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A escolha do tema " A leitura: uma analise dos processos de ensino-aprendizagem" e 

fruto das observacoes acerca da leitura em sala de aula. Sabemos que boa parte dos 

educandos nao aprecia a leitura de textos ou livros que a escola disp5e. Diante dessa 

situacao recorremos a ideias de alguns autores que abordam as causas desse problema e 

mostram saidas para a sua superacao. A escola, ao perceber essa falta de compromisso 

dos alunos em relacao a leitura deve recorrer a lima pratica renovadora voltada para a 

motivacao e formacao de estudantes leitores. Com o desenvolvimento desse estudo, 

pretendemos contribuir para que os professores reflitam sobre sua pratica, contribuindo 

assim para a motivacao de estudantes leitores. 

PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCOLA, EDUCANDO, PROFESSORES. 



SUMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 1 

CAPITULO I - UMA EVOLUCAO HISTORICA SOBRE O PROCESSO DE 

AQUISICAO DA LEITURA NA SOCIEDADE 4 

1.1- A LEITURA COMO PRATICA SOCIAL 4 

1.2- O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE AQUISIQAO DA LEITURA 7 

1.3- AS DIFERENTES FUNCOES QUE A LEITURA DESEMPENHA NO MEIO 

SOCIAL 9 

1.4- O PAPEL DO PROFESSOR NA ATIVIDADES DE LEITURA 11 

CAPITULO I I - UMA ANALISE DOS PROCESSOS DE LEITURA NA 

ESCOLA 15 

2.1- 0 PAPEL DO LEITOR DIANTE DOS VARIOS TIPOS DE LEITURA 15 

2.2- OS VARIOS TIPOS DE LEITURA 17 

2.3- A FORMACAO DO PROFESSOR COMO FATOR DETERMINANTS NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 19 

2.4- AS DIFICULDADES QUE AS CRIANCAS ENCONTRAM NAS ATIVIDADES 

DE LEITURA 22 

2.5- AIMPORTANCIA DE UMA BIBLIOTECA NO AMBITO EDUCACIONAL--24 

2.6- A RELACAO EDUCADOR-EDUCANDO COMO PONTO ESSENCIAL NO 

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA 27 

CAPITULO I I I - PERCURSO METODOLOGICO E ANALISE DOS DADOS-29 

3.1- METODOLOGIA DA PESQUISA - ESTUDO DE CASO 29 

3.2- CARACTERIZACAO DA ESCOLA 30 

3.3- ANALISE DO QUESTIONARIO DO GESTOR- 31 

3.4- ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 32 

3.5- ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 35 

CONCLUSAO 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 43 

ANEXOS 44 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha desse tema e fruto de varias observacoes acerca da atividade de leitura em sal a de aula. 

Boa parte dos educandos nao apreeia a leitura de textos ou livros que a escola dispoe. Sabendo 

dessa situacao, podemos recorrer a ideias de alguos auto res que abordam melhor as causas desse 

problema e mostram said as para sua superacao. 

A Escola, ao perceber essa falta de compromisso dos alunos em relacao ao processo de leitura, 

deve recorrer a uma pratica renovadora voltada para a motivacao e formacao de estudantes 

leitores. 

A parti r dessas implicates, percebemos a necessidade de se trabalhar melhor a quest ao da leitura 

na escola. Com o desen vol vi men to desse estudo, pretendemos contribuir para que os professores 

refiitam sobre sua pratica de leitura, e, se essa pratica esta real men te contribuindo para a 

motivacao de leitura de estudantes leitores. 

Nessa perspective, cada educador podera utilizar na pratica essas contributes teoricas, cuja 

importancia se encontra na renovacao da pratica tradicional da leitura 

O nosso trabalho tinha como objetivos investigar os processos de ensino-aprendizagem do ensino 

da leitura a partir de uma reflexao com professores e alunos; identificar as dificuldades dos 

educadores quanto as praticas de leitura; verificar as dificuldades dos educandos quanto as 

praticas de leitura, identificar as praticas desenvolvidas na biblioteca escolar. Todos esses 

objetivos servirao de base para desenvolvermos um trabalho que tinha como pressuposto o tenia 

"A Leitura: Uma Analise dos Processos de Ensino-Aprendizagern'. 

Pretendemos atraves desse estudo, conhecer a pratica de leitura que esta sen do utilizada no 4° ano 

do Ensino Fundamental. Para tan to, planejamos o espaco a ser pesquisado, os sujeitos da 

pesquisa que diz respeito aos educadores, educandos e gestores, e os recursos empregados na 

coleta de dados. 

Passaremos a utilizar a pesquisa exploratoria, na intencao de explorar o fenomeno estudado e 

compreender melhor as ideias desse fenomeno. 
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Quanto as fontes de informacoes, recorremos a Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Professor Francisco Cassiano Sobrinho, ja que consideramos o espaco educacional 

o mais apropriado meio para se trabalhar essa questao. 

Utilizamos o questionario como forma de obter inforrnacoes, atraves de perguntas e 

question amentos aos docentes, discentes e gestores da instituicao trabalhada. 

O presente trabalho e formado por tres capitalos, os quais se subdividem em varios subtdpicos. e 

todos eles relacionados ao tema "A Leitura: Uma Analise dos Processos de Ensino-

Aprendizagem". 

O pnmeiro capitulo, cujo tenia trata-se da evolucao histonca do processo de aquisicao da leitura 

na sociedade, retrata a leitura como uma pratica social, nao como uma obngacao, mas como uma 

forma de prazer, onde todos os individuos podem adquinr o habito e o prazer da leitura. 

O referido capitulo tambem ressalta o papel que a escola desempenha no processo de aquisicao 

da leitura por parte dos alunos, pois cabe a mesma propiciar um ambiente em que a leitura se 

tome significante, nao somente para os alunos, mas tambem para todos aqueles que compoem a 

ambito educacional. 

Enfim, o primeiro capitulo trata da leitura como forma de possibilidade que todos os sujeitos 

podem ter de conhecer o mundo atraves das varias leituras que sao adquiridas no nosso dia-a-dia. 

O segundo capitulo trata-se dos processos de leitura na escola, cuja finalidade e demonstrar a 

importancia da escola para os alunos leitores, pois e na escola que a maiona dos alunos sentem o 

prazer de ler um livro, ja que muitos dos alunos de escola pubtica sao oriundos da classe baixa e 

os pais nao tern condicoes de comprar livros, revistas, jomais, etc., licando a escola como uma 

instituicao responsavel por oferecer essa oportunidade para os alunos iniciarem o gosto pel a 

leitura atraves dos mais van ados materials, desde rotuios ate livros, jomais, revistas, e todos esses 

materiais influenciam e muito na aprendizagem dos alunos. 

O segundo capitulo tambem aborda a formacao do professor como fator determinante no 

processo de ensino-aprendizagem; visto que nos ultimos anos e cobrado dos professores mais 
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qualificacao, mais autonomia, sendo assim, o professor deve esta sempre preocupado com a sua 

formacao, procurando novas informacoes, estando sempre aberto a novas formas de 

conhecimento. Para que as suas aulas nao se to mem monotonas, o professor deve criar situacoes 

novas, atraentes para que os alunos sin tarn prazer em estar em sala de aula. 

O terceiro e ultimo capitulo trata-se do percurso metodologico e a analise dos dados, onde esta 

registrada a metodologia utilizada no estudo de caso e a analise dos questionanos aplicados aos 

professores, alunos e gestores da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor 

Francisco Cassiano Sobnnho, escola essa localizada na cidade de Poco Jose de Moura- PB. 

O terceiro capitulo tern como pressuposto demonstrar como se deu a mvestigacao dos dados 

necessarios para a realizacao do trabelho de campo, alern de tambem fornecer os dados da escola 

campo de estagio, para que ficassemos conhecendo um pouco sob re a instituicao, na qual iremos 

desenvolver o nosso trabalho referente ao tenia leitura. 

No terceiro capitulo esta minuciosamente descrito todos os questionamentos com suas 

respectivas respostas feitos aos professores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alunos e ao gestor da escola acima citada, para que 

pudessemos compreender melhor como se da o processo de leitura na referida escola e com base 

nos dados obtidos, desenvolvemos um trabalho em cima da necessidade da escola. 

Esperamos que esse trabalho sirva como um referencial a mais para que os educadores pensem e 

repensem sobre a sua atua^ao em sala de aula, fazendo com que a instituicao escola se uma em 

prol da formacao de estudantes leitores. Sabemos que novos estudos surgirao referentes a esse 

tema, ja que esse trabalho nao e campo fechado, mas um campo aberto para novos conhecimentos 

que nos ajudarao no ensino-aprendizagem da leitura em sala de aula. 
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1° Capitulo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uma evolucao historica sobre o processo de aquisicao da leitura 

na sociedade 

1.1 A leitura como pratica social 

E normal escutarmos expressoes do tipo. "meus alunos nao gostam de ler", Muitas vezes o 

proprio educador nao se habitua a essa pratica, e, por consequencia, nao se preocupam em 

motivar seus alunos a lerem. 

Os educadores precisam amp liar sua leitura atraves da pratica da leitura, indo alem do tradicional, 

pois se buscamos a formacao de alunos leitores, devemos considerar a importancia, de uma 

renovacao nessa atividade, a comecar pelos proprios docentes. E como afirma Kleiman (1998, p. 

15): "Para formar leitores devemos ter paixao pel a leitura". 

Na fase inicial, geralmente as criancas sao submetidas a rigorosas praticas, como por exemplo, as 

repeticoes irritantes das familias das palavras e o pavor diante das dificuldades em aprende-las. 

Nao se pode negar que nessa fase, a atividade de leitura e cansativa e problematica, mas afinal, o 

que a escola pode fazer para desvmcular essa situacao de falta de apreciacao? "Os professores, 

especialmente os das series iniciais, devem cumprir o papel de estimular as criancas a participar 

da leitura". (WEISZ & SANCHEZ, 2002, p. 50). 

Esse estimulo diz respeito a uma organizacao na pratica de leitura em sala de aula, atraves da 

selecao de textos informativos e literarios. os alunos poderao perceber a importancia da leitura 

parao seu enriquecimento cultural. 

A resistencia do aluno continua-se um outro obstaculo para o professor em sua atuacao em sala 

de aula. Kleiman (1998, p. 16), afirma que "A resistencia do aluno constitui uma das primeiras 

barreiras que o professor tern que negociar antes mesmo de ensinar a ler". Podemos ressaltar que 

essa resistencia refere-se a uma acomodacao do aluno quanto ao seu desprazer pel a leitura. Boa 

parcel a dos estudantes se distancia dessa atividade, dai a importancia da motivacao escolar, 
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sabendo que essa funcao e importante na medida em que cria condicoes favoraveis a essa pratica, 

negociando a falta de afetividade do aluno atraves de diretrizes indispensaveis a pratica de leitura. 

A escola deve promover oportunidades, nas quais o aluno desenvolva um sen ti men to harmonioso 

em relacao a leitura; sao varios, os tipos de livros, como tambem, a diversidade de contetidos 

chamativos que deles sobressaem. 

A biblioteca escolar pode tomar-se um ambiente completamente favoravel a essa pratica, desde 

que haja um reconhecimento por parte dos professores em motivar seus alunos a frequentar mais 

este espaco, que e tab rico em materia de leitura. 

E importante "considerar esse espaco como sendo tambem um local de vida central da escola, 

ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 possivel organizar exposicoes, debates, relatos de viagens, momentos de poesia, etc." 

(JOLIBERT, 1994, p. 96). 

Dentro da sala de aula pode-se recorrer a leituras enriquecidas com relacao aos conteudos. Nao e 

pelo fato de serem criancas, que os alunos devem necessariamente utilizar textos simplificados e 

desprovidos de assuntos desclassificados. 

Os docentes devem estar atentos aos tipos de leituras que estao sendo explorados em sala de aula, 

para tanto, basta observar o grau de afinidade que as cnancas estao ten do a essa pratica. E 

fundamental a utiHzacao de uma iiteratura infantil de qualtdade, nessa perspectiva, Carvalho 

(1974) nos lembra o seguinte: 

Poucos sao, no entanto, os autores que, escrevendo para criancas, souberam 

compreender a misslo da Iiteratura infantil (...). Um escritor brasileiro, talvez o unico 

que escreveu verdadeiros romances para criancas, imprimindo em seus personagens, 

mesmo fantasticos, uma natureza humana dcsprovida de morbidez, violencia e 

perversao, foiMonteiro Lobato. (CARVALHO, 1974, p. 94). 

A leitura de carater informative tambem pode ser considerada um instrumento de incentivo a 

leitura. E isto, gramas aos conteudos chamativos que contem em textos dessa ordem. Podemos 
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citar varios exemplos dessa proposta: textos de informacoes publicitarias, artigos de jornais ou 

revistas, noticias jomalisticas, etc 

Essas alternativas podem despertar o interesse dos educandos em relacao a atividade de leitura, ja 

que ajudam a exercitar e cultivar os valores e atitudes afetivas dos estudantes em torno dessa 

atividade. 

Os resultados dessa pratica poderao ser satisfatorios, pelo fato de promoverem uma inovacao 

diante das praticas costumeiras que quase nao beneficiam as necessidades de leitura dos 

discentes. Essa inovacao que enfatizamos, e, portanto a heterogeneidade de leitura no ambiente 

escolar. "O professor deve oferecer oportunidade para as reacoes afetivas do aluno. Para isso 

convem preparar as situacoes em que, um sentimento de agrado se una a reacao desejada na 

aprendizagem" (WEISZ & SANCHEZ, 2002, p. 79). 

Alem dessas estrategias, para que haja um melhor rendimento da realizacao de leitura em sala de 

aula, deve-se trabalhar tambem o processo de compreensao da mesma, pois, como o aprendiz vai 

aperfeicoar uma coisa, se nao consegue compreende-la? Dai a importancia da atuacao do 

educador enquanto onentador cabe a ele, exercitar a concentracao, entendimento, assimilacao e 

integracao, etapas fundamentals da mente para a realizacao do processo de leitura. 

E dever de a escola trabalhar em prol da formacao de estudantes habituados a leitura, segundo 

Carvalho (1974, p. 26) o gosto e uma coisa que se adquire e que se educa. (...) Quanto mais 

lemos, mais apura nosso gosto, mais requintados e exigentes ficamos. E e no desen vol vi m en to de 

nosso gosto que apuramos nosso sen so critico. 

Portanto, devemos aprimorar cada vez mais, nossa metodologia de leitura no ambiente escolar. 

Se "o gosto e um coisa que se educa", resta-nos praticar essa educa9§b, esquecer o 

tradicionalismo improdutivo e ampliar o desejo pel a formacao de estudantes leitores. 
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Os Pais e professores exercem um importante papel na formacao de leitores, no que diz respeito 

ao aprimoramento e o gosto pela leitura tan to na sala de aula, como no dia-a-dia, incentivando-os 

a terem prazer em ler textos diversificados. 

Mas, infelizmente certos pais e professores as vezes nao sabem contribuir com a formacao das 

criancas, restringindo-as no aperfeicoamento da leitura. Barbosa (1994, p. 134), afirma que: "os 

pais e professores, geralmente, sentem necessidade de controlar a leitura da crianca: "leia isto 

aqui para mim" (em voz aha, naturalmente). E interessante notar que esta necessidade de controle 

se restringe aos atos de ler e escrever". 

1.2 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA papel da escola no processo de aquisicao da leitura 

A escola comete vanos erros, ao achar que a crianca so deve ter contato com textos, adequados a 

sua fase de leitura, textos esses que servem somen te para as criancas decodificarem as letras. E 

como afirma Barbosa (1994); 

Outro erro comum da escola em relacao a leitura e ignorar as interacoes da crianca com 

as escritas sociais. Sob o pretexto de que ela "nao sabe ler", nao Die ensinamos a ler; em 

outras palavras, nao Ihe proporcionamos ocasioes de exercicio de sen saber ler. E a 

escola procure "ensinar" selecionando os textos que do seu ponto de vista, sao mais 

adequados para a aprendizagem da leitura, nao considerando o interesse e os contatos 

previos da crianca com a escrita social. (BARBOSA, 1994, p. 134). 

As criancas devem ser sempre estimuladas a nao terem medo de errar, de fracassar. devem ser 

conscientes de que o erro faz parte da vida de todo ser humano. O medo de errar pode se to mar 

um fator negative na aquisicao da leitura; nessa perspectiva, Barbosa (1994), nos lembra o 

seguinte: 

Um dos motives que pode levar a crianca a nao querer aprender a ler e o risco que toda 

aprendizagem supoe. O medo de enfrentar uma situacao desconhecida, o receio de nao 

ser capaz, a percepcao de que na situacao cm que esta colocada ela nao esta autorizada a 

errar, tudo isto pode desenvolver na crianca um bloqueio que dificulte a aprendizagem. 

(BARBOSA, 1994, p. 135). 

"Uma das conclusoes que se pode tirar das novas investigacoes sobre a leitura e que aprender a 

ler nao supoe nenhum talento especial por parte do aprendiz. Podemos dizer que toda crianca que 
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aprendeu a falar tern, tambem, desenvolvida a capacidade para aprender a ler". (BARBOSA, 

1994,p. 136) 

Toda crianca tern a capacidade de aprender a ler e para que isso ocorra da melhor maneira 

possivel, e necessario que a mesma, seja bem incentivada ao mundo encantado da leitura, que a 

leitura se tome para ela um mundo a ser descoberto, a ser conhecido e bem explorado. E que o 

prazer de ler se tome um habito a ser praticado no seu dia-a-dia. 

"Uma das condicoes necessarias para que a expenencia de ler seja prazerosa e que a leitura 

satisfaca um proposito, isto e, seja significativa para o leitor. A signiticacao e o mteresse 

cammham juntos" (BACELAR & CUNHA, 2000, p. 49). 

A. parti r do momento que a crianca comeca a ler coisas que Ihe chamam atencao, ela 

imediatamente sentira prazer em continuar a ler, tornando-se assim uma leitora ativa. 

Na sala de aula, professor e alunos desempenham papeis fundamentals mediante as atividades de 

leitura. E como afirma Bacelar & Cunha, (2000). 

Nas atividades de leitura, o papel do professor sera o de favoreeer ao aluno 

oportunidades de intcragir com a linguagem escrita, de usa-la de modo significativo tal 

como o faz com, a linguagem oral; o do aluno sera o de descobrir, observar, catcgorizar, 

compreender, construir, pois somente elaborando hipoteses, testando-as nos dados afim 

de confirma-las, refeita-ias ou modifica-las e que o sujeito constroi novos esquemas 

interpretativos sobre as funcoes e o runcionamento da linguagem escrita e se desenvolve 

como leitor.(BACELAR & CUNHA, 2000, p. 51). 

E importante poder ler, isto e, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com 

diferentes intencoes e objetivos contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas, na 

medida em que a leitura e um instrumento necessario para que nos manejemos com certas 

garantias em uma sociedade letrada. 

Na leitura, o leitor e um sujeito ativo que processa o texto e Ihe proporciona seus conhecimentos, 

experiencias e esquemas previos. 
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Infelizmente, o ensino da leitura ainda e um grande desafio para as escolas nos dias de hoje. 

Segundo Bacelar & Cunha (2000): 

O problema do ensino da leitura na escola nao se situa no nivel do metodo, mas na 

propria conceitualizacao do que e a leitura, da forma em que e avaliada pelas equipes de 

professores do papel que ocupa no projeto curricular da escola, dos meios que se 

arbitram para fevorece-la e, das propostas metodologicas que se adoiam para ensina-la. 

(BACELAR & CUNHA, 2000, p. 64). 

A escola deve trabalhar para que o ensino da leitura seja bem desempenhado e bem desenvolvido 

ao longo das atividades escolares por parte de todo o corpo docente da instituicao. Nessa 

perspectiva, Cagliari (1995); lembra-nos o seguinte: 

A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formacao dos alunos e a 

leitura. B muito mais importante saber ler do que saber escrever. O melhor que a escola 

pode ofcrecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. Se um aluno nao se sair muito 

bem nas outras atividades, mas for um bom leitor, pen so que a escola cumpriu em 

grande parte sua tarefa. Se, porem, outre aluno liver notas excelentes em tudo, mas nao 

se tornarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um bom leitor, sua formacao sera profundamente defeituosa e ele tera menos 

chances no futuro do que aquele que, apesar das reprovacoes, se tomou um bom leitor. 

(CAGLIARI, 1995, p. 148). 

As praticas de leitura se realizam sobre diferentes tipos de objetos: uns sao portadores de textos e 

outros sao stiportes especificos do texto escrito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 As diferentes funcoes que a leitura desempenha no meio social 

E importante ressaltar que a leitura desempenha diferentes funcoes em nosso meio social. E como 

afirma Teberosky e Colomer (2003, p. 20): " A leitura de historias tern uma funcao ludica, a 

leitura de cartazes, de etiquetas comerciais e de jornais tern funcoes de identificacao e de 

informagao, a leitura de instrucoes, tais como as receitas de cozinha, tern a funcao de onentar a 

acao". 

Ainda com relacao a leitura Teberosky e Colomer (2003) a firm am que: 

Numerosos estudos tem niostrado que ao compartilhar a leitura de lira livro com as 

criancas pre-escolares nao apenas se cria uma atividade prazerosa, mas tambem se 
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organiza um importante momento de aprendizagem. (TEBEROSKY E COLOMER, 

2003 p. 20). 

Com essa atividade, as criancas aprendem que a linguagem dos livros tern suas proprias 

convencoes, e que as palavras podem criar mundos imagmarios para alem do aqui e agora. 

O professor ao ler em voz alta estimula a capacidade de raciocinio das criancas, fazendo com que 

as mcsmas criem mentalmente as suas proprias historias; segundo Teberosky e Colomer (2003, p. 

126); "Quando o professor realiza a leitura em voz alta, a crianca aprende a participar como 

audiencia, porque escutar ler nao e algo passive". 

E necessario que o professor utilize os mais variados tipos de textos para que os alunos conhecam 

desde cedo os varios tipos de leitura que slo utilizados em nosso meio social. Teberosky e 

Colomer (2003) afirmam que: 

Para se obter uma leitura intcrativa, o professor nao precisa transformar a leitura mono 

logica do texto em um dialogo cotidiano. Ao contrario, deve tentar fazer com que as 

criancas "entrenr" no mundo do texto, que participem da leitura de muitas manciras: 

olhando as imagens enquanto o professor le o texto, aprendendo a reproduzir as 

respostas verbals, iniitando o escutado anteriormente, memorizando historias, 

incorporandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra90 s lingtiisticos dos discursos escritos. Ao escutar a leitura, as criancas 

aprendem que a linguagem escrita pode ser repraduzida, repetida, cilada e comentada 

(TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p. 127). 

Interagir com textos escritos, atraves da mediacao do adulto que le em voz alta, e um processo de 

aprendizagem novo para a crianca, e adentrar-se em terntorio desconhecido para explorar novas 

form as de linguagem. 

E importante que o professor prepare bem o ambiente escolar, para que os alunos se sintam bem 

acomodados e incentivados a pratica da leitura; nessa perspectiva, Teberosky e Colomer (2003) 

nos lembra o seguinte: 

Prover o espaco das criancas com historias, poemas ou livros infomiativos e uma 

condicao essencial para favorecer o acesso a lingua escrita e para motivar o desejo de 

aprender a ler. O espaco da sala de auk deve refletir essa imersao introduzida no mundo 

da escrita, sendo atrativo e bem organizado, para que os alunos possam movimentar-se 

com seguran?a. (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p. 145). 
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E com provavel que quanta mais acesso a crianca tenha com livros, revistas, jomais ou outros 

textos, mais facilitarao a sua aprendizagem tan to na lingua escrita quanto na lingua falada. 

E importante "os alunos leem obras de autores brasileiros ou nao, que de certa forma dao conta 

dos sentimentos e das atitudes que a escola pretende consolidar nas criancas: a generosidade, o 

otimismo, o espirito de renuncia, a piedade, a obediencia, etc." (GERALDI, 2005, p. 84). 

Ao tratar as questoes acima citadas a escola contribuira na formacao de estudantes leitores 

comprometidos com todos os aspectos sociais que fazem parte de uma sociedade solidana, uma 

sociedade em que todos que a compoem exercem gradativamente os seus papeis de cidadaos com 

o maximo de desempenho possivel. 

O professor deve saber selecionar bem as obras literarias, obras essas necessarias na formacao de 

todos os estudantes que integram o ambito escolar. Nessa perspective, Geraldi (2005) nos lembra 

o seguinte: 

A selecao pelo professor das obras de Iiteratura infanto-juvenil, vem da psieologia, na 

forma de criterios de adequabilidade, interesse e motivacao para a leitura. E comum 

ouvir dos professores que tal texto e muito pesado, improprio ou simplesmente dificil, 

para essa ou aquela serie, mas adequado para a faixa etaria da serie seguinte, pelo 

assunto de que trata, pelos recursos que utiliza ou ainda pelo interesse que pode 

despcrtar. (GERALDI, 2005, p.86). 

O professor deve ajudar o aluno nas atividades, principalmente nas atividades de leitura, fazendo 

com que o aluno conheca ou reconheca as palavras-chaves do texto, para que quando as 

encontrar, o mesmo seja capaz de decifrar rapidamente ou instantaneamente o significado do 

texto, fazendo assim a sua completa compreensao. 

1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O papel do professor nas atividades de leitura 

O professor deve ter o cuidado de nao controlar as leituras dos alunos, especificando quais as que 

podem ser lidas e as que nao podem. O autor ainda complementa: 
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Os professores cuidando da adequacao acreditara poder seriar e graduar os problemas, as 

realidades, as fantasias e a leitura dos alunos - tudo do mais simples para o mais 

complexo. Como se as criancas interrompessem sua experiencia de vida, simples e 

eomplexa ao mesmo tempo, de dez e de quarenta anos, e uma vez alunos passassem a 

vive-la pedagogicamente, de acordo com a serie e a faixa de idade. Acreditam que pela 

observancia desses criterios conseguem assegurar de ante mao o sucesso do livro e a 

motivacao para a leitura, ignorando o fato de que os passos de leitura sao 

idiossincraticos. (GERALDI, 2005, p, 86) 

Segundo Geraldt (2005, p. 93) "a leitura e dividida em duas formas, a primeira forma a leitura e 

vista como uma busca de informacoes com roteiro previamente elaborado pelo proprio leitor, e a 

segunda forma, a leitura e vista como uma busca de informacoes sem roteiro elaborado". 

Nessa perspective, Geraldi (2005, p. 93) afirma que: "no pnmeiro caso, le-se o texto para 

responder questoes estabelecidas; no segundo caso. le-se o texto para venficar que informacoes 

ele da". 

E necessario que todo o ser humano se habitue a pratica da leitura, pois todas as vezes que lemos 

alguma coisa, nos tomamos mais criticamente inteligentes, ficamos mais exigentes, mais 

conceituados, no que se refere ao aspecto da aprendizagem e do conhecimento. 

Conforme Geraldi (2005, p. 94) "Uma ieitura-busca de informacoes' nao precisa ser 

necessariamente aquela que se faz com textos de jomais, livros cientificos, etc. Tambem com o 

chamado texto literario essa forma de interlocucao e possivel". 

E interessante que todas as pessoas se preocupem em adquirir as mais variadas formas de leitura, 

pois nab import a o que lemos, e sim o que adquirimos em termos de experiencia, de exemplo a 

ser seguido, atraves das mensagens transmitidas pel as leituras que conquistamos no nosso dia-a-

dia. 

Infelizmente, e preciso reconhecer que a leitura do texto e mais praticada cm aulas de outras 

disciplinas do que nas aulas de lingua portuguesa. Diante dessa afirmaflo, Geraldi (2005) 

destaca: 
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Creio que a saida pratica do professor de lingua portuguesa e criar um circuito entre seus 

alunos, deixando-os ler liwemente, por indicacao de colegas, pela curiosidade, pela 

capa, pelo tflulo, etc. No microeosmo da sala de aula e possfvel criar esse mesmo 

circuito, e talvez nao sejamos nos, professores, os melhores informantes para nossos 

alunos. Rodizios de livros entre alunos, bibliotecas de sala dc alunos, biblioteca escolar, 

freqiiencia a bibliotecas publicas sao algumas das formas para iniciar esse circuito. 

(GERALDI, 2005, p. 94). 

E preciso que a cada dia, os professores procurem utilizar as melhores metodologias possiveis, 

para que as suas aulas se to mem um atrativo para os alunos descobnrem o prazer pela leitura, que 

o professor durante a aula procure cada vez mais incentivar os alunos a entrar no mundo da 

leitura, da descoberta, do conhecimento e da aprendizagem. E que essa pratica de leitura possa 

ser tambem apreciada por todo o corpo docente da instituicao 

De acordo com kato (1990), ha tres tipos de leitores: 

Teriamos o tipo que privilegia o processamento descendente, utilizando muito pouco o 

ascendente. E o leitor que apreende facilmente as ideias gerais e principals do texto, e 

fluente e veloz, mas por outro lado faz excessos de adivinhac5es, sem procurar 

confirma-las com os dados do texto, atraves de uma leitura ascendente. E, portanto, o 

tipo de leitor que fez mais uso do seu conhecimento previo do que da inforniacao 

efetivamente dada pelo texto. O segundo tipo de leitor e aquele que se utiliza 

basicamente do processo ascendente, que constroi o significado com base nos dados do 

texto, fazendo pouca leitura nas entrelmhas, que aprende detalhes detectando ate erros de 

ortografia, mas que, ao contrario do primeiro tipo, nio tira eonclusSes apressadas. E, 

porem, vagaroso e pouco fluente e tern dificuldade de sintetizar as ideias do texto por 

nao saber distmguir o que e mais importante do que e meramente ilustrativo ou 

redundante. O terceiro tipo de leitor, o leitor maduro, e aquele que usa, de forma 

adequada e no momento apropriado, os dois processos complementarmente. E o leitor 

para quem a eseolha desses processos e ja uma estrategia tneta eognitiva, isto e, e o leitor 

que tern um controls consciente e ativo de seu comportamento. (KATO, 1990, p.40). 

O importante nao e diferenciar os alunos, rotulando-os ou detectando em que tipo de leitores eles 

se classificam, mas sim continuar sempre incentivando-os para que os mesmos se tornem grandes 

leitores mediante a nossa sociedade. 

A leitura e essencial na vida de todos os individuos atraves del a os seres humanos sao capazes de 

dectfrar e apreciar os varios tipos de escritos encontrados ao iongo do nosso dia-a-dia. "A leitura 

deve ser aprendida oralmente e pode preceder o ensino da escrita". (BARBOSA, 1994, p. 107). 
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E necessario ressaltar que "e fato reconhecido na Iiteratura, que, quanto mais eficiente um leitor, 

maior seu vocabulario visual", (KATO, 1990, p. 26). 

"A escola nao tern levado em conta a existencia da escrita diversificada e a evolucao das diversas 

modalidades de leitura. Ao contrario, a escola contmua se preocupando exclusivamente com um 

modelo imutavel de leitura, voltada somente a escrita dos livros, a escnta literaria". (BARBOSA, 

1994, p. 115). 

A leitura esta presente nos mais variados lugares e faz parte da vida de todos os seres humanos, 

sem a pratica da leitura, se toma dificil desempenhar algumas funcoes que sao exigidas em todos 

os ambientes sociais. E por isso e varios outros motivos que o ensino da leitura deve ser bem 

desempenhado, que sirva para preparar os individuos para se sair bem em todos os lugares e em 

todas as situacdes que envoi va conhecimentos sob re a leitura. E como afirma Barbosa (1994), 

E inconcebivel imaginar que so se possa ler um eartaz, uma revista, um eardapio depois 

de se aprender a ler. Na verdade, esta concepcao exclui do processo de aprendizagem 

exatamente as situacoes para as quais esta aprendizagem e fundamental. Se excluimos a 

escrita social da aprendizagem da leitura, como vamos reencontra-la mais 

tarde'?(BARBOSA, 1994, p. 115). 

A escola deve levar em consideracao tanto os conhecimentos previos dos alunos quanto as 

diversidades de escritas sociais que encontramos em todos os lugares e que fazem parte da nossa 

vida. Nessa perspectiva, Barbosa (1994) nos lembra o seguinte: 

A escrita social, com caracteres e funcoes diferentes, propicia leituras diversifieadas. 

Nao se le da mesma maneira um fijlheto de divulgacao, uma receita culinaria ou um 

livro de Iiteratura. Lan^amos mao de estrategias de leitura diferentes para aprender as 

informacoes eontidas nos diferentes textos, e o nosso interesse nas informacoes e o 

objetivo desejado vai determinar o tipo de leitura a ser feito. Esta tlexibilidade de 

atencao, as varias formas de ler para apreender o sentido dos textos, e fundamental para 

o homem e sua adapiaeao ao mundo modemo. (BARBOSA, 1994, p. l 15). 

A leitura, seja ela qual for e importantissima na vida de qualquer individuo, pois atraves dela 

passamos a ver o mundo com outros olhos, a ter uma opiniao propria sobre os assuntos que 

acontecem ao nosso redor e na nossa vida. 
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2*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capitulo - Uma analise dos processos de leitura na escola. 

2.1 - O papel do leitor diante dos varios tipos de leitura. 

Um leitor, ao entrar em contato com o texto, constroi uma hipotese sobre o que vai encontrar na 

leitura deste. Urn leitor nao e completamente ignorante sobre o que ira ler. A leitura pressupoe a 

elaboracao de um saber previo, que fornece os dados para o leitor levantar hipdteses sobre o que 

vai ler. Segundo Kato (1990); 

Para um leitor iniciante, porem, cujo vocabulario visual ainda e muito limitado - mesmo 

para aqueles alfabetizados pelo metodo global -, o processo de leitura envolve muito 

pouco reconheeimerito visual instantaneo, consistindo a leitura, mais freqaentemente, em 

operacoes de analise e sintese, sendo a apreensao do significado mediada quase sempre 

pela decodifiea^aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em palavras auditivamente familiares. Uma palavra pode ser 

reconhecida instantaneamente por um leitor em virtude de fazer parte de seu lexico 

visual (KATO, 1990. p.26). 

De acordo com Barbosa (1994) a leitura se apoia, em duas fontes de informacoes bem diferentes: 

Uma e a fornecida pelo autor, que chamamos de formacao visual. E a informacao que 

desaparece quando desligamos a luz ou nos afastamos do texto. A outra fonte de 

intormacao encontra-se no cerebro do leitor, que fornece informacoes nao-visuais, 

disponiveis e presentes mesmo quando os olhos estao fechados ou a luz apagada. O 

leitor pode lancar man predommantemente de um ou de outro tipo. Quanto mais utiliza 

uma mformacio nao-visual, das que tem disponiveis em sua estrutura cognitiva, menos 

ele necessita de informagao visual, o que esta na pagina impressa. Por outro lado. a 

leitura se toma um ato dificil se o leitor tiver de se apoiar somente na infonnacao visual, 

sem o suporte das informacdes nao-visuais. Nesse caso, o leitor esta incapacitado para a 

antecipa^ao do significado do texto. (BARBOSA, 1994, p. 116). 

O saber previo e fundamental no ato de ler. Principalmente quando a leitura se toma um ato 

voluntario, determinado pelas preocupacoes e por um saber previo, quando o leitor utiliza todos 

os recursos visuais e nao-visuais, no dialogo entre o que esta diante e atras dos olhos. entao a 

leitura toma-se um meio de comunicacao de eficacia notavel. Ler e uma das formas de 

comunicacao mais importante que dispomos em nosso meio social. 

E notavel a importancia que o professor representa no processo de aquisicao da aprendizagem por 

parte dos educandos, pois, a partir do momento que o professor utiliza textos diversificados e 
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logo em seguida faz indagacoes a respeito do texto trabalhado aos alunos, faz com que a 

aprendizagem se tome significante para os aprendizes. 

Para chamar e prender a atencao dos alunos os professores devem utilizar textos atrativos, ou 

seja, textos interessantes, textos sobre assuntos de que os alunos gostem que apresente 

importancia para os mesmos. E como nos afirma Barbosa (1994); 

Se o aesunto e pouco familiar ao leitor, a leitura se torna lenta, dificultando a 

compreensao. Isto ocorre porque o leitor tem de buscar no texto que esta lendo grande 

numero de informacoes, acumulando tal volume de dados (visuais) que esbarra nos 

limites da capacidade de sua memoria (BARBOSA, 1994, p . l 19). 

A crianca deve desde cedo procurar a ter todo con tat o possivel com a leitura, atraves dos varios 

tipos de materials que beneficiam a leitura, como por exemplo. livro, revistas, enciclopedias, 

listas telefonicas, listas de supermercados, etc. Assim fara com que a mesma va praticando a 

leitura, pois quanto mais praticamos a leitura, mais nos tornaremos leitores ativos em nosso meio 

cultural - social. E como nos lembra Barbosa (1994, p. 119) "nao se ensina a cnanca o que e ler, 

porque a leitura nab e um saber, mas sim uma pratica. Portanto, e lendo que a crianca aprende a 

ler. Tentar ensinar uma crianca a ler e, alem de inocuo, pnva-la de ensinar a si prop no a ler". 

O ensino de leitura segue a pratica escolar, tanto do professor, como a unica leitura 

correta, autonzada. Essa orientacao fica evidente na divisao que o livro didatico faz entre 

"Perguntas de compreensao" que, na maior parte sao perguntas sobre mformagao que 

aparece explicitamente no texto, e a "resposta pessoal", que parece ser o unico memento, 

tambem controlado pelo autor do livro didatico ou pelo professor, ern que se preve que o 

aluno chegue a uma opiniao propria, isto e, se coloque como sujeito da leitura. 

(KLEIMAN, 1998, p. 49). 

O ensino baseado na repeticao das respostas dos auto res, nao influencia na aprendizagem dos 

alunos, pois, para que a aprendizagem seja almejada, os professores e os autores de livros 

didaticos devem ceder o espaco para que os alunos possam expressar suas ideias e os seus 

pensamentos sobre os textos estudados. A partir do momenta que o aluno introduzir uma opiniao 

sobre o texto em discussao comprovara mtidamente que o mesmo conseguiu entender o 

significado, a mensagem, a transmissao do texto. 
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Segundo Barbosa (1994) para que haja exito na atividade de leitura, o leitor deve mobilizar tres 

habilidades indissociaveis: 

A veriftca<?ao, a antecipacao e a identifieacao. A primeira permite ao leitor certificar-se, 

atraves do sistema estruturado de palavras que compoe um texto escrito, sobre a 

antecipacao do sentido que por ele foi previsto. Alguns fa tores podem iacilitar a 

antecipacao, tomando a leitura uma tarefa mais facil para o leitor: a experiencia com 

textos escritos, a familiaridade com o assunto tratado no texto, as experieneias de vida 

do leitor, a disponibilidade para am scar uma hipotese sobre o significado do texto e o 

conhecimento previo dos suportes materials da escrita. Sao fatores que nao estao no 

texto que o leitor esta lendo, mas que faz em parte de suas coneepcSes sobre textos 

escritos e seus usos. Sao, portanto, informacoes nSo-visuais, porque nao provem da 

leitura daquele texto especifico, mas da estrutura cognitiva do leitor. Assim, enquanto a 

antecipacao se compoe das informacoes nao-visuais que o leitor Ira/ para o texto, a 

verificacao e concreti'zada atraves das iiiformacdes visuais que ele capta do texto. 

(BARBOSA, 1994, p. 118). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aluno deve esta sempre procurando se informar sobre os assuntos da atualidade, para que nas 

aulas ele possa fazer indagacoes, perguntas ao professor sobre os assuntos que estao expostos na 

sociedade, esta tambem e uma maneira de um bom educando se expressar, fazendo assim uma 

leitura previa dos acontecimentos que ocorrem no pais e no mundo. 

O professor e essencial no processo de aquisicao da leitura dos alunos. E para que essa aquisicao 

da leitura ocorra com sucesso e necessario que "O professor incorpore a atividade de leitura em 

voz alta dentro de sua programacao diaria, que prepare um lugar confortavel e agradavei na sala 

de aula, etc.". (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p. 118). 

E necessario destacar que uma cnanca que aprende a ler no inicio do processo de alfabetizacao 

desenvolve com mais facilidade o seu aprendizado em relacao a todos os tipos e formas de 

leitura. Ja o aluno que nao le aprende ra com dificuldade tan to o processo de leitura como o 

processo de escrita, nao entendendo muito bem o que esta exposto e muito menos como agira 

para desmembrar o processo de funcionamento dos objetivos que precede o ato de ler e escrever. 

2.2- Os varios tipos de leitura 

E importante ressaltar que existent varias formas e varios tipos de leitura. Uma leitura pode ser 

ouvida, vista ou falada. E como afirma Cagliari (1995); 

17 



Um texto escrito pode ser decifrado e decodifieado por alguem que traduz o escrito 

numa realizacao de fala. Esse tipo de leitura ocorre mais comumente nos primeiros anos 

de escola, no trabalho de certos profissionais. e em raras situaeOes para a maioria das 

pessoas. Em geral nao lemos em voz alta fora da escola. E, quando algumas pessoas sao 

solicitadas a ler, envergonha-se, dao desculpas dizendo que Mo sabem ler direito etc. 

Isso porque a leitura oral, falada, e vista, em geral, devido aos preconceitos lingtiisticos 

da sociedade, como devendo ser a realizacao plena do dialeto-padrao no seu nlvel mais 

formal, Essa expectativa, associada ao fato de as pessoas saberem que em sua fala e 

leitura particular dizem as palavras com caracteristicas dialefais que sao mal vistas pelo 

dialeto-padrao, as inibem ao lerem, nao porque nao saibam ler, mas porque tem 

vergonha do proprio dialeto, um preconceito que a escola nunca desfez, ao contrario, 

sempre incentivou (CAGLIARI, 1995, p. 155). 

A escola como instituicao formadora de opinioes deve saber trabalhar bem o preconceito dos 

dialetos, ou seja, o preconceito ainda muito existente nos dias de hoje que e o preconceito sobre o 

modo de falar das pessoas, o chamado linguajar popular. Trabalhando bem esse tipo de 

preconceito, a escola podera contribuir na diminuicao do mesmo, tan to no dia-a-dia do ambito 

escolar, quanto fora dele, isto e, na sociedade em geral. 

Para desenvolver um processo de leitura significante na sala de aula, o professor deve atuar com 

o maxirno de entusiasmo e habilidade possivcl. De acordo com essa perspective Teberosky e 

Colomer (2003) sugere aos professores algumas dicas para uma melhor atuacao em sala de aula, 

entre el as destacam-se: 

Incorporar a leitura em voz alta no calendario semanal, incluir a leitura como parte das 

rotinas escolares, de modo que as criancas saibam onde se sentar, o que fazer, como se 

comportar e em que momenta vai acontecer a leitura, preparar urn lugar confortavel e 

alegre na sala de aula; cscolher as historias segundo criterios de extensao, ritmo, nivel de 

vocabulario e de conceitos; repetir as leituras de um mesmo livro; a repetieao facilita a 

comprcensao, a memorizacao de palavras e a reconstrucao da historia pela crianca. 

Envolver as criancas em perguntas e discussoes, promover as condutas de simulacao de 

leitura, propor a reescrita de textos-modelo, promo ver a possibilidade de escolha de 

livros, para que as criancas desenvolvam suas preferencias e colocar os livros ao alcance 

da crianca, deixando-os na estante ao alcance da vislo e nao em um canto escondido. 

(TEBEROSKY E COLOMER, 2003,p.l20). 

Desenvolvendo as atitudes a cima citadas, o processo de leitura tera uma significancia maior para 

os alunos e o professor tera mais facilidade no processo de ensino-aprendizagem. 

A leitura oral e feita nao somente por quem le, mas pode ser dirigida a outras pessoas, 

que tambem "leem" o texto ouvindo-o. Os primeiros contatos das criancas com a leitura 
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ocorrem desse modo. Os adultos leem historias para elas. Ouvir historias e uma forma de 

ler. A diferenca entre ouvir a fala e ouvir a leitura esta em que a fala e produzida 

espontaneamente, ao passo que a leitura e baseada num texto escrito, que tem 

caracteristicas proprias diferentes da fala espontanea. (CAGLIARI, 1995, p. 155). 

Uma crianca que e muito exposta a manifestacoes orais tem grandes vantagens na escola sobre 

aquelas criancas que nao tem a mesma chance na vida. Ouvir uma leitura equivale a ler com os 

olhos, a unica diferenca reside no canal pelo qual a leitura e conduzida do texto ao cerebro. 

Os pais devem estimular as criancas a participarem de grupos de leitura, ja que atraves da leitura 

compartilhada as criancas desenvolvem estrategias de mteracao, desde apenas o comentario das 

ilustracoes ate sucessivas leituras do texto, com comentarios sobre as imagens, para logo chegar a 

complexas discussoes sobre mferencias a partir do texto. 

23- A formacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do professor como fa tor determinante no processo de ensino-aprendizagem 

O professor deve esta sempre preocupado com a sua formacao, deve esta sempre procurando 

novas informacoes e esta sempre aberto a novas formas de conhecimento. E como afirma 

Teberosky e Colomer (2003, p. 170); "A leitura e a interpretacao oral devem fazer parte, pois, da 

proftssao de um docente". 

A leitura deve sempre ser uma habilidade para o professor que almeja a formacao de alunos 

leitores. Diante desse aspecto Teberosky e Colomer(2003), sugere algumas dicas que devem 

fazer parte do cotidiano de um educador, as quais se destacam as seguintes: 

Ler habitualmente historias para si proprio, para poder selecionar a melhor em cada 

ocasiao, aprender varias historias que o agrade, memoriza-las, sequencia-las, etc.; 

escrever um roteiro dos argumentos em um "cademo do narrador", com anotacoes sobre 

a interpretacao das historias que'as criancas pedem mais seguido; colocar o auditorio em 

semicirculo, sentados no efaaofTEBEROSKY E COLGMER,2GQ3,p. 170). 

Ao desen volver ess as atitudes, o professor sera considerado um grande educador, um 

incentivador de estudantes leitores, pois o que precisamos na escola e na sala de aula e de 

professores engajados e preocupados com o ensino da leitura, ja que o mesmo e considerado 

como um grande desafio a ser enfrentado em todas as escolas de to do o pais. 
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Nao sao somente os professores que sao os responsaveis pelo sucesso da crianca no processo de 

aquisicao da leitura, mas todos aqueles que fazem parte do meio em que a crianca vive. 

A leitura visual silenciosa e muito mais comiim entre as pessoas. Sua importancia para a 

vida da maioria delas e muito maior que a dos outros tipos de leitura. A leitura visual 

tem grandes vantagens sobre os outros tipos de leitura. Nao so Bio inibe o leitor por 

questoes lingiiisticas, como permite ainda uma velocidade de leitura maior, podendo ele 

parar onde quiser e reeuperar passagens ja lidas, o que a leitura oral de um texto nao 

costuma permitir. (CAGLIARI, 1995, p. 156). 

Convent sublinhar que a leitura visual representa uma grande conquista para todas as pessoas que 

a consegue realiza-la; pois, se trata de uma leitura silenciosa, individual, uma leitura prazerosa 

para quern a pratica; ja que a mesma e considerada uma leitura que favorece mais a reflexao 

sobre o texto. 

0 ambiente escolar deve favorecer aos educandos a possibilidade de acesso a todos os tipos de 

leitura, para que eles desde cedo saibam como agir ao deparar com as variacoes e os diversos 

tipos de leitura. Em contradicao ao exposto Cagliari (1995, p. 156), ressalta que "na escola se 

ensina mais comumente aos alunos o uso da leitura visual silenciosa, individual para a reflexao, 

que o da leitura oral publica". 

A escola comele uma injustica com as criancas nao levando em conta as dificuldades, 

muito real e seria, que e a decifracao na leitura. Esta errado dizer que a leitura nao e a 

decifracato da escrita, exigindo-se da crianca que aprenda a ler desempenhando 

atividades que so o leitor treinado e habilidoso domina. As criancas precisam de um 

tempo de decifracSo, que varia de acordo com cada uma. (CAGLIARI, 1995, p. 159). 

As cnancas precisam de tempo para decifrar a escrita. Cada crianca tem um ntmo proprio que 

precisa ser respeitado por todos aqueles que fazem parte do processo ensino-aprendizagem. 

E importante ressaltar que as cnancas apresentam inumeras dificuldades para realizar uma leitura 

fluente, ou seja, uma leitura considerada ideal a ser realizada de acordo com o exigido. Alem das 

mesmas apresentarem tambem dificuldades com relacao ao conteudo da escrita. Com isso, as 

criancas devem ser estimuladas a to do o mo men to por todas as pessoas que fazem parte do seu 

meio, para que sejam sempre otimistas no processo de aquisicao da leitura e da aprendizagem. 
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Os profissionais da leitura, como locutores e atores de teatro e televisao, antes de ler ou 

represeritar ensaiam como vlo dizer o texto, estudam-no, tcntam varias interpretacdes 

para obter o melhor resultado. Por que nSo deixar, na escola, o aluno preparar suas 

leituras? Por que nao ensinar a ele como preparar uma boa leitura? A escola as vezes tem 

habitos estranhos de surpreender os alunos, como se eles fossem maquinas sempre 

prontas a realizar a propria tarefa. Um aluno n3o le como um gravador reproduz uma 

fita. A preparacao para a leitura em voz alta e indispensavel. (CAGLIARI, 1995, p. 161). 

A escola e os professores que fazem parte da mesma devem estar sempre procurando novas 

maneiras de fazer do processo de ensino da leitura, urn obstaculo a ser desfeito a cada dia, um 

sucesso a ser conquistado dia apos dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor exerce um papel indispensavel na aprendizagem e na concepcao da leitura por parte 

de seus alunos. De acordo com essa perspectiva, Barbosa (1994) destaca que. 

O professor deixa de ser um mero transmissor de conteudos e tecnicas e assume o papel 

de orientador, de facilitador da aprendizagem. Para isto, ele necessita, de um lado, 

aprofundar-se no conteiido referente as questoes de leitura e, de outro, ter um bom 

conhecimento das criancas que Ihe sao confiadas, uma atitude positiva e atenta frente aos 

alunos, uma sensibilidade pelos interesseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possibilidades de cada um. Tem tambem de 

conhecer a realidade social do pais e as questoes do acesso aos bens culturais produzidos 

no passado e no presente. Somente o professor pode intuir o que convem fazer num 

determinado mom onto para ajudar o aluno a aprender a ler (BARBOSA, 1994, p. 187). 

Convem destacar que a partir do momenta em que a crianca e colocada numa situacao de leitura, 

ela inicia imediatamente o desenvolvimento da aprendizagem, com isso ela ira progredmdo a 

cada dia, desde que a mesma conviva diretamente com as mais variadas escritas sociais, ja que o 

convivio com os diversos tipos de leitura e que possibilitara uma melhor aquisicao e apreciacao 

da leitura. O professor a cada dia deve rever a sua metodologia utilizada pnncipalmente na aula 

de leitura. E como afirma Barbosa (1 994); 

Se a questao da leitura e mobilizadora e de interesse para o professor, seu proprio 

comportamento de leitor, as estrategias utilizadas por ele, as dificuldades que encontra 

irao sendo revistas. Nesse processo, observando as hipoteses e estrategias desenvolvidas 

pelas criancas, ele podera fazer descobertas que melhorem seu proprio desempenho de 

leitor e alterem o processo de ensinar a ler. Em sua pratica cotidiana, o professor deve 

assegurar demonstraedes adequadas de leitura as criancas, situaedes essas que sirvam a 

objetivos especificos, nas quais seus alunos possam encontrar sentido, e ajudem tambem 

as proprias criancas a encontrar em seus objetivos com a leitura (BARBOSA, 1994, 

p.138). 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4- As dificuldades que as criancas encontram nas atividades de leitura 

E importante considerara que "Ha criancas que tem dificuldades na aprendizagem da leitura. Ha 

tambem casos de criancas 'brilhantes' que nao conseguem aprender a ler". (BARBOSA, 1994, p. 

140). 

E necessario que o professor fique atento para os diversos casos que surgem no decorrer do 

processo ensino-aprendizagem, principalmente nas questoes referentes a leitura. Barbosa (1994) 

reforca que: 

Uma crianca nao aprendcra a ler se ela nao tem interesse ou nao ve significado no ato de 

ler, se criou hostilidade pelo professor, pela escola ou pelo grupo social que ambos 

representam, se acredita se esta seja uma aprendizagem muito dificil. Pode ser tambem 

que ela tenha uma ideia falsa sobre a natureza da leitura, isto e, se aprendeu (ou nos 

iiidiretamente a ensinamos) que a leitura nao tem sentido, e algo macante e so serve para 

ganhar boas notas. (BARBOSA, 1994,p.l40). 

O desafio do professor e encontrar as razoes da dificuldade e a forma de intervir para que os 

alunos encontrem prazer em ler; e fazer da leitura um habito agradavel tan to na sala de aula, 

como fora, no meio social. Assim o aluno ao ler ira saber que a leitura nao e importante somente 

para tirar boas notas, mas que e indispensavel e necessana para toda a vida. 

Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura, e necessario que 

sinta que e capaz de ler, de compreender o texto que tem em maos, tan to de forma 

autonoma como contando com a ajuda de outros mais experientes que aiuam como um 

suporte e recurso. (BACELAR & CUNHA, 2000, p. 73). 

Para que uma crianca sinta que e capaz de aprender e adquirir o habito da leitura, e necessano 

que a mesma possa contar com o apoio e o incentive de todas as pessoas que estao a sua volta, 

principalmente os pais e professores. 

Segundo Kleiman (1998, p. 50) as estrategias de leitura, utilizadas pelo o leitor no processo de 

aquisicao do aprendizado da leitura, sao classificadas em duas estrategias cognitivas e estrategias 

meta cognitivas. 
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As estrategias mete cognitivas da leitura sao, primeiro, auto avaliar constantemente a 

propria compreensao, e segundo, determinar um objetivo para a leitura, devemos 

entender que o leitor que tem con fro le consciente sobre essas duas operacOes sabera 

dizer quando ele nao esta entendendo o texto e sabera dizer para que ele esta lendo um 

texto. As atividades em que o leitor podera se engajar quando ele nao entender o texto 

sao diversificadas e llexiveis, e constituem o Indicio do funcionamento de tuna estrategia 

para conseguir mais eficiencia na leitura. Se o leitor perceber que nao esta entendendo, 

ele podera voltar para tras e reler, ou podera lazer um resumo do que leu, ou procurar um 

exemplo de um eonceito. Enfim, dependendo do que ele detectar como causa, ele 

adotara diversas medidas para re solver o problema. As estrategias cognitivas da leitura 

seriam aquelas operacoes inconscientes do leitor, no sentido de nao ter chegado ainda ao 

nlvel consciente, que ele realiza para atingir algum objetivo de leitura. O fatiamento 

sintatico e uma operacao necessana para a leitura, que o leitor realiza, ou nao, rapida ou 

cuidadosamente, isto e, de diversas maneiras, dependendo das necessidades 

rnomentaneas, e que provavelmente nSo podera descrever. (KLEIMAN, 1998, p. 50). 

E importante que "a crianca pro grid a na leitura e que encontre prazer - e sentido - nos multiplos 

contatos com a lingua escrita. Professores e criancas, nesse sentido, podem ser verdadeiros 

parceiros para compreender o que e o ato de ler". (BARBOSA, 1994, p. 142). 

O que importa no ensino-aprendizagem da leitura e que todos que fazem parte desse processo 

sejam capazes de fazer da leitura um habito constante, e que veja a leitura como uma conquista 

pessoal e profissional. E que a atividade de leitura seja prazerosa para todas as pessoas que a 

pratica. E como afirma Bacelar & Cunha (2000); 

A atividade de leitura sera motivadora para alguetn se o conteudo estiver ligado aos 

interesses da pessoa que ler e, naturalmente, se a tare la em si corresponde a um objetivo. 

Em uma classe por ser muito dificil contentar os interesses de todas as cnancas com 

relacao a leitura faze-los coincidir com os do professor, que supostamente interpreta as 

prescricoes das propostas curriculares. Entretanto, todas as escolas contam com 

atividades de biblioteca ou de leitura "livre", em que e possivel que os interesses do 

leitor tenha primazia sobre outros parametros. (BACELAR & CUNHA, 2000, p.74). 

O professor deve criar em sua sala de aula situacoes nas quais promova nos seus alunos o 

interesse por leituras diversificadas. Nessa perspectiva Bacelar & Cunha (2000) afirma que: 

Nao devemos esquecer que o interesse tambem se cria, se suscita e se educa e que em 

diversas oeasioes ele depende do entusiasmo e da apresentacao que o professor faz de 

uma determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar. Neste ponto 

cabe ressaltar que uma sequencia rotineira de leitura, pela sua falta de novidade. pode 

resultar pouco motivadora para as criancas, especialraente se ela se transformer em uma 

sequencia unica. Tambem convem levar em conta que a leitura "de verdade", aquela que 

realizamos, os leitores experientes e que nos motiva, e a leitura na qua! nos mesmos 

mandamos: relendo, parando para saborea-la ou para refletir sobre ela, pulando 
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paragrafos... Uma leitura intima, e por isso, individual (BACELAR & CUNHA, 2000, 

p.75). 

Para que o ensino da leitura nao se torne uma situacao de retina em sal a de aula; 

O professor deve variar os materials e as atividades de leitura, criando a cada dia 

situacoes novas, atraentes, afirmando o uso social da escrita, evitando o tradicional e nao 

signifieativo uso escolar da escrita - os textos decifratdrios, as copias e ditados seni 

objetivo ou sentido para as criancas. (EARBOSA, 1994, p. 140), 

O professor alem de dispor de muitos materials diversificados, deve tambem saber bem utiliza-

los; pois, o que a crianca deseja e que a atividade desenvolvida em sala de aula Ihe traga algum 

prazer e satisfacao. 

O ensino da leitura e um processo que deve ser praticado durante to da a vida escolar, e nao 

somente, no processo de alfabetizacao. Segundo Bacelar & Cunha (2000); 

O trabalho de leitura deve ser estendido ao longo de toda a escolaridade, pois existem 

motivos para isso. Por outro lado, exists um hiato consideraveJ entre o que se ensina na 

escola sobre a leitura e as oecessidades que devem ser satisfeitas mediante ela, inclusive 

na propria escola: ler para aprender, os recursos do ensino devem fazer dos alunos bons 

leitores, que sintam prazer e gosto pela leitura e, se possivel, que se apaixonem por ela. 

Esses leitores aprenderao lendo, enquanto desfrutam sua tarefa. (BACELAR &CUNHA, 

2000, p.54). 

O professor deve tracar uma meta a ser alcancada durante o ensino-aprendizagem da leitura, ja 

que o desafio maior e fazer com que os alunos gostem de ler; fazendo das atividades de leitura 

algo prazeroso de realizar. 

25- AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importancia de uma biblioteca no ambito educacional 

E importante que o ambito escolar disponha de uma biblioteca, a qua! seja disponivel para todos 

os alunos, ja que a mesma e considerada um recurso de grande eficacia no processo de aquisicao 

da leitura. Nessa perspectiva Teberosky e Colomer (2003), afirma que: 

Os livros da biblioteca darao as criancas a medida do que podem esperar da leitura. E 

necessario, pois, construir um acervo de livros que fimcione como um referente coletivo 

e permitir-se, ao mesmo tempo, com uma margem mais ou menos ampla, a novidade e a 
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expcnmentacao, mantendo sempre ativos aqueles livros que satisfazem plenamente as 

neeessidades literarias das criancas que tem somente uma vez idade para le-los "como 

criancas"- (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p. 140). 

E indispensavel que o professor faca um levantamento das dificuldades dos alunos, 

principalmente as dificuldades que os mesmos apresentam mediante as atividades de leitura. E 

preciso deixar os alunos escreverem e lerem textos livres, espontlneos, inclusive deixar eles 

contarem historias como quiserem. E nesse tipo de material que podemos encontrar os elementos 

que mostram as reais dificuldades e facilidades dos alunos no aprendizado da leitura. 

A crianca preciso de to do tempo necessario para decifrar e analisar a escrita; pois, a parti r dessa 

analise e que as .mesmas poderao iniciar o processo de leitura; ja que o processo de leitura so e 

realizado com total sucesso depois que a crianca decifra os codigos escritos. De acordo com essa 

expectativa Caghari (1995) afirma que. 

A escola exige que o aluno leia num tempo muito curto, dificultandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sea aprendizado e 

por vezes causando traumas profundos, sobretudo quando o aluno, alem das dificuldades 

foneticas de produ^ao da fala lida, tem de usar uma prornincia distante de sua tala, como 

se estivesse lendo numa lingua estrangeira. (CAGL1AR1,1995, p. 165). 

A escola e os professores que fazem parte da mesma devem trabalhar em conjunto para que os 

objetivos almejados durante o percurso escolar sejam obtidos por to dos aqueles que acreditam 

que somente a educacao podera mudar o futuro das pessoas e atraves del a poderao reaiizar os 

seus sonhos. 

A escola deve respeitar a variedade lingiiistica comum em todo ambiente escolar, ja que os 

alunos que a frequentam sao oriundos de varios lugares, e esse problema deve ser encarado com 

respeito e muita responsabihdade. E como afirma Cagliari (1995); 

A escola deve dar chance ao aluno de ler segundo sua variedade de lingua e nao obriga-

lo logo na primeira leitura a ler no dialeto da escola. Mas, a medida que o aluno vai 

estendendo o seu treinamento, a leitura pode ser um momento interessante para que ele 

possa aprender a reali/.acao do dialeto da escola. Porem, ler, principalmente nos 

primeiros anos da escola, me parece uma atividade tao importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quanto a producao 

espontanea de textos, ou talvez mais importante. No mundo em que vivemos e muito 

mais importante ler do que escrever. (CAGLIARI, 1995, p.167). 

25 



Cagliari (1995) afirma que tanto na escola como ate mesmo na vida das pessoas ha alguns vicios 

de leitura, o qual destaca que. 

Alguns individuos so conseguem entender um texto se Ierem em voz alta; outros, ao 

contrario, so se lerem em sileneio; alguns leem silabando ou palavra por palavra; ha os 

que, quando leem, precisam "mastigar os sons" e fleam mimicando a medida que Mem. 

Ha a in da as pessoas que so conseguem compreender um texto respondendo a perguntas 

a respeito dele, porque loram treinados pela escola a responder a um questionario de 

interpretacao de texto apos cada leitura e julgam que essa e a unica maneira de 

compreenderem o que leem. A leitura deve variar de acordo com o texto. Nao se le uma 

poesia como se le um problema de matematica ou uma narrativa. A reflexao que o 

primeiro tipo de leitura exige e diferente da que exigem o segundo e o terceiro. B preciso 

ensinar as criancas como proceder em cada caso, mostrando-llies como ler provas, 

exames. questionarios, formularies, instrucoes, jornais, revistas, etc. (CAGLIARI, 1995, 

p. 172). 

E importante destacar que o ato de ler e uma conquista de todo individuo que submete a realizar 

os varios tipos de leitura. De acordo com o que foi exposto Baceiar & Cunha (2000) afirma que: 

O ato de ler e simplesmente o ato de compreender e que compreender e sobretudo um 

processo de construcao de significados sobre o texto que pretendemos compreender. E 

um processo que envolve ativamente o leitor, a medida que a compreensSo que realiza 

nSo deriva da recitacao do conteudo em questao. Por isso, e imprescindivel o leitor 

encontrar sentido no fato de efetuar o esforco cognitivo que pressupoe a leitura, e para 

isso tem de conhecer o que vai ler e para que fara isso; tambem deve dispor de recursos. 

Conhecimento previo relevante, confianca nas proprias possibilidades como leitor, 

disponibilidade de ajudas necessarias etc. - que permitam abordar a tarefa com garanrJas 

de exito; exige tambem que ele se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao 

longo da leitura. Quando essas condicSes se encontram presentes em algum grau, e se o 

texto o permit ir, podemos atirmar que tambem em algum grau, o leitor poderia 

compreende-lo. (BACELAR & CUNHA, 2000, p.76). 

E necessario que os profissionais da educacao pensem e repensem sobre o valor e o prestigio que 

a leitura desempenha no processo de aprendizagem dos alunos, ja que no mundo em que vivemos 

e muito mais importante ler do que escrever. A leitura e importante, sobretudo para as pessoas 

que vivem nas cidades, as quais precisam saber ler placas de onibus, numeros, nomes, etiquetas, 

documentos, etc.; para que nao sejam enganados ou prejudicados por nao saberem o significado 

das palavras que estao a sua volta. 

A escola deve refletir os pensamentos de uma crianca quando a mesma faz comparacoes sobre as 

leituras desenvolvidas e realizadas em casa, as leituras de revistas e livnnho infantis, com a 

leitura que a escola obriga a crianca a fazer. Nessa perspectiva Cagliari (1995) destaca que: 
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A maneira como a escola cosruma introduzir os alunos na leitura, atraves do be-a-ba, isto 

e, atraves das familias silabicas, pode acarretar problemas series para a formacao do 

leitor. O reconhecimento de familias silabicas, como o proprio reconhecimento das 

letras, faz parte do processo de decifracao e nao e a leitura propriamente dita. E apenas 

um estagio inicial da leitura. Como esse processo apresenta dificuldades serias ao leitor 

iniciante, e preciso dar o tempo suficiente para que ele prepare a sua leitura vencendo 

essas dificuldades. Se a escola insistir muito nisso, o aluno pode se tomar um leitor que 

le silabando ou, quando muito, um leitor de palavra por palavra, o que nao e correto. E 

preciso que o leitor diga o que le (leu) como se ele fosse o autor daquilo que esta lendo, 

quando le em voz alta. Para ler nao e preciso que a crianca conheca todas as palavras do 

texto. Deixa-la ler, levando-a a refletir sobre as estrategias de leitura e o conteiido do 

texto, e fundamental. (CAOLIARI, 1995, p. 169). 

Sabemos que a atividade de leitura e muito importante para todos nos, mas infelizmente alguns 

professores nao fazem do processo de ensino-aprendizagem da leitura, o processo mais 

importante a ser desenvolvido em sala de aula. Nesse aspecto Bacelar & Cunha (2000) afirma 

que: 

A pratica de sala de aula, nao apenas de aula de leitura, nao propicia a interacao entre 

professor e alunos. Em vez de um discurso que c construido conjuntamente por professor 

e alunos, temos primeiro uma leitura silenciosa ou em voz alta do texto, e depois, uma 

serie de pontes a serem discutidos, por meio de perguntas sobre o texto, que nao leva 

conta se o aluno de feto o cornpreendeu. Trata-se, na maioria dos casos, de um 

monologo do professor para os alunos escutarem. Nesse monologo o professor 

tipicamente transnnte para os alunos uma versao e passa a ser a versao autorizada do 

texto. (BACELAR & CUNHA, 2000, p.93). 

2,6-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A relacao educador-educando como ponto essencial no desenvolvimento da leitura 

Os educadores e os educandos devem ver na leitura a possibilidade de superacao dos obstaculos 

que surgem durante o processo escolar. Pois, a parti r do mo men to que a leitura toma-se a 

principal meta almejada em sala de aula tan to pelos professores como pelos alunos, essa meta 

sera atingida, pois o principal no processo ensino-aprendizagem e que os alunos atmjam com 

sucesso a aquisicao da leitura, fazendo com que os mesmos alem de quererem ler para produzir 

seus conhecimentos escolares, lei am tambem pelo prazer que a leitura oferece para todos que a 

praticam. 

A leitura oferece elementos relevantes, ou seja, elementos mdispensaveis para que as pessoas 

encontrem significado no texto em que esta lendo, ja que toda leitura tem uma in ten cab, umas 
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servem para in formar, outras para persuadir e tambem tem aquelas que nos influencia a 

desenvolver atitudes inesperadas. Mas fcJizmente todas sao necessarias para podermos 

desenvolver meihor a nossa mentalidade em funcao dos nossos conhecimentos. 

O ambiente escolar nao e o unico lugar onde podemos aprender, mas aprendemos em todos os 

lugares e com todas as pessoas, principalmente com os leitores mais experientes. 

Cabe a escola ensinar aos alunos a utilizar adequadamente a linguagem oral nas mais variadas 

situacoes, especialmente nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

0 professor ao elaborar o seu planejamento deve levar em conta as dificuldades que os alunos 

encontram durante a aprendizagem da leitura Que o professor e os alunos obtenham exito 

durante o processo de ensino-aprendizagem, principalmente nas atividades referentes a leitura. 

Os professores devem ensinar os alunos a se expressarem bem oralmente, desenvolvendo assim 

atividades em sala de aula que estimulem a pratica da leitura atraves de entrevistas, debates, 

seminarios, dialogos, dramatizacoes, etc. 

Para que a escola consiga formar alunos leitores e necessario que a mesma disponha de recursos 

capazes de estimular o aprendizado da leitura, recursos esses que faca com que os alunos sejam 

capazes de selecionar adequadamente os livros que lhes servirao de suporte para to da a 

aprendizagem. 

A atividade de leitura deve corresponder as expectativas dos leitores, pois para que haja interesse 

na leitura e necessario que o texto seja atrativo e prazeroso para quern o le. 

A escola deve estimular os alunos a produzirem textos coerentes, coesos e eficazes, mas a 

pnoridade da escola deve ser sempre a de formar alunos leitores, capazes de decodificar e 

decifrar os vanos tipos de escritas sociais que existem no nosso meio, o qual vivemos. 
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Port an to, convem sublinhar que a "leitura ao longo dos seculos vem perdendo seu carater publico 

e sonoro e se transfonnando numa forma dinamica, silenciosa, intirna, do leitor se divertir, se 

informar, se on en tar, imaginar, criar e participar". (BARBOSA, 1994, p. 95). 

Formar um leitor competente supoe formar aJguem que compreenda o que le; que possa ap render 

a ler tambem o que nao esta escnto, identificando elementos mdispensaveis para a compreensao 

do texto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3° Capitulo - Percurso metodologico e analise dos dados. 

3,1 - Metodologia da pesquisa - Estudo de Caso. 

Essa etapa de escrita da nossa monografia tem como pressuposto demonstrar como se deu o 

processo de investigacao dos passos que compoe todo o alicerce para nossa formacao 

profissional. Segundo Mates (2001); 

O estudo de easo trata-se de uma forma de investigacSo bastante utilizada nos cursos de 

pos-graduacSo, sobretudo pek facilidade operacional que proporciona. A alternativa de 

utilizar uma amostra reduzida, faz com que essa modalidade de pesquisa se apresente 

como uma das mais populares entre os investigadores. (MATOS, 2001, p. 58). 

Com isso, podemos identificar toda a experiencia que obtivemos atraves do estudo de caso que 

realizamos durante o nosso processo de visitas nas escolas. 

Ainda dentro das formas de realizar um estudo de caso destacamos durante o nosso percurso 

escolar a observacao e o questionano. Em que de acordo com Matos (2001); "A observacao e 

uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser associada a outros procedimentos, 

por exemplo, a entrevista. Para ser considerada eficaz para a pesquisa cientifica, temos de 

observar. compreender o que e essencial e fazer o registro" (MATOS, 2001, p. 58). 

Foi exatamente o que realizamos durante as visitas nas escolas, alem da observacao fizemos 

anotacoes, as quais seriam uteis para o nosso processo de analise dos dados. 
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Matos (2001) destaca tambem o questionario como uma tecnica que pode ser utilizada durante o 

estudo de caso, a qua! afirma que " O questionario e uma tecnica de investigacao que consiste em 

que o investigado responda por escrito a um formulario (com questoes) entregue pessoalmente, 

ou enviado pelo correio". 

Essas tecnicas de investigacao que utilizamos em nosso processo de estudo, serviram para que 

obtivessemos todas as mformacoes necessanas para a realizacao do nosso trabalho docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Caracterizacao da escola. 

Para que pudessemos ter uma formacao fundamentada em bons principios, foi necessario 

passarmos por van as e tap as, entre el as a caracterizacao da escola, ou seja, o conhecimento de 

todos os aspectos fisicos, organizacionais, funcionais e historico da Escola Municipal de Ensino 

lnfantil e Fundamental Professor Francisco Cassiano Sobnnho, localizada na cidade de Poco de 

Jose de Moura - PB. 

A referida Escola dispoe de uma otima localizacao, ja que se en contra situada bem no centra da 

cidade facilitando assim, o acesso de todos. A Escola tambem conta com uma otima estrutura, 

dispondo de sal as bem arejadas e de uma biblioteca com varios tipos de livros e revistas, a qua! 

facilita e muito na aprendizagem dos educandos. 

Alem de ficarmos conhecendo a estrutura fisica da Escola, tambem obtivemos o conhecimento da 

estrutura profissional, ou seja, do corpo docente da mesma; onde tivemos um otimo resultado, 

pois concluimos que todos os educadores possuem uma capacidade na sua pratica e que no geral 

sao otimos educadores que exercem a docencianao como obngacao, mas com amor. 

Enfim, chegamos a conclusao de que a Escola Municipal de Ensino lnfantil e Fundamental 

Professor Francisco Cassiano Sobnnho e um educandario que possui otimo aspecto fisico, 

organizacional e funcional, alem de um historico esplendido. 
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33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Analise do Questionario do Gestor 

Ao entrevistar o gestor da Escola Municipal de Ensino lnfantil e Fundamental Professor 

Francisco Cassiano Sobrinho, obtive as informacoes necessarias para compreender melhor o 

funcionamento da escola referente ao tenia "leitura", o qual irei trabalhar na referida escola. 

Ao indagar o diretor da escola sobre de que forma a escola pode contnbuir para a formacao de 

estudantes leitores, o mesmo respondeu que "a escola deve esta sempre cobrando dos professores 

metodologias apropriadas para atividades referentes a leitura". 

Quando perguntamos: o que a escola vem fazendo para motivar os alunos a gostarcm de ler? O 

mesmo me respondeu que "a escola conta com uma biblioteca, a qual contem varies livros, com 

isso, os professores devem incentivar os alunos a frequenta-la". De acordo com a resposta acima 

citada, Teberosky e Colomer (2003), afirma que: 

Os livros da biblioteca darao as criancas a medida do que podem esperar da leitura. E 

necessario, pois, construir um acervo de livros que funcione como um referente 

coletivo e permitir-se, ao mesmo tempo, com uma margem mais ou menos ampla, a 

novidade e a experimentacao, mantendo sempre ativos aqueles livros que satisfazem, 

plenamente as necessidades Eterarias das criancas que tem somente uma vez idade para 

lS-los "como cnancas". (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, P. 140). 

E indispensavel que o professor faca um levantamento das dificuldades dos alunos, 

principalmente as dificuldades que os mesmos apresentam mediante as atividades de leitura. E 

preciso deixar os alunos escreverem e lerem textos livres, espontaneos. inclusive deixar eles 

contarem historias como quiserem. E nesse tipo de material que podemos encontrar os elementos 

que mostram as reais dificuldades e facilidades dos alunos no aprendizado da leitura. 

A terceira pergunta direcionada ao gestor foi a seguinte: a escola pro move oportunidades, nas 

quais os alunos podem apreciar os diversificados tipos de leitura? O gestor logo respondeu que 

"sim, a escola faz com que os professores utilizem diversos livros, fazendo com os alunos 

possam apreender vanos tipos de textos". 
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A quarta e ultima pergunta feita ao gestor foi a seguinte: a biblioteca escolar influencia os 

professores e funcionarios a motivarem os alunos a frequenta-la? O gestor respondeu que "a 

biblioteca escolar dispoe de varies tipos de livros, livros esses de fundamental importancia para 

os alunos. Com isso posso afirmar que a biblioteca escolar influencia sim os professores e 

funcionarios a motivarem os alunos a frequenta-la periodicamente". 

Com isso, concluimos que e necessario que toda escola disponha de uma biblioteca, a qual seja 

disponivel para todos os alunos, ja que a mesma e considerada um recurso de grande eficacia no 

processo de aquisicao da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - Analise dos Questionarios dos Professores 

No intuito de conhecer melhor o trabalho dos professores da Escola Municipal de Ensino lnfantil 

e Fundamental Professor Francisco Cassiano Sobnnho, local izada na cidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P090 de Jose de 

Moura - PB, mediante atividades desenvolvidas nas aulas de leitura, elaboramos quatro 

perguntas referente ao tenia em questao. 

Das professoras que se disponibilizaram a responderem as questoes levantadas, uma concluiu 

Licenciatura Plena em Ciencias e as outras tres possui o Ensino Normal Medio. 

A. professora "A" trabalha ha 6 anos na referida escola, ja as professoras "B" e "D" trabalham ha 

8 anos e a professora "C" faz somente 1 aiio que trabalha na area da educacao. 

As perguntas apresentadas foram as seguintes: 

• Quais os tipos de textos sao trabalhados e discutidos na leitura? 

• Qual o grau de afinidade que os alunos estao tendo em relacao a leitura? 

• Quais as metodologias utilizadas nas atividades de leitura? 

• Qual o papel do educador frente as dificuldades de leitura? 

As respostas das questoes acima citadas foram as seguintes: 
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Na primeira questao, a professora "A" respondeu o seguinte: "Sao trabalhados nao somente os 

textos dos livros didaticos, mas tambem livros de historinhas, rotulos de embalagens, cartazes, 

etc." Ja a professora "B" respondeu que sao trabalhados "os textos didaticos e rotulos de 

embalagens que os alunos trazem de casa". A professora "C" disse que "sao discutidos os textos 

que estao contidos no livro didatieo". E ainda em relacao a primeira questao, a professora "D" 

respondeu: "Os textos do livro didatieo e outros textos que trago de outros livros". 

Os professores devem levar em consideracao tan to os conhecimentos previos dos alunos quanto 

as diversidades de escritas sociais que encontramos em todos os lugares e que fazem parte da 

nossa vida. Nessa perspectiva, Barbosa (1994) nos lembra o seguinte: 

A escrita social, com caracteres e funcoes diferentes, propicia leituras diversificadas. 

Nao se 16 da mesma maneira um folheto de divulgacao, uma receita culinana ou um 

livro de literature. LancamoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mSo do cstratcgias do leitura diferentes para aprender as 

informacoes contidas nos diferentes textos, e o nosso interesse nas infermacoes e o 

objetivo desejado vai determmar o tipo de leitura a ser feito. Esta tlexibilidade de 

atencao, as varias formas de ler para aprcender o sentido dos textos, e fundamental para 

o homem e sua adaptacao ao mundo moderno. (BARBOSA, 1994, p. l 15). 

Com relacao a segunda questao obtivemos as seguintes informacoes: A professora "A" respondeu 

que "pouco a pouco eles estao come^ando a desenvolver o gosto de ler pequenos textos do livro 

didatieo e outros trabalhados nas aulas de leitura", enquanto que a professora "B" respondeu que 

"a afinidade e muito pouca, porque muitos alunos nao tem con didoes de comprar livros e revistas, 

dificultando assim o prazer de ler". Ainda com relacao a segunda questao, a professora "C" 

respondeu: "os alunos nao gostam muito de ler, apresentando muitas dificuldades durante as 

atividades de leitura". E a professora "D" disse que "alguns alunos gostam de ler e outros nao". 

Com relacao as respostas acima obtidas, Barbosa (1994), reforca que: 

Uma crianca nao aprendera se ela nao tem interesse ou nao ve significado no ato de ler, 

se criou hostilidade pelo professor, pela escola ou pelo grupo social que ambos 

representam, se acredita que esta seja uma aprendizagem muito dificil. Pode ser 

tambem que ela tenfaa uma ideia falsa sobre a natureza da leitura, isto e, se aprendeu 

(ou nos indiretamente a ensinamos) que a leitura nao tem sentido, e algo macante e so 

serve para ganhar boas notas. (BARBOSA, 1994, p. 140). 
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O desafio do professor e encontrar as razoes da dificuldade e a forma de intervir para que os 

alunos encontrem prazer em ler, e fazer da leitura um habito agradavel tan to na sala de aula, 

como fora, no meio social. Assim o aluno ao ler ira saber que a leitura nao e importante somente 

para tirar boas notas, mas que e mdispensavel e neccssaria para toda a vida. 

A professora "A" respondeu a terceira questao da seguinte forma: "Peco para cada aluno ler um 

pequeno texto e depois dizer para os outros alunos o seu entendimento sobre o mesmo". A 

professora " B " respondeu que "le oralmente um texto do livro para que os alunos possam 

acompanhar a leitura pelo livro". A professora "C" citou que "a metodologia utilizada e que cada 

um leia um paragrafo do texto". E a professora "D" respondeu: "Peco que os alunos leiam as 

leituras em casa, para que na sala de aula cada um ja saiba de que se trata a leitura". Com base 

nas respostas acima adquiridas, Barbosa (1994) nos afirma que: 

O professor deve variar os materials e as atividades de leitura, criando a cada dia 

situacdes novas, atraentes, afirmando o uso social da escrita, evitando o traditional e 

nao significativo uso escolar da escrita — os textos decifratorios, as copias e ditados sem 

objetivo ou sentido para as criancas. (BARBOSA, 1994, p. 140) 

O professor alem de dispor de muitos materiais diversificados, deve tambem saber bem utiliza-

los; pois, o que a crianca deseja e que a atividade desenvolvida em sala de aula Ihe traga algum 

prazer e satisfacao. 

As respostas da quarta questao foram as seguintes: a professora "A" afirmou que "o professor 

deve procurar fazer o possivel para que os alunos possam desenvolver a aprendizagem da 

leitura". Ja a professora "B" citou que "o professor deve esta procurando utilizar nao somente os 

textos dos livros didaticos, mas outros textos para que os alunos possam assimilar melhor as 

leituras. O professor "C" respondeu a pergunta da seguinte forma: "o professor deve esta sempre 

motivando os alunos a gostarem de ler". Ainda com relacao a quarta questao, o professor "D" 

respondeu que "o papel do educador e esta sempre procurando fazer com que os alunos leiam as 

leituras pedidas". 
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De acordo com o que foi exposto, convent sublinhar que o professor exerce um papel 

mdispensavel na aprendizagem e na concepcao da leitura por parte de seus alunos. Diante dessa 

perspective, Barbosa (1994) destaca que; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor deixa de ser um mero transmissor de conteudos e tecnicas e assume o papel 

de orientador da aprendizagem. Para isso, ele necessita, de um lado, aprofundar-se no 

conteudo referente as questoes de leitura e, de outro, ter um bom conhecimento das 

criancas que Ihe sao confiadas, uma atitude positiva e a tenia frente aos alunos, uma 

sensibilidade pelos interesses e possibilidades de cada um. Tem tambem de conhecer a 

realidade social do pais e as questoes do acesso aos bens culturais produzidos no 

passado e no presente. Somente o professor pode intuir o que convem, fazer num 

determinado momento para ajudar o aluno a prender a ler. (BARBOSA, 1994, p. 187), 

Convem destacar que a parti r do momento em que a crianca e colocada num a situacao de leitura, 

ela inicia imediatamente o desenvolvimento da aprendizagem, com isso ela ira progredindo a 

cada dia, desde que a mesma conviva diretamente com as mais variadas escntas socials J a que o 

convivio com os diversos tipos de leitura e que possibilitara uma melhor aquisicao e apreciacao 

da leitura. O professor a cada dia deve rever a sua metodologia utilizada principalmente na aula 

de leitura. 

33-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Questionarios dos Alunos 

Com a finalidade de conhecer o gosto de alguns alunos pela leitura, resolvemos aplicar algumas 

perguntas aos mesmos, as quais nos comprovanam as informacoes necessarias para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. 

Na primeira questao, perguntamos aos alunos como eles se sentiam quando ganhavam um livro 

de presente? Dos alunos entrevistados, 8 afirmaram que se sentem muito felizes quando ganham 

um livro, enquanto que 6 afirmaram que gostam, mas nao muito e apenas 1 disse que nao gosta. 

Na segunda questao perguntamos: como voces se sentem quando gastam os seus tempos livres 

lendo? A resposta dos alunos foi unanime, pois 10 dos 15 alunos responderam que gostam, 

enquanto que 5 afirmaram que nao gostam. 
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A terceira pergunta foi a seguinte: voces acham que irao gostar de ier quando forem maiores? 5 

alunos responderam que sim, 6 disse ram que nao sabem ainda e 4 afirmaram que nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A quarta questao indagada aos alunos foi a seguinte: como voces se sentem quando vao a uma 

l i vran a? 4 re spo n de ram que se s e n te m felizes, 2 re spo nde ram que gostam, mas nao muito, 

enquanto que 9 responderam que nao gostam. 

Na quinta questao perguntamos: como voces se sentem quando leem uma historia para voces? 10 

alunos responderam que gostam quando alguem le uma historia para eles, enquanto que 5 

disseram que nao gostam. Com relacao as respostas dos alunos acima citadas, Cagliari (1995) 

afirma que: 

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

que tambem leem o texto ouvindo-o. Os primeiros contatos da crianga com a leitura 

ocorrem desse modo. Os adultos leem historias para elas. Ouvir historiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma forma 

de ler. A diferenca entre ouvir a fala e ouvir a leitura esta em que a fala e produzida 

espontaneamente, ao passo que a leitura e baseada num texto escrito, que tem 

caracteristicas propnas diferentes da fala cspontanca. (GAGL1ARI, 1995, p.155) 

Uma crianca que e muito exposta a manifestacoes orais tem grandes vantagens na escola sobre 

aquelas criancas que nao tem a mesma chance na vida. Ouvir uma leitura equivale a ler com os 

olhos, a iinica diferenca reside no canal pelo qual a leitura e conduzida do texto ao cerebro. 

Na sexta questao indagamos aos alunos: quando voces vao a casa de um amigo, voces gostam de 

ler os livros dele? 5 alunos logo responderam que sim, 6 responderam que gostam, mas nao muito 

e 4 responderam que nao. 

Na setima questao perguntamos. como voces se sentem quando leem poemas para voces? 10 

responderam que se sentem felizes, enquanto que 5 responderam que nao gostam. 

Na segunda etapa dos questionarios referente aos alunos, pedimos aos mesmos que completassem 

algumas frases que elaboramos, com a intencao de adquirir informacoes referente ao tema 

Leitura. 
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A primeira frase a ser completada foi a seguinte: Adoro ler..., 10 alunos completaram afirmando 

que ado ram ler gibis, enquanto 2 afirmaram que ado ram ler revistas e 3 responderam que adoram 

ler historinhas. 

A segunda frase foi a seguinte: Gosto de escrever sobre...; 9 alunos completaram-na afirmando 

que gostam de escrever sobre tudo, 2 afirmaram que escrevem sobre desenhos e 4 disseram que 

gostam de escrever sobre noticias. 

A terceira frase a ser completada foi: Um dia vou escrever...; 12 alunos completaram essa frase 

afirmando que um dia irao escrever um livro de historinhas e 3 disseram que irao escrever uma 

revista. 

A quarta frase foi: Fico muito entretido quando...; dos 15 alunos que completaram essa frase, 11 

afirmaram que ficam entretidos quando estao brincando, 1 afirmou que fica entretido quando esta 

lendo e 3 disseram que ficam entretidos quando estao jogando. 

A quinta frase completada foi: Meu programa favorito na TV e...; 13 alunos a completaram 

afirmando que o programa favorito dos mesmos e o Sitio do Pica-pau Arnarelo e 2 afirmaram que 

o programa prefendo dos mesmos e a TV Globinho. 

A sexta frase foi a seguinte: Quando estou lendo, eu...; dos 15 alunos, 9 responderam que quando 

estao lendo eles se divertem, enquanto que 6 alunos responderam que quando estao lendo eles 

aprendem muito. 

A setima frase a ser completada foi a seguinte: Gosto de usar meu tempo livre em...; 11 alunos 

responderam que gostam de usar o tempo livre em passeio, 2 disseram que gostam de usar o 

tempo livre em brincadeiras e 2 alunos responderam que gostam de usar o tempo livre em festas. 

A oitava frase a ser completada foi: Tenho dificuldade de entender uma leitura quando...; 5 

alunos responderam que possuem dificuldades quando a leitura e longa e 10 afirmaram que 

sentem dificuldades quando a leitura e dificil. 
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A nona frase a ser complementada foi a seguinte: Acho que as historinhas sao...; dos 15 alunos 

que completaram essa frase, 7 alunos afirmaram que acham as historinhas boas e 8 afirmaram 

que as historinhas sao engracadas e divertidas. 

A decima frase requisitada foi: Eu leria mais se...; 7 alunos a completaram dizendo que leriam 

mais se as historias fossem engracadas, 5 afirmaram que leriam mais se as historias fossem mais 

acessiveis 3 ainda responderam essa mesma frase afirmando que leriam mais se tivessem 

eondicoes de comprarem livros. 

A decima primeira frase foi a seguinte: Quando leio em voz alta, eu...; 10 alunos a responderam 

afirmando que quando leem em voz alta, eles aprendem cada vez mais, e 5 afirmaram que quando 

leem em voz alta, eles se concentram com mais facilidade. 

Diante das respostas acima citadas, Cagliari (1995) afirma que tanto na escola como ate mesmo 

na vida das pessoas ha alguns vicios de leitura, o qual destaca que: 

Alguns individuos so conseguem entender um texto se lerem em voz alta; outros, ao 

contrario, so se lerem em silencio; alguns leem silabando ou palavra por palavra; ha os 

que, quando leem, precisam "rnastigar os sons" e ficam mimicando a medida que leem. 

Ha ainda as pessoas que so conseguem compreender um texto respondendo a perguntas 

a respeito dele, porque foram treiiiados pela escola a responder a am questionario de 

interpretacao de texto apos cada leitura e julgam que essa e a unica maneira de 

compreenderem o que leem. A leitura deve variar de acordo com o texto. Nao se le uma 

poesia como se le um problema de matematica ou narrativa. A reflexao que o primeiro 

tipo de leitura exige e diferente da que exigem o segundo e o terceiro. E preciso ensinar 

as criancas como preceder em cada caso, mostrando-lhes como ler provas, exames, 

questionarios, formularies, instrucSes, joroais, revistas, etc. (CAGLIARI, 1995, p. 172). 

E importante destacar que o ato de ler e uma conquista de todo individuo que sub mete a realizar 

os varios tipos de leitura. 

A decima segunda frase a ser complementada foi: Para mim, os livros de estudo sao...; para essa 

pergunta obtivemos de todos os alunos a mesma resposta, ou seja, para os 15 alunos 

entrevistados, os livros de estudos na opiniao deles sao bons e importantes. 
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A decima terceira frase a ser completada foi a seguinte: Quando leio em silencio, eu...; 12 alunos 

responderam que ao leem em silencio aprendem com mais facilidade, enquanto que os outros 3 

disseram que ao leem em silencio adquirem com maior rapidez os conhecimcntos. 

A decima quarta frase requisitada foi: Se tivesse de recomendar um livro, eu escolheria...; 12 

alunos afirmaram que escolheriam o livro de Portugues e 3 alunos disseram que escolheriam o 

livro de Historia. 

A decima quinta frase a ser complementada foi a seguinte: Acho os jornais...; dos 15 alunos 

entrevistados, 10 afirmaram que acham os jornais mteressantes, 2 afirmaram que acham os 

jornais import antes para saberem as noticias, enquanto 3 acham os jornais insignificantes. 

E a decima sexta frase a ser completada foi: Se tivesse de viver um ano em uma ilha deserta, eu 

levaria os seguintes livros:.. ; 3 alunos completaram afirmando que levari am os livros de Historia, 

Geografia e Portugues, 5 afirmaram que levari am os livros de historinhas, gibis, revistas infantis, 

e 7 afi rmaram que levari am os livros de aventuras. 

Por fim, eoncluimos o nosso trabalho de pesquisa em escola sobre o tema Leitura. Todos os 

dados obtidos nas entrevistas foram e seraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m uito rclcvan te s para o de se n vo lvim e n to de vim 

trabalho em cima do que foi obtido durante as visitas e entrevistas na escola. 
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ANALISE DO EST AGIO 

Periodo de desempenhar a atividade de docente em sala de aula, no qual tinhamos como base os 

conhecimentos teoricos nas disciplinas que fazem parte do curso. 

Durante os vinte dias em que eramos regentes em sala de aula, pudemos desenvolver atividades 

relacionadas a leitura, ja que era a grande dificuldade apresentada por parte dos alunos. 

Na primeira semana de estagio, utilizamos o caminho da leitura com diversos materiais, para que 

assim despertasse nos alunos o gosto pel a leitura. 

O caminho da leitura tinha como objetivo fazer com que os alunos encolhessem os materiais que 

mais lhe chamassem a atencao e a partir dai pudessem fazer suas leituras individuals e depois 

expressar os seus entendimentos para a toda a turma. 

Com o desenvolvimento das atividades, identificamos o desempenho dos educandos, 

principalmente nas atividades de leitura, pois o interesse por ler estava melhorando a cada dia. 

No decorrer das outras semanas percebemos que o nosso trabalho estava fazendo efeito, ja que 

era notavel uma melhor aprendizagem por parte dos nossos aprendizes. 

No desenvolvimento do nosso trabalho, pudemos contar com o apoio de diversos materiais, alem 

de metodologias que chamassem a atencao de todos os alunos, para que assim a aprendizagem 

acontecesse da melhor maneira possivel. 

A biblioteca escolar tambem serviu de suporte para um melhor desempenho dos trabalhos, ja que 

a maiona dos alunos nao a frequentava e muito menos conheciam os materiais que nela continha, 

a exemplos de livros de literatura, de historia, etc. 

O conhecimento do local serviu para que a leitura se to masse mais assidua, tan to por parte dos 

alunos, como tambem por parte da professora que se conscientizou da importancia de tambem 

poder contar do apoio da biblioteca para as atividades, principalmente a de leitura. 
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Ao final dos vinte dias letivos, cumprimos com o nosso dever de poder contribuir na formacao de 

alguns individuos que precisarao de nossa ajuda e que ainda precisam da colaboracao, 

compreensao e da ajuda de muitas pessoas. 
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C O N S I D E R A B L E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A experiencia adquirida no estagio foi essenciai para que pudessemos conhecer um pouco da vida 

de um professor. 

Compreendemos que o professor e muito mais do que o mediador do conhecimento, e tambem na 

maioria das vezes, pai, amigo, conseiheiro, enfim, alguem em quern o aluno confia, acredita e 

gosta. Sabemos que a profissao de professor e ardua, mas gratificante para quern a exerce com 

amor. 

Por isso e outros motivos, e que durante todo o percurso escolar, nos preparamos para exercer o 

nosso oficio de professores, ja que tinhamos optado por essa profissao que e a mais importante de 

todas as outras, sendo que os demais profissionais das outras areas tem que passar pel as maos de 

nos professores. 

Sendo assim, temos que nos orgulharmos a cada dia por termos conseguido conquistar essa tao 

desejada vitoria emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n o ssas vidas, pois rauitos te n tam , mas po u co s conseguem alcancar o objetivo 

de concluir o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, e nos conseguimos gracas a Deus e a 

todos aqueles que nos ajudaram a veneer os obstaculos do dia-a-dia. 

Por fim, todos os conhecimentos e experiencias adquiridas e vivenciadas durante o curso, 

servirao de suporte para que possamos exercer com sucesso nossa profissao, e que acima de tudo, 

consigamos contribuir na formacao de muitas pessoas que irao fazer parte de nossa vida. 
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GESTOR 

NOME: 

I DADE: 

TEMPO QUE TRABALHA E M EDUCACAO: 

FORMACAO: 

QUESTOES: 

1. De que forma a escola pode contribuir para a formacao de estudantes leitores? 

2. O que a escola vem fazendo para motivar os alunos a gostarem de ler? 

3. A escola promove oportunidades, nas quais os alunos podem apreciar os 

diversificados tipos de leitura? 

4. A biblioteca escolar influencia os professores e funcionarios a motivarem os 

alunos a frequenta-la? 



PROFESSOR 

NOME: ' 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALHA E M EDUCACAO: 

FORMACAO: 

QUESTOES: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Quais os tipos de textos sao trabalhados e discutidos na leitura? 

2. Qual o grau de afinidade que os alunos estao tendo em relacao a leitura? 

3. Quais as metodologias utilizadas nas atividades de leitura? 

4. Qual o papel do educador frente as dificuldades de leitura? 



A V A I J A C A O AUTENT1CAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / 103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome Serie 

Como voc§ se sente quando ganha um livro de presente? 

( 0 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/  ©© \  
\ 0. / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( J ) 

\ / 

Como voce se sente quando gasta seu tempo livre lendo? 

( 0 0 ) ( 0 9 ) \ vz9̂  

Voce acha que vai gostar de ler quando for maior? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(@@) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ ~ 

I © ' © 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\^/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 

\ o J ( ® ) 

Como voce se sente quando vai a uma livraria? 

( © 0 ] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\
 0

 - 1 

\ S^-J^ J 
\ ° / 

Como se sente quando leem uma historia para voce? 

\ K OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ I 

j 0 ©  \  W W 
\ 0 / 

Quando vai a casa do um amigo, gos: a dc ler os livros dele? 

( © 9 ) 
\ ° / 

Como se sente quando leem poemas :ara voce? 

( 0 0 ) ( © © ) f ©@ ] 
\ o / 



::; Inven tar iozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d c intei<esses.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os i iwentarios de irkcrcsses cons is icm cm 

u m n u m e r o de af i rmaeoes q u e os alunos fazem por cscr i to ou o r a l m e n t e 

d u r a n t e as en t rev i s t a s . Ou t ra s vezcs , como no c x c m p l o a p r c s c n r a d o a^seguir, 

sao feitas a f i rmaeoes i ncomple t a s que os alunos devem completar o r a l m e n t e 

ou por escr i to . 

Inventar io de -nteresses , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Adoro ler... | 

- Gosto dc escrever sobre... 

- Um dia vou escrever... 

- Fico muito entretido quando... 

- Meu programa favorito na TV c. . . 

- Quando cstou lendo, cu.. . 

- Gosto de usar meu tempo livre em... 

- Tenho dificuldade de cntendcr uma leitura quando... 

- Acho que as historinhas sao... 

- Eu Icria mais se. . . 

- Quando leio em voz alta, eu... 

- Para mim, os livros dc estudo sao... 

- Quando leio em silencio, eu... 

- Se tivesse de recomendar um livro, eu cscolhcria... 

- Acho os jornais... 

- Se tivesse de viver urn ano em umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ilha deserto, eu levana os 

- seguintes livros... 

Pauta de observacao de atitudes diante da leitura 

SIM NAO ] 

pareceu contertte durante as atividades de leitura"? 

• - Pediu para ler em voz alta espontaneamcnte nas aulas 7 

- Leu algum livro durante seu tempo livre7 

' . - Mcncionou ter lido algum livro em casa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

1 
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i  

. - Escolheu a leitura em vez de outras atividades (baraiho, 

- pintar, conversar, etc.)? 

- Pediu permissao para ir a biblioteca? 

- Pediu livros emprestados na biblioteca? 

- Leu a maioria dos livros ate o final? 

- Mcncionou livros que lent cm caso? 

FONTE: Giasson e Theriault, 1983. 


