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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAVALCANTE, Z. A. G.. Leitura na escola: ressignificando a pratica educativa. 2008. 

40 p. Monografia (Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia). Universidade Federal de 

Campina Grande, Cajazeiras/PB. 

O estudo da tematica, Leitura na Escola: ressignificando a pratica educativa, foi 

desenvolvido na Escola "Joaquina Amelia de Sa" em Aparecida-PB, com o objetivo de 

analisar o processo de leitura e os fatores que dificultam o desenvolvimento do ensino da 

leitura. Para realizacao do estudo optamos por uma pesquisa de carater exploratorio, 

objetivando uma primeira aproximacao com o tema. Utilizamos como instrumento de coleta 

de dados o questionario com questoes objetivas e subjetivas. Observa-se que as dificuldades 

de leitura dos alunos vem sendo detectadas desde muitas decadas, e a cada dia percebe-se o 

quanto e dificil preparar alunos leitores. O estudo aponta que os principals entraves do 

processo de leitura se dar pela falta de interesse do aluno, pouco incentivo da familia, 

estrategias inadequadas de leituras que nao atraem a atencao do aluno, poucos recursos 

didaticos e a falta de planejamento adequado para superarem estas dificuldades. Esta 

realidade exige que os educadores nao devam camuflar uma problematica tao seria, mas 

tracar metas que venham estimular e despertar no aluno o prazer e o gosto pela leitura. 
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A leitura e importante por proporcionar ao individuo a 

cidadania plena, por ser um passaporte para a cultura letrada. A leitura possui papel 

significativo na sociedade, com ela criam-se novas identidades e formas de insercao social, 

alem de privilegiar o conhecimento de toda a humanidade. A leitura nao e somente a 

apropriacao do ato de ler e escrever, deve proporcionar tambem o dominio de um conjunto 

de praticas culturais que envolvem uma compreensao diferenciado do mundo daquelas que 

nao tem acesso a leitura. 

A tematica "Leitura na escola: ressignificando a pratica educativa" surgiu apos 

conversar com professores de escolas da regiao e constatar que existe a necessidade de 

superar dificuldades de leitura do ensino fundamental. 

Diante dessa realidade, sinto-me desafiada a buscar informacao e 

conhecimento que facilitem a pratica da leitura na escola, possibilitando assim aprimorar o 

processo da leitura. Isso impulsionou a escolha dessa tematica, dada a importancia do 

professor em promover a pratica desse processo para que o aluno perceba que a leitura esta 

intimamente ligada a formacao do cidadao e assim, enquanto sujeito ativo, leia a realidade 

em que esta inserido. 

Diante do exposto, este estudo objetiva analisar e refletir sobre as praticas de leitura 

vivenciadas no cotidiano da escola, sendo considerada a leitura como objeto de suma 

importancia para a formacao de leitores criticos e participativos, sobretudo numa sociedade 

globalizada como a nossa. 
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O trabalho esta estruturado em dois capitulos: 

No primeiro capitulo apresento o Referencial Teorico contendo reflexoes teorico-

praticas no processo de construcao da leitura, abordando: concepcoes de leitura: niveis de 

leitura; funcoes da leitura e tipos de leitura. 

No segundo capitulo, exponho as discussoes sobre a formacao e o estagio: nos 

procedimentos metodologicos foi utilizada questionarios com os professores, contendo 

questoes objetivas e subjetivas referente a tematica: na caraeterizacao da escola,apresento o 

historico da escola, a clientela atendida, o nivel de forma9ao do corpo lecico-administrativo e 

docentes, a infra-estrutura da escola, o planejamento e avaliacao. Na analise dos dados e 

vivencias docentes, anaiiso as praticas desenvoividas no estagio, momentos que realizou-se 

estudos, reflexoes e questionamentos sobre a tematica em estudo. Por fim, aprcsentar as 

conclusoes e as contribuicocs do estagio. 



CAPITULO I 
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Reflexoes Teorico-Praticas no Processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construcao da Leitura 

A leitura e a porta de acesso ao mundo, atraves dela o homem pode mudar uma 

sociedade. E a partir da leitura que adquirimos conhecimentos, entendemos o mundo que nos 

cerca, interpretamos os fatos e as consequencias, e tomamos consciencia de que somos 

sujeitos da nossa historia. 

A leitura possui um amplo significado no cotidiano das pessoas, uma vez que 

permite uma comprcensao maior dos fatos da vida, auxiliando assim seus horizontes e 

perspective. Logo, percebe-se a importancia da leitura para a formacao do aluno como ser 

pensante, critico e criativo. Todavia, se pretendermos formar leitores criticos, reflexivos e 

ativos, faz-se necessario a realizacao de um trabalho que permita inserir o aluno no proprio 

ato de ler. 

Como afirma Cagliari (1997, p. 150): "A leitura e uma atividade de assimilacao, 

de interiorizacao, de reflexao". Por ser um processo de descoberta, se faz necessario que a 

leitura seja assimilada e interiorizada pelo leitor, para que ele possa refletir sobre a 

mensagem do texto e assim, adquirir conhecimentos atraves da leitura. 

Segundo Martins (1994, p. 43) "A leitura vai, portanto alem do texto e comcca 

antes do contato com ele". De acordo com o pensamento da autora, a leitura nao e estanque, 

portanto ela vai alem do texto e tern inicio antes mesmo que o individuo tenha contato com 

ele. Sabemos que existe a leitura do mundo, aquela que lemos atraves do nosso contexto pela 

qual nao e necessario que saibamos ler para faze-la. 

Nesse sentido, ler e uma atividade essencial, a escola deve desenvolvcr 

habilidades e competencias nos educados. 

Segundo Zilbermann (1998, p. 33) 

E importante aprender a ler, porque a c o n d i t i o de leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 requisite indispensavel 

a ascensSo a novos graus de ensino e da sociedade, configura-se assim, como 

patamar de uma trajetoria bem sucedida, cujo ponto de chegada, a culminancia, s&o 

realizacdes pessoal e economica. 

A leitura e uma ponte para a ascensao social do cidadao. A leitura serve para a 

realizacao pessoal e economica do individuo. A escola tern como funcao tarn bem 

desenvolver a leitura na formacao dos alunos, isso implica dizer que a leitura nao pode se 
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restringir so a escola, mas como uma extensao da escola na vida dos alunos. Segundo 

Cagliari (1997, p. 148) "a leitura e uma heran§a maior do que qualquer diploma". 

A funcao do educador nao e apenas de ensinar a ler, mas a de possibilitar 

condi9oes para que o aluno realize sua propria aprendizagem, conforme seus proprios 

interesses e necessidades, uma vez que a leitura e importante para que os alunos 

compreendam e interpretem as expressSes registradas pela escrita, possibilitando porem, 

compreender o mundo e posicionar-se diante de sua realidade. 

Na compreensao de Silva (1981, p. 47) "a leitura e um grande problema nas 

nossas escolas. Mas ela e fundamental, pois o ato de ler torna o individuo critico, com 

liberdade individual e com participa^So na sociedade". Por representar um problema nas 

escolas, devido a dificuldade que os alunos apresentam em ler, a leitura e condicao essencial 

para a ascensao do ser humano. O professor precisa veneer alguns desafios para conseguir 

atingir com sucesso os objetivos da educacao, necessita de competencia professional, 

conhecimentos lingiiisticos e pedagogicos para organizar e desenvolver o processo de 

formasao do cidadao. 

Segundo Rodrigues (1996, p. 90), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alfabetizar e abrir fronteiras para novas informacdes, novos valores, e novas 

afirmacdes, compreender diferentes formas de vida, tornando o homem um "ser 

social", na medida em que incorpora no seu dia-a-dia aquilo que constitui o 

primado da civilizaclo. 

Portanto, o papel do alfabetizador nao se restringe ao ato de decodificar, a leitura 

vai alem da escrita, precisa ter sentido, ela e uma porta de entrada para descobrir o mundo 

que nos cerca. A leitura e um instrumento de acesso a cultura e de aquisi9ao de experiencias, 

experiencias essas que sao adquiridas pelo individuo em suas redoes com o mundo, por 

meio de percepfoes e vivencias, verifica-se que a leitura e um instrumento necessario a 

compreensao do material escrito, como tambem e uma fonte de conscientizafao e 

transforma9ao do conhecimento. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Concepcao de Leitura 

Sao inumeros os conceitos de leitura, e eles se expressam atraves de diversos 

autores. Vivemos num mundo, onde ha a necessidade diaria de interpretar o que esta em 

nossa volta. Isso ocorre, pois fazemos sempre a nossa leitura de mundo. 

Segundo Martins (1994, p. 15) "Certamente aprendemos a ler a partir do nosso 

contexto pessoal. E temos que valoriza-lo para poder ir alem dele". No entanto, e fxequente 

nas instituicoes escolares nos depararmos com professores se sentindo impotente diante das 

dificuldades vivenciadas no processo de leitura em sala de aula. 

A leitura e condicao essencial para a formacao do individuo, por proporcionar 

condicoes de transmitir uma nova visao de mundo e de cultura, contudo, ainda estamos 

presos a uma visao de leitura ligada so a escrita, o que vem minimizar a nocao de leitura, 

acarretando problemas no desenvolvimento do ato de ler. A leitura consiste na capacidade de 

significados, numa crescente comunicacao entre leitor e texto, precisando compreender nao 

so o que esta escrito, mas tambem de que forma ela representa graficamente a linguagem. 

A leitura e um processo, pratica social que permite a pessoa compreender sua 

razao de ser no mundo, buscando incessantemente mais conhecimento diretamente a 

concretude real, seja dando vida aos registros da cultura, expressos por meios de diferentes 

linguagens, para que assim, a leitura possa ser um importante instrumento de luta, de 

conscientizacao e transformacao das culturas sociais. 

Segundo Lemle (1994, p. 10): 

Ha observacoes que levam a hipotetizar que a aprendizagem da leitura se da pela 

capacitacio de um bloco nSo direcional e indiviso de relacSo entre letras, sons e 

sentidos, considerando que certas criancas sao capazes de ler por adivinhacao 

baseadas em inferencias semanticas, pedagos de palavras e de frases. Isto acontece 

porque sua pereepcao inicial da realidade e sincr&ica. 

A realidade de certas criancas com relagao ao processo inicial da leitura acontece 

de forma sincretica, ou seja, a crianca tern uma pereepcao ecletica, com variadas 

significafoes e devido a isso a sua capacidade de ler e bem diversificada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N - ' " '  •
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Para Cagliari (1997:169), "Alem de ter um valor tecnico para a alfabetizacao, a 

leitura e ainda uma fonte de prazer, de satisfacao pessoal, de conquista, de realizacao, que 

serve de grande estfmulo e motivacao para que a crianca goste da escola e de estudar'. 

Diante disso, cabe ao professor trabalhar a leitura com a crianca de forma 

prazerosa, propiciando para que ela faca o reconhecimento das letras. As criancas precisam 

entender o significado das palavras no contexto em que eles aparecem. Para isso, elas 

precisam ter contato direto com os livros, e que a escola seja um lugar privilegiado para o 

acesso a leitura, mantendo uma biblioteca com livros e autores bons. So assim, poderia ser 

solucionado o problema relacionado a leitura, pois os alunos teriam contato com livros e 

autores, adquirindo o habito de ler. 

De acordo com Silva (1991:75), a leitura: 

[...] ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um processo ou pratica social que permite a pessoa compreender a sua raz io 

de ser no mundo, buscando incessantemente, mais conhecimentos sobre a 

realidade, seja observando diretamente a concretude do real, seja dando vida aos 

registros da cultura, expressos meio de diferentes linguagens ou codigos. 

Sendo assim, a final idade de trabalhar com leitura objetiva formar leitores 

compreensivos e criticos, ao ter acesso a leitura de diferentes formas, os leitores tern a 

possibilidade de tornar-se cidadaos reflexivos. 

Ncsse scntido Bamberger (1991:92) diz que: "a leitura e um processo constante, 

que comeca no lar, aperfeicoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida a fora, 

atraves das influencias da atmosfera cultural e dos esforcos conscientes da educagao". 

1.2 - Niveis de Leitura 

A leitura consiste na compreensao de significados numa crescente comunica^ao 

entre leitor e texto ou entre emissor e receptor, precisando compreender nao so o que esta 

escrito graficamente, mas tambem servindo para esclarecer mensagens, compreender e 

produzir textos, entender os mais diversos portadores sociais de textos com os quais se 

depara no dia-a-dia. Para tanto e fundamental o despertar da leitura emocional, sensorial e 

racional. 
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Segundo Martins (1994, p. 36), existe tres niveis de leitura os quais e possivel 

visualizar, sendo que cada um desses niveis correspondem a um modo de aproxima9ao ao 

objeto lido. 

Os tres niveis de leitura: o sensorial, o emocional e o racional estao inter-

relacionados. A leitura sensorial esta relacionada aos sentidos, ela comeca desde cedo e 

continua por toda a vida. No entanto, nao se trata de uma leitura elaborada, ela revela as 

primeiras escolhas e revelagoes, caracterizando-se pelo seu aspeeto ludico. A leitura 

sensorial proporciona conhecer ao leitor o que ele gosta ou nao, de forma inocente, sem a 

necessidade de racionalizar ou justificar. Ela impressiona a vista, o tato, o ouvido, o olfato, 

ou o paladar. 

A leitura emocional lida com os sentimentos, caracteriza-se por ser pouco 

rcvelada e valorizada. Ela emerge pelo fato de nos situarmos em situa^oes e circunstancias 

vividas por outras pessoas e da aceitagao do mundo exterior. A leitura emocional possui um 

teor de inferioridade, pois ao lidar com os sentimentos, lhe falta objetividade, subjetivismo. 

Por fim, a leitura racional enfatiza o intelectualismo, sendo uma ponte entre leitor 

e conhecimento, possui carater rcflexivo e dialetico. A leitura racional visa o texto, levanta 

questionamentos. Ao enfatizar o intelectualismo, doutrina que afirma a preeminencia sobre 

os sentimentos e a vontade, ela limita azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA noq&o de leitura ao contexto escrito, revelando ser 

um aspeeto muito difundido dessa concepcao. Pressupoe ainda, que a educa^ao forma grande 

cultura ou mesmo a erudi9§o do leitor. 

Portanto, os niveis de leitura estao inter-relacionados, mesmo que um ou outro 

seja privilegiado em algum caso. Depende da historia de vida do leitor com o objeto lido, 

evidenciar um desses niveis de leitura. 

Martins (1994, p. 77) refor9a essa idcia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Talvez haja, como disse, a prcvalencia de um ou outro. Mas creio mesmo ser muito 

dificil realizarmos uma leitura apenas sensorial, emocional ou racional, pelo 

simples fato de ser prdprio da condicao humana, inter-relacionar sensacfto, emofao 

e raz3o, tanto na tentativa de se expressar como na de buscar sentido, compreender 

a si proprio e o mundo. 

Infelizmente, dominar a leitura continua sendo uma deficiencia nas escolas. Esse 

e um desafio para os professores, sobretudo aqueles que trabalham diretamente com a 

alfabetiza9ao. No entanto, cabe ao professor buscar caminhos que levam a aprendizagem da 

leitura. 
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1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Funcao da Leitura 

A leitura possui a funcao de inserir os sujeitos no mundo, analisando de forma 

critica o seu contexto para compreende-lo e assim transforma-lo. 

Considerando que todos nos possuimos uma leitura de mundo, e imprescindivel 

que a leitura linguistica, ou seja, da palavra, seja uma continuidade da mesma para torna-la 

dinamica. A leitura tern o poder de dar novos sentidos a coisas e ambiente costumeiros. 

Nesse sentido, FREIRE (2005, p. 20), afirma que: "a leitura da palavra, nao e apenas 

precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de 'escreve-lo' ou de 'reescreve-lo', 

quer dizer, de transforma-lo atraves de nossa pratica consciente". 

A leitura instiga a curiosidade, ela e muito mais que um instrumento escolar, c um 

passaporte para a entrada na cultura escrita, tambem um alicerce para a cidadania. Portanto, a 

leitura nao deve ser um exercicio mecanico como acontece em diversas escolas, quando os 

professores cobram dos alunos o ler para estudar. Sem duvida, aprender a ler textos 

informativos, livros didaticos, paradidaticos, e uma habilidade fundamental para toda a vida. 

Mas, o professor precisar planejar para que essa atividade de leitura nao se torne mecanica, 

envoi vendo o aluno e vencendo esse desafio. 

Para tanto, a leitura deve ser prazerosa, pois ler na escola e ler para inserir-se na 

sociedade, atentando para a leitura como um conjunto de praticas culturais que envolvem 

uma compreensao de mundo diferente daquela que nao tern acesso a leitura. 

E preciso lembrar que o dominio da leitura envolve uma serie de habilidades 

complexas que precisam ser desenvolvidas progressivamente. Muitas criancas descnvolvem 

a leitura fora da escola, mas a maioria precisa da escola para realiza-la, a leitura tern um 

papel significativo na sociedade, cria novas identidades, novas form as de insercao social, 

novas maneiras de agir e pensar. 

1.4 - Tipos de Leitura 

A leitura e uma manifestacao linguistica que uma pessoa faz para entender o 

pensamento que uma outra pessoa expressou e escreveu. A leitura pode se ouvida, vista ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ D£ CAMPiNrt  GR/'aMDE 
CENTRO DE fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0RMAQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0E PROF E3S0RES 
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falada. A leitura oral e feita por uma pessoa e ouvida por outras, para isso ela utiliza o 

processo fonetico. E nesse tipo de leitura que as criancas tern o seu primeiro contato com as 

leituras, quando escutam textos lidos por outras pessoas, quando elas ainda nao sabem ler 

graficamente. E atraves da leitura oral que as criancas fazem a sua leitura visual. Cagliari 

(1997, p. 155) afirma que: "O primeiro contato das criancas com a leitura se da atraves da 

leitura auditiva". 

A leitura em voz alta necessita do leitor habilidades que exigem raciocinio do 

pensamento exterior, o leitor precisa decifrar o que esta escrito, para depois interpretar aquilo 

que ele decifrou. Para Cagliari (1997, p. 160-161), "quern le para outros ouvirem ou diz de 

cor um texto escrito, precisa de uma leitura expressiva, em que esses elementos supra-

segmentais e pragmaticos sejam realizados interpretativamente e de forma a agradar aos 

ouvintes". 

Para isso, os alunos precisam ser treinados para fazer a leitura expressiva, isso o 

auxiliaria na interpretacao do texto. A leitura expressiva e um meio para a crianca em fase de 

alfabetizacao valorizar os aspectos interpretativos, ja que constantemente ela se prende mais 

a decifrar a escrita. Alem disso, esse seria o melhor caminho para possibilitar que a crianca 

saia daquela leitura silabada. 

As escolas teimam em errar quando dao mais enfase a escrita do que a leitura, 

uma vez que ler e escrever sao atividades que devem ser conduzidas paralelamente na 

alfabetizacao, o que implica em problemas escolares como a evasao e a repetencia. No 

mundo em que vivemos a enfase deve ser dada a leitura, devido ao valor tecnico que ela tern 

na alfabetizacao, como tambem pelo prazer e estimulo que a crianca adquire, tomando gosto 

pela escola atraves da leitura. Deve-se atentar para a variedade da leitura, pois cada texto 

exige uma forma diferente de ler. 

Sobre isso, Cagliari (1997, p. 162) diz: "Dados os problemas serios de repeticao e 

evasao escolar, seria bom que a escola se preocupasse menos com a escrita, especialmente 

com a ortografia, e desse maior enfase a leitura, desde a alfabetizacao". 

Para ler e preciso ter cultura, e a cultura e quern explica o que ler. Sabemos que 

existem diferentes culturas, isso exige diferentes tipos de leituras e a escola deve estar atenta 

a este fato para acompanhar a evolueao do mundo, sendo tambem uma guardia da tradicao. 

A leitura na escola e de grande importancia ja que a mesma ocupa papel fundamental na 

formacao do cidadao. 
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Para isso, a escola precisa trabalhar a leitura de forma que os alunos nao 

acreditem em tudo o que le, para que eles saibam tirar suas conclusoes de forma critica. 

Sobre isso Cagliari (1997, p. 175) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Algumas pessoas sao levadas muito facilmente a acreditar em tudo o que leem, 

como se quern publicasse um livro fosse uma especie de "dono do saber". 

Infelizmente, nSo e" bem assim. A publicidade as vezes e mais um jogo econdmico, 

uma maquina de ganhar dinheiro, do que um deposito de cultura. 

Para tanto, a escola como instilracao do saber sistematizado pode proporcionar 

aos seus alunos o contato direto com a diversidade de leitura, construindo em seu espaco 

escolar biblioteca onde os alunos tenham acesso e que sejam envolvidos nesse ambiente. 

Pois nao basta so ter acesso aos materials de leitura, e precise ser envolvido em pratica para 

aprender a usa-las. 

Nessa perspectiva, torna-se necessario repensar uma pratica de leitura que va ao 

encontro dos anseios de nossos educandos e com isso, buscar meios que estimulem a leitura, 

ler com intencao de investigar, de descobrir, pesquisar e tornar cada vez mais curioso diante 

das leituras. E atraves da leitura que as pessoas encontram caminhos para uma compreensao 

melhor da realidade. 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D£zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C A MP I N A G R A N D E 

CENTRO DE FORMACAO OE PROFOSSGKS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SIBUOTECA SETORiAl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAZSRAS-PARAI BA 
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FORMACAO E ESTAGIO 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Procedimentos Metodologicos 

A tematica "Leitura na escola: ressignificando a pratica educativa" foi 

dcsenvolvida na Escola "Joaquina Amelia de Sa" em AparecidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —PB, na qual formulei os 

seguintes objetivos: 

1° Analisar o processo de leitura e os fatores que dificultam o desenvolvimento 

do ensino da leitura; 

2° Discutir a importancia da leitura no dia-a-dia da crianca; 

3° Possibilitar reflexoes para aprimorar o processo de leitura; 

4° Caracterizar as praticas de leitura vividas na escola. 

Este estudo se configura como uma pesquisa de carater exploratorio, que segundo 

Goncalves (2001, p. 65) "[ . . . ] se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de 

ideias, com o objetivo de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um 

determinado fenomeno [. . . ]". 

Apos a coleta de dados realizou-se a analise atraves dos metodos qualitativos e 

quantitativos. Na visao de Richardson, o metodo quantitative permite uma analise que 

garante a precisao dos resultados. Ja o metodo qualitative tern por objetivo analisar situacoes 

com maior complexibilidade, possibilitando compreender os processos de mudancas de 

certos fenomenos estudados. Esse metodo difere um pouco do metodo quantitative, pois nao 

emprega um instrumental estatistico baseado no processo de analise de um determinado 

problema. Portanto, o metodo qualitativo nao tern a pretensao de numerar ou medir unidades 

ou categorias homogeneas. 

A pesquisa foi realizada com tres professores que lecionam nas series iniciais do 

Ensino Fundamental. Optei por um questionario como instrumento de investigacao, segundo 

Matos (2001, p. 60) "Essa tecnica consiste em que, sem a presenca do pesquisador o 

investigado responda por escrito a um formulario [. . .]". O questionario atraves das 

informacoes auxilia o pesquisador a conhecer melhor as caracteristicas do investigado. 
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Segundo Richardson (1999, p. 189) "A informacao obtida por meio de 

questionarios permite observar as caracteristicas de um individuo ou grupo". 

O estagio foi realizado atraves de encontros semanais, nos quais primeiramente 

foram utilizados momentos reflexivos, com o intuito de perceber as concepcoes de leitura 

dos professores. As atividades do estagio possibilitaram o entendimento da dificuldade dos 

professores em trabalhar leitura em sala de aula. Nos encontros realizamos estudo de textos, 

discussoes e reflexoes sobre o processo de leitura no cotidiano da escola. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Caracterizacao da Escola campo de estagio 

A Escola "Joaquina Amelia de Sa", localizada a Rua Olinto Jose de Almeida, n° 

680, na cidade de Aparecida-PB, teve seu funcionamento no ano de 1975, inicialmente nao 

tinha sede propria, funcionava em saloes e residencias farm Hares, em 22 de agosto de 1977, a 

escola ganhou uma sede propria. 

A escola atende a clientela do Ensino Fundamental, funcionando nos turnos 

manha com 04 turmas: sendo 01 de 1° ano; 01 de 2° ano; 01 de 3° ano e 01 de 4° ano; no 

turno da tarde funcionando mais 04 turmas: sendo 01 de 5° ano; 01 de 6° ano; 01 de 7° ano e 

01 de 8° ano. Este ano a escola nao oferece o 9° ano. A escola conta com um numero de 

alunos em sua totalidade. 

A escola dispoe de 17 professores com a seguinte formacao: 07 possuem 

formacao em Licenciatura Plena em Pedagogia; 04 estao cursando Pedagogia; 02 tern 

Licenciatura Plena em Letras; 01 com Licenciatura em Ciencias; 01 com Licenciatura em 

Geografia; 02 estao cursando Geografia. 

O principal problema enfrentado na escola e a evasao escolar. Sao muitas as 

razoes que determinam o sucesso ou o fracasso escolar dos alunos, isso pode ser explicado 

atraves de fatores pedagogicos e principalmente pelo meio socio-cultural em que os alunos 

estao inseridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Devido a clientela pertencer a um bairro periferico, onde a maioria das familias 

apresentam problemas de estrutura familiar, ha dificuldades do apoio dessas familias. Para 

tanto, a escola procura resolver problemas, fazendo palestras para as familias, com trabalhos 

psicologicos e no dia-a-dia conversando com os pais para juntos resolver esse problema. 

A escola e composta por 01 diretora com formacao em Geografia, possui o apoio 

de 02 supervisores, 01 com formacao era Pedagogia e outro esta cursando Pedagogia. O 

pessoal de apoio e composto por 03 secretarias, 01 merendeira, 03 auxiliares de servicos 

gerais e 01 guarda. 

A escola dispoe de predio proprio, a iluminacao, as salas de aulas e a parte 

hidraulica estao em bom estado de funcionamento e conservacao. Possui ainda, mimeografo, 

TV, DVD e video cassete. 

O planejamento da escola e realizado atraves de encontros mensais com a equipe 

tecnica da Secretaria de Educacao, com dirctor e professores, onde juntos discutem os 

problemas existentes em sala de aula e na escola. As reunifies pedagogicas sao realizadas 

mensalmente, o contato com a familia acontece no dia-a-dia, dependendo da necessidade, em 

eventos festivos e tambem em reunioes bimestrais. 

A avaliacao e feita atraves de Exercicios de Verificacao da Aprendizagem escrita, 

como tambem atraves dos aspectos qualitativos, o professor observa o comportamento, a 

assiduidade das atividades, a participacao e o desenvolvimento do aluno em sala de aula, 

alem fazer a avaliacao continua. A escola trabalha com projetos interdisciplinares, 

envolvendo conhecimentos de todas as areas do curriculo. A recuperacao e realizada atraves 

da revisao de contcudos que o aluno nao conseguiu aprender, sendo o mesmo submetido a 

uma nova avaliacao. 

A escola trabalha o conhecimento com o objetivo de levar o aluno a desenvolver 

suas potencialidadcs, de forma que o mesmo esteja preparado para enfrentar a sociedade da 

qual ele pertence. 
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2.3 - AnalisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos dados 

Os dados foram coletados junto aos docentes das series iniciais da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental "Joaquim Amelia de Sa", com objetivo de conhecer 

melhor a concepcao dos professores com relacao ao processo de leitura. 

Com referenda ao sexo dos professores - 75% sao do sexo feminino e 25% 

masculino, comprovando que predomina a cultura de que magisterio ainda e profissao para 

mulheres. Observa-se que 100% dos docentes possuem idade que variam entre 29 e 44 anos. 

Referente a experiencia profissional, percebe-se que 50% dos professores 

possuem 10 anos e 50% 8 anos de servico. 

No tocante a formacao dos professores - 70% possuem nivel superior. Isso e um 

ponto positivo para a escola, pois a formacao em nivel superior possibilita aos professores 

ministrarem melhor as suas aulas. 

Indagados se gostam de ler - 100% dos educadores responderam que sim, porem 

50% destes associam a leitura apenas como um processo de informacao, 50% ve a leitura 

como a ferramenta necessaria para entender o mundo e interagir sobre ele. Conforme as falas 

a seguir: 

"A leitura nos permite outra visao de mundo". (Professor A ) 

" E um processo natural, ativo, construtivo em que ha uma interacao entre 

pensamento e linguagem". (Professor B) 

"O professor que nfio ler sempre fica ultrapassado". (Professor C ) 

Nesse sentido, Silva (1991, p. 75) coloca que a leitura [...] e um processo ou 

pratica social que permite a pessoa compreender a sua razao de ser no mundo [...]. Pensando 

assim, o trabalho com a leitura tern como finalidade a formacao de leitores mais 

compreensivos e criticos, pois enquanto se tern acesso a leitura de diferentes formas, tem-se 

cidadaos reilexivos. 
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Se os alunos gostam de ler - 75% afirmaram que nao e 25% afirmaram que sim. 

justificando as suas respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desde que seja uma leitura que eles gostem, quando se trata de livro didatico j a 

n3ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA € a mesma coisa". (Professor A ) 

"Os alunos nao gostam de ler e nem se preocupam com a questSo de leitura e 

escrita". (Professor B ) 

"Sempre tern alguma resistencia por parte dele". (Professor C) 

Ler e talvez a coisa mais importante que a escola tern a ensinar. E nao so aos 

alunos. Infelizmente, porem, muitos professores nao sabem como despertar o interesse dos 

alunos, pois muitas vezes a escola so trabalha com textos didaticos e literarios e quase 

sempre de forma burocratica. Segundo Foucambert (1994, p. 5): "A escola precisa de uma 

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

uma tomada de consciencia sobre o que e leitura, a partir, da sua propria pratica". 

Costuma fazer atividade de leitura com os alunos •- 100% responderam que sim. 

E quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de leitura com seus alunos - 50% 

afirmaram que duas vezes por semana, 25% afirmaram uma vez por semana, 25% afirmaram 

mais de tres vezes por semana. 

Referente aos recursos utilizados para trabalhar leitura com seus alunos - 100% 

dos professores utilizam jornais e livros didaticos, sendo que desses, 50% utilizam revistas e 

50% gibis. 

Tipo de leitura utilizada para trabalhar com os alunos - 100% responderam que 

utilizavam a leitura oral e a leitura silenciosa. 

Desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de 

leitura - 100% dos professores responderam que sim. Perguntados sobre quais responderam 

o seguinte: 

"Conversa relacionada ao tenia, dinSmica". (Professor A ) 

"Incentivo a imaginacao, questionando". (Professor B ) 

"Conversa sobre a importancia da leitura, perguntas sobre a capa e o titulo da 

hist6ria". (Professor C ) 
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Foi indagado se sentem dificuldades para trabalhar leitura com seus alunos -

100% responderam que sim. E o que faz para supera-la: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Deixo livre a escoiha sobre o que eles querent ler". (Professor A ) 

"Insistindo, mostrando que, quemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o ler nao pensa, e quern nao pensa sera sempre 

um servo". (Professor B) 

"Tento chamar atenclo dos alunos e inseri-los na leitura". (Professor C) 

Nesse cenario, a acao do professor consiste em provocar, colocar o pensamento 

do educando em movimento, dispor de elementos ou situacoes que colabore para veneer as 

dificuldades em trabalhar com leitura. Segundo Colomer e Teberosky (2003, p. 78) 

Professor tern a responsabilidade de organizar atividades nos quais se descobre um 

jogo de participacao ativa em relacdes sociais: atividade de leitura compartilhadas, 

situacoes e discussSes e argumentacSes [...] elementos essenciais para a construcao 

do conhecimento. 

O que voce entende por leitura - os professores expressam que: 

" A leitura e um fator primordial e essencial para o ser humano". (Professor A ) 

"E a porta aberta para a conquista de varios universos". (Professor B ) 

"E uma pratica social que permite ao educando em curto prazo a aquisicao de 

novos conceitos, informacdes, producio de conhecimentos e em longo prazo o 

acesso a cultura letrada". (Professor C) 

Os relatos dos educadores mostram que os mesmos associam a leitura a condi9ao 

essencial ao ser humano, tambem como uma conquista e uma descoberta. E acrescentam ser 

a leitura uma pratica social. 

Desse modo menciona Silva (1981, p. 45) "Ler, e, em ultima instancia, nao so 

uma ponte para a tomada de consciencia, mas tambem um modo de existir no qual o 

individuo compreende e interpreta a expressao registrada e passa a compreender o mundo". 

Referente a importancia da leitura - os professores expressa que: 

"A leitura e tudo na vida, 6 onde abre caminhos, ideias e atd uma vida melhor". 

(Professor A ) 

" A leitura e muito importante na vida das pessoas". (Professor B ) 

"Formar alguem que compreenda o que le, que possa aprender a ler tambem o que 

n l o esta escrito." (Professor C) 



Perante as respostas obtidas, os professores acreditam na importancia da leitura, 

por considerar que ajudam e muito no processo de apropriacao do conhecimento do aluno, o 

que favorece o desenvolvimento da aprendizagcm. Segundo Paulo Freire (1997, p. 21) a 

importancia do ato de ler [...] implica sempre pereepcao critica, interpretacao e "re-escrita" 

do lido [...] 

Foi possivel observar atraves das respostas dos professores, que os mesmos 

necessitam se dedicarem mais a atividade de leitura, com o intuito de melhorar o processo de 

aprendizagem do aluno. Para tanto, cabe aos educadores tambem se tornarem leitores e 

provocar em seus educandos a vontade e o interesse pela leitura. Pois, o professor precisa ser 

exemplo para seus alunos, ampliando o universo da leitura. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 - Vivencias e praticas docentes 

O primeiro encontro foi desenvolvido com os professores e diretor da Escola 

"Joaquina Amelia de Sa" com o objetivo de apresentar o projeto de estagio e refletir sobre os 

conceitos de leitura. 

De inicio foi exposto o projeto reforeando a importancia da "leitura nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental", logo apos trabalhei a dinamica "casa e inquilino", a fim de 

interagir com o grupo. 

Dando prosseguimento as atividades, distribui para cada participante o texto 

reflexivo "Uma viagem para dentro de si", onde realizamos a leitura parti lhada e 

comentamos sobre o texto reflexivo. 

Em seguida, trabalhamos o texto "Todas as leituras" da revista Nova Escola, 

mostrando experiencias de professores para trabalhar com a diversidade da leitura. Nele, 

estavam expostos os tipos de leitura: ler por prazer, ler para estudar e ler para se informar. 

Realizamos a leitura coletiva do texto, seguida de uma reflexao, os professores 

comentaram sobre a deficiencia em formar leitores. Um professor coloca que a culpa e da 

familia, em contrapartida, outro professor aponta que a dificuldade comeea por eles mesmos. 
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De acordo com os educadores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A deficiencia da formacao de leitores vem desde a familia. Meus pais eram 

analfabetos e por isso nao tive o hibito de ler." (Professor A ) 

"Nem semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 por conta da familia, pois tenho exemplos de colegas professores 

que os pais sao analfabetos e eles sao fissurados em leitura." (Professor B ) 

"Nao temos o habito de ler." (Professor C ) 

Formar leitores nao e tarefa facil, pois exige do professor estrategias que leve o 

aluno a mergulhar nessa viagem que e a leitura. "E por isso que ler e talvez a coisa mais 

importante que a escola tern a ensinar - e nao so aos alunos", (Bencine, 2003, p. 31). 

Percebemos que na maioria das escolas brasileiras dao-se mais importancia a escrita do que a 

leitura. Existe ainda a dificuldade em formar leitores, uma vez que os existe professores que 

nao gostam de ler. 

Em seguida foi discutido um texto sobre concepcao de leitura na visao de 

alguns autores. Os professores fizeram comentarios acerca da leitura. 

"Em alfabetizacao tudo tern haver com leituras: leitura visual, leitura oral." 

(Professor A ) 

"O bom leitor e aquele que le e entende a mensagem do texto." (Professor B ) 

"A leitura deve ser a vontade, muitas vezes agente forca a leitura do aluno, ela e 

tida como um castigo, por isso o aluno despreza a leitura." (Professor C ) 

Os comentarios dos professores deixam claro que dao importancia as varias 

leituras e se preocupam sobre as dificuldades que os alunos apresentam atraves da leitura. 

Assim, para os professores a melhor forma de incentivar os alunos e deixando a leitura 

espontanea, ressaltando que a leitura existe fora e dentro da escola. Para isso, eles necessitam 

do auxilio da familia. 

Os professores foram unanimes ao afirmar que enfrentam problemas no processo 

de alfabetizacao dos alunos com deficiencia de aprendizagens. Assim, Zilbermam (1991, p. 

111) afirma que: 

O criterio de suficifincia somente podera ser atendido quando e se os professores 

assumirem, como sujeitos, o desafio da pratica, do cotidiano das salas de aula, dos 

livros, das situacoes de leitura. Mais especificamente, quando encararem o desafio 

de ensinar a ler e gostar de ler. 
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Dando continuidade aos estudos, realizamoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o segundo encontro objetivando 

refletir, discutir e trocar experiencia com os professores. Inicialmente, trabalhamos a 

dinamica "Exercicios de visao", com o objetivo de sensibilizar os orgaos da visao, 

caracterizando o "olhar" e o "ver", no qual trouxe a reflexao para dentro da sala de aula, pois 

muitas vezes os alunos que ainda nao conseguiram aprender a ler, olham o texto e nao 

conseguem ver. Para complementar a discussao, relletimos o texto "Realizar-se, realizando o 

bem". 

Prosseguindo as atividades trabalhamos o texto "A importancia do ato de ler" de 

Paulo Freire (1999, p. 11), colocando que, "A compreensao do texto a ser alcancada por sua 

leitura critica implica a pereepcao das relacdes entre o texto e o contexto". O autor ressalta a 

importancia da leitura do mundo. 

Diante disso, surgiram discussoes sobre o tema os professores enfatizam que: 

"Muitas vezes o professor alfabetizador peca em achar que o aluno entra cego na 

escola, negando a bagagem cultural que traz do seu contexto." (Professor A) 

"Os alunos j a vein com nocao de matematica, pois j a sabem contar." (Professor B) 

"O ensino deveria ser planejado de acordo com a realidade do aluno." (Professor 

C) 

As reflexoes dos professores se assemelham ao pensamento de Sartre (Martins, 

1994, p. 15), quando diz: "Certamente aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. E 

temos que valoriza-lo para poder ir alem dele". Dessa forma, acredita-se que os alunos 

aprendem a ler a partir do seu proprio cotidiano, para ir mais alem. 

Foi possivel perceber na fala dos professores que os mesmos acreditam na 

importancia do ato ler e que este deve estar ligado a realidade dos educandos. 

No terceiro encontro discutimos com os professores sobre o texto "Leitura na 

formacao do cidadao". O texto fala da leitura como ato de comunicacao entre professor e 

aluno, enfatizando que o contexto escolar e o local que reside uma variedade de linguagem e 

de leituras, por isso requer muita atencao dos educadores. 

Comentamos a citacao de Costa (2000, p. 20), "para que a leitura seja realizada 

de forma eficaz, faz-se necessario que o professor perceba a sala de aula como um espaco 

interativo, no qual professor e aluno atuam como sujeitos co-participantcs do processo de 

producao do conhecimento". 

DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CfiMPim  GFlfMDF zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F0RMAQA0  DE PR0FE3SGir-S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BIBLiOTECASETORIA!  
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Na visao do professor C, "a sala de aula e o local para que haja a interaeao 

professor-aluno, para que o aluno sejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ativo". Esta concepgao e tambem compartilhada por 

outros professores. 

Observa-se atraves das falas dos professores A e B que: 

"A interaeao na sala de aula faz com que os alunos percam a sua timidez e 

desenvolva melhor a sua aprendizagem." (Professor A ) 

"A formacao de leitores conscientes so sera possivel se haver essa troca, essa 

interaeao em sala de aula." (Professor B ) 

Os professores destacam era suas falas, que o processo de interaeao em sala de 

aula, possibilita a formacao de leitores conscientes e o desenvolvimento da aprendizagem. 

Nesse sentido, a leitura se apresenta como um fator importante na formacao do cidadao. 

Discutimos o texto "Niveis de leitura" com o objetivo de refletir sobre os 

significados da comunicacao entre leitor e texto atraves da leitura emocional. sensorial e 

racional. A maioria dos professores confessaram que nunca ouviram falar sobre os niveis de 

leitura. O professor C comentou que: "Eu ja ouvi falar sobre os niveis de leitura, mas, 

confesso que nao tinha muita nocao da sua importancia" 

A fala dos professores revel a a importancia do desenvolvimento desse estagio, 

uma vez que aborda questoes da leitura que antes era desconhecida para os mesmos. 

Retomando a reflexao sobre os niveis de leitura, Martins (1994, p. 80) aborda que: "[ . . . ] a 

medida que desenvolvemos nossas capacidades sensorials, emocionais e racionais tambem se 

desenvolvem nossas leituras nesses niveis, ainda que, repito, um outro prevaleca. Mas a 

interaclo persiste". 

De acordo com o pensamento da autora, os niveis de leitura estao inter-

relacionados, embora em alguns casos um ou outro prevaleca, nao ha hierarquizacao desses 

niveis. Assim, cabe aos professores procurar conhecer e entender a relevancia dos niveis de 

leitura para a sua pratica de professor-leitor. 

No quarto encontro discutimos o texto reflexivo a Regrecao da "Redassao", 

onde realizamos a leitura compartilhada e em seguida foi entregue aos participantes o texto 

"Tipos de leitura" de Cagliari, no qual lemos e discutimos, levantando questoes sobre os 

tipos de leitura utilizados na escola. 
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Os professores destacaram a leitura oral como a mais importance para se 

trabalhar na escola, pois para eles: 

" AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escola contribui para a inibicao da leitura oral." (Professor A ) 

" A escola deve trabalhar desde o infcio a leitura oral do aluno para amenizar a 

inibicao dos alunos." (Professor B) 

"A leitura oral facilita o entendimento do aluno." (Professor C ) 

Cagliari (1997, p. 155) enfatiza 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". Portanto, 

a leitura oral possibilita que mesmo as pessoas que nao leem facam a sua leitura atraves da 

leitura dirigida por outras pessoas. 

Conforme a fala do professor C "contar historia e um tipo de leitura oral que faz 

com que a crianca que ainda nao sabe ler faca a sua leitura". 

Prosseguindo as reflexoes, os professores falam da leitura visual/silenciosa, da 

sua importancia e advertem que nem sempre a leitura visual e a mais adequada. Assim, 

" A leitura visual/silenciosa e importante dependendo do texto que e lido." 

(Professor A ) 

•'Nem sempre, o texto e atrativo." (Professor B) 

" A leitura oral/falada e mais facil de ser assimilada." (Professor C) 

Segundo Cagliari (1997, p. 156) "Nem sempre a leitura visual silenciosa e a mais 

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

ouvidos". Percebemos que o pensamento dos professores em parte vai de acordo com o 

pensamento do autor, quando coloca a enfase maior na leitura oral. 

O quinto encontro foi desenvolvido com o objetivo de discutir e analisar a 

"funcao da leitura" com os professores. No primeiro momento foi feita a leitura do texto 

compartilhada com os professores e em seguida realizamos as discussoes sobre a funcao da 

leitura, para os professores: 

"So existe leitura se houver entendimento." (Professor A ) 

" A leitura leva o aluno ao mundo da cultura." (Professor B ) 

" A maioria dos textos do livro didatico nao instiga a curiosidade do aluno." 

(Professor C) 

D=izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C A MP I N A GRr.MDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEN1R0 DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FOPAIAQAC DE PRCHSSĜ S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na concepcao de Freire (2005, p. 17-18) "a insistencia na quantidade de leituras 

sem o devido adentramento nos textos a serem compreendidos, e nao mccanicamente 

memorizados, revela uma visao magica da palavra escrita". 

O comentario dos professores e que os textos dos livros didaticos nao instigam a 

curiosidade dos alunos e por isso eles leem mecanicamente, sem entender a mensagem da 

leitura. 

Para finalizar, os professores fizeram os seguintes comentarios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos costumamos colocar a leitura como uma obrigacSo." (Professor A ) 

"Sabemos que a leitura forcada nao traz conhecimentos para o aluno. Mas, nos 

estamos acostumados a cumprir com o curriculo." (Professor B ) 

"A maioria dos alunos so tem leitura na escola, pois os prdprios pais sao 

analfabetos." (Professor C ) 

Os professores assumem em seus comentarios que costumam forear os 

momentos de leituras em sala de aula para cumprir com o curriculo. Isso pode explicar a 

falta de interesse dos alunos pela leitura. Segundo Cagliari (1995, p. 165), "a escola exige 

que o aluno leia num tempo muito curto, dificultando seu aprendizado e por vezes causando 

traumas profundos [ . . . ]" 

No sexto encontro trabalhamos o texto "o prazer da leitura" com o objetivo de 

analisar a leitura na vida das pessoas. Segundo o professor A "a leitura quando e prazerosa 

faz voce viajar, tornando-se um vivenciador da trama". Os professores reclamam da falta de 

interesse dos alunos: "Ta faltando despertar o interesse do aluno pela leitura". (professor B); 

"As vezes o professor se sente desestimulado, prepara uma aula de leitura e quando chega na 

sala, o aluno simplesmente ignora". (Professor C) 

Nas discussoes, os professores reclamaram das dificuldades em criar 

oportunidades de leituras e cobram a colaboracao dos supervisores. 

Finalizamos o encontro com o texto reflexivo "O professor como Profissional 

Reflexivo" trazendo para dentro da discussao a importancia do professor-reflexivo, que esta 

sempre preocupado com a sua pratica e aberto a mudancas. 

O setimo encontro com os professores foi desenvolvido com o objetivo de 

discutir sobre o texto "Leitura e cultura". Inicialmente foi feita a leitura coletiva do texto e 
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em seguida os professores comentaram sobre como a cultura e a leitura sao importante na 

vida das pessoas. Por isso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Devemos preparer o aluno para o mundo, partindo do seu contexto." (Professor A ) 

"O meio de comunicacao faz com que as noticias cheguem rapidas, e as escolas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n2 o estao acompanhando a evolucao dos meios de informacao." (Professor B ) 

"Os alunos sentem dificuldades em ler outros tipos de textos, pois estamos 

acostumados a ler um so tipo de leitura." (Professor C ) 

Os professores em seus comentarios demonstram preocupacao com o acesso a 

leitura dos alunos, destacando que e importante trabalhar com varios tipos de textos, como 

acrescenta a professora C: "E preciso trabalhar desde os primeiros anos, todos os tipos de 

leitura". De acordo com Cagliari (1995, p. 174), "O mundo mudou e os habitos de leitura 

mudaram". 

Assim, a escola tambem precisa se preparar para acompanhar as mudancas, nao e 

preciso deixar as tradicoes para tras, e sim, fazer uma abertura para o novo. Dessa forma, a 

escola estara pronta para dar a verdadeira formacao de que os alunos necessitam. 

No oitavo encontro, refletimos sobre o texto "Leitura e assunto novo todo dia", 

com o objetivo de analisar as atividades trabalhadas com jornais na aprendizagem da leitura. 

A leitura informativa e a materia-prima do trabalho escolar, nao ha como falar em educacao 

sem ler. Sobre a importancia em trabalhar leituras com jornais, os professores disseram que: 

"Com jornal o professor pode trabalhar com leitura oral e visual." (Professor A ) 

" E interessante trabalhar todas as peculiaridades que ha para leitura com jornal." 

(Professor B ) 

"A leitura com jornal faz com que criemos formas de trabalhar, tanto individual 

como coletivo." (Professor C ) 

Os referidos professores comentam que muitas vezes os jornais sao utilizados 

apenas como recortes de fotos, e esquecem de abordar uma serie de informacoes importantes 

que os jornais trazem. Para tanto, se faz necessario que os professores atentem para a 

importancia de trabalhar leitura com jornais, auxiliando os seus alunos a construirem uma 

consciencia critica. Para finalizar, lemos o texto reflexivo "Construcao", trazendo para 

dentro da discussao, a importancia do professor na construcao dos conhecimentos dos seus 

alunos. 

r \ i c ^ . ' i H - N!DE 
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Durante a construcao desse trabalho tivemos a oportunidade de trabalhar com tres 

professores dos anos iniciais da Escola "Joaquina Amelia de Sa", onde desenvolvemos 

atividades de reflexoes acerca de questoes relativas ao ensino-aprendizagem da leitura dos 

alunos do Ensino Fundamental dos anos iniciais dessa escola. 

Nas atividades de estagio percebemos a importancia do professor no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, assim como a agao do supervisor pode 

possibilitar tambem a melhoria do trabalho docente. Assim, a escola e o ambiente onde 

ocorre o processo de ensino, por isso se faz necessario que o supervisor incentive e promova 

o habito da leitura entre os professores, sugerindo leitura relacionadas a conteudos 

especificos ou que possibilitcm aprofundamentos acerca do ato educativo. Para isso, e 

preciso que o supervisor tenha uma visao geral dos fundamentos, principios e conceitos do 

processo didatico. 

Sendo assim, e papel do supervisor criar acoes pedagogicas, caracterizando seu 

trabalho pela coordenacao e organizacao das atividades didaticas e curriculares, bem como a 

promocao e o estimulo de oportunidades coletivas de estudo. Assim, como, ajudar aos 

professores a superarem suas dificuldades sempre em harmonia, alem disso, o supervisor 

deve ter a preocupagao com o destino dos alunos e com as responsabilidades da escola para 

com a comunidade. 

Os professores compreendem que o ensino da leitura e da escrita facilitam as 

experiencias letradas, tornando-se um fator importante para o desenvolvimento dos alunos. 

Porem, falta um melhor preparo pedagogico voltado para a aplicacao da atividade ligada a 

leitura com novas alternativas e incentivos, o que faz com que os resultados obtidos era sala 

de aula deixam ainda a desejar. 

Por meio do conhecimento obtido pode-se considerar que a leitura necessita ser 

desenvolvida a partir do conhecimento de que as criancas sao aprendizes que precisam 

entender o objeto estudado para aprender a ler. Por esse motivo e necessario consideracoes 

do ponto de vista da crianca, dando-lhe oportunidade para descobrir a leitura, alem de 

propiciar situacoes de descobertas, motiva o desejo de aprender bem como apresentar o 

espaeo na sala de aula como um lugar atrativo e bem organizado. Este estudo serviu para nos 

percebemos que a leitura nao serve apenas para aprender a ler, mas tambem para exercer o 

pleno direito a cidadania. 
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A trajetoria que acabamos de percorrer levou-nos as muitas questoes e reflexoes. 

Mas, sobretudo deu-nos a possibilidade de reunir conhecimentos, analises e opinioes sobre a 

leitura e escrita c agao supervisora. Seja refletindo sobre a aprendizagem das criancas, os 

procedimentos das professoras nesse desenvolvimento e agao dos supervisores, vimo-nos 

sempre na condicao de um pesquisador em continuo processo de aprendizagem. 

Ao termino desse trabalho, os nossos questionamentos foram respondidos e os 

objctivos alcangados, dando-nos subsidios para a nossa formagao como supervisora 

educacional. Para os professores, o estagio teve relevante importancia, dando-lhes suportes 

teoricos para trabalharem leitura e escrita em sala de aula. 

Por fim, para melhorar o processo de leitura e escrita, cabe aos professores 

trabalharem junto com os supervisores praticas de leituras que levem os sujeitos a condigao 

de cidadaos. Para isso, ele precisa trabalhar a partir do contexto de seus alunos, evidenciando 

as varias leituras existentes, tendo a consciencia de que aprender a ler vai alem do processo 

de decodificagao. 

Qualquer leitura exige o dominio da lingua e suas nuances, alem de tempo e 

concentragao, determinagao e conhecimento sobre o tema. Ler nao e facil. Mas e possivel 

explorar diferentes tipos de textos que usamos no dia-a-dia, utilizando diversas estrategias de 

leitura que levam o aluno a ler por prazer, para estudar e para se informar. 
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UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO D E P E D A G O G I A 

DISCIPLINA: E S T A G I O SUPERVISIONADO E M SUPERVISAO E S C O L A R 

Caro Professor(a) 

Este questionario tem como objetivo coletar informacao referente ao processo de 

leitura desenvolvido nas series iniciais do ensino fundamental. 

Neste sentido. a sua colaboracao ao responder o referido questionario e de 

fundamental importancia para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Antecipadamente agradecemos a sua colaboracao. 

QUESTIONARIO 

Dados pessoais / formacao escolar 

Made: . _ .. 

Sexo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ . 

Tempo que atua como professor(a): 

Formacao: ( ) nivel medio - qual? 

( ) nivel superior - qual? 

01. Voce gosta de ler? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

02. Seu aluno gosta de ler? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique 

03. Voce costuma fazer atividade de leitura com seus alunos? 

( ) sim ( ) nao 



04. Quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de leitura com seus alunos? 

( ) nenhuma 

( ) uma 

( )duas 

( )tres 

( ) ou mais 

05. Que recursos voce utiliza para trabalhar com seus alunos? 

( ) jornais ( ) revistas ( ) livro didatico ( ) gibis ( ) outros 

Quais? 

06. Que tipo de leitura voce utiliza para trabalhar com seus alunos? 

( ) silenciosa ( ) oral 

07. Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de 

leitura? 

( ) sim ( ) nao 

Qual? _____________________^ _ _ 

08. Voce sente dificuldade para trabalhar leitura com seus alunos? 

( ) sim ( ) nao 

09. Caso exists dificuldade para trabalhar a leitura, o que voce faz para supera-las? 

10. O que voce entende por leitura? 

11. Qual a importancia da leitura? 
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