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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica "Redimensionando o Processo da Leitura e da Escrita na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Antonio Alves de Farias" aborda informacoes 

sobre as praticas pedagogicas dos docentes e discentes em relacao a leitura e 

escrita, e como a mesma precisa ser trabalhada nas series iniciais do ensino 

fundamental da Escola Municipal Antonio Alves de Farias, na cidade de Baixio -

Ceara, com o objetivo analisar a importancia da diversidade metodologica na pratica 

da leitura em sala de aula, visando compreender a relevancia desse tema nos dias 

atuais na vida das pessoas. Dessa forma, nosso trabalho e fundamentado 

teoricamente na visao de varios autores, como Freire, Foucambert, Martins, Ferreiro, 

Zilberman, dentre outros que defendem a leitura e a escrita como um dos 

mecanismos que auxiliam na aquisicao do conhecimento e na formacao de cidadaos 

criticos. Os dados foram coletados atraves de questionario como forma melhor 

compreender a atuacao dos docentes em sala de aula e assim analisar o 

desempenho dos discentes. Observamos que os professores ainda enfrentam 

dificuldades para trabalhar a tematica em questao, porque hoje existem varios 

fatores que interferem no desenvolvimento desse processo, como a midia, locadoras 

e ate mesmo a familia que na maioria das vezes nao favorece o exercicio dessa 

pratica. Portanto, este estudo possibilitou a nossa compreensao em relagao ao 

desempenho do aluno, que esta diretamente relacionado com o meio em que este 

educando esteja inserido. Desse modo, cabe a nos educadores desenvolvermos 

uma pratica pedagogica que mobilize a sociedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "demonstrando que e possivel 

mudaf. Freire (1996; p. 112). 

Palavras-chave: Leitura - Estagio - Formacao. UN'VE^S'OWE p^HERAL 
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8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. INTRODUCAO 

Em nosso pais as poiiticas publicas vem ampliando programas de incentivo 

como: "A Lei de Diretrizes e Bases da EducagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA National - LDB, em que seu artigo 

71 , que dispoe de despesas de manutencao e desenvolvimento do ensino aquelas 

realizadas com, concessao de bolsa de estudos a alunos de escolas publicas e 

privadas; remuneragao de aperfeigoamento do pessoal docente e demais 

profissionais da educagao; aquisigao e manutencao de programas de transporte 

escolar; aquisigao, manutencao, construgao e conservacao de instalagao e 

equipamentos necessarios ao ensino". Visando assim um avango ao habito da 

leitura. 

Entretanto reconhecemos a influencia de outros fatores que contribuem 

diretamente para o sucesso ou insucesso dessas pratica social como, por exemplo: 

O meio familiar podera ou nao contribuir para essa agio. Se a crianga vive em um 

lar que favorega motivando e estimulando permitindo que ela perceba ou observe, 

os pais como outras pessoas da familia lendo e escrevendo provavelmente esta 

crianga desenvolvera este habito com mars frequencia. No entanto se ela vive em 

um lar que a familia nao tenha esta pratica de ler e escrever certamente esta crianga 

tera dificuldade de ler e escrever. 

Neste sentido o presente estudo objetiva contribuir para que tenhamos um 

ensino de qualidade tendo como foco principal a leitura. Desse modo, entendemos 

que e necessario um trabalho de incentivo e motivacao para com o habito da leitura, 

como sendo uma ag io prazerosa. Nesta perspectiva entendemos que a leitura deve 

ser favoravel a reflexao e a compreensao a fim de que esta relacione com a leitura 

do mundo. 

A opcao pelo tema justifica-se pelo fato de ao longo de minha carreira 

docente lecionar para criangas do 2° ano do Ensino Fundamental, e observar as 

dificuldades dos alunos ao processo da leitura. Em nosso pais ainda existe certa 

resistencia a pratica da leitura, isto acontece porque uma parte da populagao 

brasileira nao despertou para esta cultura, nem tao pouco a consciencia cultural. 

uWVE^S'O^.OF p c 1 E R A L 
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Nossa principal preocupacao enquanto docente e favorecer meios que 

possibiiitem o bom desempenho dos alunos, isto e, que eies crescam 

intelectualmente e assim se tornem futuramente bons leitores e escritores. 

E importante diagnosticar a relevancia da leitura, em todos os aspectos da 

atividade humana. Atualmente observamos a grande exigencia das diversas areas 

por uma boa formacao, como. boa leitura, boa escrita, capacidade de expressar-se, 

facilidade para ordenar as ideias, etc., enfim, de relacionar-se com as pessoas em 

todos os aspectos. 

Dados do IBGE (2000) mostram que a leitura em nossa nacao brasileira e um 

dos principals fatores do meio economrco-socto e cultural relaciona-se ao 

conhecimento das informagoes necessarias ao convivio social. 

As pessoas que leem constantemente sao ma is comunicativas, tern uma 

melhor compreensao sobre seus direitos e dos deveres na sociedade e assim 

exercem o seu papel de cidadao com consciencia critica. 

Portanto, sentimos a necessidade de pesquisar, buscando compreender os 

motivos da leitura bem como os elementos indispensaveis para a possivel 

superagao deste problema, o estudo foi desenvolvido com quatro (04) docentes e 

com doze (12) discentes, sendo oito (08) do 5° ano "A" e quatro (04) do 5° ano "B", 

da Escola Antonio Alves de Farias, objetivando desenvolver nos discentes 

habilidades de leitura, resgatando o interesse e a motivacao, peia mesma. 

O trabalho esta estruturado em quatro capitulos. Com embasamento teorico, 

que sao as ideias de alguns autores como Freire, Foucambert, Martins, Ferreiro, 

Zilberman dentre outros. 

No primeiro capitulo, "Retrospectiva Historica da Escrita", faz-se um estudo 

sobre o surgimento da escrita, que teve um processo de evolugao ienta mais de 

grande significado para a humanidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNJVE^S'OAOEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC1ERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No segundo capitulo, "A Importancia da Leitura na Formacao do Cidadao", 

realiza-se um discussao sobre a compreensao da leitura, enfocando os tipos de 

leitura, como tambem sao destacadas algumas importancias da leitura em nosso 

convivio social, fazendo-se uma reflexao nas ideias de alguns autores como suporte 

de fundamental importancia para compreendermos as questoes abordadas, sendo 

esses considerados autores de grande destaque no processo da construcao da 

leitura e da escrita. 

No terceiro capitulo, "A Leitura no Cotidiano Escolar", desenvolve-se um 

estudo relacionado com a leitura na escola, faz um diagnostic*) de como os 

professores estao trabalhando na pratica da leitura, e se realmente acontece a 

parceria de informagoes, ou seja, se alunos e professores estao desenvolvendo esta 

pratica com frequencia. 

No quarto capitulo, "Formacao e Estagio", apresentam-se os procedimentos 

metodologicos desenvolvidos no estagio docente. "Procedimentos Metodologicos". 

Ao iniciar este trabalho, utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionario 

aplicado a quatro professores do ensino fundamental da Escola Municipal Antonia 

Alves de Farias O material desta pesquisa favoreceu a compreensao de como 

acontece o processo de ensino/aprendizagem na escola. "Caracterizacao da Escola" 

colhemos informagoes atraves de uma entrevista com a diretora da escola, que nos 

informou como acontece o funcionamento da referida escola, como tambem a 

ciientela que atende os funcionarios e suas respectivas categorias, a estrutura fisica 

e os recursos didaticos disponiveis. "Anaiise dos Dados" desenvolve-se reflexoes a 

cerca das informagoes dos quatro professores articulando com as ideias dos autores 

e assim fomos relacionando essas informagoes com o que realmente acontece na 

construcao deste processo. "Vivencia e Pratica Docente", o estagio foi desenvolvido 

com uma turma de doze alunos do 5° ano que apresentavam dificuldade na leitura e 

escrita Percebe-se que nesta etapa do trabalho encontramos muitos desafios e 

solugoes para desenvolver nossas atividades relacionadas com a leitura e escrita, 

este contado direto com a teoria e a pratica favoreceu a fundamentagao de novos 

estudos possibilitando o desenvolvimento desses discentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN ,VE«?S'CA0czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 P

C R >ERAL 
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11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RETROSPECTIVA HISTORICA DA ESCRITA 

A escrita e uma das mais importantes invencoes da humanidade, e tambem a 

que mats contribui para o processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formacao social do homem. Conforme Cotrim 

(1987; p. 09). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escrita surgiu aproximadamente a 3.500 anos, antes do nascimento de 

Cristo. Antes dessa data os povos eram considerados primitivos, nSo 

existiam fontes escritas, ou seja, existiam apenas alguns utensilios como 

vestimentas. obras de artes, esqueletos que constituiam as mais diversas 

espGcies de materials e vestfgios para a atividade humana. 

Com o passar do tempo homem foi realizando algumas atividades como 

andar em pe, libertando as maos para expforar o ambiente, desenvolvendo assim 

suas habilidades retativas ao trabalho, de manusear instrumentos para executar 

suas atividades iniciais que eram a caca e a pesca, como tambem de colher frutos 

da terra para saciar suas necessidades basicas, e passando a pensar e a agir sobre 

o meio que vivia. Suas primeiras invencoes, segundo Cotrim (1987; p.17): "foi os 

instrumentos feitos de lasca de pedra", periodo conhecido como Idade da Pedra 

Lascada (Paleolitico). 

O periodo paleolitico corresponde ao mais primitivo estagio da evolugSo 

cultural do homem. Durou aproximadamente de 600 mil a 10 mil a C. [...]. 

No periodo paleolitico, o homem primitivo nSo construia casas para morar. 

viviam em grupos ndmades, isto e, sem habitagSo fixa. 

Foi atraves desse processo de evolugao tenta, que o homem comecou a 

construir outras ferramentas de trabalho, a assim tendo melhores condiooes de 

adaptar ao meio soao-culturai em que esta inserido. Com jsso, conforme Cotrim 

(1987; p.17) "foi, perdendo o medo do fogo, que ele comecou a utilizar como 

aquecedor do frio, para cozinhar seus alimentos e se proteger de animais ferozes". 

Assim, a humanidade foi evoluindo cada vez mais e sempre surgindo outras 

necessidades, como tendo de registrar a quantidade de animals que tinha em seu 

rebanho, escrever o nome das coisas ou dos objetos de proprio uso entre outros. 

Desse modo, foi ampliando suas descobertas, manifestando sua capacidade de 

produzir e modificar seu espaco, nao sendo mais necessario se deslocar para outra 

regiao a procura de alimentos e abrigo. 
UffVE^S'CMF p c r»ERAL 
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12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No periodo Neolitico, o homem passou a construir suas moradias e 

permanecer em uma so regiao, ter lugar fixo para morar. Durante este periodo o 

homem teve mais um avanco, inventou a roda e outras culturas, como confeccionar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"jarros e utensilios feitos de argifa e de la de ovelha, para uso pessoaf. De acordo 

com Cotrim (1987; p. 18): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O periodo neolitico e tamb&m conhecido como a Idade da Pedra Polida, 

comecou aproximadamente em 10 mil a.C. O nome Neolitico refere-se a 

etapa da evolugSo cultural do homem, em que ele comecou a polir a pedra 

melhorando seus instrumentos de trabalho [...] Atualmente, considera-se o 

nome neolitico um tanto inadequado, por que o grande acontecimento 

cultural que marcou esse periodo n§o foi a arte de polir a pedra, mas o 

cultivo de ptantaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a a domesf/cap ao de animais. 

Pouco depois da Idade da Pedra Lascada, o homem comecou a registrar os 

fatos, deixando em papeis, pedras, madeiras e em qualquer outro material. Neste 

periodo, o homem deixa de ser primitivo, pela sua capacidade, como pesar, agir, 

refletir e transformar seu meio social. Segundo Cotrim (1987; p. 21) 

A consciencia reflexiva e a caracteristica essencial do homem, 

diferenciando-o dos demais animais. Foram tres os fatores bioldgicos que 

favoreceram o desenvofvimento da consciencia: posicSo ereta permanente. 

desenvolvimento do cerebro e HberagSo das mSos. 

A escrita sendo a mais importante invencao do homem, por favorecer a 

informagao e a construcao da histdria da comunicacao escrita e assim nos 

conduzindo, a origem dos fatos passados, como tambem nos possibilitando deixar 

registros dos acontecimentos de hoje as futuras geracoes. 

Por esta e por outras razoes e que a escrita e considerada uma das mais 

fundamentals e importantes fontes de comunicacao, porque alem de informar ela 

exige que a pessoa seja um bom leitor, e para ser um bom leitor e fundamental que 

desenvolva seu sen so critico, para assim refletir e analisar o codigo escrito, com diz 

Foucambert (1994; p. 109): "Se a escrita e explorada com os olhos ou com os 

ouvidos nao se chega aos resultados. Apenas a estrategia de explorar com os olhos 

sao chamados de leitura". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN»VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£' 'VS> 0 * 0 c
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, a escrita nao atinge apenas a exploracao visual chamada de 

leitura, mas sim, ela permeia por outro angulo, relacionada com a reelaboragao dos 

fatos que podera diferenciar o significado de quern ler, com o de quern escuta ou ate 

mesmo escreve. 

Assim, a escrita favorece uma serie de canais que possibilita o intercambio 

entre os individuos. Vejamos o que diz Foucambert (1994; p.79).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A produgao 

escrita, e praticamente a criagao llteraria, e submetida a essa imposigao geral, da 

mesma maneira que a comunicagao oral, mas nao pode reduzir-se a ela". 

Certamente nao podemos seguir apenas as informagoes escritas, mas com 

ela, devemos reconstruir os fatos e dessa reconstrugao, construir o nosso proprio 

conceito das informagoes que aparentemente se apresentam. 

Por isso, e que hoje se faz necessario e obrigatorio que todos os homens 

desenvolva a pratica da escrita e da leitura, para que assim possa atuar em seu 

meio social, que constantemente vem se modificando, com os avangos e as 

descobertas do proprio homem. 

O homem por ser o autor principal dessa construgao historica, deve ser 

sabedor de seus direitos e deveres. Para que se tenha esse conhecimento, e 

necessario que saiba ler e escrever, como tambem, que faga dessas habilidades 

uma agio ativa, como afirma Teberosky (1987; p. 34): "Hoje em dla sao muitas as 

situagoes da escrita que tern lugar fora da escola". 

Neste sentido, a escrita esta presente em todas as instituigoes sociais. Por 

isso e tao necessario que os homens tenham desenvotvido este habito, para assim 

melhor relacionar-se com os demais membros dessa sociedade, como tambem de 

seu meio social, como diz Jolibert (1994, p. 139): 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentido nao comega (ou raramente) com uma folha de papel oficio 

mimeografado ou fato copiado pelo professor e colocada desta forma a 

vista da crianga. A maior parte dele nSo 4 constituida na escola. O escrito 6 

um mundo econdmico industrial, comercial cup prdprio funcionamento 

determina a natureza, a apresentagSo e o conteudo das escritas 

produzidas. 
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Desse modo, a escrita e uma ag io humana e social, que so o homem e 

capaz de desenvolver e utiliza-la em sua atividade diaria. Sendo que, para isso, e 

necessario que o indivfduo passe por um processo de ensino/aprendizagem, para 

que o indivfduo desenvolva seu potencial por meio das informagoes adquiridas 

dentro e fora da escola, como diz Teberosky (1987) apud Ferreiro (1985; p. 32): "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aprendizado de convengdes fixas, externas ao sistema da escrita, o aprendizado 

sobre maneira de respeitar sistema alfabetico" 

De acordo com as autoras, a escrita e uma habilidade humana que passa por 

um processo de evolugao em que a crianga ou o adulto, desenvolve inicialmente 

pela iniciativa de alguem com os comandos motores, rabiscos, e assim vai se 

fixando na representagao da linguagem as garatujas e futuramente a escrita. 

No entanto, e necessario que a escola favorega aos alunos atividades que 

desenvolvam os primeiros tragados escritas da crianga e assim substituindo, ou 

melhor, ampliando por outras atividades que ela tenha capacidade de executar, 

como afirma Teberosky (1987) apud Ferreiro (1982; p. 33): "O processo de 

aprendizado em tres etapas: Escrita pre-silabica, Escrita silabica e Escrita 

alfabetica". 

Para a autora, a escrita pre-silabica, seria o primeiro contato da crianga com a 

escrita e com a linguistica, ela ja tern uma serie de informagoes adequadas com o 

convivio, com o mundo da escrita, que assim sera acompanhada na escola, ela 

podera desenvolver seu processo de evolugao da escrita e da leitura, e preciso que 

seja estimulada e motivada a permanecer escrevendo. 

Na escrita silabica, a crianga vai formando seus conhecimentos de acordo 

com linguagem sonora, com isso ela passa a relacionar a silaba com as letras que 

apresentarem o som, no caso da vogal, que tern o valor sonoro bem destacado, 

nesta etapa, as consoantes nao apresentam valor sonoro. 

Na escrita alfabetica, a crianga ja domina a escrita, ela tern a capacidade de 

reformular novas palavras e de compreender que a escrita e a representagao da 

linguagem oral. Conforme a autora, estas etapas representam o avanga social e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultural do homem na sociedade. Sendo assim, a escrita e um processo de 

construcao de conhecimento social bastante evolutivo, que nao so e desenvolvido 

na escola. 

Portanto, hoje, a escrita e uma cultura usada frequentemente em todos os 

meios sociais. Neste sentido, nao seria possfvel pensar em 

desenvolvimento/evolucao, se nao atraves da escrita 

Sabemos que atualmente existem varios meios de comunicacao, assim a 

tecnologia vem substituindo muitas acoes humanas, com isso, cada vez mais exige 

dos seres humanos uma boa escrita, o que implica salientar que nenhuma 

tecnologia substituira a inteligencia humana. 
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3. A IMPORTANCIA DA LEITURA NA FORMACAO DO CIDADAO 

Para compreender adequadamente o que iremos desenvolver durante este 

capitulo, estamos cientes de que a leitura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um processo contfnuo, que envolve 

todos os fatores da vida socio/economico e cultural do individuo. Dessa forma, 

estamos envolvidos no mundo da leitura muito antes de irmos a escola. 

A crianca antes de frequentar a escola ja faz algumas leituras, como: 

diferenciar a mae de outras mulheres, se uma fruta esta madura, se ela e doce ou 

azeda, etc. Por essas e outras razoes nao podemos dizer que a crianca nao ler. 

A leitura certamente abrange outros fatores que estao relacionados com a 

vida do individuo, e assim se torna, ou melhor, passa a ser algo envoivente em toda 

nossa vida e nao apenas a simples decifracao do codigo escrito. A leitura exige a 

compreensao, o significado do que se ler seja a escrita ou outro portador de 

informacao: como uma imagem, gravura, como tambem outros componentes que 

fazem parte do universe Como diz Foucambert (1994, p. 07): "Ler nao consiste em 

encontrar o oral no escrito, nem mesmo nos paises em que a escrita, por motivos 

muito pouco relacionados a leitura, uma corresponde'neia aproximativa com o oraf. 

A leitura e uma interacao social entre o leitor com o autor. Embora nao tendo 

uma resposta imediata do autor, mas e atraves dela que o individuo comeca a 

pensar, fazer reflexao sobre o que leu ou observou conforme afirma Zilberman 

(1998; p. 18) [...] "Leitura nao e um ato solidario; e interagao verbal entre individuos 

e individuos socialmente determinado". 

A leitura e algo essencial para nos. No entanto so alguns sao favorecidos, 

sendo dificil para os que nao tern acesso ao mundo letrado, acompanhar o ritmo dos 

que dispoe desse recurso que proporciona a leitura. Foucambert (1994; p. 26) nos 

fala como a leitura e utilizada apenas por alguns que sao prestigiados no meio social 

quando afirma que "[...] Sao as condigoes familiares que permitem tornar-se leitor 

[...]" isto porque a leitura e produto de um status social. 

Sabemos que a leitura tern uma influencia fundamental na vida social, 

economica e cultural do individuo. Desse modo, todo ser humano tern por 
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necessidade desenvolver a habilidade da leitura, para melhor compreender e 

interpretar o mundo que o cerca, para ser capaz de construir os seus propnos 

conceitos, a partir das informacoes adquiridas no cotidiano. 

Provavelmente, o sujeito passa a ter destaque social diferenciado pelo grau 

de leitura que desenvolve. No entanto, e a leitura que define o tipo de sujeito que 

somos por isso quando mais leitura tivermos, melhor sera o nosso perfil de homem 

na sociedade atual. Assim afirma Breve (2004, p. 15)"[...] ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conhecimento do homem 

se constitui por meio da leitura, das experiencias intuitivas que construimos na 

vivencia diaria". 

Para que a leitura seja compreendida nao e necessario que o leitor de muita 

importancia para os detalhes, ou seja, ter o texto de forma lenta, observando todas 

as palavras e letras, assim podera perder o significado total do texto, ou melhor, das 

leituras que realizara. Neste sentido, concordamos com o Fulgencio e Liberato 

(1998, p. 26). "[...] A leitura e mais eficiente na medida em que o leitor consegue 

compreender o texto captando porgdes maiores de informagoes em cada fixagao". 

Podemos observar que pouquissimas pessoas compreendem bem o que 

leem, tern dificuldade de interpretar, isto acontece por conta do nao habito da leitura. 

Como a ausencia da leitura dificulta a compreensao e a nossa consciencia critica do 

que seja a vida. E o que afirma Breve (2004, p. 26): "A leitura trouxe luzes para uma 

sociedade em que a maioria dos seus membros vivia nas trevas" 

Certamente a pessoa que convive com a leitura, tendo acesso a varios tipos 

de textos, torna-se uma pessoa informada com mais conhecimento. Assim, ela 

compreende melhor o texto, sabe usar o dicionario quando necessario, 

E por meio dessa leitura, da necessidade de adquirir outras informacoes, que 

somos capazes de pesquisarmos. analisarmos os fatores e as causas dos 

acontecimentos e das mudancas tao constate em nosso planeta. Dessa forma, 

compreendemos que a leitura e algo bastante presente entre nos e que nao 

seriamos capazes de vivermos, sem fazer essa relacao com as coisas e os 

acontecimentos que estao presentes em nosso meio: como os acontecimentos, as 
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historias de nossas vidas, que tambem sao elementos de leitura, que sempre 

fazemos voluntariamente, como diz Martins (1994, p. 11):"[...}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comegamos assim a 

compreender, a dar sentido ao que e a quern nos cerca". 

Provavelmente ler e fazer parte dos questionamentos do mundo, das coisas 

que estao ao nosso meio, e assim, encontrar respostas para as questoes abordadas 

e a partir delas construir novos questionamentos e informacoes que favorecera essa 

compreensao dos questionamentos subsequentes e assim ser construtor de seus 

proprios ideais. 

Deste modo, e preciso tambem refletir e analisar sobre suas acoes e 

conclusoes de si com os outros. Vejamos o que diz Foucambert (1994; p. 05): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa ter acesso a 

essa escrita, significa construir uma resposta que Integra parte que j£ se e, 

0 ato de ler abre novas perspectivas a crianca, permitindo posicionar-se 

criticamente diante da realidade, pois Freire (1985; p. 26) diz: "Ler nao e decodificar 

palavras, mas converter-se a um processo compreensivo que deve chegar as ideias 

centrais, as diferengas e descobertas dos por menores, as conclusoes". 

Desta forma, a leitura exige sensibilidade, nao so le, mas emocionar-se, 

diante das informacoes encontrarem no implictto as informagoes posteriores, e 

compreender que nem sempre o que aparenta ser e realmente. Isto depende da 

leitura, ou melhor, da interpretagao de cada pessoa, como tambem do momento em 

que estamos, seja fisicamente como emocionalmente e ate mesmo 

economicamente. Vejamos o que diz Martins (1994; p.09). 

Com frequencia, nos contemplamos por economia ou preguiga em ler, 

superficialmente passar os olhos, como diz. NSo acrescentamos ao ato de 

ler, algo mais de nds alem do gesto mecSnico de decifrar os sinais. 

Sobretudo se esses sinais nSo se ligam de imediato, a uma experi&ncia, 

uma fantasia, uma necessidade nossa. Reagimos assim ao que nos 

interessa no momento. 

Assim, compreendemos que a leitura tern tres niveis basicos como sendo 

emogoes, a razao e os sentimentos. Em um texto e necessario que um destes tres 
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niveis, seja predominante, como tambem que possa ocorrer a interacao com os 

demais, e assim que toda leitura seja compreendida de acordo com a compreensao 

que se faz. 

Se um leitor que le um livro, fala que leu um romance, outro leitor pode ler o 

mesmo livro e falar que nao era um romance. Neste sentido, a leitura e definida de 

acordo com a compreensao e o interesse de cada leitor. Desse modo, a autora 

Martins (1994; p. 37) aborda a importancia desses tres niveis basicos: o sensorial, o 

emocional e o racional. Destacando que todos eles sao importantes e 

indispensaveis. 

A Leitura Sensorial na visao de Martins (1994; p. 41 e 42) envolve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A visSo, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tato, a audigSo, o olfato e o gesto, podem ser apontados como os 

referenciais mais elementares do ato de ler. [...} essa leitura sensorial 

comega, pois, muito cedo e nos acompanha por toda a vida [...] vai, 

portanto, dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou nSo, mesmo 

inconscientemente, sem a necessidade de rack>naiizag6es, justificativas, 

apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato ou o paladar. [...] Para 

muitos aduttos e especialmente criangas nSo alfabetizadas, essa e a leitura 

do faz de conta. 

A Leitura Emocional para Martins (1994; p. 48 a 61) 

Emerge a empatia, tend&ncia de sentir o que se sentiria caso estivSssemos 

na situagSo e circunstancia experimentada por outros, isto e, na pele de 

oura pessoa, ou mesmo de um animal, de um objeto, de um personagem de 

ficgSo. [...] Na leitura emocional nSo importa perguntarmos sobre o seu 

aspecto, sobre o que certo texto trata, em que ele consiste, mas sim o que 

ele faz provoca em nds. [...] Um dramalhSo, uma noticia de jomat ou um 

incidente cotidiano podem suscitar l&grimas ou gargalhada; um cISssico do 

teatro, da literatura ou do cinema talvez provoquem bocejos ou emogdes, as 

mais profundas e duradouras. Dependente de muito do referenda! da 

leitura, da situagSo em que nos encontramos, das intengoes com que nos 

aproximamos dela, do que ela desperta de lembranga, desejos, ISgrimas, 

alegrias e tristezas. 

A Leitura Racional no entendimento de Martins (1994; p. 61) 

Para muitos, s6 agora estarlamos no Smbito do status letrado. Prdprio da 

capacidade de produzir e apreciar a linguagem, em especial a artistica. 

Enfim, leitura e coisa seria, dizem os intelectuais. RelacionS-la com nossas 

expeh&ncias sensorials e emocionais diminui sua significagSo, revela 

ignorSncia. {...] em sintese, a leitura racional acrescenta a sensorial e a 

racional o fato de estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a 

reflexSo, a reorganizagSo do mundo objettvo, possibilitando-lhe no ato de ler 

atribuir significado ao texto e questionar tanto a prdpria individualidade 

como o universo das relagties sociais. E ela nSo e importante por ser 
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racional, mas por aquilo que o seu processo permite, alargando os 

horizontes de expectativas do leitor e ampliando as possibilidades de leitura 

e texto e da prdpria realidade social. \ .) AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questSo dos niveis de leitura: 

eles sSo inter-relacionados, senSo simultSneos, mesmo sendo um ou outro 

privilegiado. Deve, pois, ficar claro nao haver propriamente uma hierarquia: 

existe, digamos, uma tend&ncia de a leitura sensorial anteceder a 

emocional e a esta se suceder a racional, o que se relaciona com o 

processo de amadurecimento do homem. 

De acordo com a autora, "cada um desses tres niveis corresponde a um 

modo de aproximagao com o objeto lido". Desse modo a leitura e uma acao 

"dinamica e circunstanciada aos niveis da leitura" e assim estao inter-relacionadas 

com as experiencias e expectativas, como tambem com as necessidades e o 

interesse de cada leitor, o que implicara nas condicoes e o meio social em que o 

sujeito esteja inserido. E assim possa compreender o mundo que o cerca. 

Para que haja a compreensao, e preciso que nao se faca da leitura uma 

exigencia em quantidade, mas em qualidade, sendo realizada com prazer e de 

forma gratificante. Todavia, nao ha aproveitamento e estimulacao, se uma pessoa 

ou aluno for submetido a exigencia para ler um certo texto ou livro sem se 

preocupar com a qualidade desse texto a ser estudado como afirma Freire (1998, 

pag. 07):"[...] os jovens estudantes me falaram de sua luta as revoltas com extensas 

bibliografias a serem muito mais devoradas do que realmente lidas ou estudadas". 

Existem varias praticas de leitura que levam o leitor a momentos de 

insatisfacao e ate mesmo de sacriffcio. Isto acontece na maioria das vezes quando 

esta leitura nao favorece informacao necessaria nem muito menos que esteja de 

acordo com a idade do leitor, com sua realidade. Uma leitura que nao facilita a 

compreensao, que nao tern significado para sua vida, isto e. uma leitura sem 

utilidade para nossa atuacao, enquanto cidadao. 

Portanto, a leitura para ser compreendida, devera possibilitar ao leitor o 

envolvimento com sua vida cotidiana, seus desejos e suas necessidades. Desse 

modo, o leitor percebera, e assim tornara um leitor consciente, critico e 

independente no modo de pensar e agir em seu meio social. 
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4, A LEITURA NO COTIDIANO ESCOLAR 

A leitura pode ser compreendida como um suporte fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem, alem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funcionar como um elemento que conduz o 

individuo a adquirir informagoes e favorecer o crescimento intelectual dos individuos. 

Certamente, este homem vai atuar na sociedade, sendo consciente dos seus direitos 

e dos seus deveres, e assim ser um cidadao ativo em seu meio social, como diz 

Zilberman (1999, p. 13)." Colocando na base da educagao a leitura pode assumir de 

imediato o componente democratizador daquele". 

Desse modo, e preciso transformar a pratica da leitura que vem sendo 

ensinada na escola, tendo exclusividade a leitura do livro didatico, o que nao e 

atrativo para as criangas. Pois a mesma nao e a aquisigao de um mecanismo, e nao 

se resume a decodifi cacao. Neste sentido, o ato de ler vai mais adiante, o facilitador 

da leitura, no caso do professor, precisa favorecer atividades que o aluno possa 

articular as suas experiencias de vida. 

Desse modo, para que se desenvolva nos alunos uma leitura que possa 

atender suas necessidades e interesses, e preciso que seja realizado um trabalho 

que envolva o meio social, economico e cultural, que o aluno esteja inserido, para 

assim trabalhar a partir da realidade desse aluno, sempre articulando o que ele 

vivencia fora da escola com o que se passa dentro dela. Porem, a crianca percebera 

que o espago escolar nao e tao distante de sua vida, ou seja, do seu ambiente 

familiar e social. 

A escola deve ser um espago em que o aluno possa ter acesso a uma 

variedade de textos, e nao ficar limitado a leitura apenas dos livros didaticos e 

alguns textos impostos pelo professor, que muitas vezes e cansativo para o aluno e 

nao relaciona ao seu meio social, isto e, como suas atividades fora da escola. 

Para que se desenvolva a pratica da leitura na escola, e necessario que o 

professor goste de ler, para assim incentivar seus alunos ao habito da leitura, e 

sempre abordando a importancia da criticidade em relagao a leitura que esta sendo 

trabalhada na escola. Como afirma Foucambert (1994; p. 05): "[...} A escola precisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 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 

de sua propria pratica [...]". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os educadores devem trabalhar o processo da leitura de forma mais 

abrangente, selecionando varios portadores de textos, como por exemplo, rotulos de 

supermercado, que tambem favorece o envolvimento do aluno com a leitura, dentro 

e fora do ambiente escolar, ate porque antes de vir a escola, a crianca tern uma 

bagagem significativa de sua historia, ou seja, a leitura do seu mundo. Segundo 

Freire (2003, p. 11 ): "A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a 

posterior leitura desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele". 

A leitura na escola deve funcionar como mecanismo provocador de estimulo, 

para que o aluno possa compreender que a leitura seja uma pratica permanente e 

nao uma acao passageira que so importa o momento em que a crianca esteja na 

escola, fora dela, aquela leitura nao tern nenhuma relagao com o seu meio 

socio/cultural com o seu "mundo maiof Freire (2003). O cotidiano do aluno. suas 

agoes, seus costumes, suas atividades reaiizadas fora da escola. No entanto, 

concordamos com Foucambert (1994; p. 10) quando ressalta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola deve ajudar a crianca a tornar-se leitor dos textos que articulam no 

meio social e nSo limita-lo a leitura de um texto pedagogico destinado 

apenas a ensinS-los a ler. [...] A priorizar o conhecimento sobre os escritos 

utilizados pelas criancas, bem como a observagSo das estrat&gias que as 

criangas utilizam, quer diante dos programas de fe/ev/sao, dos textos, da 

rua, da publicidade, que diante dos jornais, das estdrias em quadrinhos dos 

manuais de instrugdes, dosdocumenta'rios. dosSlbuns de ficgSo, etc.. 

E fundamental que o professor tenha fundamentagao teorica para melhor 

questionar e compreender as praticas de leitura que esta sendo ensinada na escola. 

Neste sentido, e que concordamos com o que diz Zilberman (1998; p. 111): 

"Fornecer aos professores fundamentagao teorica para melhor compreenderem se e 

necessario alternarem sua pratica de ensino de leitura". 

Existem ainda professores que nao tern formagao adequada para desenvolver 

o trabalho da leitura e da escrita com os alunos, assim tornando uma situagao muito 

mais grave. Se o professor nao tern uma fundamentagao teorica para assegurar sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pratica, saber que estrategicas aplicar para ter um bom desempenho no seu 

trabalho, e assim ser capaz de seiecionar os textos que melhor se relacione com 

realidade do aluno. 

No entanto, se esse aluno vem das camadas populares que nao favorecem 

recursos necessarios para o desenvolvimento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura, ou seja, que possibilite o 

mecanismo da leitura por prazer,necessidade social e cultural. Como afirma Kleiman 

(1998, p. 15): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] a pobreza no seu ambiente de letramento do material escrito com o que 

ele entra em contato, [...] a propria formagSo precdria de um grande numero 

de professionals da leitura que nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sSo leitores, tendo, no entanto, que 

ensinar a ler e a gostar de ler. 

Neste sentido, a leitura deve ser trabalhada nas instituigoes escolares de 

modo que os alunos percebem o verdadeiro sentido desta agao tao necessaria e 

gratificante para o convivo social. Por isto, para se formar leitores criticos, 

conscientes e independentes, e preciso repensar o modo esta sendo desenvolvido a 

leitura nas escolas. 

Portanto, o professor deve explicar para os alunos que os livros sao as 

expressoes de pensamento dos escritos que podem ser questionados e 

aprofundados pelos leitores. Para que ocorra a interagao de professor e aluno, e 

necessario desenvolver a interagao dos textos favorecendo assim, um espago para 

as discussoes do que foi lido de modo que este leitor seja capaz de construir um elo 

de comunicagao em torno dos textos estudados. Deste modo, e necessario tambem 

que os alunos e professores visitem a biblioteca sendo que este espago seja um 

ambiente rico e estimulador para os professores, alunos e toda a comunidade. 
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5. FORMACAO E ESTAGIO 

5,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos Metodologicos 

A tematica "Redimensionando o Processo da Leitura e da Escrita na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Antonio Alves de Farias" nas series iniciais do 

Ensino Fundamental, e uma questao bastante discutida. No entanto, necessita ser 

estimulada em decorrencia da relevancia e significado em nossa vida. Podemos 

observer que a maioria das pessoas nao tern o habito de ler e escrever, leem por 

necessidade, o que leva as criancas a nao praticar esse habito, se em seu meio ela 

nao observa as outras pessoas lendo, como iremos ter criancas, e futuramente, 

jovens leitores? Para que as criancas gostem de ler e escrever, e preciso que elas 

convivam em um meio onde elas possam observar o exercicio da pratica da leitura e 

escrita, assim favorecendo sua familtarizacao com o mundo da leitura e escrita. 

Nossa pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Antonio Alves de Farias, com os seguintes objetivos: Analisar a importancia da 

diversidade metodologica na pratica da leitura em sala de aula; Investigar os tipos de 

leituras utilizadas nas series iniciais do Ensino Fundamental; Identificar os fatores 

que interferem no processo da leitura e escrita na sala de aula; Refletir a 

metodologia usada pelos professores na formacao de alunos leitores. 

Realizamos uma pesquisa de carater exploratorio, que segundo Goncalves 

(2001; p. 62): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa exploratdna 6 aquela que se caracteriza pelo desenvoMmento e 

esctarecimento de ideias com o objetivo de oferecer uma visSo panorSmica, 

uma primeira aproximagSo de um determinado fenomeno que 6 pouco 

explorado. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionario, por ser um 

dos instrumentos de pesquisa mais comum entre eles, abrangendo uma variedade 

de informacoes permitindo observar as caracteristicas de um determinado individuo 

ou grupo de pesquisa. 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO D£ FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAi.  
CAJA7PIRAS. PADifoji 
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Este instrumento de pesquisa favorece uma possivel aproximacao com o 

problema em questao, visando trabalhar os aspectos quantitativos, que busca 

analisar a precisao das abordagens, a quantidade dos entrevistados, as amostras 

que foram coletadas, a quantidade de professores. 0 percentual (a porcentagem) 

das informacoes coletadas em cada questao. 

Na abordagem qualitativa visamos trabalhar os varios aspectos relacionados 

com a natureza dos fenomenos abordados, como as informacoes coletadas nesse 

processo como diz Richardsn (1999: p. 79) "OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo da analise de um problema 

nao pretende numerar ou medir unldades ou categohas homogeneas". Esse metodo 

visa trabalhar a qualidade da pesquisa, a maneira como esta sendo analisado as 

informacoes e os tedricos que estao sendo citados. 

Segundo o autor, um metodo estuda uma determinada informacao e o outro 

estuda e analisa outras informacoes dentro da mesma questao. Em um trabalho de 

pesquisa como o nosso, e necessario trabalhar os dois aspectos como sendo o 

aspecto quantitative e o qualitative, porque ambos se completavam. 

Realizamos um encontro com os professores, tomando como base a leitura e 

discussoes de textos relacionados com o tema, apresentei o questionario e expliquei 

a importancia de sua participacao para com a construcao desse trabalho. 

Apos a coleta, realizamos a analise dos dados, observando os aspectos 

quantitativos e os qualitativos, os quais abordaram questoes relativas as praticas de 

leitura realizadas na escola, e os recursos utilizados para desenvolver esta pratica, o 

acesso a biblioteca e como essa fonte de pesquisa e utilizada pelos professores e 

alunos, e assim visamos contribuirmos para o desenvolvimento do processo da 

leitura e escrita em nosso meio social. 

As atividades do estagio foram desenvolvidas, tendo como foco principal, a 

leitura e a escrita dos alunos, assim realizamos uma diversidade de ieituras como: 

individual e em grupo, oral e silenciosa. Outros subsidios bastante trabalhados 

durante o estagio, foram as Ieituras e interpretacoes oral e escrita de textos, 

producao de textos, que assim contribuiram para com o desempenho dos alunos em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-*35s£. 
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relagao ao desenvoivimento da leitura e escrita que ate entao era uma atividade nao 

desejada pelos mesmos, isto porque nao haviam trabalhado com a auto-estima 

desses alunos. 

5.2. Caracterizacao da Escola do Estagio 

A Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental "Antonio Alves 

de Farias" locaiizada a rua Cel. Francisco Luiz n°. 200 no municipio de Baixio -

Ceara. Recebeu o nome de uma pessoa ilustre o saudoso "Antonio Alves de Farias" 

pelas relevancias dos servicos prestados a comunidade, foi doador do terreno para a 

construcao da escola construida em 1979 na administracao do prefeito Everson 

Trigueiro dos Santos. 

Em 1998 a escola foi transferida para um estabelecimento de Ensino 

pertencente a rede Estadual de Ensino, em situagao de codado, ou seja, secao de 

uso para atender a demanda de alunos, como tambem acabar com as salas 

multisseriadas, o que constatamos, hoje e que a escola atende a mais de 90% dos 

alunos do municipio do Ensino Fundamental de ( 1 a a 5 a Ano) por seriacao o que nao 

era possivel realizar no antigo estabelecimento de ensino. 

Fisicamente a escola e de medio porte, com sete salas de aula, seis 

banheiros, secretaria, sala dos professores, cantina, uma dispensa e um patio 

descoberto. Em termos de equipamentos, possui um som com toca CD e radio AM e 

FM, mimeografo a alcool, estantes com livros, revistas e jornais utilizados para a 

leitura e recortes, material de consumo e manutencao (papel oficio, stencil, 

cartotinas, etc.). 

Quanto aos recursos humanos, a escola conta com dezesseis professores, 

destes nove possuem o curso normal, tres cursam o nfvel superior, dois em letras e 

um em pedagogia e quatro tern o curso superior, dois em pedagogia, um geografia e 

um em historia. Ha tambem, uma diretora, duas coordenadoras pedagogicas, duas 

auxiliares de secretaria, dois fiscais, e seis auxiliares de servicos gerais. 

UN'VE?SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'eACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\c P r r j £ R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA GRANDE 
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0 planejamento acontece mensalmente com os coordenadores pedagogico 

que atendem aos professores. Na oportunidade os professores recebem subsidios 

teoricos praticos para o trabalho em sala de aula, alem de trocarem experiencias. 

A avaliacao se da de formas qualitativa e quantitativa. A qualitativa esta 

relacionada com a aprendizagem dos alunos se os conteudos estao realmente 

despertando interesse dos educando. A quantitativa refere-se a nota atribuida a 

classe, a quantidade de atividades realizadas e os conteudos programados a cada 

mes. O rendimento escolar e encaminhado bimestralmente aos pais ou 

responsaveis atraves do boletim escolar. 

A escola atende uma clientela de 356 alunos, sendo a maioria pertencente a 

classe de baixa renda. Parte dessa clientela apresenta falta de interesse assim 

como tambem nao sao orientados pelos pais, o que faz com que esses alunos alem 

de nao terem uma boa aprendizagem, tambem nao tenham conhecimento do seu 

papel na escola. O que leva os professores a trabalharem tambem nogoes de boas 

maneiras e regras basicas, responsabilidade essa que deve ser da familia. 

A escola, portanto, vem buscando contornar esses problemas no dia a dia 

escolar atraves da educagao dialetica. 

5.3. Analise dos Dados 

Na coleta de dados acerca da leitura e escrita utilizou-se como instrumento de 

pesquisa o questionario, aplicado a quatro professores da Escola de Ensino 

Fundamental Antonio Alves de Farias da cidade de Baixio - Ceara. 

Iniciamos indagando aos professores: Quanto tempo atua na docencia? 

100% dos professores atuam na docencia entre 10 e 15 anos. Em seguida: Qual a 

sua formacao profissional? 50% destes professores estao cursando o nivel 

superior em Letras, 25% dos professores estao cursando Pedagogia e 25% ja 

cursaram o nivel superior em Geografia. 

„ ^ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE f 0RMACA0 DE PROFESSORES 

eiSLIOTECASETORlAL 

CAJAZEfRAS-PARAiBA 
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Podemos constatar que os professores buscam uma melhor qualificacao para 

exercer sua funcao. 

Referente a questao. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA freqiiencia em que voce trabalha a leitura na sala 

de aula e considerada: 75% dos professores afirmaram que a leitura trabalhada em 

sala e pouco satisfatorio, e 25% dos professores afirmaram ser satisfatorio, vale 

ressaltar que ainda e necessitamos dar maior enfase em relagao a pratica da leitura 

e escrita em sala de aula. 

No tocante a pergunta O s recursos utilizados para trabalhar a leitura com 

os alunos sao: 100% dos professores confessaram ser regular. Verifica-se que os 

professores em sala de aula juntamente com os gestores passam por limitacoes em 

relacao aos recursos didaticos disponibilizados para complemento do trabalho dos 

professores visando a aprendizagem do aluno e assim favorecendo o processo de 

leitura e da escrita de forma coletiva onde a mesma precisa, segundo Zilberman e 

Silva(1998 p. 111): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fomecer aos professores fundamentos teoricos para melhor compreender 

e, se necessario atterarem suas praticas de ensino da leitura [...]. A 

expectativa agora ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a de que com o livro em mSos os professores se 

movem atraves dos estudos que fizerem pelos diferentes lugares de 

significagoes no complexo campo teorico e consigam evidenciar possiveis 

articulagoes entre suas posturas pedagogicas frente ao encaminhamento e 

a orientagao da leitura. 

No que se refere as informacoes que os professores tern sobre o processo de 

desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos, apenas o professor A nos informou, 

ser totalmente satisfatorio o processo de desenvolvimento da leitura e escrita dos 

seus alunos. A professora B afirmou ser pouco satisfatoria, e as professoras C e D 

afirmaram ser satisfatoria. Com essas afirmacoes podemos constatar que os 

professores B, C e D necessitam de informacoes que venham auxilia-las no seu 

trabalho como diz: Foucambert (1994, p. 10): "Estagios para treinamento e 

aperfeigoamento da leitura permitirao que os professores entendam melhor os 

processos envolvidos nela e no seu aprendizado". 

Na questao, A leitura que voce realiza individualmente pode ser 

considerada: As afirmacoes dos professores apresentaram uma variacao de 

resultados. O professor A afirmou ser totalmente satisfatorio. As professoras B e C 

afirmaram ser satisfatorio, e a professora D afirmou ser pouco satisfatorio. Isto 
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implica afirmar que sera necessario mobilizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e realizar a leitura individual, com mais 

frequencia para que este resultado seja bem mais plausivo como ressalva 

Foucambert (1994; p. 32): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A demanda social exigezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que se passe de um saber rudimentar (para o 

qual comportamentos alfab&icos sSo satisfatdhos) para estrat6gias mais 

complexas que se assemelham bilinguismo e que permitem que a escrita 

seja para cada um, diretamente, uma linguagem para os olhos. 

Quanto a questao, Voce costuma ler para os alunos, o professor A afirmou 

realizar a leitura "sempre" e a professora B realiza a leitura para seus alunos 

"diariamente", e os professores B e C realizam "as vezes". 

A partir destes dados podemos observar que grande parte dos professores 

nao gosta de ler para os alunos, o que levara o aluno a nao gostar de ler. 

Observamos tambem, que as professoras que nao gostam de ler para os seus 

alunos foram as mesmas que apresentaram resultados pouco satisfatorio na leitura 

individual dos alunos, e os que responderam ler diariamente com seus alunos, suas 

informagoes quanto ao desenvolvimento da leitura e da escrita foram totalmente 

satisfatoria. Nesse sentido concordamos com o que diz Foucambert (1994, p. 32): 

[...] SSo minoritSrios os professores que incorporam ao seu trabalho a 

vontade de informar-se como um bibliotecSrio [...] Justamente eles 

especialistas da leitura. [...] Como se ler nSo fosse sempre ler alguma 

coisa... [...] 

Quando indagamos se os professores recomendam que seus alunos realizem 

Ieituras fora da escola, os professores A, B e C responderam que sempre estao 

recomendando este tlpo de afividade, apenas a professora C respondeu ser "as 

vezes que recomenda que seus alunos realizem a leitura fora da escola". 

Nesta questao, 75% dos professores trabalham na perspectiva de motivar a 

leitura dentro e fora da escola, o que levara o aluno a se adequar ao habito da 

leitura, e assim tornar-se um leitor atuante em seu meio social, como diz Zilberman e 

Silva (1998, p. 55): 'A leitura nao passa de uma especie de processo geral para um 

conjunto de atividades interativas cognitivas em parte dirigidas pelo texto e em parte 

orientadas pelo leitor ou ouvinte". 
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No que se refere ao tipo de leitura a que o professor utiliza mais, os 

professores A e C responderam realizar a leitura em grupo e as professoras B e D 

responderam realizar a leitura individualmente. 

Podemos compreender que a leitura em sala de aula acontece com mais 

frequencia individualmente ou em grupo, deixando de lado a leitura silenciosa, que 

tambem seria importante adapta-fa em sala de aula. Observa-se que os professores 

ainda estao utilizando o livro didatico como os principals elementos de leitura. Onde 

sabemos que existem outros portadores de leitura que interessa mais aos alunos, 

como: revistas, jornais, historias em quadrinhos, etc. Esses recursos seriam tambem 

importantes e atraentes para o desenvolvimento de leitores eficientes. Segundo 

Kleman (1998, p. 46): 

Nas questoes abertas, quanto as atividades destinadas ao desenvolvimento 

da leitura e escrita, o professor A respondeu "trabalhar de forma coletiva e individual 

buscando preencher as necessidades basicas de cada um". 

A professora B afirmou "trabalhar de forma clara e objetiva, levando o aluno a 

compreender o que ele esta lendo e escrevendo". A professora C respondeu 

"trabalhar de acordo com a realidade do aluno, para que eles assimilem melhor a 

leitura e a escrita". A professora D tambem ressaltou "trabalhar de acordo com a 

realidade dos alunos por ser uma forma de valorizar o que eles ja sabem, e a partir 

desse conhecimento previo incorporar o conhecimento sistematico, para que o aluno 

adquira o saber cientifico, de forma prazerosa e descontraida". 

Todos os professores responderam desenvolver suas atividades da melhor 

forma possfvel, buscando favorecer a compreensao e o desenvolvimento dos 

alunos, para assim desenvolver o processo de aquisicao da leitura e da escrita, 

sendo que para existir esse desenvolvimento e preciso orientar os educadores, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Dai que o professor deva conhecer quais sSo as dificuldades reais, 

naturals, no momento de aprendizagem em que se encontra a crianga e 

quaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao as dificuldades artificials, conseqiiSncia da pessima redagSo dos 

livros dida~ticos. Mediante esse conhecimento, o professor poderS ajudar o 

aluno, facilitandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o processamento e selecionando apenas textos hem 

dirigldos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPmTr. 



31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fazendo-os perceber o significado da leitura/aprendizagem, segundo Martins (1994, 

p. 34):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A fungao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mais a de 

cnar condicdes para o educando realizar a sua propria aprendizagem". 

Na questao relacionada ao acesso a biblioteca e da que modo esse suporte 

pode contribuir para o desempenho da leitura, 100% dos professores responderam 

que "sim, as criancas tern esse suporte". 0 professor A ressaltou ser "um subsidio a 

mais para o enriquecimento do conhecimento de mundo do aluno dentro do 

processo ensino/aprendizagem. Quern ler, viaja". A professora B acrescentou "que 

alem de ser uma atividade diferente, eles tern a oportunidade de conhecer outros 

livros e a propria leitura se torna mais prazerosa". A professora C salientou que 

"alem de contribuir para com o sucesso da leitura, eles tern interesse pelos livros 

ilustrados". A professora D tambem acrescentou que "com o acesso a biblioteca, os 

alunos tern mais uma fonte de pesquisa, alem da diversidade de livros que estao ao 

seu dispor". 

Os professores responderam de acordo com a minha expectativa, que e a de 

valorizar e complementar o trabalho do professor com o recurso "biblioteca", que 

vem assim contribuir para com o desempenho da leitura, e como o professor A 

salientou "quern ler, viaja". E verdade, a leitura e um dos grandes meios que nos 

conduz navegar e chegar a novos horizontes e a ter bem mais informacoes, como 

diz Zilberman (1989, p. 115). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...) A leitura que objetiva a transformagSo do leitor [...] a leitura de cunho 

transformador prop&e, ensinar e encaminhar a descoberta da funcSo 

exercida pelo sistema comunicacional social e politico. 

Desse modo. a leitura e um mecanismo transformador que encaminha o leitor 

para o exercicio a vida ativa na sociedade, tomando assim um cidadao critico e ativo 

no meio em que esteja inserido 

Quando indagamos aos professores sobre que argumentos eles utilizavam 

para despertar o interesse dos alunos para a leitura e a escrita, 50% dos professores 

responderam "trabalhar com cartazes e gravuras", afirmando ter melhores resultados 

quanto ao interesse e ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

UN!VE?S '0 *PF P C 0 E R A L 
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Nesta questao, nao ficou claro que tipo de argumento os professores 

utilizavam, o incentivo nao e uma resposta satisfatoria, eles deveriam ter 

especificado os tipos de incentivo que estavam trabalhando, como os professores C 

e D que alem de incentivar eles afirmaram trabalhar com cartazes, gravuras, 

revistas, jornais, historias em quadrinhos, etc., para assim atrair a atengao dos 

alunos e obter melhores resultados. 

Vimos nessa resposta a diversidade que se pode trabalhar a leitura e nao 

limitar ao livro didatico. De acordo com Foucambert (1994, p. 31): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para aprender a ler, enUm, 6 preciso este envotvido pelos escritos os mais 

variados, encontra-los, ser testemunha de e associar-se a utilizagSo que os 

outros fazem deles - quer se frate dos textos da empresa, dos 

documenterios, da obra de ficgSo [...]. 

Portanto, os professores da referida escola trabalham na perspectiva de 

desenvolver a leitura e a escrita dos alunos, favorecendo o crescimento quanto ao 

processo da aquisicao da leitura e da escrita, mais para isso, e necessario trabalhar 

a questao dos avancos tecnologicos, que atualmente se faz tao presente em nosso 

meio social, como. computador, celular, entre outros o MPS, que esta sendo um dos 

mais desejados e usados pelas criancas e adolescentes. 

5.4. Vivencias e Pratica Decente 

As atividades do estagio foram realizadas na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antonio Alves de Farias, localizada na cidade de Baixio - Ceara. 

Iniciamos o estagio no dia 8 oito de novembro de 2007 e encerramos as 

atividades no dia 7 sete de dezembro do mesmo ano. 

Nosso trabalho foi desenvolvido em uma turma de doze alunos do 5° Ano das 

turmas A e B, esses alunos sao adolescentes que estao praticamente fora da faixa 

etaria e que apresentavam dificuldades na leitura e na escrita, sao repetentes pela 

segunda vez consecutiva e se encontravam sem estimulo para com o exercicio da 

leitura e da escrita. 

UN'VE*S'0«nczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P c n E R . , 

DE CAMPINA GRANDE CENTROssa~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ja que este trabalho tern como temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Redimensionando o process© da 

leitura e da escrita da Escota Municipal de Ensino Fundamental Antonio Alves 

de Farias", optamos trabalhar com esses alunos que estavam carentes de urn 

acompanhamento direcionado a essa questao. 

No primeiro dia do estagio, conversamos sobre a importancia da leitura em 

nosso meio social, observamos que os alunos veem a leitura como uma futura fonte 

de renda, urn fator muito importante para se conseguir trabalho, para esses a leitura 

e fundamental apenas nesse sentido. Foi o que constatamos durante a nossa 

conversa, 

Explicamos que a leitura alem de favorecer o acesso ao trabalho, tambem 

favorece um melhor envolvimento em seu meio social, e assim, abrange os 

seguimentos da vida ativa do homem na sociedade. Com esta conversa, 

observamos que os mesmos ja estavam mais interessados pelo menos em ouvir e 

faiar sobre leitura e escrita, o que nao era uma atividade satisfatoria. Isto porque nao 

recebiam motivacao e estimulo em seu meio social. 

Em sala de aula junto com os demais colegas que tern facilidade de ler e 

escrever, eles recusavam realizar a leitura, certamente por vergonha, e assim 

continuavam apenas escrevendo o que o professor copiava. Observando que nao 

iria favorecer o desenvolvimento da leitura desses alunos, separamos apenas 

aqueles que necessitavam de um atendimento diferenciado, ou seja, direcionado as 

suas limitacoes. 

Comecamos a desenvolver um trabalho baseado nessas limitacoes. 

Aplicamos o teste das famflias semanticas para detectar o nivel alfabetico desses 

alunos, foi dificil porque eles queriam que falassemos as letras da palavra, embora 

houvesse explicado que nao poderia ser dessa forma, com muita insistencia 

conseguimos. 

Detectamos que realmente todos os alunos estavam com dificuldades de ler e 

escrever, apenas um escreveu as palavras corretas. Eles nao tern a mesma 
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motivacao e estimulo das criangas em infcio de sua escolarizacao, ate porque sao 

adolescentes, e nao recebem motivacao nem estimulo da familia, como tambem do 

meio social em que estao inseridos. 

Como subsidio para trabalhar com esses alunos, adotamos um livro da autora 

Priscila Ramos, LETRA POR LETRA, que seus textos veem escritos com a letra 

bastao e contem o alfabeto e silabas moveis, que foram transformados em fichas 

para serem trabalhadas com eles. Realizamos varias atividades com essas fichas, 

como: organizar as letras do alfabeto em sequencia, separar as vogais das 

consoantes, formamos silabas, palavras, frases e textos com essas fichas. Vimos 

que os alunos apresentavam dificuldades em formar palavras, porque nao liam as 

silabas com a intencao de juntar e formar palavras, eles apenas liam as silabas, mas 

nao conseguiam falar a palavra que haviam formado, por conta dessa situacao esse 

tipo de atividades se repetiram varias vezes, ou melhor, ate que os alunos 

conseguissem formar palavras e ler sem a nossa ajuda. Solicitamos que eles 

escrevessem as palavras formadas com as fichas no cademo com letras 

manuscritas e eles conseguiram, antes, eles escreviam junto, letras bastao com 

letras manuscritas, para eles nao tinha importancia escrever palavras usando tipos 

de letras diferentes, como tambem letras maiusculas e minusculas, escreviam o 

nome deles com a letra inicial minuscula e depois usavam letra maiuscula no meio 

das palavras. Fomos explicando para eles a forma correta de se escrever e que 

existiam as letras maiusculas e as minusculas, sendo que cada uma deveria ser 

usada de acordo com as normas gramaticais. 

Dias depois percebemos que eles estavam cuidadosos quando escreviam as 

palavras, e ate mesmo o nome deles ja estavam escrevendo corretamente. Para 

desenvolver melhor o uso das letras fizemos um ditado, nessa atividade notificamos 

que os mesmos nao tinham o habito de ouvir a palavra, pensar como escreve aquela 

palavra e que letra iria usar, para so depois escreve-la Eles ficavam todo tempo 

perguntando as letras que usariam, diferente das criancas no inicio do 

desenvolvimento da leitura e da escrita, que segundo Ferreiro (1993, p.35)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "antes 

mesmo de escrever a letra com perfeigao [...] comega a desenhar pseudo-letras. 

Para cada pseudo-letras eles inventam nomes". 

« J 2 E C A M P , N A 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ja os adolescentes querem saber que letra ira usar para escrever o nome, ate 

por que ja conhece as letras e escrevem com perfeicao, apenas nao leem com 

facilidade por conta da falta do habito de ler e escrever, o que dificulta o processo do 

desenvolvimento da leitura e escrita desses alunos. 

Apesar da resistencia dos alunos, conseguimos que eles escrevessem, apos 

a escrita das palavras, ftzemos a leitura individual e eles conseguiram, apenas 

alguns deles ainda apresentavam dificuldades em realizar a leitura, ate porque 

esses so queriam copiar, porem com muita insistencia e motivacao realizaram a 

leitura das palavras que foram escritas por eles. 

Para melhor desenvolver a leitura, montamos um livrinho da historia do "O 

Patinho Feio" que vem no livro LETRA POR LETRA. Eles gostaram muito dessa 

atividade e obtiveram bons resultados com esse livrinho. Antes fizemos a leitura 

enquanto eles ouviam, em seguida realizamos uma leitura em grupo e depois a 

individual, por ultimo a interpretagao oral e escrita. 

Prosseguindo as atividades do estagio, realizamos uma dinamica, 

entregamos fichas com uma frase para cada afuno, e quern conseguisse ler primeiro 

ganharia um premio. Foi muito interessante a forma como eles realizavam a leitura, 

primeiro liam a palavra do final da frase ou do meio e assim tentavam ler as outras 

palavras ate chegar a ler a frase, sem entender o que estavam lendo. Dois alunos 

desta turma conseguiram ler e entender a frase e assim receberam o premio. 

Nesta atividade notamos que ainda era necessario char situacoes de leitura 

para esses adolescentes, e com letras bastao, porque eles leem com mais 

facilidade, sem esquecer que foi trabalhando com os dois tipos de letra para que 

eles passassem a se familiarizar e assim realizar a leitura tanto com a letra bastao 

como tambem com a letra manuscrita. 

No dia seguinte trabalhamos o texto "O Pirata Azul". do mesmo livro. 

Realizamos a leitura em grupo, depois individual e em seguida o texto foi escrito no 

quadro de giz com a letra manuscrita. Solicitamos que eles montassem o texto com 

letras moveis no chao - e que eles ainda apresentavam dificuldade para ler textos 
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escritos com a letra manuscrita. Por conta desta informacao realizamos varias 

atividades usando as duas formas de letra, ate que eles nao mais apresentassem 

esse tipo de dificuldade. 

Dias depois realizamos a dinamica do repolho apenas com a letra manuscrita, 

observamos que ja haviam superado a questao de associar as letras bastao com a 

manuscrita. Assim, a dinamica foi realizada sem problemas. 

Realizamos algumas atividades com os portadores sociais de texto (rotulos de 

supermercados) falamos da importancia dos rotulos, sobre as informacoes que 

constam em cada um deles e explicamos que para saber dessas informacoes e 

necessario saber ler, por isso estamos de acordo com Foucambert (1994, p. 113) 

quando diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A leitura permite essa relagao com a escrita, apresentando um desafio 

fundamental da vida democratica nas areas sociais, tecnicas, culturais e politicas". 

Assim falei da importancia da leitura, e como ela e fundamental em nossas vidas. 

Desse modo fomos destacando as informacoes dos rotulos, a variedade de 

produtos, a quantidade que contem em cada produto e como e medida sua 

quantidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml se refere a mililitro, m a metro, etc. Isso depende do produto. 

Percebemos que com esta atividade, os alunos tiveram um avanco satisfatorio em 

relacao ao interesse de ler o que estava escrito em cada rotulo. 

Para nossa satisfacao percebemos que os alunos estavam realmente 

interessados com a leitura, realizamos uma leitura individual com as fichas, e eles a 

realizaram com sucesso. Inicialmente lendo por palavras ate chegar a ler a frase 

completa. Em seguida realizamos uma leitura silenciosa de um pequeno texto do 

livro LETRA POR LETRA E para nossa felicidade vimos ques eles estavam lendo, e 

assim, fomos chamando um de cada vez para realizar a leitura em voz alta. Foi um 

sucesso, eles conseguiram, o problema foi controlar a emocao e a vontade de ler 

para as outras pessoas ouvirem, e quern ia ler primeiro. 

Organizamos uma sequencia, e assim todos realizaram a leitura com 

sucesso, apos esta leitura, observamos que a cada atividade realizada os alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estavam participando cada vez mais e assim estava acontecendo a interacao entre 

professor e alunos. 

Como passar dos dias comprovamos que os alunos haviam resgatado o 

interesse pela leitura, acredito que o sucesso das atividades realizadas neste dia, 

teve tambem a participacao das minhas ex-alunas da 5° ano, que escreveram no 

quadro palavras maravilhosas que todo professor deseja receber. Quando 

chegamos a sala lemos em voz alta e os alunos ficaram atentos ouvindo a leitura, 

entao acreditamos queridos ex-alunos, que voces contribuiram para o sucesso deste 

trabalho. Muito obrigado! Voces favoreceram o envolvimento desses alunos com a 

escrita, que segundo Foucambert (1994, p. 46) diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A linguagem escrita aparece menos com um subproduto dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oral e mais 

como um sistema autdnomo, naturalmente com regularidade na 

correspond&ncia grafo fonetica com o oral, mas funcionando com sua 

prdpria Idgica, e, sobretudo, aparecendo apenas em certas situagOes 

especificas de comunicagdo. Aprender a lerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, na srtuagSo de comunicagSo, 

atribuir sentido a esse escrito. 

No dia seguinte recebemos a visita da orientadora do Estagio, a professora 

Antonia Lis de Maria. Como ja haviamos comunicado para os alunos que iriamos 

receber esta visita, eles estavam ansiosos para conhece-la. Apresentamos os 

alunos a professora, que tambem se apresentou, em seguida conversou com eles 

sobre algumas informacoes basicas, como por exemplo, Quern tern livro em casa? 

Quern mais da familia estuda? Quern da familia ler para os outros ouviram? Os 

alunos nao apresentaram resistencia para com a realizacao dessa conversa, e que a 

professora Lis e uma pessoa meiga e comunicativa. 

Momentos depois, apresentamos a professora o livro que havia adotado para 

trabalhar com os alunos. Ela observou o livro e solicitou que alguem fizesse uma 

leitura, so que nao obteve sucesso. Eles apresentaram resistencia, talvez por 

vergonha, ou tambem pela forma que foi solicitado a leitura, por que para eles 

realizarem uma leitura e preciso ler varias vezes com eles, e so depois solicitar a 

leitura individual, pois eles ainda apresentam dificuldades em se expressar. 
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Tentamos realizar outras atividades do livro da autora Priscila Ramos, 

havendo resistencia por parte dos alunos, ja que haviamos combinado de assistir 

um filme, so que houve um imprevisto e nao foi possivel. Explicamos para eles e 

pedimos desculpas. 

A professora sugeriu um conto de fadas, todos gostaram da ideia, e assim 

ficou combinado de escolhermos um livro para realizar a construcao da historia, e se 

possivel fazer a dramatizacao. 

Encerramos as atividades deste dia com o compromisso de realizarmos a 

construcao da historia, ja que nao era possivel naquele momento, pois nao 

estavamos no nosso horario de aula, porque a programacao era assistir a um filme 

na biblioteca, como isso nao foi possivel, tivemos que improvisar e ocupando assim, 

a sala dos professores para ficarmos com os alunos. 

Esses adolescentes sao muito carentes, tanto de afeto como de condicoes 

financeira. Quando viram a camara digital da professora, queriam pega-la, todos ao 

mesmo tempo, expliquei que nao era possivel, ela explicou como manuseava a 

camara e com muita satisfagao todos realizaram o desejo de manusear a camara, foi 

o que percebemos na face de cada aluno. E que em suas casas eles nao usufruem 

de uma boa formagao e assim se torna um pouco dificil de trabalhar. 

Acreditamos que este dia serviu para que nos enquanto professora 

repensasse a pratica docente, e nao e todo dia que nosso trabalho e observado com 

sucesso, principalmente um trabalho de professor que lida com personalidades 

diferentes. Sei que e preciso termos muita forca de vontade, garra e determinacao, 

para assim continuarmos nesta batalha. E como diz Freire (1996, p. 72) "[...] A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esperanga de que professores e alunos juntos podem aprender, ensinar, inquietar-

nos, produzir e juntos igualmente resistlr aos obstaculos a nossa alegria". E verdade, 

os educadores e educandos tern que sonhar, persistir e insistir sempre, para que 

aconteca o desenvolvimento do ensino/aprendizagem. 

Aplicamos a dinamica do carteiro, foi uma atividade legal, todos participaram, 

ja que a dinamica favorecia o envolvimento do grupo. Nesta dinamica, como nas 
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demais, sempre nos preocupamos em colocar a leitura como foco principal do nosso 

trabalho. 

Apos a dinamica, comecamos a escolher a livro para trabalhar a historia que 

tinhamos combinado no dia anterior, eles gostaram da historia do "Principe Sapo", e 

por ser todo escrito com letra bastao, facilitou a leitura dos alunos. 

Como o combinado era que iriamos construir uma historia e ilustra-la, 

aproveitamos a habilidade de um dos alunos para logo comecar a desenhar, 

enquanto os outros iam lendo a historia varias vezes para compreender e reescreve-

la fazendo algumas modificagoes. 

Explicamos que poderiam escrever a historia de acordo com os desenhos, 

sem se preocupar com a escrita, se esta "certa ou errada", como eles falam. Essa 

escrita deve ser espontanea como afirma Paulo Freire (2001, p. 16): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] PmdugOeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontSneas errtendo como tal as que nSo o resultado de 

uma cdpia (imediata ou posterior) quando uma manga escreve tal como 

acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras [...]. 

Com esse conjunto de palavras e que devemos analisa-las para assim 

desenvolver atividades que favorega a permanencia de continuar escrevendo, e 

assim chegar a escrita que realmente seja legfvel a todos, ou melhor, que possamos 

compreender o codigo escrito. E assim foram escrevendo a historia do "Principe 

Sapo", com a nossa ajuda. 

Passamos uma semana para escrevermos a historia. Inicialmente com o 

desenho coletivo e a pintura, e depois a escrita da historia "O Principe Sapo". Com 

essa atividade os alunos conseguiram escrever sem medo de errar, pois estavam 

cientes de que tudo que e escrito deve passar por uma corregao, principalmente 

uma historia que muitos leitores terao acesso.. 

Depois que escrevemos a historia em grupo, realizamos a corregao no 

quadro, foi necessario fazer algumas alteragoes, maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA foi um trabalho bastante 

significativo para nos como tambem para aqueles adolescentes que estavam sem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' V L v S W : c f
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esiimulo e moiivacao, estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aiividade despertou o inleresse desses alunos em 

relacao a leitura e escrita, observamos que agora eles escrevem com mais 

seguranca, mas e preciso ter muita paciencia para ouvi-los e deixar que eles 

escrevam, pois sao muito lentos e se dispersam com qualquer coisa. Um desses 

alunos, por exemplo, passa muito tempo para conseguir ler uma palavra, primeiro 

ele fica algum tempo lendo em silencio e so depois ler a palavra para os outros 

ouvirem. Coisas que antes eles nao faziam como pegar um livro e procurar ler, 

agora observamos que eles fazem, pegam algum livro ou outro portador de texto, 

ficam lendo silenciosamente e depois veem ler para mim a palavra, frase ou texto. 

Isso nos deixa muito contente em saber que este trabalho favoreceu o desempenho 

dos alunos em relacao a leitura e a escrita, apesar do tempo ter sido muito pouco, 

mas comprovamos que e possivel resgatar o interesse pela leitura e escrita. 

O correio Natalino tambem foi um dos grandes subsidios que possibilitou a 

escrita e a leitura desses alunos. No encerramento do estagio a caixa-correio estava 

cheia de recadinhos e cartoes de Natal que foram lidos pelos alunos e professora, 

isso demonstrou que eles superaram a questao da copia que no inicio foi dificil 

convence-los que ela nao poderia ser o principal meio para o processo de 

ensino/aprendizagem como eles acreditavam, e sim, que ela e apenas um 

mecanismo para o treino de caligrafia, que pode ser usado em sala de aula em 

algum momento oportuno. 

Utilizamos alguns textos, e pedimos a copia de alguns deles, para que os 

alunos observassem a escrita da letra dos textos com a letra manuscrita como 

tambem a letra bastao Para que esses alunos se familiarizassem com os tipos de 

letras existentes nos diversos portadores de texto. 

O estagio favoreceu o nosso envolvimento com as ideias de varios autores 

bastante reconhecidos na area de Pedagogia e que assim possibilitaram o 

desenvolvimento do nosso trabalho de forma que pudessemos analisar a nossa 

agio docente com uma visao integrada na concepcao do desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem em nossa escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ J , E C m P m * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 
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6. CONCLUSOES 

No decorrer deste trabalho, compreendemos que parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o desenvolvimento da 

leitura e escrita nas series iniciais do Ensino Fundamental, e necessario trabalhar 

com os docentes e discentes, e orienta-los quanto ao uso de materials 

complementares, como os portadores sociais de textos (rotulos de supermercados, 

bulas, etc.), valorizar e estimular os discentes com seu potencial, sempre apontando 

a importancia da leitura em nosso meio social. 

E fundamental salientar que o livro didatico nao e o principal mecanismo para 

o sucesso do desenvolvimento da leitura e escrita, e sim, um subsidio que nos 

auxilia no desenvolvimento desse processo. E para que esse processo ocorra com 

sucesso e necessario que nos educadores nao nos limitemos ao livro didatico, mas 

que trabalhemos com os alunos diversos tipos de textos. Nao fazendo da leitura uma 

exigencia em quantidade, mas sim em qualidade, e sempre favorecendo a interacao 

com os educandos. 

Os professores trabalhavam na perspectiva de valorizar o conhecimento 

previo dos alunos, utilizando varios instrumentos e metodologias para despertar o 

interesse desses quanto ao habito da leitura e escrita, foram os que contributram 

para o sucesso das atividades realizadas. 

Observamos que trabalhar com adolescentes e bem diferente em relacao a 

trabalhar com criancas, uma vez que estas sao espontaneas com o que esta 

escrevendo e assim realizam a sua leitura livremente, como imagina que seja. Ja os 

adolescentes para escrever se limitam ao uso da letra, e para realizar a leitura 

querem realmente saber o que esta escrito. Esses alunos apresentavam dificuldades 

de ler e escrever, praticamente nao liam, escreviam apenas o nome de forma 

decorativa, ou seja, desenhavam as letras do seu nome. 

Para eles as atividades seriam copias de textos do livro didatico ou no quadro 

de giz. Com as atividades que fomos desenvolvendo durante o estagio, como: a 

leitura e a producao de textos conseguimos despertar o interesse desses alunos 

UN. 'VE?S , CA I ? CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p c
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para com a pratica da leitura e escrita e assim passaram a produzir seus proprios 

textos. 

Esse trabalho contribuiu para que nos enquanto educadores, repensassem 

nossa pratica docente e que nao ha tempo determinado para que uma pessoa 

desenvolva suas habilidades de ler e escrever, o que e necessario e fundamental e 

que o educador desenvolva uma metodologia que desperte a habilidade desses 

alunos, compreenda que todos sao capazes e que essas habilidades podem ser 

despertadas em tempo e maneira diferentes. 

Desse modo e fundamental desenvolvermos varias maneiras de explorar a 

leitura, como: a leitura silenciosa, oral, em grupo, coletiva e de imagem, para assim 

favorecer o desenvolvimento desses alunos com sucesso. Observamos que com as 

atividades do estagio explorando a leitura em todos os aspectos, conseguimos 

desenvolver o interesse desses discentes, e assim, a maioria deles estao lendo e 

escrevendo seus proprios textos. 

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ E C A M P , N A GRANDE 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: PRATICA DE ENSINO III 
PROFESSORA: LIS DE MARIA 

Caro(a) Professor(a): 

Solicitamos a voce que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de 
um estudo sobre a leitura e escrita no processo de aprendizagem na escola. como 
requisito indispensavel para a disciplina Pratica III do Curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Campina Grande. Ressaltamos que suas respostas 
servirao apenas para fins academicos e sera mantido em absoluto sigilo. Esperamos 
contar com sua colaboracao. 

Atenciosamente: 

Maria Aparecida Gomes Moreira 

QUESTIONARIO 

1. Quanto tempo atua na docencia? 

2. Qual a sua formacao profissional? 

3. A frequencia em que voce trabalha a leitura na sala de aula e considerada: 

( ) Totalmente satisfatorio 

( ) Muito Satisfatorio 

( ) Satisfatorio 

( ) Pouco satisfatorio 

( ) Insatisfatorio UN'Vp>s«^nczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c c n E R A L 

oe CVWPINAGRANDF 
CENTRO DE PORMAfAO OE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8IBU0TECA SETORlAi. 
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4 . Os recursos utilizados para trabalhar a leitura com os alunos sao: 

) Totalmente satisfatorio 

) Muito Satisfatorio 

) Satisfatorio 

) Pouco satisfatorio 

) Insatisfatorio 

5. Referente ao Processo de desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos, as 

informacoes que voce tern sao: 

) Totalmente satisfatorio 

) Muito Satisfatorio 

) Satisfatorio 

) Pouco satisfatorio 

) Insatisfatorio 

6. A leitura que voce faz individualmente pode ser considerada: 

) Totalmente satisfatorio 

) Muito Satisfatorio 

) Satisfatorio 

) Pouco satisfatorio 

) Insatisfatorio 

7. Voce costuma ie para os alunos: 

) Sempre 

) As vezes 

) Nunca 

) Diariamente 

8. Voce recomenda que os seus alunos realizem leituras fora da escola: 

) Diariamente 

) Duas vezes por semana 

) As vezes 

9. Quais os tipos de leitura que voce utiliza mais? 

) Individual 

) Em grupo 

) Silenciosa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE^S' CM np. c r n E R A L 

DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMA?AO DE PROFESSORES 

BI3UOTECAS5TOPIAL 
CAJAZEIRASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t  PARAlBA 
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10. As atividades elaboradas por voce sao destinadas ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita dos alunos em sala de aula sao trabalhadas de que forma? 

11. Os alunos tern acesso a biblioteca? Em sua opiniao, de que modo esse 

suporte pode contribuir para o desempenho da leitura? 

12. Que argumento voce enfatiza para despertar o interesse dos alunos para 

com a leitura e escrita? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obrigada! 


