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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo intitulado de Leitura Semeadura de Conhecimento e o resultado de 

estudo de caso, com o objetivo de contribuir para amenizar as dificuldades de 

aquisigao da leitura no processo de ensino e aprendizagem. Para desenvoivermos 

esse trabalho partimos das dificuldades enfrentadas por professores e alunos da 

Escola Agripino Fernandes Das Chagas.localizada na cidade de Vieiropolis, 

enfocando questoes referentes a atuagao dos mesmos com o trabalho de leitura, 

como tambem as dificuldades de aquisigao da leitura pelos educandos. O convivio 

com essas dificuldades na nossa pratica docente nos levou a investigar e melhor 

compreender essa realidade. Nesse sentido tragamos inicialmente as seguintes 

metas: observar a criatividade do professor em atividades que envolvam a leitura, 

analisar a metodologia usada pelo professor para despertar no aluno o gosto pela 

leitura, investigar se o aluno compreende e desempenha-se na pratica de leitura. A 

coleta dos dados foi realizada, a partir da aplicagao de questionarios, com 

educadores e educandos, como tambem observagao das atividades desenvolvidas 

em sala de aula. A partir da coleta e analise desses dados elaboramos e 

desenvolvemos em sala de aula atividades aplicadas atraves da mediagao e da 

interagao entre educadores e educandos. 

Palavras-Chave: leitura - dificuldades - compreensao - ensino - aprendizagem 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dada a necessidade de contribuirmos com a melhoria do processo educative 

desenvolvemos uma proposta de trabalho cujo tema ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leitura: Semeadura de 

Conhecimento. Sua importancia rende o fato de melhor analisarmos as dificuldades 

encontradas por educadores e educandos no processo de ensino e aprendizagem 

da leitura. 

Assim, com o intuito de tornar o ensino mais significativo temos como objetivos 

analisar as dificuldades encontradas pelos alunos no processo de aquisigao da 

leitura, observar a criatividade do professor em atividades que envolvam a leitura, 

analisar a metodologia usada pelo professor para despertar no aluno o gosto pela 

leitura, investigar se o aluno compreende e desempenha-se na pratica de leitura. 

O que nos levou a elaborar tais objetivos foi a convivencia com as dificuldades de 

aquisigao da leitura em nossa pratica docente, pois, sempre lidamos com alunos fora 

de sua faixa etaria e com baixo nivel a cerca da leitura, inclusive alunos retidos em 

anos anteriores. 

Para melhor compreender a realidade a qual nos propomos investigar, optamos pelo 

estudo de caso, atraves da aplicagao de questionarios com educadores e 

educandos do ensino fundamental da Escola Municipal Agripino Fernandes das 

Chagas localizada na cidade de Vieiropolis, sobre a forma como os mesmos lidam 

com as dificuldades de ensino/aprendizagem da leitura. 

Os dados obtidos atraves do estudo de caso estao dispostos em forma de texto. Na 

busca desta perspectiva foi imprescindivel estudos teoricos para melhor 

compreender e aprofundar as questoes acerca da leitura. 

Na organizagao interna do nosso trabalho procuramos enfatizar no subcapitulo 01 

(urn), o papel da escola na formagao dos leitores, ressaltando a necessidade da 

escola promover situagoes de leituras em que os educandos tornem-se capazes de 

ler e compreender todo e qualquer texto dentro e fora da escola. Seguindo a 

presente reflexao, apresentei no subcapitulo 02 (dois), a leitura para alem da escola. 

Com base nesta ideia nos propomos destacar que urn grande numero de pessoas 
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esta saindo das escolas alfabetizados funcionais, visto que as praticas de leitura das 

escolas estao contribuindo para um aprendizado deficitario. Partindo desse 

pressuposto, destacamos no subcapitulo 03 (tres) o efeito escolas, evidenciado pela 

formacao de ledores. Para isso, salientamos que nao basta responsabilizar as aulas 

de lingua portuguesa.pelo fracasso na aprendizagem da leitura, mas sim e preciso 

que haja uma efetiva integragao de todas as areas do conhecimento. 

No subcapitulo 04 (quatro), destacamos as preciosas contribuigoes dos Parametros 

Curriculares Nacionais de Lingua Portuguesa e suas inumeras possibilidades e 

importancia para o trabalho diario com a leitura. 

Dentre as inumeras possibilidades propostas pelos PCN's esta o que abordamos no 

subcapitulo 05 (cinco), que e o desejo da escola para a formagao do leitor 

competente e autonomo. Para nos ajudar a entender o que a escola precisa fazer 

para formar leitores, verificamos brevemente as concepgoes psicolingufsticas e 

socio- psicolingufsticas e suas implicagoes para o ensino da leitura. 

Todas estas consideragoes impoem a necessidade de mostrarmos no ultimo 

subcapitulo, a leitura e suas finalidades. Em detrimento disso, detalhamos as 

finalidades da leitura, como tambem as regras mais veneradas por alguns 

educadores quanto a aprendizagem da leitura. Por fim, destacamos o que as 

pesquisas nessa area assegura para um efetivo trabalho com a leitura. 

Esperamos que esse trabalho conduza transformagoes nas escolas e proporcione 

principalmente mudangas de atitudes nos educadores. Mudangas que acontega com 

a efetivagao de uma politica educacional capaz de atender as demandas de nossa 

sociedade. 



CAPITULO i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O papel da escola na formacao de leitores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A evidencia de uma serie de pesquisas cientificas realizadas nos ultimos anos 

provocou alteragoes fundamentals no conhecimento da aquisigao da leitura pelas 

criangas. Dentre essas alteragoes esta inserido um dos multiplos desafios a ser 

enfrentado pela escola o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente e 

se tornem bons leitores. Formar leitores proficientes deve ser um dos grandes 

objetivos da escola. O pensamento Cagliari (1995) pode servir para confirmar essa 

assergao: 

O melhor que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado 
para a leitura. Se um aluno nao se sair bem nas outras atividades, 
mais for bom leitor, penso que a escola cumpriu em grande parte sua 
atividade. (Cagliari; 1995. p. 148) 

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

social minima na qual a escola nao pode ficar alheia. De acordo com Jean 

Foucambert. (1994, p.10), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escola deve ajudar a crianga a tornar-se leitor de textos 

que circulam no social e nao limita-la a leitura de um texto pedagogico, destinado 

apenas a ensina-la a ler. Como, afinal, desenvolver nas criangas, o habito da leitura? 

As agoes deveriam comegar na fam ilia. Mas, hoje, os pais dedicam pouco tempo a 

formagao dos seus filhos e essa tarefa fica muito a cargo da escola, o que a torna 

mais complexa. 

Segundo Cogliari (1995, p. 168), no mundo em que vivemos e muito mais importante 

ler do que escrever. A partir do pressuposto que a leitura e uma pratica social, e 

evidente que o processo de formagao de leitores deve comegar com a alfabetizagao. 

Ao entrar na escola o aluno ja apresenta uma enorme bagagem de conhecimentos 

previos que sao imprescindfveis as suas leituras dentro e fora do ambiente escolar. 

Nesse sentido reporto-me as palavras de Kleiman (1995, p. 13) para melhor definir o 
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conhecimento previo, segundo esta autora, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitor utiliza na leitura o que ela ja 

sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. 

Dentro dessa mesma perspectiva quando a crianga chega a escola ja e um bom 

leitor do mundo. Essa aprendizagem de leitura deve ser considerada pelo professor 

e incorporada as suas estrategias de ensino. 

Neste momento e interessante analisarmos que existe distingao entre ler e aprender 

a ler. Ler e estabelecer uma comunicagao com os textos, buscando, compreende-

los. 

A aprendizagem da leitura se efetua como uma atividade permanente que se 

enriquece com as novas habilidades a medida que se manejam textos cada vez 

mais abrangentes. Quanto mais lemos acerca do assunto, mais vao se tomando 

faceis e cheios de significados as leituras. 

Segundo Martins (1982, p. 25), a leitura seria a ponta para o processo educacional 

eficiente, proporcionando a formagao integral do individuo. Todavia nao ha como 

contestar o fato de que no contexto escolar as atividades de escrita recebem 

consideravel preferencia, a leitura e, portanto, vista como um momento posterior do 

processo. 

De acordo com o exposto acima, reporto-me outra vez a Martins (1982, p. 28) 

quando diz que o que e considerado materia de leitura na escola, esta longe de 

propiciar aprendizado tao vivo e duradouro (seja que especie for). 

E preciso fazer algo para que a leitura deixe ser um ato passivo e repetitivo, baseado 

na mera reprodugao de sons e imagens; ou seja, para que deixe de ser uma leitura 

alienante. 

A escola que deseja formar bons leitores precisa fazer com seus alunos entrem em 

contato com diversos tipos de textos, produzidos por pessoas diferentes, com 

diferentes visoes de mundo e de opinioes, fazendo-o perceber, nao como verdades 

absolutas, visto que um unico texto admite tantas leituras quantas forem as pessoas 

que o lerem. 
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O universo da leitura envolve o ser humano por todos os lados, estimulando a 

aprendizagem, por ocasiao da alfabetizacao esta tarefa ficou delegada a escola. Por 

mais que as escolas brasileiras tenham seus problemas, ela representa um enorme 

diferencial quanto a pratica da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Leitura: formacao para alem da escola 

Um contingente numeroso de pessoas passou pelo processo de escolarizagao e 

tornou-se analfabeto funcional, ou seja, involuiram no conhecimento, pois deixaram 

de atualizar seu exercicio de leitura, perderam de sua capacidade de ler. 

Uma pesquisa do IBOPE sobre o analfabetismo funcional mostrou que 75% dos 

brasileiros nao sabem ler nem escrever plenamente, 68% sao considerados 

analfabetos funcionais, ou seja, nao sabem interpretar nem compreender os textos 

que leem. 

Em meio a tantas formas de comunicagao pelas quais somos bombardeados hoje 

em dia fica complicado para a escola formar bons leitores se ela for a unica 

responsavel por esta tarefa, pois poucos sao os alunos que fazem habitualmente e 

por conta propria leituras de qualidade em seu cotidiano, ou seja, fora da escola. 

Dentro deste contexto outro fator que contribui para o fracasso da escola em suas 

tentativas de formar bons leitores e que os proprios professores nao sentem prazer 

na leitura, agindo desta forma os alunos nao vao perceber a leitura como um ato 

prazeroso. E importante que as criangas tenham os adultos como modelos, e os 

professores precisam comegar dando o exemplo. 

Entre os livros e os leitores ha importantes mediadores. O mediador mais importante 

e o professor, tornando-se figura essencial na historia de cada um dos alunos. O 

professor precisa revelar-se um leitor dedicado, uma referencia para seus alunos. 

Pensar em leitura e enriquecer nossa experiencia de vida atraves do convivio com 

os textos, no entanto, a escola precisa reduzir o tempo que gasta com exercicios 

gramaticais e fragmentados de textos e investir em leitura 
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A escola precisa avaliar se esta formando leitores, basta que ela observe se seus 

alunos frequentam bibliotecas por iniciativa propria, se tomam livros emprestados ou 

se compram, e finalmente se conseguem ler de forma independente das atividades 

escolares. 

Partindo desses principios e preciso analisar a seguinte indagagao: Como formar 

pessoas leitoras se nao houver um ambiente adequadamente para este fim? 

Encaixa-se nessa moldura a concepgao de Foucambert (1994, p. 34): 

O aprendizado da leitura nao depende da justaposicao das escolhas 
de metodos que os docentes podem fazer, mas, sim, da organizagao 
geral da escola, da politica coerente, que a equipe pedagogica 
decide adotar para o ensino em seu conjunto. Isso porque tais 
condigoes dependem de instrumentos que ultrapassem amplamente 
o ambito da sala de aula. (Foucambert; 1994, p. 34) 

Considero que as praticas de leituras que levam o aluno a adquirir comportamento 

alfabetico, contribuem para um aprendizado deficitario o que acarretara problemas 

para os aprendizes. A esse respeito e adequado a definigao de Cagliari (1995, 

p.148): 

A grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao 

longo dos anos de estudo, chegando ate a pos-graduagao, e 

decorrente de problemas de leitura. O aluno muitas vezes nao 

resolve problemas de matematica, nao porque nao saiba 

matematica, mais porque nao sabe ler o enunciado do 

problema. (Cagliari; 1995, p.148) 

Para este autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tudo o que se ensina na escola esta diretamente ligado a leitura e 

depende dela para se manterese desenvolver. (p. 149) 

Neste momento e importante enfatizar que o objetivo com o trabalho da leitura e 

formacao de leitores competentes, que sejam cidadaos capazes de compreender os 

diferentes textos que estao a sua volta. 

Gostaria de chamar a atengao para o que diz os PCN's/LP, 
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"formar um leitor competente supoe formar alguem que compreende 
o que le que possa apreender tambem o que nao esta escrito, 
identificando elementos explicitos; que estabeleca relacao entre os 
textos que le e outros ja lidos, que saiba que varios sentidos podem 
ser atribuidos a um texto, que consiga justificar e validar a sua leitura 
a partir da localizacao de elementos discursivos" (PCN's/LP; p.54). 

Seguindo nessa linha de pensamento, e preciso que de fato, para se formar leitores 

competentes a escola precisa romper as estruturas que mantem o leitor dependente 

de outros no ato de ler. Nessa perspectiva, nao e necessario que a crianga espere 

aprender a ler para ter acesso ao prazer da leitura. Convem observar o que diz 

Cagliari (1995) a respeito disso: 

A maneira como a escola costuma introduzir os alunos na leitura, 
atraves do be-a-ba isto e, atraves das familias silabicas pode 
acarretar problemas serios para a formacao do leitor. (Cagliari; 1995, 
p. 116) 

E importante deixar claro que a aprendizagem da leitura, e gradual e continua 

desenvolvendo-se durante toda a vida. Entretanto, para que haja uma efetiva 

aprendizagem a escola deve proporcionar aos aprendizes o desenvolvimento de 

estrategias que favoregam as acoes pelas quais o leitor vai guiar sua leitura. 

Ler verdadeiramente implica, sobretudo, atribuir sentido ao texto o leitor precisa 

selecionar o que mais interessa para compreensao do texto; levantar hipoteses 

sobre o que ha adiante, a partir do que ja foi lido, ou seja, faz uma predigao; faz 

inferencias buscando compreender alem do que esta escrito e verifica suas 

suposigoes levantadas por inferencia ou predigao. 

Tambem e preciso investir e levar os aprendizes a vivenciar modalidades de leitura; 

ler para buscar informagoes, ler para aprender algo, para resolver problemas do dia-

a-dia, para se divertir e ate sonhar. 

Trabalhar na perspectiva de uma formagao de leitores deve estimular praticas de 

leituras diversificadas, valorizando diferentes textos, em diferentes suportes, 
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mostrando os diversos niveis de significagao que existe em cada texto, e que os 

mesmos proporcionam uma multiplicidade de interpretagoes. 

Compreender um texto e buscar a cada nova leitura horizontes na interpretacao, 

motivando o leitor a buscar novos significados no texto. 

Normalmente costuma-se considerar um bom leitor aquele que compreende mais e 

melhor os textos que le, entretanto, esse nao e o perfil de um bom leitor, mas sim o 

bom leitor e aquele que sente gosto e prazer pela leitura. Sem o leitor o texto 

mostra-se apenas um amontoado de letras, palavras e frases sem significado. 

O significado de um texto se constroi pela interpretacao do leitor a partir de seu 

conhecimento de mundo. Silva (1995) aponta o que e preciso: 

"[...] mais dialogo, mais liberdade para os alunos se expressarem, 
mais escuta e partilha de significados atribuidos aos textos, mais 
ligagoes entre aquilo que se ve e aquilo que se vive". (Silva; 1995, p. 
24) 

E propor desafios aos aprendizes e ajuda-los a interpretar textos que possam 

provocar diferentes significagoes e contribuigoes para uma reflexao sobre as 

diversas modalidades de leitura e os procedimentos que elas requerem do leitor. 

Para que o processo de aprendizagem de leitura tenha sucesso, tambem e preciso 

que a escola invista no trabalho com a variedade de generos de textos, o que 

favorece o desenvolvimento de sua competencia leitora tomando-o capaz de ler e 

entender os diferentes textos que permeiam o seu dia-a-dia. 

Sabemos que a aprendizagem e uma troca, interagao e participagao, nesse sentido 

podemos conceituar a leitura como um processo dialogico no qual autor e leitor 

atuam como sujeitos na produgao de sentido para sua leitura, ou seja, estabelecem 

uma troca um dialogo. Freire (1986) lembra: OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dialogo sela o ato de aprender, que 

nunca e individual embora tenha uma dimensao individual (p. 14). 

Segundo Kleimam (1989), "a leitura e um ato social, entre dois sujeitos-leitor e autor 

que interagem entre si". O entrelaeamento entre autor e leitor garante a busca de 
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significado do texto. A escola precisa assumir uma nova postura frente a leitura, vista 

que sao inumeras as situagoes sociais que requerem procedimentos de leitura. 

Nesse sentido, ela precisa buscar na leitura a base de todo o aprendizado dentro e, 

principalmente fora dela, visto que a maior parte do conhecimento humano e obtida 

atraves da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Efeito escola: formacao de ledores 

A pratica pedagogica tern nos mostrado que a escola continua formando pessoas 

ledoras, embora incentive e deseje formar estudantes leitores. Para melhor entender 

a diferenga entre o ledor e leitor, me aproprio das palavras de Perroti (1999), de 

acordo com esse autor: 

"O ledor prefigura aquele ser passivo, imobilizado, que pouco ou 
nada acrescenta ao ato de ler. O texto para o ledor nao tern abertura, 
porque ele decifra apenas os seus sinais. O leitor, no entanto, e 
movel e tern um olhar indefinido, errante e criativo sobre o texto, que 
se permite ler em suas linhas e entrelinhas, desenvolvendo seus 
sinais visuais e invisiveis." (Perroti; 1999, p. 31-40) 

Para melhor compreender as palavras de Perroti, observamos o que diz Martins 

(1982). 

Enquanto permanecemos isolados na cultura letrada, nao podemos 
encarar a leitura como instrumento de poder, dominacao dos que 
sabem ler e escrever sobre os analfabetos ou iletrados. (Martins; 
1982, p. 34) 

Considerando as colocagoes acima penso que a escola que deseja formar alunos 

letrados precisa se inserir na cultura letrada visto que para essa autora "importa, 

antes comegarmos a ver a leitura como instrumento libertador e possivel de ser 

usufruida por todos, nao apenas pelos letrados." 
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As consideracoes de Martins (1982) ajudam a entender que a leitura se efetua nas 

diferentes areas do conhecimento. Entretanto nas praticas tradicionais de ensino, 

subjaz a concepcao de que a leitura sempre ficou a cargo das aulas de lingua 

portuguesa. 

Desta forma, reforco que a aprendizagem significativa dos processos de leitura so se 

efetua com a integracao de todas as areas do conhecimento e nao apenas delegar 

essa responsabilidade as aulas de lingua portuguesa. 

De acordo com Busquets (1997 p. 58-59): 

O parcelamento dos conhecimentos dificulta o estabelecimento de 
ligacao entre eles, que e o que faz nascerem novas ideias. Dado as 
materias tradicionais, que correspondem algumas disciplinas 
cientificas atuais, nao cobrem todos os campos do conhecimento 
atualmente necessarios para que qualquer pessoa nem se quer o 
mais importante, torna-se impossivel aglutina-los em torno de temas 
fundamentais que correspondam aos interesses e necessidades dos 
dias de hoje. (Busquets; 1997, p. 58-59) 

Nessa perspectiva aproprio-me das palavras de Aquino (2000, p. 22), para dizer que, 

"a leitura mecanica continua sendo exercida nas praticas escolares, produzindo 

lentas mudangas no processo de aprendizagem critica". 

Retomando as ideias de Aquino (2000, p.39), 

O que se observa, em algumas praticas de leitura no ensino, e o 
desinteresse pela formagao de leitores criticos. O que ha, na 
verdade, e um modo de ensinar e enxergar a leitura que iniba a 
curiosidade e a criatividade do aluno, cumprindo-se, assim, uma 
fungao ideologica, ja que o ato de ler e uma das formas de agucar o 
espirito critico e de contestar a realidade. (Aquino; 2000, p. 39) 
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1.4 As contribuicoes dos PCN's para as praticaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de leitura 

Nessa visao, e claro que se faz necessario que escola reavalie seus objetivos para 

um ensino de leitura, em consonancia com as razoes apontadas pelos PCN's (1& 

p. 64,65) para uma pratica intensa de leitura na escola. 

- ampliar a visao de mundo e inserir o leitor na cultura letrada; 

- estimular o desejo de outras leituras; 

- possibilitar a vivencia de emocoes, o exercicio da fantasia e da imaginacao; 

- permitir a compreensao do funcionamento comunicativo da escrita: escreve-

se para ser lido; 

- expandir o conhecimento a respeito da propria leitura; 

- aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares - condicao para a leitura 

fluente e para a producao de textos; 

- possibilitar produgoes orais, escritas e em outras linguagens; 

- informar como escrever e sugerir sobre o que escrever; 

- ensinar a estudar; 

- possibilitar ao leitor compreender a realizacao que existe entre a fala e a 

escrita; 

- favorecer a aquisigao de velocidade na leitura; 

- favorecer a estabilizagoes de formas ortograficas. 

Alem das razoes descritas, o trabalho com a leitura deve ser diario, para isso 

inumeras sao as possibilidades. Para mostrar essas possibilidades reporto-me mais 

uma vez ao que diz os PCN's a respeito do trabalho diario com a leitura: 

- de forma silenciosa, individualmente; 
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- em voz alta (individualmente ou em grupo) quando fizer sentido dentro da 

atividade; e 

- pela escuta de alguem que ler. 

A nosso ver cabe ao professor decidir a melhor forma e o melhor momento de utiliza-

las em sala de aula. Nessas possibilidades aqui citadas e conveniente salientar a 

importancia de cada uma delas: 

No nosso entender o trabalho com a leitura silenciosa propicia oportunidades de 

levantar hipoteses, duvidas e desenvolver a capacidade de concentragao necessaria 

a leitura, favorecendo mais a reflexao sobre o texto que esta sendo lido. No tocante 

a leitura em voz alta, essa modalidade de leitura tambem propicia ao aluno o 

desenvolvimento da expressao oral, da pronuncia, da dicgao e contribui para o 

aperfeigoamento da fluencia de leitura. 

Essa outra modalidade de leitura oral atraves da escuta de alguem que ler e assim 

definida por Cagliare (1995, p. 155), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura oral e feita nao somente por quern ler, 

mas pode ser dirigida a outras pessoas, que tambem "leem" o texto ouvindo-o. E 

relevante salientar que essa modalidade de leitura precisa de sentido, pois a mera 

oralizagao dos sinais graficos nao pode ser denominada de leitura. 

E importante ressaltar que essa modalidade de leitura pode ser feita pelo professor e 

pelos alunos. Convem ainda lembrar que antes do professor solicitar que o aluno 

faga a leitura em voz alta e preciso deixar antes fazer a leitura silenciosa, apos essa 

leitura e conveniente que o professor resolva possiveis duvidas quanto ao 

vocabulario para nao criar situagoes de constrangimento quando mandar o aluno ler 

para a classe. 

Em se tratando do trabalho com essas possibilidades de leitura em sala de aula os 

PCN vs alerta que alguns cuidados sao necessarios. Vejamos o que o que diz os 

PCN's a respeito: 
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- Toda proposta de leitura em voz alta precisa fazer sentido dentro da 

atividade na qual se insere e o aluno deve sempre poder ler o texto silenciosamente, 

com tendencia uma ou varias vezes; 

- Nos casos em que ha diferentes interpretagoes para o mesmo texto e faz-se 

necessario negociar o significado (validar interpretacoes), essa negociacao precisa 

ser fruto da compreensao do grupo e produzir-se pela argumentagao dos alunos, Ao 

professor cabe orientar a discussao, posicionando-se apenas quando necessario; 

- Ao propor atividades de leitura convem sempre explicar os objetivos e 

preparar os alunos. E interessante, por exemplo, dar conhecimento do assunto 

previamente, fazer com que os alunos levantem hipoteses sobre o tema a partir do 

titulo, oferecer informacoes que situem a leitura, char um certo suspense quando for 

o caso, etc; 

- E necessario refletir com os alunos sobre diferentes modalidades de leituras 

e os procedimentos que elas requerem do leitor. Sao coisas muito diferentes ler para 

se divertir, ler para escrever, ler para estudar, ler para descobrir o que deve ser feito, 

ler buscando identificar a intengao do escritor, ler para revisar e completamente 

diferente ler em busca de significado a leitura, de um modo geral - e ler em busca 

inadequagoes - a leitura para revisar. Esse e um procedimento em todas as series, 

variando apenas o grau de aprofundamento em fungao da capacidade dos alunos. 

Outra importante modalidade de leitura e excelente estrategia didatica para o 

desenvolvimento da competencia leitora e a leitura colaborativa. 

De acordo com os PCN's a leitura colaborativa e uma atividade em 
que o professor ler um texto com a classe e, durante a leitura 
questionam os alunos sobre os diferentes aspectos relacionados a 
compreensao do texto. (PCN's; 1997, p. 61) 

Essa modalidade de leitura permite que os alunos utilizem de estrategias que o 

levem a compreender, refletir criticamente e atribuir sentido ao texto. Ao utilizar esta 

modalidade de leitura o professor estara conduzindo seus alunos a uma leitura 
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erftica, ja que a capacidade de ler criticamente garante ao aluno condicoes para que 

ele possa interferir no meio em que esta inserido. Para Suassuna (1995, p.52),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se o 

aluno ler sem o exercicio da critica, nao ha nada que Ihe possibillte uma intervengSo 

sobre aquilo que historicamente esta posto. 



CAPITULO II 

2.1 Leitura: um desafio da escola para a formacao do leitor competente e 

autonomo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Penso que e preciso habituar nossos alunos a fazer uma leitura heterogenea que 

atenda as caracteristicas e as finalidades de cada texto. Proporcionar aos alunos a 

leitura de textos variados permite uma compreensao maior sobre o uso e as fungoes 

sociais da escrita, como tambem propicia ao aprendiz adentrar nos pensamentos 

alheios e conhecer outras maneiras de viver e de conhecer o mundo. 

Nao podemos negar que a instituigao escolar realiza um trabalho com textos que 

prepara o educando para ler narragoes, descrigoes, dissertagoes, etc. Entretanto, 

esse trabalho so tern cumprido uma fungao reprodutora. 0 que geralmente se 

constata e um fato de que os educandos aprendem apenas a reproduzir textos com 

regras fixas pre-estabelecidas numa linguagem distante da sua realidade, levando-o 

apenas a decodificar sem compreender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em se tratando da leitura os professores ainda conhecem pouco das pesquisas 

atuais sobre a pedagogia da leitura, e se conhecem, tern dificuldades em coloca-las 

em pratica (Coracine, 1995). 

Para constatar esse fato aproprio-me das palavras de Aquino (2000): 

Submetido, durante toda sua escolarizacao a essas praticas 
destruidoras da capacidade criativa de ler, ao chegar a universidade, 
o jovem nao tern um repertorio que possibilite o seu mergulho nas 
ideias do texto, nas suas relagoes intertextuais e interdiscursivas. Ele 
nao tern, portanto, a capacidade de ler a historia no texto, de 
percorrer os labirintos que ligam um texto a outro e que constroem 
os sentidos da sociedade. O que e mais complicado ainda, e que, no 
interior na universidade, muitas vezes ocorre a reproducao das 
praticas anteriores. Repetem-se as mesmas estrategias redutoras, a 
mesma atividade mecanica de leitura. (Aquino; 2000, Introducao) 
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Transformar nossas praticas pedagogicas implica, alem da busca teorica, redefinir 

um conjunto de valores que engiobam ao so a educagao, como tambem nossa forma 

de pensar sobre o mundo. 

Como estudiosa do assunto, percebo o quanto e dificil construir um repertorio de 

leitura, onde se possa fazer uma ponte entre teoria e pratica, principalmente porque 

tive uma formagao de nivel basico completamente tradicional. Posso afirmar isso, 

apropriando-me das palavras de Aquino (2000): 

Tradicionalmente, o ensino da leitura submete o sujeito a uma diretriz 
metodologica que, de um lado, preserve e reproduz os conteudos 
incorporados e transmitidos, garantindo a manutencao da ordem 
vigente; do outro, estimula uma pratica cerceia o sujeito no exercicio 

de sua capacidade critica. (Aquino; 2000, p. 39) 

Atualmente exigem-se nfveis de leitura diferentes e muito superiores aos que 

satisfizeram as demandas sociais ate bem pouco tempo atras e tudo indica que essa 

exigencia tende a ser cada vez mais crescente. A escola, como espago institucional 

de acesso ao conhecimento, necessita atender a essa demanda, e isso implica uma 

revisao significativa das praticas de ensino. Em outras palavras essa revisao devera 

fazer com que o aluno de continuidade ao aprendizado da leitura da escola atraves 

dos livros, jornais e revistas que vier a ler e ajudando a desenvolver-se mais como 

cidadao. 

Tendo em vista o objetivo de desenvolver no aluno o gosto pela leitura a escola ja 

tera dado um grande avango para atingir outros objetivos de ensino. 

As praticas de ensino de leitura na escola tern sido explicadas atraves de pesquisas 

de diferentes orgaos nacionais e internacionais que constataram os pauperrimos 

niveis de leitura no Brasil. Em decorrencia disso surgiram muitas publicagoes no 

campo da educagao e da formagao de leitores. Surgiram tambem diferentes 

concepgoes que orientam a evolugao das praticas de leitura. Diante dessas 

consideragoes sao salientadas aqui as concepgoes psicolingufsticas e socio-

psicolingufsticas. 
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Segundo a concepcao psicolinguistica, a leitura e um processo nao linear, dinamico 

na interrelagao de varias componentes para o acesso ao sentido do texto. 

Entretanto a falta de socializagao dos resultados de pesquisa em leitura tern 

provocado distorgoes no modelo psicolinguista, acarretando inadequagoes para a 

pratica do ensino de leitura. 

Essas inadequagoes sao percebidas quando os professores veem os erros das 

leituras dos seus alunos como prova de deficiencia em leitura. Em outras palavras 

quando o aluno, ao inves de ler a palavra "modulo" ler "modelo" e porque nao sabe 

ler. Nao importa se o aluno compreende o sentido ou nao. 

E importante salientar que para a psicolinguistica o leitor formula hipoteses durante 

sua leitura para adivinhar palavras, e durante a formulagao destas hipoteses ele 

pode se equivocar. 

A concepgao socio-psicolinguistica concede a leitura de forma mais ampla, como 

uma atividade que se processa na interagao, a distancia entre leitor e autor, atraves 

do texto. Para esse modelo o leitor utiliza nao so o conhecimento linguistico, como 

tambem o conhecimento previo para que possa compreender o texto. 

Esse modelo tambem trouxe algumas implicagoes para o ensino de leitura, como por 

exemplo, estimular desafios no aprendizado inicial de leitura, fazendo com que os 

alunos precisem ler e escrever, apesar de nao saber ler e escrever. Leva o aluno a 

perceber a relagao entre a fungao das palavras, expressoes, frases e a intengao do 

autor. Tambem desenvolve no leitor uma consciencia critica, que abrange a 

compreensao da produgao de textos e sua fungao social. 

O que foi exposto a respeito da psicolinguistica e socio-psicolinguistica e apenas 

uma visao de como cada modelo concebe a leitura e as implicagoes que esses 

modeios trouxeram para o ensino de leitura. 
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2.2 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura e suas finalidades 

Nao obstante, faz mister enfocar aqui as fungoes sociais da leitura. Segundo as 

fungoes sociais da leitura, lemos para a agao o contato social, lemos para adquirir 

informagao e lemos para entretenimento. 

A primeira forma de leitura se realiza atraves de sinais publicos, como rotulos de 

produtos, manual de instrugoes, receitas, mapas, etc. A leitura para informa-se se 

realiza atraves de jornais, re vistas, etc, e a leitura com o objetivo de entretenimento 

se efetua atraves de revistas, livros de ficgao, quadrinhos, etc. 

Segundo a pesquisadora (MIRANDA; 1992, 9.18-23), as criangas leem para os 

seguintes fins: 

1. Resolugao de problemas praticos do dia-a-dia (conta de 

agua, luz, telefone, carnes, cheques, etc.); 

2. Auxilio a memoria (enderegos, telefones, anotagoes 

pessoais em calendarios, agendas, receitas, datas de 

aniversarios, listas); 

3. Formalizagao de registros permanentes (carteira 

profissional, certidoes, cartoes, carteiras de consulta 

medica, escrituras de propriedades); 

4. Aprendizagem, confirmagao e veiculo de atitudes, ideias e 

eomportamentos (biblias, folhetos religiosos e catequeticos, 

livros escolares, cadernos de receitas culinarias, recortes de 

mensagens que orientam, papeis de sociais femininos); 

5. Obtengao de informagoes referentes a um contexto musical 

e social mais amplo (noticiais de jornais, boletins 

informativos da igreja, revista de conteudo televisivo); 

6. Troca de mensagens pertinentes a relagoes sociais com 

parentes, amigos e namorados (cartao de natal, de 
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aniversario, de nascimento, de batizado, cartas, poemas 

correntes anonimos de carater religioso, afetivo e sexual); 

7 . Substituigao de comunicagoes proprias do contato face a 

face (bilhetes para escola, para mercearias e bares, cartas 

com o fim de adquirir informagoes); 

8. Controle e estruturagao de encontros de grupos e 

associagoes (atas, balancetes, recibos, canticos, oragoes e 

discursos); 

9. Expressao de conteudos socialmente reprimidos no ambito 

da sexualidade, das relagoes amorosas, das drogas (texto 

de humor, brincadeiras, revistas e livros pornograficos); 

10. Diversao (livros de bolso, revistas em quadrinhos, revistas 

eroticas, musicas, relatos diarios). 

Para Jolibert (1994, p.31), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vida cotidiana esta cheia de oportunidades de leitura e 

nosso problema esta mais em encontrar tempo para tudo do que encontrar textos. 

Quanto a aprendizagem da leitura lamentavelmente ainda existe professores que a 

tornam dificil, pois nao levam em conta que aprender a ler nao e so uma das 

maiores experiencias da vida escolar como tambem uma vivencia unica para todo o 

ser humano. Dificultar a aprendizagem de leitura significa impossibilita-los de adquirir 

conhecimentos que desenvolva seu raciocinio, impedindo-lhe de participar 

ativamente da vida social. 

Reporto-me outra vez as palavras de Jolibert (1994), para expor doze regras 

veneradas por alguns mestres quanto a aprendizagem da leitura. 

1. Tenha como finalidade o dominio precoce das regras de 

leitura. 

2. Cuide para que a fonetica seja aprendida e utilizada. 
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3. Ensine as letras ou as palavras, uma por uma, certificando-

se de que cada letra ou palavra e adquirida antes de 

passar para a seguinte. 

4. Tenha como objetivo principal, uma leitura palavra por 

palavra perfeita. 

5. Nao deixe as criangas a adivinharem; pelo contrario, cuide 

para que elas leiam com atengao. 

6. Encoraje a falta de erros. 

7. Proporcione um feedback imediato. 

8. Detecte e corrija os movimentos incorretos dos olhos. 

9. Identifique os eventuais dislexieos e trate-os o mais cedo 

possivel. 

10. Certifique-se de que as criangas aprendam a importancia 

da leitura e a gravidade do fracasso. 

11. Aproveite as aulas de leitura para melhorar a ortografia e a 

expressao escrita; insista tambem para que as outras falem 

o mais corretamente possivel. 

12. Se o metodo utilizado nao Ihe satisfazer, tente outro. Esteja 

sempre alerta para achar material novo e tecnicas novas, 

(p. 19) 

Diante desse quadro, e comum afirmar que o processo de ensino-aprendizagem das 

habilidades da leitura, considerado em seu sentido amplo, relativo ao 

desenvolvimento do educando em todos os seus aspectos, nao constitui uma tarefa 

facil. O que se observa geralmente e que quando as dificuldades sao abordadas e 

discutidas, os problemas que deveriam ser solucionadas, quando muito sao tratados 

de maneira superficial ou sao transferidos para questoes exclusivamente 

pedagogicas. 
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Em face de tais posturas, podemos observar que as dificuldades de ensino-

aprendizagem continuarao a fazer parte do processo de leitura. 

Tratar de problemas que afetam esse processo, e preciso, em primeiro lugar, que o 

educador conhega nao so metodos pedagogicos, como tambem tenha 

conhecimentos tecnicos especificos a respeito do assunto que ensina e o que o 

aluno esta querendo aprender. Em segundo lugar, e preciso compreender que o 

aprendiz iniciante para adquirir as habilidades de leitura, precisa vivenciar uma etapa 

preparatoria, tendo em vista que esta etapa faga parte do desenvolvimento natural 

da crianga. Esse aprendizado natural comprova que antes de entrar na escola, 

muitas criangas ja tern contato com a escrita, principalmente as criangas oriundas 

das grandes cidades, pois precisam saber ler, pelo menos placas de onibus, 

numeros, nomes, etc. Isso reforga a necessidade de que a leitura trabalhada na 

escola seja ampla, nao apenas aquelas limitadas aos textos das cartilhas. 

Sabemos que varias concepgoes norteiam o concerto de leitura, provocando 

variagoes resultantes dos diferentes pontos de vista dos pesquisadores. 

Em face disso, observo que muitas dessas concepgoes nao contribuem para reverter 

e transformar a agao pedagogica. 

Sem pretender apropriar-se das palavras de Cagliari (1995), e preciso atentar para o 

que diz este autor. Para ele, "a escola deve acompanhar a evolugao do mundo." 

Visto que o mundo mudou e os habitos de leitura tambem. 

Penso que se vivessemos em uma sociedade que fosse verdadeiramente 

comprometida com a educagao e com o exercicio pleno da cidadania, propiciaria 

condigoes para que o individuo desenvolvesse sua capacidade de fazer uso eficaz 

da linguagem. 

Na minha concepgao, as dificuldades concementes ao ensino-aprendizagem da 

leitura, continuarao a perpetuar o fracasso da escola na tentativa de formar cidadaos 

capazes de atuar na sociedade criticamente. Nessa perspectiva, a escola so tern 

contribuido para a reprodugao da ordem social. Em outras palavras, mantem valores 

e atitudes dominantes na sociedade. 
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Minha preocupagao aqui se constitui diante de uma sociedade permeada de 

tecnologias e informagoes que a escola ainda nao esta preparada para lidar. 

Diante da grande complexidade que e o ensino-aprendizagem da leitura, e facil 

constatar que a escola, mesmo imbuida de bons propositus, tera grandes desafios, 

visto que estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais grafocentrica. Isso nos 

remete dizer que esse desafio nao esta inerente as agoes transformadoras das 

agoes pedagogicas tradicionais. 

Ate hoje, nao ha como negar que a escola continua a preparar para a sociedade, 

individuos apenas "alfabetizados". E preocupante isso, porque esse perfil de 

individuo nao atende mais as necessidades de uma sociedade letrada como a 

nossa. DE acordo com Sole (1998, p. 32), "a aquisigao da leitura e imprescindivel 

para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem 

profunda nas pessoas que nao conseguiram realizar essa aprendizagem. As 

propostas pedagogicas mais recentes tern mostrado que nao basta introduzir o 

aluno no mundo da escrita, mas principalmente toma-lo um individuo letrado. 

A fim de que seja assegurado um efetivo trabalho com a leitura, (Antunes, 2007, p. 

13) nos alerta que pesquisas sobre essa area ja concluem que e necessario 

esaforgo para assegurar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• convivio continuo com historias, livros e leitores; 

• valorizacao social da leitura pelo grupo social; 

• disponibilidade de acervo de qualidade e adequado aos 

interesses, horizontes de desejos e aos diferentes estagios de 

leitura dos leitores; 

• tempo para ler, sem interrupgoes; espago ffsico agradavel e 

estimulante; 

• ambiente de seguranga psicologica e de tolerancia dos 

educandos em relagao ao percurso individual de superagao 

de dificuldades; 
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• oportunidades parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA expressar, registrar e compartilhar 

interpretagoes e emogoes vividas nas experiencias de leitura; 

• o acesso a orientacao qualificada sobre por que ler, como ler e 

quando ler. Para essa autora, esses sao procedimentos 

pedagogicos que levam a formagao de leitores. 



CAPJTULO III 

Analise dos Dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Recursos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estamos vivenciando um novo contexto pedagogico que considera a leitura um 

instrumento valioso para a apropriacao do autoconhecimento e tambem do 

conhecimento do mundo exterior. No entanto o que temos visto e que a grande 

maioria dos educandos encontram dificuldade no processo de aquisigao da leitura e 

estao saindo das escolas fora do nivel de leitura que tanto almejamos hoje. 

Relataremos a seguir as atividades executadas em sala de aula com os educandos, 

onde aplicamos questionarios, textos videos e exposigao oral. 

A execugao desse trabalho se deu atraves de um estudo de caso, que de acordo 

com Matos identificamos como: 

O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece possibilidade 
de reducao de custos, apresentando como limitagao a 
impossibilidade de generalizacao de seus dados (Gil, in Matos, 
2001). 
Utilizaremos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto 
de pesquisa, obtendo grande quantidade de informagoes sobre o 
caso escolhido e, consequentemente, aprofundando seus aspectos. 
(ROESE, in Matos, 2001). 
Trata-se de uma Forma de investigagao bastante utilizada nos cursos 
de pos-graduagao, sobretudo pela facilidade operacional que 
proporciona. A alternativa de utilizar uma amostra reduzida faz com 
que modalidade de pesquisa se apresente como uma das mais 
populares entre os investigadores. (Gil, in Matos, 2001) 

A realizagao de nosso trabalho se deu na Escola Municipal Agripino Fernandes das 

Chagas localizada na cidade de Vieiropolis. Colocamos em pratica nossas atividades 

em uma turma de 5° ano do ensino fundamental com idade entre 10 e 16 anos. 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise do Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iniciamos a primeira atividade expondo oralmente aos educandos a importanc 

leitura Procuramos enfatizar nosso intuito em aplicar algumas atividades com os 

mesmos sobre leitura. Fizemos tambem alguns esclarecimentos quanto a 

organizagao, a aplicagao e o desenvolvimento de todas as atividades que haviamos 

planejado para os mesmos. 

Ressaltamos tambem a importancia da colaboragao de todos para que pudessemos 

atingir nossos objetivos. 

Depois de feitas todas estas consideragoes, demos inicio ao desenvolvimento de 

nossa primeira atividade que foi sobre advinhas. Organizamos os educandos em 

cinco grupos e entregamos a cada grupo duas advinhas e solicitamos que os 

mesmos lessem. Enquanto isso expusemos no quadro de giz em uma cartolina a 

solugao de cada uma das advinhas. Em seguida pedimos para que descobrissem 

qual a solugao de cada uma das advinhas. 

Durante o desenvolvimento de nossa primeira atividade pudemos perceber que os 

educandos nao sentiram grandes dificuldades em realizar a atividade, pois , os 

mesmos estavam em grupos e uns ajudaram aos outros. 

Nossa segunda atividade foi a exposigao da fabula: A cigarra e as formigas. 

Entregamos para cada educando o texto mimeografado e pedimos para que todos 

lessem silenciosamente. Apos a leitura silenciosa do texto fizemos tambem a leitura 

oral atraves de da projegao de transparencia e desafiamos para que dissessem a 

moral e o ensinamento da fabula. Continuamos a instigar para que expressassem 

seus sentimentos e opinioes a respeito do que haviam compreendido do texto. 

Apenas alguns manifestaram sua opiniao, enquanto que a maioria da turma 

permaneceu em sileneio. Neste momento pudemos perceber que a pouca 

manifestagao das opinioes e consequencia da falta de compreensao do que haviam 

lido. Observemos o que nos diz Sole(1998;p.99) sobre isso: 

Se se trata de compreender um texto, aluno deve ter a oportunidade 
de le-lo com essa finalidade; neste caso, deve haver uma leitura 
individual, silenciosa, permitindo que o leitor siga seu ritmo, para 
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atingir o objetivo "compreensao". Nao se pode esperar que a atencao 
dos alunos (especialmente nas etapas iniciais de aprendizagem da 
leitura) distribuir-se da mesma maneira entre a construcao do 
significado e a necessidade de oralizar bem. Portanto, nao parece 
muito razoavel organizar atividades cuja unica justificative seja treinar 
a leitura em voz alta para depois querer chegar o que se 
compreendeu. (Sole;1998;p 99) 

A terceira atividade desenvolvida surpreendeu um pouco a turma, pois, tratava-se de 

um tipo de texto que eles nao reconheciam como sendo um texto. Quando 

entregamos a cada educando uma Bula de remedio a pergunta foi quase unanime: 

O que vamos fazer com isto? 

Em seguida expusemos oralmente que a bula de remedio tratava-se de um tipo de 

texto muito importante chamado texto instrucional. Fizemos tambem uma discussao 

sobre a importancia de lermos a bula de remedio antes de ingerirmos qualquer 

medicamento. Neste momento pudemos perceber que os educandos nao tinham o 

habito de fazer esse tipo de leitura. 

Alem da falta de leitura, percebemos tambem que os educandos nao conseguem 

extrair desse tipo de texto informacoes minimas como, por exemplo: indicagoes, 

contra-indicacoes, posologia, advertencias etc. 

Neste tipo de tarefa, a leitura e um meio que deve nos permitir fazer 
algo concreto: ler as instrucoes de um jogo, as regras de uso de um 
determinado aparelho, a receita de uma torta, as orientacoes para 
participar de uma oficina de experiencia etc. 

Quando se le com o objetivo de "saber como fazer e 
imprescindivel compreender o texto lido, e no caso de se fazer uma 
coisa coletiva, deve-se garantir que essa compreensao seja 
compartilhada. Assim, no caso anterior, o leitor seleciona o que 
precisava ou nao ler, enquanto agora e absolutamente necessario 
ler tudo e compreende-lo como requisito para atingir o fim 
proposto.(Sole; 1998 p.94). 

Para o desenvolvimento de nossa quarta atividade levamos para a sala de aula < 

filme com o conto " 0 rei leao" e apresentamos para os educandos. Logo apos a 

apresentacao, discutimos o filme, sua tematica abordada e pedimos para que os 

mesmos contassem oral e individualmente o conto assistido. Na ocasiao 
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averiguamos que muitos sentiram uma grande dificuldade de se expor oralmente. 

Notamos claramente neste momento que eles nao cultivam o habito de se expor 

oralmente em sala de aula. 

Na quinta atividade sobre trava-lingua optamos por fazer um circulo na sala. Em 

seguida expusemos no quadro de giz cartazes com varios trava-lingua. Pedimos 

para que lessem os cartazes oral e individualmente. Como sabemos esse tipo de 

leitura torna-se comica para quern le e escuta, neste momento nao foi diferente. 

Inumeras tentativas foram feitas para se fazer uma leitura fluente, mas poucos 

conseguiram ler com exito. Durante a realizagao desta atividade percebemos que os 

educandos reconheceram que este tipo de leitura diverte, mas que exige muito 

treino. De acordo com Martins (1984; p.84),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada leitor tern de descobrir, char uma 

tecnica propria para aprimorar seu desempenho. 

Atraves da apresentagao oral do conto "Chapeuzinho Vermelho", iniciamos nossa 

sexta atividade. A principio descobrimos que este conto ja era bastante conhecido 

pelos educandos. O que facilitou explorar o conhecimento previo dos mesmos. 

Posterior a leitura oral e a exploragao dos conhecimentos previos, propusemos a 

exposigao oral de comentarios sobre o texto. 

Como se tratava de um texto ja conhecido, os discentes nao demonstraram muita 

dificuldade para compreende-lo. Observamos apenas que os educandos 

demonstraram insatisfagao com o desfecho diferente do que eles conheciam. 

Iniciamos nossa setima atividade com um texto intitulado de: 0 diamante. 

Entregamos a cada educando uma copia mimeografada do texto e pedimos para 

que lessem silenciosamente. No momento seguinte procuramos sondar o que 

haviam compreendido a respeito do texto instigando-os para que manifestassem 

seus pontos de vista. Percebemos que sem a leitura oral feita pelo professor o nivel 

de compreensao da turma e minimo. Sem duvida a exposigao do professor e 

fundamental, talvez para a maioria a unica forma de compreender o texto. Muitos 

educandos leem com muita dificuldade, o que retarda ainda mais a compreensao. 

Para Cagliari (1995; p. 159), a escola comete uma injustiga com as criangas nao e se 

levando em conta essa sua dificuldade, muito real ria, que e a decifragao da leitura. 
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Na oitava atividade propusemos mais uma vez a leitura de outra fabula cujo titulo e: 

A lebre e a tartaruga. Para esta atividade nosso intuito era estimular a pratica da 

oralidade visto que, haviamos constatado nas atividades anteriores que os 

educandos nao tern muitas oportunidades de exercita-la. Solicitei aos educandos 

que lessem silenciosamente a fabula duas ou ties vezes tentando memorizar. Em 

seguida Contariam oralmente para toda a turma. 

E importante ressaltar aqui que nem todos na turma conseguiram memorizar e 

contar a fabula. Houve aqueles que leram memorizaram, mas que recusaram a se 

expor. Observamos que tambem ha os que nao se expuseram porque nao 

conseguiram ler e compreender o texto. Aqui e importante nos reportarmos outra vez 

as palavras de Sole (1998; p 42) 

Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura 
e necessario que sinta capaz de ler, de compreender o texto que tern 
em maos; tanto de forma autonoma como contando com a ajuda de 
outros mais experientes que atuam como suporte e recurso. De outro 
modo, o que poderia ser um desafio interessante elaborar uma 
interpretacao adequada pode se transformar em um onus e provocar 
o desanimo, o abandono, a desmotivacao. (Sole; 1998 p.45) 

Abrimos a nona atividade aplicando um treino ortografico. Ditamos as palavras e 

pedimos para que os educandos escrevessem uma abaixo da outra. Em seguida 

fizemos uma leitura coletiva das mesmas. Propusemos que eles conferissem no 

dicionario se grafaram as palavras corretamente, como tambem que escrevessem os 

seus respectivos significados. Neste momento aproveitamos a oportunidade e 

constatamos que a grande maioria da turma nao conseguiu grafar corretamente 

quase nenhuma palavra ate mesmo aquelas cuja grafia e simples. 

Achamos por bem reforgar a corregao das palavras no quadra de giz escrevendo-as 

uma a uma. Constatamos neste momento que mesmo depois de duas corregoes 

varios educandos continuaram a grafar as palavras errado. 

A decima atividade colocada em pratica foi uma Biografia. Atraves do retroprojetor 

expusemos o modelo de uma e todas as informagoes contidas nela. Em seguida 

organizamos os educandos em duplas e solicitamos o dos mesmos que 
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fornecessem entre se alguns dados pessoais. A medida que as informagoes fossem 

fornecidas todos teriam que anota-las no caderno e em seguida elaborariam um 

pequeno texto biografico do colega. 

Ao realizarem esta atividade notamos a dificuldade que os educandos tern em 

produzir textos. Alguns nao souberam sequer anotar no caderno as informagoes com 

os dados pessoais do colega. Mesmo com dificuldades alguns educandos 

conseguiram produzir o texto conduzido sob nossa orientagao. 

Finalizamos a execucao dessa atividade com a apresentagao oral e individual das 

biografias produzidas. Essa atividade chamou a atengao dos discentes, visto que se 

tratava de sua vida pessoal que estava sendo exposta. Ressaltamos ainda que nem 

todos se dispuseram a apresentar o texto oralmente. 

Com esta atividade encerramos nossas apresentagoes. Procuramos junto com os 

discentes avaliar a eontribuigao dessas atividades para o desenvolvimento dos 

mesmos. Entretanto gostariamos de ressaltar que nao foi possivel a aplicagao de 

todas as atividades que haviamos planejado devido ao calendario de atividades da 

propria escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Questionarios 

Nossas aplicagoes iniciaram-se em outubro de 2007, na Escola Municipal Agripino 

Fernandes das Chagas. Nossa pesquisa teve como intuito identificar as dificuldades 

encontradas por professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem da 

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

nivel de conhecimento a cerca da tematica em questao. 

No primeiro questionario perguntamos aos docentes quais eram as causas do baixo 

nivel de leitura dos alunos? E como solucionar? A docente M.J respondeu que e a 

falta de estimulo por parte dos pais, e tambem quando a leitura torna-se uma 

obrigagao, uma imposigao e nao algo prazeroso. Para a professora J.A o 

desinteresse de um modo geral, a falta de estimulo e os habitos do meio que ele 
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vive a familia. Ela apontou que a solugao seria o incentivo a leitura atraves de 

historias infantis aparentemente inocentes, mostrando que a leitura e algo prazeroso 

e tambem Ihes indicando boas fontes. 

Percebemos que tanto M.J como J.A tern posicionamentos semelhantes, pois as 

mesmas apontam que uma das causas do baixo nivel de leitura dos alunos e a falta 

de apoio da familia, principalmente dos pais. Em seguida perguntamos o que elas 

achavam mais importante ler e decodificar ou ler compreender? Tanto M.J quanto 

J.A responderam que sem duvida alguma ler e compreender e mais importante. M.J 

ainda acrescentou que um dos objetivos da leitura e a compreensao que se faz dela. 

Perguntamos tambem se elas se consideravam um exemplo de boas leitoras. M.J 

colocou que a pergunta que foi bem coerente com sua resposta, pois, a mesma se 

considera apenas uma boa e nao otima leitora. Ela ainda acrescentou que quando 

foi alfabetizada a leitura tinha uma unica finalidade, a decodificagao. Hoje tern 

grande dificuldade compreender textos mais complexos e precisa le-los ate tres 

vezes para obter total entendimento. J.A respondeu que nao e uma leitora assidua, 

mas le dentro da medida do possivel. A docente colocou ainda que seleciona suas 

leituras de acordo com as necessidades do seu dia-a-dia. 

Fazendo um paralelo da resposta de ambas as docentes, percebemos que elas nao 

cultivam o habito de ler frequentemente e que suas leituras se limitam apenas a 

atender suas necessidades. De acordo com (Sole 1998;p100),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sempre e preciso ier 

com algum proposito e que o desenvolvimento da atividade de leitura de ser 

relacionado com algum proposito. 

Indagamos ainda as educadoras sobre qual preocupagao tinham na escolha dos 

temas de leitura. M.J disse que se preocupava em oferecer livros e materials que 

estivessem proximos da realidade dos educandos. J.A respondeu que procurava 

oferecer textos chamativos que convidasse os educandos a adentrar no texto. 

Analisando as colocagoes das educadoras, podemos observar que ha uma 

preocupagao em comum, a de oferecer aos educandos algo que Ihes chame a 

atengao. 
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Finaimente perguntamos o que elas achavam da escola que se preocupava com a 

escrita e da pouca enfase a leitura. A educadora M.J colocou que a escola nao esta 

formando leitores, mas simplesmente decodificadores. J.A respondeu que a escola 

esta na contra mao do tempo e da razao. Ela ainda acrescentou que o exercicio da 

leitura e o caminho primordial para o conhecimento. 

Avaliando o posicionamento das educadoras podemos afirmar que no tocante a 

leitura elas confirmam o que as estatisticas tern mostrado, que a escola realmente 

nao tern cumprido com o seu papel de formar cidadaos leitores dentro e fora dela. 

Dando sequencia a nossa pesquisa aplicamos tambem um questionario com 42 

educandos do 6° ano do ensino fundamental. Optamos por selecionar alguns 

questionarios para que pudessemos melhor analisar os resultados. 

Inicialmente indagamos como eles se sentiam quando ganhavam um livro de 

presente. Dos questionarios analisados todos responderam que nunca haviam 

ganhado nenhum livro de presente. Enfatizaram apenas o recebimento dos livros 

didaticos no inicio do ano letivo, mas teriam que devolve-los. 

Em seguida perguntamos como eles se sentiam quando gastava seu tempo livre 

lendo Apenas a aluna T.S respondeu que se sentia como se estivesse fazendo u 

viagem. Todos os demais responderam que nao Ham durante seu tempo livre. 

Perguntamos tambem se eles achavam que iriam gostar de ler quando fossem 

maiores. T S respondeu que ja gostava de ler. R.K disse que nunca iria gostar de ler. 

M. A e F.V colocaram que talvez poderiam chegar a gostar de ler quando fossem 

maiores. Prosseguimos indagando aos educandos como eles se sentiam quando 

iam a uma livraria. Todos foram unanimes nas respostas e disseram que nunca 

tinham ido a uma livraria. 

Continuamos a perguntar como e que se sentem quando alguem le uma historia 

para eles. T.S respondeu que adorava ouvir historias, mas que so as ouvia quando a 

professora contava. R.K. disse que tambem gostava muito e que sua mae sempre 

costumava contar historias bfblicas para ela. M A respondeu que dependia da 

historia para que ela pudesse gostar. F.V disse que sentia como se estivesse vendo 

os proprios personagens. 
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Novamente perguntamos aos educandos se quando eles iam a casa de um amigo 

gostava de ler os livros dele. Tanto T.S quanto R.K, F.V. e M.A responderam que a 

casa dos amigos que costumava frequentar nao tern livros. 

Fizemos finalmente a ultima indagagao no intuito de descobrir como e que se 

sentem quando alguem le poemas para eles. Todos os educandos responderam que 

nao costumavam ouvir alguem lendo poemas para eles, e que raramente a 

professora exercia essa pratica. 

Analisando as colocagoes dos educandos, constatamos que suas respostas sao 

reflexos da realidade a qual estao inseridos. Sao de origem humilde, filhos de pais 

analfabetos e de pouquissima condigao financeira. Esses sao alguns dos indicativos 

que tern contribuido para uma aprendizagem deficitaria. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando a importancia da leitura e sua evolugao frente as atuais praticas 

pedagogicas, podemos afirmar que esse objeto de conhecimento tornou-se um 

poderoso instrumento de aquisigao do conhecimento. 

Todavia, muitos estudos tern mostrado que durante muito tempo as instituigoes 

escolares sempre priorizaram apenas o aspecto tecnico dessa aprendizagem, ou 

seja, bastava converter letras em som para considerar alguem alfabetizado. Com 

base nesta ideia, a escola formou um contingente numeroso de pessoas 

alfabetizadas funcionais. 

Entretanto para as atuais perspectivas pedagogicas, o desenvolvimento das 

habilidades linguisticas deve ir alem da simples decodificagao das palavras. Nesse 

sentido, faz-se necessario o desenvolvimento de uma proposta educacional que leve 

os educandos a fazer uso das diferentes praticas sociais de leitura do seu cotidiano, 

para atender as varias demandas de nossa sociedade. 

Para tanto, a escola precisa desenvolver uma agao pedagogica que possibilite aos 

educandos o contato com diversos suportes e generos de texto usados no cotidiano, 

mas esse contato precisa ser conduzido e mediado pelo professor atraves de 

atividades com objetivos definidos. Todas estas consideragoes nos impoem a 

necessidade de se pensar em uma pratica de leitura capaz de formar leitores para a 

vida. 

Considerando insuficiente o tempo destinado a aplicagao das atividades planejadas 

e o baixo nivel de leitura da turma, ressaltamos que foi uma experiencia muito 

gratificante e enriquecedora, pois nos proporcionou a oportunidade de melhorar 

nossa pratica pedagogica, como tambem conhecer as inumeras possibilidades de 

trabalho com a leitura. 

Enfim, esperamos que esse trabalho possa contribuir para consolidar as praticas de 

leitura, promovendo o desenvolvimento das habilidades linguisticas do aluno, e por 

outro, colaborar para tornar o ensino mais significativo, onde os aprendizes possam 

v 
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ampliar sua visao de mundo e enriquecer seu conhecimento, para tornar-se capazes 

de interferir no meio em que esta inserido e modificar sua realidade. 
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ANEXO 



Universidade Federal de Campina Grande 

Centra de Formagao de Professores 

Unidade Academica de Educagao 

Cajazeiras - Paraiba 

Caro (a) professor(a) 

Solicitamos a voce que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte 

de um estudo sobre a leitura, como requisito indispensavel para a disciplina 

Estagio Supervisionado em Docencia, do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Campina Grande/PB. 

Ressaltamos que suas respostas serao utilizadas apenas para fins academicos 

e serao mantidas em absoluto sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboragao. 

Atenciosamente: 

Francisca Vieira Barbosa 

Questionario do Professor: 

1) Quais sao as causas do baixo nivel de leitura dos alunos? E como 

solucionar? 

2) Na sua opiniao o que e mais importante ler e decodificar ou ler e 

compreender? 

3) Voce se considera um exemplo de bom leitor? 

4) Qual e a sua maior preocupagao na escolha dos temas de leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 ) O que voce acha da escola que se preocupa com a escrita e da pouca 

enfase a leitura? 



Questionario do Aluno: 

Nome: Serie: 

1) Como voce se sente quando ganha um livro de presente? 

2) Como voce se sente quando gasta seu tempo livre lendo? 

3) Voce acha que vai gostar de ler quando for maior? 

4) Como voce se sente quando vai a uma livraria? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 ) Como voce se sente quando leem uma historia para voce? 

6) Quando vai a casa de um amigo, gosta de ler os livros dele? 

7 ) Como se sente quando leem poemas para voce? 


