta escrita. Assim, as estruturas do texto 

impoem restrigoes a forma em que se organiza a informacao escrita, que o obriga a conhece-

la, para que possamos compreender a inform agio de forma adequada. 

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 

decodificagao, como ja afirmamos apontar ao texto nossos objetivos, ideias e experiencias 

previas; precisamos nos envolver em um processo de previsao e inferencia continua que se 

apoia na informagao proporcionada pelo texto e na propria bagagem e em um processo que 

permita encontrar a evidencia ou rejeitar as previsoes e inferencias. 

A perspectiva interativa do processo de leitura pressupoe uma sintese e uma integragao de 

outros enfoques que foram elaborados ao longo da historia para explicar tal processo. Os 

pesquisadores consideram as diferentes explicagoes podem ser agrupadas em tomo dos 

modelos hierarquicos ascendentes (buttom up) e descentes (top down). 

O modelo ascendente que o leitor, perante o texto, processa seus elementos comegando pelas 

letras, continuando com as palavras, frases... em um processo sequential e hierarquico que 

leva a compreensao do texto. As propostas de ensino baseadas nele atribuem grande 

importancia as habilidades de decodificagao, pois consideram que o leitor pode compreender 

o texto porque pode decodifiea-lo totalmente. Este modelo e centrado no texto, nao pode 

explicar fenomenos tao correntes como o fato de que inferimos informagoes, o fato de ler nao 

perceber determinados erros e o de que possamos compreender um texto sem necessariamente 

entender sua totalidade cada um de seus elementos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 segundo modelo, se contrapoe ao modelo ascendente, pois o leitor nao precede letra por 

letra, usa seu conhecimento previo e seus recursos cognitivos para estabelecer antecipagao 

sobre o texto. Quanto mais informacao possuir em leitor sobre o texto que vai ler, menos 

precisara se "fixar" nele para construir uma interpretacao. Assim, o processo de leitura 

tambem e sequential e hierarquico, mas descendente, a partir das hipoteses e antecipagoes 

previas, o texto e processado para unificagao. Neste modelo as propostas de ensino enfatizam 

o reconhecimento global das palavras em detrimento das habilidades de decodificagao, que 

nas concepgoes mais radicals sao consideradas perniciosas para a leitura eficaz. 

Podemos verificar que o modelo interativo do processo de leitura nao centra-se apenas no 

texto ou no leitor, embora atribua grande importancia ao uso que faz dos seus conhecimentos 

previos para a compreensao do texto. Nessa perspectiva Sole, (1998), descreve o processo de 

leitura: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compdem 

geram nele expectativas em diferentes niveis de maneira que a informacao 

que se processa em cada um deles funciona com imput para o nivel 

seguinte: assim, atraves de um processo ascendente, a informacao se 

propaga para niveis mais elevados. Mas simultaneamente, visto que o texto 

gera expectativas em nivel semdntico, tais expectativas guiama leitura e 

buscam sua verificagao em indicadores de nivel inferior atraves de um 

processo descendente. (Sole, 1998, p. 24) 

Deste modo, o leitor utiliza seu conhecimento do mundo e ao mesmo tempo seu 

conhecimento do texto para construir uma interpretagao sobre o escrito, Ja as propostas de 

ensino enfatizam a necessidade de que os alunos aprendam a processar o texto e seus 

diferentes elementos, assim como as estrategias que tornarao possiveis sua compreensao. Para 

ler, e necessario dominar as habilidades de decodificagao e aprender as distintas estrategias 

que levam a compreensao. O leitor deve ser um processador ativo do texto, e a leitura sera um 

processo constante de emissao da verificagao de hipoteses que levam a construgao da 

compreensao do texto e do controle desta compreensao, de comprovagao de que a 

compreensao realmente ocorre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.Metodologia e materials de leitura 

Ao pensarmos em leitura nos vem a mente o processo de alfabetizacao, pois, relacionamos o 

significado de alfabetizacao ao dominio dos procedimentos de leitura e escrita, mas, esta 

definicao e muito restrita. 

Compreendemos que a alfabetizacao e um processo do qual as pessoas aprendem a ler e 

escrever, porem estes procedimentos vao mais alem de certas tecnicas de translacao da 

linguagem oral para a linguagem escrita. Neste sentido concordamos com Sole, (1998, p. 50): 

"O dominio da leitura e da escrita pressupoe o aumento do dominio do dominio da linguagem 

oral, da consciencia metalinguistica (isto e, da capacidade de manipulagao e refletir 

intencionalmente sobre a linguagem) e repercute diretamente nos processos cognitivos 

(relativo ao conhecimento) envolvidos nas tarefas que enfrentamos." 

Assim, podemos entender que alfabetizagao e o dominio da lingua falada e escrita, mas 

tambem da leitura. Desta forma uma pessoa alfabetizada tem a capacidade de falar, ler e 

escrever com outra pessoa, isto implica aprender a falar, ler e escrever de forma competente. 

A linguagem oral se desenvolve de forma natural e a linguagem escrita requer dois processos, 

mas, em ambos os casos e necessario a presenca de um adulto, de um meio social, que ajude a 

crianca em um processo de aprendizagem que ocorre na escola, ou informal, como no caso da 

famflia. 

No processo da leitura, e fundamental a aprendizagem das habilidades de decodificagao, pois, 

para ler qualquer leitor precisa ter acesso ao texto cuja leitura transformou-se em objeto. Este 

possui uma serie de caracteristicas, como um sistema de simbolos, codigos. Para ter acesso ao 

texto, e preciso ter acesso ao seu codigo. 

Quando nos referimos as habilidades de decodificagao de criangas que aprendem a ler, a 

autonomia pessoal e importante para compreendermos tais habilidades. Estas quando ainda 

nao dominam a leitura, tem contato com o sistema da lingua escrita e podem ser ajudados 
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pelos adultos para compreende-lo. Assim facilitar o acesso ao codigo as criangas e facilitar-

Ihes estrategias autonomas de exploracao do mundo escrito. 

Podemos afirmar que ler nao e decodificar, mas para ler e preciso saber decodificar. 

Decodificar pressupoe aprender as correspondencias que existem entre os sons da linguagem 

e os signos ou os conjuntos de signos graficos que os representam. E as dificuldades 

implicitas no fato de isolar e identificar os sons da linguagem, sera um dos primeiros aspectos 

que discutiremos. 

Embora os sons sejam as unidades basicas da linguagem, isola-los e identifica-los nao e facil, 

pois nao existe como tais na emissao da fala ou nao existem todos. Quando as criangas 

aprendem a ler e escrever, elas usam bem o lado comunicativo da linguagem, assim como, 

utilizam as estruturas linguisticas. Tais habilidades sao fundamentals para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Mas, quando se trata de aprender o codigo, a crianca alem de usar bem a 

linguagem, necessita poder manipula-lo e refletir sobre ele, isto o permite pensar em uma 

palavra, em um som, isola-lo e identifiea-lo, assim como outras coisas. A crianca tem que 

desenvolver uma certa consciencia metalinguistica para compreende o segredo do codigo. 

Quando falamos, geralmente interessamos mais no conteudo do que a linguagem como forma. 

As criangas prestam atengao as sua linguagem e a linguagem dos outros, desde cedo. Elas 

desde pequenas nao sao apenas habeis usuarias da linguagem, mas tambem podem efetuar 

reflexoes espontaneas conscientes sobre ela. O dominio crescente da linguagem escrita 

promove o desenvolvimento da consciencia metalinguistica, que por sua vez e necessario para 

a competencia da leitura e da escrita. Assim, concordamos com Sole, (1998, p. 53) quando 

afirma: "Consciencia metalinguistica e alfabetizagao estao intimamente relaeionadas e 

podemos dizer que cada uma delas se beneficia com o outro processo de aprendizagem." 

Podemos compreender entao que a medida em que a consciencia metalinguistica vai se 

desenvolvendo, poderao se desenvolver tambem outras formas, mais deliberadas e 

controladas, que possibilitarao o acesso ao conhecimento da estrutura da linguagem e do seu 

sistema de representagao alfabetico. 
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Quando na escola a crianca se depara com a linguagem escrita, geralmente ja e algo 

conhecido para ela. O escrito transmite uma mensagem, uma informacao a leitura capacita 

para ter acesso a essa linguagem. No processo de aquisicao deste conhecimento, as 

experiencias de leitura da crianca junto com a familia desempenham uma fungao 

importantissima como evidencia Sole, (1998): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A importdncia da leitura feita por outros reside em que contribui para 

familiar izar a crianca como estrutura do texto escrito e com sua linguagem, 

cujas caracteristicas de formalidade e descontextualizaqdo as distinguem 

da oral Por outro lado, a crianca pode assistir muito precocemente ao 

modelo de um especialista lendar pode participar de diversas formas da 

tarefa da leitura. Assim constroi-.se paulativamente a ideia de que o escrito 

diz coisas que se divertido e agraddvel conhece-las, isto e, saber ler. (Sole, 

1998, p. 54) 

Assim, entendemos que o ambiente familiar e essencial para a leitura, a existencia deste 

ambiente onde se promova o uso de livros e da disposicao dos pais a adquiri-los e a ler, os 

fatos de lerem para seus filhos relatos e historias e a conversa posterior em torno dos mesmos 

parecem ter uma influencia decisiva no desenvolvimento posterior destes com a leitura. 

Infelizmente esta nao e uma realidade de todas as criangas, encontramos muitos pais que sao 

analfabetos ou mesmo nao incentivam as criangas com um ambiente familiar ao que citamos, 

e isto se reflete no desenvolvimento deste processo na crianga. 

A consciencia fonologica surge do interesse pela lingua falada e por algumas de suas 

propriedades, como a rima, que leva a crianga a explorar semelhangas e diferengas entre 

palavra e partes das palavras e com o auxilio de um adulto, pode estabelecer a diferenga entre 

inicio e a rima e ter acesso aos fonemas individuals. Em seguida, pode ser levado a fixar a 

atengao em outros fonemas das palavras mediante tarefas e segmentagao fonemica. 

A consciencia que a crianga tem das palavras, da sua existencia e caracteristicas 

independentes do objeto que representa e o proprio fato de considerar palavras as que nao 

representam um objeto concreto, aumentara quando ela comegar a manejar um texto, 

substituindo assim algumas crengas sobre o sistema de representagao por outras que estejam 

mais de acordo com a realidade. A crianga percebera que podera dizer a mesma coisa de 

muitas formas, e que existem maneiras mais adequadas de dize-lo em fungao do contexto 

concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E necessario que os adultos ensinem e tornem acessfvel a linguagem escrita para as criancas, 

isso implica observa-las e ajuda-las a irem alem de onde se encontram, assim, teremos um 

usuario competente da linguagem em todos os seus segmentos, repercutindo no seu 

desenvolvimento de modo geral, 

Quando lemos, usamos varias estrategias, assim poderemos descobrir o que o autor esta 

dando significado. Usamos todas as pistas que o texto oferece na busca deste significado para 

fazer hipoteses sobre o que lemos. Essas hipoteses ou predicoes sao geralmente inconscientes. 

As estrategias de leituras sao procedimentos que envolvem o cognitivo (conhecimento) e o 

metacognitivo (capacidade de conhecer o proprio conhecimento, de pensar sobre nossa 

atuacao, de planeja-la), no ensino elas nao podem ser tratadas como tecnicas precisas. O que 

caracteriza a mentalidade estrategica e a sua capacidade de representar e analisar os 

problemas e a flexibilidade para encontrar solugoes. Ao ensinar estas estrategias devemos 

considerar a eonstrucao e o uso de procedimentos de tipos geral que possam ser transmitidos 

sem maiores dificuldades para situagoes de leituras multiplas e variada. Estas permitem 

avancar o custo da acao do leitor, embora nao a prescrevam totalmente: caracterizam-se 

porque nao estao sujeitas de forma exclusiva a um tipo de conteudo ou a um tipo de texto: 

envolvem os componentes metacognitivos de controle sobre a propria compreensao. 

Consideramos importante ensinar as estrategias de leitura, pois queremos formar leitores 

autonomos, capazes de ler textos diversos, esses podem ser dificeis, criativos ou mal escritos. 

Como ha uma grande diversidade de objetivos, assim a como sua estrutura e tambem sua 

possibilidade de compreensao. Entao concordamos com Sole, (1998) quando afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Formar leitores autonomos tambem signiflca formar leitores capazes de 

aprender a partir dos textos. Para isso, quern le deve ser capaz de 

interrogar-se sobre a sua propria compreensao, estabelecer relagdes entre 

o que les e o que faz parte de seu acervo pessoal, questionar seu 

conhecimento e modificd-lo, estabelecer generalizacoes que permitem 

transmitir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. (Sole, 

1998, p. 72) 

Compreendemos assim, que as estrategias nos auxiliam nas atividades realizadas, onde 

aprendemos a partir delas, como se organizassemos o conhecimento. Usamos varios criterios 

para integrar o que estamos lendo aos esquemas de conhecimento. Esses criterios, dentre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ouros fatores, dependent do proposito para a leitura e do sistema de valores, da nossa visao de 

mundo. 

Podemos assoeiar as estrategias de leitura com a concepcao construtivista, visto que, da 

concepcao construtivista do ensino e da aprendizagem escolar, esta e entendida como uma 

ajuda proporcionada ao aluno para que ele possa construir seus significados, diante disto 

podemos dcscrever tres ideias: a primeira considera a educacao como um processo de 

construgao con junta, o professor e seus alunos podem compartilhar significados mais amplos 

e complexos e dominar procedimentos com maior precisao c rigor; na segunda, o professor 

exerce uma fungao de guia, interagindo como um elo entre a construgao socialmente 

estabelecida e que se traduzem nos objetos e conteudos prescritos pelos curriculos em vigor 

em um determinado momenta; a terceira ideia faz uma comparagao com "adaimes", que se 

localizam um pouco acima do edificio que contribuem para construi-lo, fazemos esta 

comparagao com a educagao para explicar o papcl do ensino com relagao a aprendizagem do 

aluno, pois os desafios do ensino devem estar um pouco alem para que a crianga ja seja capaz 

de resolver. A ideia do bom ensino nao e apenas o que se situa em pouco acima do nivel atual 

do aluno, mas o que garante a interiorizagao do que foi ensinado e seu uso autonomo. 

E necessario ensinar uma serie de estrategias que podem contribuir para a compreensao da 

leitura, entao, deve ser proposto um ensino em progressao ao longo de tres etapas: a etapa do 

modelo, neste o professor serve de modelo para seus alunos mediante sua pratica de leitura; e 

realizada pelo professor uma leitura em voz alta e apos faz comentarios sobre os processos 

contidos e assim, compreendidos no texto, duvidas dentre outros; a participagao do aluno, 

onde por intermedio do professor, o aluno participa do uso de estrategias, que vao lhes 

facilitar a compreender que podem ocorrer erros, no entanto, isto nao deve ser um 

impedimento. As realizagoes melhores e mais desejaveis dos alunos podem ir se modificando 

com a ajuda adequada do professor. A ideia de construgao e de participagao guiada adquire 

mais significagao; e a leitura silenciosa, onde o aluno (a) realiza sozinho (a) a leitura que antes 

tinha o auxilio do professor, nesta etapa podem ser oferecidas ajudas de varias maneiras para 

o aluno. 

A partir de uma visao ampla do que e o processo de leitura mediante o ensino, com a 

utilizagao de algumas propostas citadas e de outras, devemos conseguir que os alunos se 

transformem em leitores ativos e autonomos, que aprendam de forma significativa as 
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estrategias responsaveis por uma leitura eficaz e que sao capazes de utiliza-las em varios 

contextos. 

No entanto, alguns alunos sao instruidos em tais estrategias mas , tem varios problemas para 

generalizar e transferir os conhecimentos aprendidos, isto ocorre porque nos programas 

tradicionais o aluno e um participante passive) que responde ao ensino e atua sem 

compreender seu sentido. onde esta aprendizagem sem algum significado, nao sera M l para 

diversos contextos em que estamos inseridos e suas respectivas necessidades. 

Propomos hoje uma educagao pautada em um modelo de ensino reciproco, em que o aluno 

assuma em papel ativo, onde a compreensao e dirigida pelos diversos participantes. Assim, 

concordamos com Sole, (1998) quando diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No modelo de ensino reciproco, o professor assume algumas tarefas 

essenciais. No inicio, oferece um modelo especializado dos alunos, que veem 

como ele atua para solucionar determinados problemas. Em segundo lugar, 

ajuda a manter os objetivos da tarefa, centrando a discursao no texto e 

garantindo o uso a aplicacdo das estrategias que tenia ensinar. Por ultimo, 

supervisiona e corrige os alunos que dirigem a discursao, em um processo 

cujo objetivo e fazer com que estes assumam a responsabilidade total e o 

controle correspondente. (Sole, 1998, p. 80) 

Devemos buscar situacoes mais adequadas para os alunos poderem construir seu 

conhecimento e aplica-lo em contextos diversos. Nao adianta uma educagao passiva, pois nao 

conseguimos alcangar os propositos da educagao. Nao existem metodos de ensino que 

garantam o sucesso da educagao, mas considerando a diversidade podemos ajudar aos alunos 

a construirem o conhecimento. 

Entendemos que a leitura e toda manifestagao lmguistica que uma pessoa realiza para 

recuperar um pensamento formulado por outra e assim, colocado em forma de escrita. Entao, 

a leitura pode ser ouvida, vista ou falada. Um texto pode ser decifrado e decodificado por 

alguem, por meios das histdrias ou contos, mas em trabalhos profissionais estas situagoes nao 

acontecem muito. Geralmente nao lemos em voz alta fora da escola, mas, quando essa leitura 

ocorre algumas pessoas se envergonham, pois, a leitura falada devido aos preconceitos 

linguistics na sociedade, e vista como realizagao plena do dialeto-padrao no seu nivel mais 

formal. Tambem associada ao fato de as pessoas saberem que em sua fala e a leitura particular 

dizem as palavras com caracteristicas dialetais que sao mal vistas pelo dialeto-padrao, os inibe 
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ao lerem, porque tem vergonha do proprio dialeto, nao porque nao sabe ler, um preeonceito 

que a escola nunca desfez. 

A leitura oral e realizada nao somente por quern le, mas pode ser dirigida a outras pessoas, as 

que ouvem o texto. Assim, existe uma diferenca entre ouvir a fala e ouvir a leitura, a fala e 

produzida espontaneamente e a leitura baseada num texto escrito, tem caracteristicas proprias 

diferentes da fala espontanea. Mas, foneticamente as duas atividades sao semelhantes, com 

relacao ao processamento, sendo que a unica diferenga esta no canal pelo qual a leitura e 

conduzida do texto ao cerebro. 

A leitura falada e pouco usada, a cultura durante muito tempo se constituiu de livros escritos e 

da leitura silenciosa e a mais adequada. Contudo, nem sempre a leitura visual silenciosa e a 

mais adequada para certos textos, que foram feitos com intencao de serem lidos oralmente ou 

ouvidos. 

A leitura visual silenciosa e bem comum entre as pessoas, ela nao inibe o leitor por questoes 

linguisticas, permitindo uma velocidade de leitura maior, como tambem parar a leitura onde 

quiser ou recuperar passagens ja lidas. Assim, algumas pessoas consideram a leitura 

silenciosa mais provavel para realizar uma reflexao sobre o texto. Vemos hoje que a escola 

direciona seus alunos ao uso da leitura visual silenciosa, individual para a reflexao do que a 

leitura oral publica. 

A leitura oral falada ou ouvida, processa-se foneticamente de maneira semelhante a percepgao 

auditiva da fala. A leitura visual, falada ou silenciosa, alem de por em funcionamento o 

mesmo mecanismo de percepeao auditiva da falas para a decodificagao do texto, e necessario 

colocar em agao os mecanismo de deeifragao da escrita. 

Podemos citar tambem um tipo de leitura que consiste em ler alto, esta leitura nao permite 

acompanhar os significantes do texto, mesmo se a escrita e alfabetica, mas procura identificar 

ideias-chave e que se diz sobre elas. Esse tipo de leitura e mais apropriada nos sistemas de 

escrita de base ideologica. Apresenta como vantagem a rapidez com que se pode ler 

determinados textos, como relatorios, teses, trabalhos academicos e outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N ' V E * S W F P ^ ER A L 

D E GAM PI NA GRANDE 

CEMTRO DE FORMACAO OE PROFESSORES 

BtBUOTECA SETORiAl  



28 

Nos deparamos com uma diversidade de textos e, por isso, a escola nao pode se limitar a um 

ou dois tipos de textos. E importante distinguir entre os textos que usamos que eles sao 

diferentes, pois nao e a mesma coisa ler um romance e um relatorio, como tambem, o leitor 

desperta diferentes expectativas diante de diferentes escritos. 

Quando falamos em tipos de textos ou superestruturas propomos que atuem como esquemas 

aos quais os discursos escritos se adaptem. Assim, o autor que quer narrar um acontecimento 

adapte-se estrutura formal da narragao, utilizando sua criatividade, modificando ou alterando 

determinados aspectos, mas sem comprometer sua identidade com esses tipos de texto. As 

superestruturas ou tipos de textos funcionam como esquemas de interpretacao para o leitor. 

E interessante que os alunos possam ler diferentes tipos de textos na escola, assim, poderao 

conhecer e se acostumarem com as diversas superestruturas, sendo a leitura, um processo 

continuo de elaboragao de expectativas e previsoes que vao sendo verificadas. 

Podemos citar como tipos de textos ou superestruturas a seguinte elassifieagao: 

• Narrativa, refere-se a um texto que pressupoes um desenvolvimento cronologico e 

que aspira, explica alguns acontecimentos em uma determinada ordem, alguns 

destes textos seguem uma organizagao: estado initial, complicagao, agio, 

resolugao, estado final. Outros textos narrativos introduzem uma estrutura 

narrativa que podemos citar: o conto, a lenda, romance, dentre outros; 

• Descritivo, neste tipo de texto intenciona-se descrever um objeto ou fenomeno, 

mediante comparagao e outras tecnicas. Podemos encontrar o texto descritivo na 

literatura, nos dicionarios, nos guias turisticos, nos inventarios, ect.; 

• Expositivo, esta relacionado a analise e sintese de representagoes conceituais, o 

texto expositivo explica determinados fenomenos ou proporciona informagoes 

sobre estes. Eneontramos o texto expositivo em livros de textos e em manuals; 

• Instutivo-indutivo, podemos agrupar este tipo de texto aos textos que permitem 

induzir a agao do leitor, como: palavras de ordem, instrugoes de montagem ou de 

uso e outras. 
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Encontramos ainda outros tipos de textos que tratam de provisoes, que podem ser horoscopes 

ou boletins meteorologicos, os textos conversacionais ou dialogais e do tipo poetico, como 

cacao, poesia, prosa, proverbio, ets. Temos tambem o texto informativo ou jornalistico, 

constituido pelas noticias da midia escrita, e uma derivacao do texto narrativo. 

E interessante que professores e alunos saibam reconhecer as diferentes estruturas textuais ou 

superestruturas, pois a estrutura do texto oferece indicadores essenciais que permitem 

antecipar a informacao que content e que facilitam a sua interpretacao. Devemos ficar atentos 

a estrutura do texto, pois nos permite melhorar a compreensao do que estamos lendo. Assim, 

concordamos com Sole, (1998): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao se trata tanto de ensinar que isto e uma narragao e aquilo um texto 

comparativo, mas de ensinar o que caracteriza cada um destes textos, mostrar 

as pistas que nos conduzem a sua melhor compreensao e fazer com que o 

leitos adquira consciencia de que pode utilizar as mesmas chaves que o autor 

usou para formas um significado, porem desta vez para interpreta-lo. 

Fomentar as estrategias de escrita a fim de redigir textos diferentes pode ser, 

sem qualquer duvida, uma das melhores formas de contribuir com este 

objetivo, fSole,1998, p. 86): 

Devemos assim, trabalhar diversos tipos de textos, assim estamos aprendendo a ler e lendo 

construimos um aprendizado. A escola nao pode dedicar-se a uma tipologia em particular, 

onde os alunos aprender a ler e interpretar um tipo de texto apenas, esta pratica esta bastante 

difundida. A diversificagao dos textos, assim como, a leitura e escrita sao meios eficazes para 

serem utilizados na aprendizagem, onde o realismo pedagogico e a adequagao dos meios 

disponiveis para os alunos sao aspectos importantes para que eles alcancem os objetivos 

previstos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 . PCN 's e leitura 

Um dos desafios enfrentados pela escola e o de fazer com que os alunos aprendam a ler. A 

aquisicao da leitura e imprescindivel para agir com autonomia nas sociedades letradas. Temos 

ainda um grande numero de pessoas que sao analfabetas funcionais, pessoas que, apesar de 

terem freqiientado a escola e tendo aprendido algo sobre ler e escrever, nao consegue utilizar 

de forma autonoma a leitura e a escrita nas relacoes sociais do cotidiano. 

Ut f VE" S«0 «) E PC R ) ERAL 

D EC A M P I NA GRANDE 

CENTRQ DE FORMACAQ DE PROFESSORES 

BtBUOTECA SETORIAL 



30 

O dominio da leitura e fundamental para a participagao social efetiva, por meio dele temos 

acesso as informagoes, expressamos e defendemos pontes de vistas. Por isso, devemos como 

educadores ao ensinar fazer com responsabilidade, garantindo a todos os alunos o acesso a 

educagao de qualidade, como tambem o processo da leitura, saberes necessarios para o 

cxcrcici o da cidadania. 

Neste sentido, pretendemos discutir agora sobre os PCN's de Lingua Portuguesa, nele 

tentaremos apontar caminhos para que a escola possa desenvolver um aprendizado solido, 

cujo objetivo esta centrado na educagao de qualidade, onde os alunos sejam capazes de 

dominar os conhecimentos de que necessitam para se tornarem pessoas conscientes e criticas 

na sociedade. 

O dominio da lingua e importante para a participagao social, por meio dela nos comunicamos, 

temos acesso a informagoes, e possivel construir visoes de mundo, produzir conhecimentos. 

Entao atribuimos a escola a fungao e responsabilidade de garantir aos alunos atraves de 

projetos educativos acesso aos saberes lingiiisticos necessarios para o exercicio da cidadania. 

A linguagem e um sistema de signos historicos e sociais que nos possibilita dar significado ao 

mundo e realidade. Aprende-las e aprender nao so as palavras, mas seus significados 

culturais, e os modos que as pessoas do meio cultural entendem e interpretam a realidade a si 

mesma. Produzir linguagem significa produzir discursos, entao, e dizer alguma coisa para 

alguem, de uma determinada forma, num determinado contexto historico. Assim, o discurso 

quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de textos, que podem ser oral ou 

escrito, que formem um significado. 

O uso da linguagem bem como seu valor e determinado segundo as demandas sociais de cada 

momento. Nos dias atuais sao exigidos niveis de leitura diferentes e superiores as demandas 

socias de algum tempo atras e a escola como local de acesso ao conhecimento tambem deve 

acompanhar tal exigencia, isto implica uma revisao das praticas de ensino, possibilitando aos 

alunos uma aprendizagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. 

Infelizmente ainda encontramos escolas com estas praticas que sao bem arraigadas, e com 

isso, enfrentamos serios problemas, como mostra os PCN's (2001); 
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Em consequencia, o aluno nao se torna capaz de utilizar textos cuja 

fmalidade seja compreender um conceito, apresentar uma informacao 

nova, descrever um problema, comparar diferentes pintos de vista, 

argumentar a favor ou contra uma determinado hipotese ou teoria. (PCN's, 

2001, p. 30) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante disto, e necessario reproduzir uma educagao verdadeiramente comprometida com o 

exercicio da cidadania, criando condigoes para o desenvolvimento da capacidade de uso 

eficaz da linguagem que satisfaga as necessidades pessoais e sociais. A pratica da leitura 

favorece a reflexao critica e imaginaria, o exercicio de formas de pensamento numa sociedade 

letrada. Tambem permite o acesso a informacao escrita com autonomia, uma boa condigao 

para o aprendizado. 

Atraves do ensino, espera-se que os alunos desenvolvam competencias com relagao a 

linguagem, possibilitando-os a resolverem problemas do cotidiano. Assim, enfocamos alguns 

objetivos do ensino de Lingua Portuguesa proposto pelos PCN's: expandir o uso da 

linguagem, de modo que o aluno seja capaz de produzir textos orais ou escritos, que sejam 

coerentes, coesos; utilizar diferentes registros, adequando-os as circunstancias; conhecer e 

respeitar as variedades linguisticas do portugues falado; compreender textos orais e escritos, 

interpretando-os corretamente e inferindo intengoes de quem os produz; valorizar a leitura 

como fonte de informagao e podendo recorrer aos materials mediante objetivos; utilizar a 

linguagem como instrumento de aprendizagem; valer-se da linguagem para melhorar a 

qualidade de suas relagoes pessoais; utilizar os conhecimentos adquiridos para expandirem o 

uso da linguagem e a capacidade de analise critica; conhecer a analisar criticamente os usos 

da lingua como valores e preconceitos de classe, crenga, genero ou etnia. 

E necessario compreendermos que a leitura e escrita sao praticas complementares, que se 

relacionam, que se modificam mutuamente, a escrita transforma a fala e a fala influencia a 

escrita. Sao praticas que permitem aos alunos construir seu conhecimento sobre os diferentes 

generos, sobre os procedimentos mais adequados para ler e escrever e sobre as circunstancias 

de uso da escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, os PCN's (2001) descreve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para 

que possa construir tambem objeto de aprendizagem, e necessario que faga 

sentido para o aluno, isto e, a atividade de leitura de responder, do seu ponto 

de vista, a objetivos de realizagdo imediata. (PCN's, 2001, p.54) 

Entendemos entao, que e necessario organizar o trabalho educativo em virtude do objetivo 

que pretendemos formar cidadaos capazes de compreender os diferentes textos com os quais 

eles se deparam, principalrnente quando os alunos nao tem contato com os materias de leitura 

fora da escola, nem com leitores. Visto que esta oportunidade de acesso a materials de leitura 

de qualidade pode ser a unica, e importante oferecer aos alunos varios tipos de textos. 

Dentro do conteudo escolar, os PCN's de Lingua Portuguesa (2001) sugerem que: 

E preciso superar algumas concepgoes sobre o aprendizado inicial da leitura. 

A principal delas e a de que ler e simplesmente decodificar, converter letras 

em sons, sendo a compreensao consequencia natural dessa agao. Por conta 

desta concepgdo equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de 

"leitores" capazes de decodificar qualquer texto, mas com enormes 

problemas para compreender o que tentam ler. (PCN's, 2001, p.55) 

Esta e uma visao empobrecida da leitura, e necessario oferecer ao aluno varias oportunidades 

de aprender a ler usando os procedimentos que os bons leitores usam. O professor pode 

apontar subsidios para que o aluno interaja com o texto, evidenciando problemas, 

identificando o objetivo do escrito, constatando fatos, criticando informagoes. Uma pratica 

constante de leitura, trabalhando com diversos objetivos, modalidades e textos que 

caracterizam a pratica da leitura de fato. 

Formar leitores nao e uma tarefa facil de fato, no entanto, nao e impossivel. Mas requer 

condicoes que favorecam esta pratica, os recursos materiais nao sao suficientes, pois o uso 

que fazemos dos livros e destes materias e importante para o desenvolvimento da pratica e do 

prazer pela leitura. Desta forma os PCN's sugerem algumas condicoes: uma boa biblioteca na 

escola, dispor de um cervo de leitura na sala, organizar momentos de leituras, planejar nas 

atividades diarias de modo que enfoque a importancia da leitura em todas as disciplinas, 

possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras, garantindo que o momento de leitura siga 

sem interrupcoes por parte do professor, emprestar livros da escola aos alunos, optar pela 
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variedade de titulos ao sugerir alguma leitura aos alunos,. Envolver o conjunto da escola para 

construir uma politica de formacao de leitores. 

Nos PCN's apresentam tambem propostas didaticas, algumas sugestoes para realizar o 

trabalho com o aluno, servindo tambem como referenda para a construgao de outras 

propostas. 

Leitura diaria, onde diariamente a leitura e realizada na escola, podendo ser silenciosa, em voz 

alta, individual ou em grupo, ou atraves da escuta de alguem que le. 

A leitura colaborativa, onde o professor les um texto com a classe e questiona os alunos sobre 

as pista lingiiisticas, e uma boa estrategia para interrogar o texto, fazer a diferenciagao entre 

realidade e ficgao, identificar elementos discriminatorios e recursos persuasivos, a 

interpretagao de sentido figurado, a inferencia sobre a intencionalidade do autor. 

Projetos de leitura, o objetivo e compartilhado por todos os envolvidos, eles permitem dispor 

do tempo de uma forma flexivel. A linguagem escrita, leitura e producao de textos se inter-

relacionam, pois, geralmente envolvem tarefas que articulam estes diferentes contetidos. Os 

projetos de leitura sao excelentes situagoes para contextualizar a necessidade de ler, como 

tambem a leitura oral e suas convengoes. 

Atividades seqiienciais de leitura caracterizam-se em promover a leitura, podendo eleger um 

genero especifico, um autor ou um tema. Sao situagoes didaticas onde sao desenvolvidas 

atitudes e procedimentos a partir da pratica da leitura. 

Atividades permanentes de leitura, sao situagoes voltadas para a formagao de atividades que 

incentivam a praticada leitura tambem.. Podem ser realizados por semana ou por quinzena, os 

alunos leem o material escolhido em casa, le novamente em sala e realiza alguns comentarios 

accrca do que leu. 

Leitura feita pelo professor, alem das atividades realizadas pelos alunos, o professor tambem 

pode ler livros em capitulos, por exemplo. Este tipo de leitura nao e muito usada em sala, mas 

e bastante incentivadora para os alunos. E interessante realizar esta leitura pois amplia a visao 

de mundo, estimula o desejo da leitura, possibilita a vivencia de emogoes, fantasia e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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imaginacao, permite a compreensao de que escreve para ser lido, expandir o conhecimento a 

cerca da leitura, aproximar o leitor dos textos, possibilitar producoes orais, escritas e em 

outras linguagens, informar como escrever, ensinar a estudar, possibilitar a compreensao da 

relacao entre fala e a escrita e a estabilizagao das formas ortograficas. 

Podemos considerar um dos meios mais importantes na escola para a consecugao de novas 

aprendizagens, mas sempre sera necessario insistir em seu ensino, a medida que se avanca na 

escolaridade continuamos reservando mais tempos para a leitura, pois as exigencias 

aumentam. Geralmente a leitura segue caminhos dentro da escola, onde os alunos irao 

melhorando sua habilidades de leitura e adquirindo o habito da leitura, mas tambem os alunos 

devem utiliza-la para ter acesso a novos conteudos de aprendizagem nas diversas areas do 

curriculo escolar. 

Contudo, nem sempre os objetivos tracados ao alcangados, e a solugao nao poder provir de 

enfoques reducionistas que busquem em um so metodo a altemativa correta para enfrentar as 

dificuldades que nos deparamos no dia-a-dia. Muitos educadores, tem experimentado 

estrategias, metodos, materiais para promover a leitura, mas nao exista apenas uma resposta, 

que funciona em determinada situagao, pode nao ser M l em outra. 

2.2. O professor e os processos de aquisicao de leitura 

A leitura e uma pratica social que envolve atitudes gestos e habilidades, como ja vimos 

anteriormente, estas sao mobilizadas pelo leitor, tanto no ato de leitura propriamente dito, 

como no que antecede a leitura e no que decorre dela. Assim, o individuo demonstra 

conhecimentos de leitura quando sabe a fungao de um jornal, quando se informa sobre o que 

tem sido publicado, quando localiza pontos de acesso publico e privado aos textos impressos, 

quando identifica pontos de compra de livros. Depois que um leitor realiza a leitura, os textos 

que leu vao determinar suas futuras escolhas de leitura e servirao de contraponto para outras 

leituras. 

Atitudes como gostar de ler e interessar-se pela leitura e pelos livros sao construidas, para 

algumas pessoas, no espago familiar e em outras esferas de convivencia em que a escrita 

circula. Mas, para outros, e, sobretudo no espago da escola que este gosto pode ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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incentivado, onde professores e escola representam um papel importante para que se 

desenvolva o habito da leitura nos aluno. 

Em face disto, concordamos com Martins, (1994) onde ela diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fungao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de 

criar condiqoes para o edueando realizar a sua propria aprendizagem, 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 

duvidas e exigencias que a realidade Ihes apresenta. (Martins, 1994, p. 34) 

Assim, e necessario que o educador seja um mediador de leitura, onde criai condicoes de 

leitura nao refere-se apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros, mas ajudar aos alunos a 

reconhecer o sentido da leitura, instrumento liberador e possivel de ser usuiruido por todos, 

nao apenas pelos letraclos. Para isso, e importante que a crianca perceba a leitura como um aro 

prazeroso e necessario e que tenha os pais, professores e escola como modelos. Nessa 

perspectiva, nao e necessario que a crianga esperem aprender a ler para ter acesso ao prazer da 

leitura, ela pode acompanhar as leituras feitas na escola, pode manusear livros e outros 

impressos tentando "ler" ou adivinhar o que esta escrito. 

A pratica da leitura nao se limita somente aos textos escritos, podemos realizar uma leitura e 

dar sentido a um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, situagoes reais ou 

imaginarias. O contato com esta pratica esta bem proximo de nos e da ligagao que temos com 

o mundo que nos cerca, o que demonstra que o processo de leitura precede o contato com os 

textos propriamente ditos, uma vez que o nosso cotidiano e perpassado por varios textos. 

Assim diz Martins,(1994, p. 32): "A leitura vai, portanto alem do texto, e comeca antes do 

contato com ele." 

Entende-se nessa perspectiva que seja trabalho na escola o contexto dos alunos, que seja 

aproveitado o conhecimento previo destes alunos, como ja afirmamos anteriormente, para que 

assim o cotidiano deles possa contribuir para a formagao de leitores compreensivos e criticos. 

Pensando assim, o trabalho com leitura tem tambem como fmalidade a formagao de leitores 

competentes e de pessoas capazes de escrever com eficacia. 
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Num cenario em que vivemos, cabe ao professor exereer sua autoridade profissional e fazer 

com que a escola cumpra seu papel que e formar cidadaos atuantes na sociedade, se e como 

bem sabemos o termo escola e abstrato a competencia que e desenvolvida pelos professores, 

que devem estabelecer uma ligacao direta com a aquisicao do processo de leitura dentro e fora 

da sala de aula. E evidente que a leitura feita de um modo critico so podera contribuir 

positivamente na vida do leitor. Hoje, ouvimos muitos comentarios que a televisao e campea 

em afastar o leitor da leitura, e importante salientar que a televisao oferece tudo pronto, sem 

deixar espago para a reflexao, e assustador o tempo que passamos em frente a televisao 

principalmente as criangas, como evidencia Pennac, (1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que me choca, pelo menos a mim e o numero de horas passadas, em media 

por um garoto diante da teve em comparagao as horas de comunicagao e 

extensao na escola. Uma crianga passa em media minima duas horas por dias 

diante de um aparelho de televisao, oito a dez horas durante o final de 

semana. (Pennac, 1993, p.26) 

Concordamos com o autor que e um exagero o numero de horas passadas em frente a uma 

televisao e soma obrigados a reconhecer a nossa parcela de culpa como educadores, e ainda 

devemos admitir a nossa falta de leitura que um fator decisivo para o nao incremento do valor 

desta atividade. 

E importante voltarmos a lembrar do compromisso dos professores e da familia em apoiar e 

participar do desenvolvimento tanto do cidadao consciente como tambem do cidadao critico. 

Neste sentido concordamos com Foucambert, (1994, p. 5): "A escola precisa de uma reflexao 

muito mais fundamental, precisa entender que o que e a leitura provocar nos professores e nos 

pais uma tomada de consciencia sobre sua propria pratica." 

Inserir-se nas praticas sociais proprios a cultura escrita nao e somente orientar os alunos em 

sala, isso, implica tambem comportamentos, procedimentos e destrezas tipicos de quem vive 

no mundo da leitura, tais com: movimentar-se numa biblioteca, freqiientar livrarias, estar 

atento aos escritos urbanos, como tambem adquirir, quando se fazer necessario e quando 

aparecerem novos usos para a leitura na sociedade, outras formas de ler. 

Um exemplo recente de novas praticas ou formas de ler este relacionado ao uso do 

computador: para inseri-se nesse novo uso, e preciso manusear a maquina e adquirir outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comportamentos, como buscar informagoes na internet, participar de bate-papo nos chats, 

mandar correspondencia (e-mails) para diferentes pessoas, entre outras possibilidades. 

Essas atitudes e comportamentos nao se restringem a um momento especifico, nem podem ser 

consideradas capacidades relativas a uma idade ou ciclo. Constituem componentes de todo o 

processo de escolarizaeao e sao frutos de um trabalho continuo. Essas capacidades que, 

introduzidas pelo professor desde o primeiro anos, devem ser trabalhadas sistematicamente e 

consolidadas durante todo o tempo, considerando-se o gosto e o desenvolvimento cognitivo 

dos alunos com relacao ao material de leitura (historias, contos, poemas, noticias acessiveis e 

interessantes, instrucoes de jogos, etc.) 

Ensinar aos alunos a ler e expressar-se de maneira competente e um grande desafio dos 

professores, nos educadores devemos repensar nossa pratica profissional e passar a agir de 

maneira objetiva e coerente em face dos desequilibrios e desafios que a realidade apresenta. 



3. Analise dos dados 

C A P I T U L O I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 1 . Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No presente trabalho que propomos a pesquisar sobre: Dificuldades dos alunos no processo de 

aquisicao da leitura nos anos iniciais. Desta forma pretendemos buscar informagoes a cerca de 

como e o processo de leitura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cecilia 

Estolano Meireles, localizada no municipio de Cajazeiras/PB. 

No presente trabalho utilizamos como instrumento para analisar a realidade da escola, onde 

este e uma pratica simples, oferecendo a impossibilidade de generalizagao de seus dados. 

Segundo Matos, (2001): "Utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto 

de pesquisa, obtendo grande quantidade de informagoes sobre o caso escolhido e, 

conseqiientemente, aprofundando seus aspectos." (Matos, 2001,p.58) 

Utilizamos tambem a observagao participante, onde o pesquisador e um membro sobre a 

realidade que realizara o estudo, ele passa a fazer parte daquele grupo artificialmente para 

melhor coletar os dados e os questionarios, uma tecnica de investigagao em que sem a 

presenga do pesquisador, o investigado responde um formulario com questoes que devem ser 

claras e objetivas entregues pessoalmente ou pelo correio, os sujeitos desta pesquisa sao os 

professores e gestores da referida escola, atraves dos quais obtivemos algumas informagoes 

que serao analisadas posteriormente. 

Em seguida partimos para a analise dos dados, buscando informagoes para nos aprofundarmos 

no tema em questao. 

3.2. Analise dos Questionarios dos gestores 

Alem das observagoes em sala de aula e o estagio, implementamos tambem como instrumento 

de colete de dados a realizagao de um questionario, que foi entregue a alguns professores das 

instituigao escolar escolhida e a alguns gestores e professores, onde tais questoes refletem a 
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pratica de leitura na sala de aula, especificamente as dificuldades nos anos iniciais, analisando 

separadas professor e gestor. 

Iniciamos o questionario com os gestores da referida escola: a diretora e a vice-diretora, 

ambas possuiam curso superior, uma, Licenciatura em Pedagogia e a outra, em Filosofia e 

trabalham na educagao por cerca de 10 anos. 

Logo perguntamos se a escola possuia algum projeto, pois, entendemos que os projetos de 

leitura sao excelentes situagoes para contextualizar a necessidade de ler, como tambem a 

leitura oral e suas potencialidades, as resposta foram positivas, e os que beneficiam a leitura 

sao dois: Radio recreio e Jornada de leitura, a escola vem trabalhando-os para desenvolver o 

gosto de alunos na leitura. 

Sabemos que a leitura comega antes mesmo dos alunos ingressarem na escola, pois, todo o 

ambiente familiar, social, cultural e de todas as coisas que nos rodeiam, entao, a partir deles 

comegamos a utilizar estes conhecimentos frente a realidade social ou individual, onde 

podemos dizer que aprendemos a ler observando o mundo. 

Diante disto concordamos com Martins (1994, p. 12): "Ninguem ensina ninguem a ler; o 

aprendizado e, em ultima instancia, solitario, embora se desencadeie e se desenvolva na 

convivencia com os outros e com o mundo." Entao, aprendemos a ler a partir do contexto 

social, e por isso, temos que valoriza-lo e fazer uso do cotidiano, para que a partir dai criemos 

as nossas condigoes de aprendizado. 

Partindo deste ponto, perguntamos em seguida as diretoras como a escola trabalha os 

conhecimentos dos alunos e as respostas foram bem parecidas, pois, ambas responderam que 

trabalham com atividades diversificadas para valoriza-los, assim, atendendo as dificuldades 

dos alunos. 

A proxima questao foi enfocada os fatores que contribuem para o sucesso educational 

daquela instituigao escolar, onde obtivemos como resposta o trabalho coletivo e o 

compromisso do professor bem como experiencia adquirida do professor na formagao 

continuada promo vida pelo municipio. 
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Se quisermos incentivar os alunos para a leitura e importante a escola ou qualquer outro lugar 

propiciar um ambiente que estabeleca uma ligagao entre leitura e alunos e foi nesse sentido 

que concluimos nossa pesquisa com os gestores, perguntando-os se a escola possuia alguns 

lugar direcionado para a leitura e ambas as respostas foi que havia uma sala de leitura, 

multiuso, pois, funciona tambem como sala de aula. 

Infelizmente nao e possivel estimular a leitura, sem haver antes um ambiente propicio, ja 

existe dificuldades em realizar um bom trabalho com este tema e sem uma atmosfera que 

influencie o aluno a ler fica mais dificil ainda, neste sentido concordamos com Martins (1994) 

p.84: "Cada leitor tem que descobrir, cariar uma tecnica propria para aprimorar seu 

desempenho. Auxiliando-o entre fatores imediatos e externos, desde o ambiente e o tempo 

disponivel ate o material de apoio," 

Com um ambiente direcionado para a leitura a crianga entra em contato com varios objetos de 

leitura, e aqueles que mais lhe chamarem a atengao sao conservados e desse modo a crianga 

descobre o prazer de ler. 

3.3. Analise dos questionarios dos professores 

Continuamos a pesquisa realizando agora um questionario para professores que ensinam nos 

anos inicias do ensino fundamental, foram tres, dentre elas uma era formada em Letras e duas 

em Pedagogia e todas licenciavam ha mais de 20 anos. 

Iniciamos o nosso questionario perguntando aos professores qual o melhor ambiente na sala 

de aula, que favorega o processo da aprendizagem, e as respostas foram bem parecidas, uma 

afirmou que o interesse do aluno em aprender, outra se o ambiente da sala for harmonioso e 

descontraido e a outra professora afirmou que a variedade de tarefas, para que nao caia na 

rotina as aulas. 

Concordamos com as professoras, mas, gostariamos de acrescentar que e imprescindivel a 

disponibilidade da varios recursos, assim, usaremos varios niveis meios e os alunos nao 

ficaram dispersos nem desinteressados a lerem. Assim afirma Bacelar&Cunha (2000, p. 54) : 

"Os recursos de ensino devem fazer dos alunos bons leitores, que sintam prazer e gosto pela 

leitura e, se possivel, que se apaixonem por ela."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U N * V EQ S ' 0 * . 0 F
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E importante criar um ambiente alfabetizador, sendo ele na escola ou na famflia, um espago 

com livros, textos, jornais, revistas,num mundo de escritos que circulam socialmente. Quando 

usamos todos estes recursos a todo o momento, criamos um circulo de ideias, alfabetizadora, 

leitora. 

No proximo ponto questionamos quais as praticas dotadas pela professora ou pela escola, 

enquanto educador, para modificar a postura dos alunos em relagao a leitura, obtivemos 

respostas bem parecidas,as educadoras utilizam bastantes textos, poesias,livros literarios. 

Acreditamos tambem que uma boa pratica em relagao a leitura e a do professor criar 

condigoes para o aluno realizar a sua propria aprendizagem, conforme seus interesses, 

necessidades,duvidas. Em face disto,concordamos com Martins (1994, p. 34) quando ela 

afirma: "Assim criar condigoes de leitura nao implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso 

aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre a sua leitura sito e, sobre o sentido 

que ele da, repito, a algo escrito, um quadro,uma paisagem, a sons, imagens, coisas reais ou 

imaginarias." 

A proxima pergunta se refere as dificuldades na leitura presentes na sala de aula, e obtivemos 

tais respostas: uma professora refere-se a idade doa alunos, outra a anao compreensao dos 

textos e a terceira professora a falta de compromisso dos pais. 

Consideramos que a aprendizagem e um conjunto de fatores dos quais podemos citar a familia 

e a escola. A leitura e a aprendizagem andas juntas, logo inicia-se na familia, continua na 

escola e volta novamente para a familia, sem estes aspectos fica impossivel construir algum 

conhecimento valido. 

A dificuldade de compreensao dos textos esta presente em varias escolas, e e dificil trabalhar 

com a leitura sem este aspecto, sendo a leitura uma deeifragao e uma decodificagao. Assim 

diz Cagliari (1995) .150: "A leitura sem deeifragao nao funciona adequadamente, assim, sem 

a decodificagao e demais componentes, referente a interpretagao,se torna esteril e sem grande 

interesse." E importante ler e entender o texto para que a partir dai criemos o nosso proprio 

significado, interagindo com o autor da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Continuando o questionario perguntamos as professoras o nivel de leitura de seus alunos e 

elas responderam que era razoavel,onde eles estao comeeando a descobrir a leitura. 

Acreditamos que mesmo aos poucos e importante o inieio da pratica da leitura, seja por meio 

de leituras ja realizadas ou qualquer meio de expressao e pensando de forma otimista 

conquistaremos o objetivo almejado, construir bons leitores. Neste sentido concordamos com 

Martins (1994) p. 87: "A leitura, mais cedo ou mais tarde, sempre acontece, desde que se 

queira realmente ler. A cima de tudo, precisamos ter presente nao conseguimos de vez, dar o 

pilo d gata - bem, que se continue andando ainda pouco,pois nao e pecado caminhar." 

Concordamos com a autora, devagar,mais sempre, e e fundamental tambem nao ter 

preconceito, nem receio de carregar para a leitura alguma experiencia anterior. Atualmente a 

realidade da escola com relagao a leitura ja melhorou bastante, como tambem o acesso ao 

sistema educacional, contudo, precisamos avangar mais. 

Por ultimo questionamos a importancia do habito de leitura nas pessoas e todas afirmaram que 

e primordial, adquirir atraves da leitura conhecimentos e novos horizontes. 

Acrescentariamos tambem que a leitura traz varios beneficios, oferece subsidios 

consideraveis, aponta novas diregoes e de modo a esclarecer duvidas, evidenciar aspectos 

antes despercebidos, apurar a consciencia critica a cerca do texto, dentre outros. 

Acreditamos que um dos multiplos desafios a ser enfrentados pela escola seja a pratica da 

leitura, pois a sua aquisigao e imprescindivel para podermos agir com autonomia nas 

sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que nao 

conseguiram realizar esta aprendizagem. 

3.4. Analise do Estagio 

Escola: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cecilia Estolano Meireles 

Localizagao: Esta localizada na zona urbana da cidade de Cajazeiras., no bairro das Casas 

Populares. 
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Clientela: A grande maioria dos alunos e proveniente da classe baixa, pessoas carentes da 

comunidade. 

Turnos: Na escola funcionam os anos do Ensino Infantil pela manha, a tarde funciona o 

Ensino Fundamental e a noite as turmas de EJA e tele curso. 

Dependencias: Sao distribuidos em salas de aula, banheiros, sala de recursos, cozinha, 

dispensa, diretoria, secretaria, patio para recreacao, nao tem biblioteca. 

Recurso: Computadores, mimeografo, televisao, video. 

Situagao dos professores: Todos sao efetivos do municipio e do estado. 

Total de alunos: Sao 900 alunos no total, distribuidos nos tres turnos, sendo que pela manha e 

a tarde cada sala tem cerca de 40 alunos e a noite 25 alunos, media. 

Projetos: Jornada de trabalho, Diversificando para aprender, Escola promotora de cidadania, 

Radio Recreio. 

O Estagio Supervisionado aconteceu na escola ja citada no periodo de Outubro a Dezembro 

de 2007 e foi realizado com os alunos do 3° ano, eles foram observados de forma sistematica. 

Ao chegarmos na escola os funcionarios daquela instituigao foram bem receptivos, logo 

iniciamos uma breve observacao nos alunos e como a professora trabalhava a leitura em sala 

de aula. 

A turma era composta de 22 alunos, entre meninos e meninas, a freqiiencia era razoavel. Na 

sala nao havia nenhum recurso que incentivasse a leitura, havia poucos murais, tinha lousa, as 

cadeiras velhas, os livros do professor cedidos pelo municipio e os cadernos dos alunos. Nao 

havia frases acolhedoras e incentivadoras em sala, algumas estavam distribuidas nos 

corredores da escola, os recursos didaticos eram precarios para a quantidade de alunos na 

escola, mas, sao solicitados aos pais, como: lapis de cera, cola, tesourinha, e cadernos. Os 

alunos sao bastante dispersos e geralmente nao acompanham bem a professora. 

A maioria das aulas eram expositivas, o material mais utilizado pela professora era a louca, o 

livro didatico e o caderno, infelizmente nao havia uma organizagao com relagao a 

metodologia a ser usada para instigar os alunos para a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A crianga entra em contato com varios objetos, e aqueles que mais lhe chamarem a atencao 

sao conservados atraves da linguagem escrita e assim ela descobre o prazer de ler antes de 

aprender a ler, podemos tambem trabalhar na escola o contexto dos alunos, aproveitando o 

conhecimento previo dos alunos, para que assim o dia-a-dia deles possa contrlbuir para a 

formagao de leitores mais compreensivos e crfticos, pensando assim, o trabalho com leitura 

construira leitores competentes. (Martins, 1994, p.28) 

Observamos tambem que a maioria dos alunos nao sabe ler direito, o grau de aprendizado dos 

alunos nao e igual, uns apresentam mais dificuldades de ler e compreender do que outros, e 

isto atrapalha um pouco o desenvolvimento das tarefas aplicadas pela professora. A 

compreensao dos textos e bastante lenta na sala, um fato preocupante, pois um aluno que tem 

o habito de ler, mesmo nao tendo um bom desempenho em algumas disciplinas (talvez) 

compreenda melhor os conteudos transmitidos. 

Consideramos a leitura uma atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formacao 

dos alunos, ela e a extensao da escola na vida das pessoas. Assim, concordamos com Cagliari 

(1995, p.148): quando ele afirma: "E muito mais importante saber ler do que saber escrever." 

Esta instituigao ainda precisa ensinar a ler e entender nao so as palavras, mas, tambem os 

textos especificos de cada materia, pois tudo o que e ensinado na escola esta ligado a leitura e 

depende dela para se manter e se desenvolver. 

Toda a observagao realizada anteriormente ao estagio nos proporcionou um conhecimento 

sobre os alunos que trabalhamos posteriormente. Procuramos atender as necessidades daquela 

turma e buscar caminhos para que desfrutem naquelas criangas o encanto e a importancia da 

leitura. 

Apesar de dispormos de todo o material adquirido uma grande inseguranga nos tomou conta, 

pois, o maior intuito era trabalhar o conteudo de modo que prendesse a atengao e a 

participagao da sala. Motivando-os para o tema em estudo. 

Durante o periodo do estagio preparamos um planejamento para cada dia de aula, nao foi 

muito facil, pois os alunos eram bastante dispersos, porem a maioria da sala participou dos 

conteudos programados. Para exemplificar o trabalho desenvolvido nesta escola relatamos 

alguns dos temas que foram propostos aos alunos. . ,,,„.__,_,„ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em um dos primeiros encontros trabalhamos com eantiga de roda, considerando que os alunos 

gostavam bastante de cantar. Antes de iniciar a aula perguntei a alguns alunos os cantos mais 

no dia-a-dia, todos participaram. Apos apresentado em cartolina uma eantiga de roda bem 

conhecida de todos, cantamos depois realizamos uma leitura coletiva e com este mesmo canto 

em maos mimeografado, foi solicitado que cada um realizasse uma leitura Individual. 

Posteriormente trabalhamos a compreensao do texto exposto e em seguida a sala foi dividida 

em grupos e cada grupo expos uma eantiga de roda a sala. 

A apresentacao da musica ocorreu de forma animada, como para os alunos aquela atividade 

parecia mais uma brincadeira do que uma tarefa, conseguimos que todos participassem entao 

nao houve dificuldades ja que os alunos conheciam a maioria das cantigas de rodas 

apresentadas. Observamos as habilidades dos (as) alunos (as), da oralidade, junto com a 

socializagao da turma e o incentivo a leitura, que consideramos um bom resultado nestes 

aspectos. 

Utilizando o conhecimento previo dos alunos sobre as frutas, expomos em outro momento 

varias gravuras em cartolina e questionamos os alunos de que maneira poderiamos utilizar 

aquelas frutas que eram tipicas da regiao nossa casa, alguns responderam e deram varias 

sugestoes e entao apresentamos para eles uma receita de salada de frutas, e distribuimos para 

cada um, uma divertida receita mimiografada. Em seguida eu limos o texto para eles e cada 

um leu individualmente e quem terminasse de ler recebia lapis de cera par que pintassem as 

gravuras na tarefa. Feito isso, solicitei que alguns falassem um pouco do que ja tinhamos 

discutido. O intuito era incentivar a leitura, seja qual texto for e analisar o interesse e 

participagao dos alunos. Contudo o resultado de compreensao nao foi muito satisfatorio, pois 

apesar de trabalhar com aspectos que eles conheciam, alguns nao se sentiam a vontade para 

opinar, enquanto outros queriam transformar a sala numa bagunga. 

Percebemos que nao era trabalhada com os alunos historia em quadrinhos, entao 

desenvolvemos este conteudo, no interesse de deixa-los bem vontade, para aquele momento 

de leitura. Entao, distribui varia revistinhas e os deixei um pouco para que eles lessem, e 

dividimos a sala em equipes, ja que a quantidade de revistas era menor que o numero de 

alunos, e assim a turma foi dividida, mesclamos os (as) alunos (as) com maiores dificuldades 

de leitura dos que apresentavam menos. O interesse e participagao foram bastante proveitosa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alguns falaram um pouco dos personagens e historinhas que tinham nas revistas. 

Aproveitando o abuso dos sinais de pontuacao, eu chamamos a atencao dos alunos sobre este 

tema. Analisamos agora o conhecimento previo dos alunos sobre os sinais de pontuacao que 

era razoavel e a relagao das gravuras com os sinais e frases. 

Um outro tema bem divertido para utilizar em sala e as advinhas, ja nesta aula, foram 

apresentadas algumas advinhas na cartolina e os alunos responderem algumas, apos, 

apresentamos as respostas daquelas que a turma nao respondeu. Sugerimos aos alunos outros 

tipos de advinhas e alguns se mostraram bem a vontade e lancaram varias para a turma. 

Posteriormente discutimos a cerca de como e importante realizarmos uma leitura atenta nao so 

para este tipo de texto, bem como em outros. Nesta aula observamos a socializagao da sala de 

aula e o interesse para a leitura, esta aula foi bem divertida e os alunos participaram, 

respondendo e perguntando. 

Em outro momento, propomos trabalhar com diversos portadores de texto, atentando-os para 

ler para buscar informagoes e reconhecer que todos os tipos de textos contem alguma 

informagao. E assim o fizemos, distribuimos para a sala revistas, jornais, rotulos de produtos, 

papel e tesoura e solicitei que os alunos recortassem algo que houvesse o que citamos acima. 

Apos a recortagem e colagem do material, discutimos sobre o que os alunos produziram, 

realizamos a leitura de um dos anuncios contido em um dos trabalhos e pedimos que eles 

produzissem algum tipo de anuncio, assim, o fizeram, e alguns leram o que produziram para a 

sala. Esta aula tambem foi proveitosa, pois, todos realizaram a atividade, claro que alguns 

com suas dificuldades e limitagoes, todos tiveram o interesse de pesquisarem e escreverem o 

que foi solicitado. 

Assim, tentaremos trabalhar a leitura e o incentivo que deve evidenciar a escola, a este tema, 

questionando as dificuldades encontradas pelos alunos dos anos iniciais em trabalhar com 

leitura, e identificando tais dificuldades, para que assim, trabalhemos para realizarmos uma 

pratica bem desenvolvida, na vida educacional e pessoal de casa aluno, proporcionando-os 

acesso a leitura e a oportunidade de se tornarem sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem e cidadaos que possam utilizar os beneficios da leitura na vida social e pessoal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES CONCLUSIVAS 

Em vista dos aspectos antes expostos, percebemos que uma pedagogia da leitura que objetiva 

a construgao do leitor, se funda na descricao da estrutura dos textos. Mais do que isso, uma 

pedagogia de leitura de cunho transformador propoe,ensina e encaminha a descoberta da 

fungao da leitura pelos textos num sistema comunicacional, social e politico. 

Consideramos que para promover a leitura e preciso assegurar oportunidades de continuidades 

de estudo ou em programas educativos nos quais as pessoas possam continuar aprendendo ao 

longo de toda a sua vida, as acoes direcionadas a leitura juntamente com a alfabetizagao 

devem estar conectadas a possibilidades de aplicar e aperfeigoar conhecimentos e habilidades 

recem-adquiridas. As praticas tambem de alfabetizagao devem promover a leitura, a 

interpretagao e a produgao de uma grande diversidade de textos, o enfrentamento de variadas 

situagoes comunicativas, e reconhecimento dos desafios e problemas que se colocam ao 

produzir uma mensagem, a reflexao sobre a linguagem, convertendo-se em objeto de analise e 

estudo, tendo em vista a comunicagao e interagao entre as pessoas. 

Obtivemos tambem como resultados desta monografia que e indispensavel que os (as) alunos 

(as) leiam diariamente, para que de fato favoregam o desenvolvimento da compreensao 

leitora, com propositos significativos, empregando estilos variados para os diversos materials, 

pois ler e um processo complexo, no qual todas as pistas e aprendizagens so podem ser 

alcangadas atraves da propria leitura. 

No intuito de melhorar as dificuldades dos alunos nos anos iniciais no processo de aquisigao 

da leitura, constatamos tambem que e preciso fortalecer e apoiar os educadores, no sentido de 

serem investigadores criativos e reflexivos em sua pratica estabelecendo interagoes com os 

educandos nas quais respeitem suas culturas,seus valores e seus processos de aprendizagem, 

de saber escutar e interpretar suas expectativas. O grande desafio consiste em estabelecer um 

processo de formagao permanente, promovendo aprendizagens relevantes para a atuagao 

profissional e para o desenvolvimento de praticas pedagogicas que respondam a um conceito 

amplo de alfabetizagao e as demandas educativas desses grupos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Comprovamos que a escola possui alguns recursos que podem ser utilizados para construir 

conhecimentos significativos e consolidados sobre os processos que nos permitem ler e 

compreender, como tambem o processo que nos torna bom leitores e sobre as razoes que 

levam alguns alunos a nao ler e nao compreender bem, entao, nos como educadores devemos 

favorecer ai aluno (a) oportunidade para interagir com a linguagem escrita, construindo 

pequenos esquemas interpretativos e assim desenvolvendo-se como leitor. 

A escola deve proporcionar que o encontro com o mundo do texto seja uma experiencia 

comunicativa gratificante e nesse sentido encorajar a quebra da rotinizacao, seja qual for o 

nivel de leitura, ou seja, mesmo sabendo que o professore tem que sugerir passos, ou a 

utilizagao do livro didatico, mas nao deixando o momento de ensino com o sentido de rotina.. 

Enfim, existem varias dificuldades no processo da leitura nos anos iniciais, as pessoas diferem 

em sua capacidade para dominar diferentes saberes, ninguem tem a mesma facilidade para 

aprender, mas e tarefa da educagao e da escolarizagao compensar essas diferencas trilhando 

varios caminhos expostos anteriormente e propiciar o pleno processo de leitura a todos. 

Apesar de dispormos de material para trabalharmos com esta tematica, consideramos que este 

desafio, trouxeram varias experiencias significativas, principalmente a vivencial com a sala de 

aula, ja que esta realidade nunca tinha sido concretizada anteriormente. Mesmo com toda a 

inseguranca e inexperiencia certamente foi um aprendizado grandioso e significativo. 

Constamos algumas dificuldades encontradas pelos alunos em consolidar uma boa pratica de 

leitura nos anos iniciais bem como a sua importancia, observamos tambem algumas 

dificuldades dos professores em trabalhar com a leitura e sugerimos caminhos para mediar 

esta aprendizagem, como tambem os recursos que dispomos para concretizar tal pratica, 

propondo estrategias que auxiliem nesse processo, entao, consideramos que os objetivos deste 

trabalho foram alcaneados, contudo, e imprescindivel um engajamento maior da educagao e 

de todos que a compoe para realmente alcancemos outros objetivos educacionais. 
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UNI VERS ID ADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: PRAT. DOC. NAS SERIES 1N1C. DO ENS. FUNDAMENTAL III 

PROFESSORA: MARIA JANETE DE LIMA 

ALUNA: KAT1ANE ALVES SOARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GESTOR 

FORMACAO; 

TEMPO QUE TRABALHA MAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EDUCACAO: 

01.A escola tem algum projeto? Vera sendo realizado? 

02.Como a escola trabalha os conhecimentos dos alunos? 

03. Quais fatores que contribuem para o sucesso educacional desta instituigao de ensino? 

04. A escola possui algum lugar direcionado para a leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: PRAT. DOC. NAS SERIES INIC. DO ENS. FUNDAMENTAL III 

PROFESSORA: MARIA JANETE DE LIMA 

ALUNA: KATIANE ALVES SOARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROFESSOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORMACAO: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO: 

SERIE EM QUE TRABALHA: 

01 .Qual o raelhor ambiente na sala, que favoreca o processo da aprendizagem? 

02.Quais as praticas adotadas pela escola ou por voce enquanto educador, para modificar a 

postura dos alunos em relagao a leitura? 

03. Quais sao as maiores dificuldades na leitura presentes na sala de aula? 

04. Como e o nivel de leitura dos seus alunos? 

05. Como voce destacaria a importancia do habito de leitura nas pessoas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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