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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desenvolve este trabalho na E.E.E.I.E.F. Rotary Dr. Thomaz Pire, no municipio de Sousa 

sendo este o resultado de um levantamento feito nas series iniciais numa perspectiva 

construtivista com o objetivo de contribuir no processo de ensino aprendizagem e que nos 

propoe reflexoes acerca da importancia do dominio da linguagem oral e escrita para nossa 

cultura moderna e consequentemente nas dificuldades enfrentadas pelas instituicpes escolares 

diante da responsabilidade de formar individuos aptos a viverem num mundo competitivo e 

muitas vezes elitistas. Este estudo teve como embasamento teorico alguns educadores que 

pode ser visto na referencia bibliografica do presente estudo, os quais nos deu uma grande 

contribuicao para consolidagao desta pesquisa em estudo, adicionando a esta pesquisa temos 

como elementos de estudo os alunos, professore,e a direcao da escola citada a cima. 

Palavras- ehaves. Escola, Leitura, Escrita, Edueacao, Sociedade, Aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 acelerado processo de urbanizacao observados na soeiedade ao longo dos seculoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X I X e 

X X vem retirar de modo cada vez mais forte, e hegemonia da escrita em que passe tambem a 

forte presenga dos meios de comunicacao audiovisuais. 

As sociedades atuais tornam-se cada vez mais complexas e este processo acarreta o 

surgimento de novos tipos de trabalho e novas necessidades de comunicacao. E diante dessas 

necessidades, que desenvolvemos este estudo o qual tern como finalidade, incutir nos sujeitos 

envolvidos a importancia do ato de ler e escrever bem como os beneficios que estes podem 

nos proporcionar. "E partindo do pressuposto de que na realidade brasileira destes ultimos 

anos tern havido uma grande dinamizacao de sujeito que se "dizem" alfabetizados, porem nao 

apresentam uma formacao," digna do seu grau de instrucao", que desenvolvo este projeto o 

qual tern como tema "leitura nas series iniciais" na perspectiva de alcar a impotencia do ato de 

ler, sobretudo no contexto social, uma vez que a nossa soeiedade busca cada vez mais 

valorizar os sujeitos que melhor dominam essas atividades. 

E importante ressaltar que o tema em questao surgiu a partir de um levantamento feito na 

escola ptiblica de um determinado bairro com a finalidade de observar quais problemas se 

sobressai com maior frequencia, a partir dos relatos atraves de estudos e pesquisa a melhor 

maneira de se trabalhar tanto com os educadores como com os educando, os problemas 

referentes a leitura e os quais giram em torno da escola a ser trabalhada de forma que sejam se 

nao superados, amenizados. 

Interessam-nos, portanto rever alguns pontos no que se refere a nossa pratica educativa na 

perspectiva de contribuirmos no processo de leitura para que possamos com isso oferecer aos 

alunos mecanismos para que os mesmos possam vir utilizar a linguagem oral nas diversas 

situacpes, no que se refere a leitura, portanto e necessario que nos educadores reavaliemos 

nossas praticas pedagogicas bem como nossas habilidades para que possamos facilitar esse 

processo e com isto podermos formar leitores competentes autonomos e que antes de tudo 

sejam capazes de interpretar o que ler e principalmente um leitor que possa tambem ler o que 

nao esta escrito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste trabalho temos como objetivos identificar os problemas que comprometem o processo 

de leitura no ambito escolar, bem com identificar o nivel de leitura dos alunos; observarem a 

pratica de leitura na sala de aula, analisar a metodologia do professor, verificar os tipos de 

leitura dentro da escola a fim de formar leitores criticos e reflexivos. 

Ao optar por esta tematica, tendo em vista alcar os objetivos sugeridos se faz indispensavel 

realizar pesquisas de carater exploratorio. Nesta perspectiva sera necessario observar as 

escolas com a finalidade de apontar as maiores dificuldades encontradas pelos educadores em 

trabalhar leitura com os educando. 

Este levantamento foi possivel realizar por meio de um estudo de caso, e foi necessaria a 

aplicagao de questionario que contenham perguntas objetivas e subjetivas com a finalidade de 

juntar informaQoes que solucione o problema citado neste projeto. Assim sendo a analise da 

coleta de dados apresenta-se num intuito de investigar as dificuldades que os educadores 

enfrentam nesta tematica. Neste estudo tambem se faz uso de pesquisa de caracteristica 

bibliografica para que possamos identificar junto com os autores citados. Com isto busquemos 

neles o apoio que servira de suma importancia na busca de metodos pedagogicos os quais nos 

leva a trilhar caminhos e nos permitam uma maior compreensao da tematica abordada. 

Assim sendo interessa o caminho de investigar nossa educacao a fim de proporcionar aos 

educando um processo de aprendizagem mais atrativo. Para isto se faz necessario que 

busquemos atualizar nossa pratica educativa com o objetivo de dinamizar o processo para que 

possamos ter mais exito no desenvolvimento de nosso leitor. 

No referido trabalho tomamos as dificuldades encontradas no ambito escolar para 

contextualizar o processo de leitura bem como as dificuldades que vem se destacando e 

comprometendo todo o processo de leitura e o desenvolvimento de nossos alunos. 

Aqui nos apoiamos em alguns autores para conceituar a leitura mostrando que ela e tambem 

um fator social, e nao somente um aperfeicpamento e formuladora de novos conhecimentos, 

como a escola enfatiza e prioriza.Desta feita pode-se retirar da escola o papel de unica e 

formuladora de conhecimentos, haja vista que estes sao construidos em todos os momentos de 

nossas vidas. Nao podemos descartar o fato de que a leitura e vista hoje como sendo essencial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na vida do ser humano e que por isso e indispensavel no nosso cotidiano como tambem e 

considerada uma pratica social nas sociedades letradas. 

Tendo em vista que a soeiedade educadora acredita na complexidade do processo de leitura e 

que ele acarreta uma problematica bastante delicada, venho reiterar a importancia deste estudo 

no sentido de esclarecer o valor desta pesquisa e sugerir que no future haja continuidade deste 

trabalho nas escolas. 



CAPITULO I 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A importancia da leitura e escrita para a soeiedade atual. 

Ate o final do seculo XIX, ensinar a ler e escrever era considerado uma tarefa relativamente 

simples onde a mesma se concentrava sobre a aprendizagem das letras e de suas varias 

combinacpes. Para maior parte da populacao, a escrita nao se encontrava vinculada a valores 

economicos, sendo bastante comuns os cidadaos, encontrar trabalho e exercer atividades 

economicas que nao exigissem o conhecimento da cultura letrada. Este conhecimento era 

adquirido de maneira informal e utilizado apenas pelo prazer do ato de comunicar. Dessa 

forma ser analfabeto nao constituia um problema e esse assunto nao despertava maior 

interesse como tema de estudo cientifico ou consideracao do ponto de vista economico e 

social. 

No entanto, com o avanco da soeiedade que se tornara cada vez mais moderna e competitiva, 

foi - se aos poucos valorizando o estudo e a aquisicao de novos saberes. As situacpes sociais 

comunicativas vem se multiplicando e as pessoas passaram a freqiientar diferentes grupos em 

diferentes situacpes no seu dia - a - dia. As formas de discurso tambem se transformaram e 

vemos a palavra honra dada caracteristica da cultura oral, passar a conviver com o valor da 

palavra escrita, dos contratos, de necessidade de assinaturas e das diversas formas de 

producao de conhecimento escrito como os jornais, revista, livros, etc. 

Neste contexto o dominio da linguagem oral e escrita e o envolvimento nas praticas sociais 

letradas sao vistas como fundamentals para a participagao social efetiva dos cidadaos. E por 

esse meio que o homem tem acesso a informacao expressa e defende pontos de vistas, partilha 

e constroi visoes de mundo, produz conhecimento e usufrui o patrimonio cultural da 

humanidade. 

Na cultura "moderna" o acesso a leitura e a escrita, sao considerados como algo indispensavel 

e atribui - se a estes um valor absoluto ja que ambos trariam beneficios logicos e indiscutiveis 

ao individuo e a soeiedade ampliando e melhorando as condicpes de convivio social e de 

interacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Definicoes e conceitos de leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E diante dos varios problemas que giram em torno do ambito escolar que espero atraves deste 

projeto contribuir de maneira que estes sejam amenizados de forma que nao venham a 

comprometer o processo de ensino aprendizagem tornando a escola num ambiente onde se 

cultive cada vez mais a leitura e a escrita. 

Tendo em vista que esta nao e uma tematica muito simples de trabalhar, busco atraves dos 

referidos autores um ponto no sentido que possa suprir essa deficiencia, contribuindo para a 

correcao do problema, almejando com isso uma eooperaeao para a superacao das dificuldades 

que tanto prejudicam o ensino e o acesso a leitura em nossa soeiedade; com base nisto busco 

atraves dos autores amenizar tal carencia. 

Segundo Cagliare (1994) veremos: 

A leitura e a extensao da escola na vida das pessoas. A maioria do que se 

deve aprender na vida tera de ser conseguido atraves da leitura fora da 

escola. A leitura e uma heranca maior do que qualquer diploma. 

(CAGLIARE, 1994, p. 148) 

Com isso ele enfatiza a importancia que a leitura assume fora das instituigoes educacionais ao 

mesmo tempo em que atribui um valor superior aos diplomas, pois e uma heranca que 

ninguem jamais podera se quer questionar. 

O autor citado assume uma postura restrita quando encara a leitura como um fator social e 

onde a escola se destaca apenas como forma de aperfeigoamento e formuladora de novos 

conhecimentos os quais sao considerados como indispensavel na vida social. 

Neste sentido Cagliare se destaca quando nos repassa que nao devemos atribuir a escola o 

titulo de uniea formadora de conhecimentos, pois estes sao constituidos em todos os 

momentos de nossa vida tanto familiar quanto social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNJVESSIOAPE C C R € R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
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De acordo com Martins: (1994). 

O que e considerado materia de leitura, na escola esta longe de propiciar 
aprendizagem tao vivo e duradouro, seja que especie for, como 
desencadeadora pelo cotidiano escolar, pelos colegas e amigos pelos 
diversos meios de comunicacao de massa, enfim, pelo contexto geral em que 
os leitores se inserem (MARTINS, 1994, p.28) 

Desta maneira, a autora, se posiciona de forma que a leitura nao se restrinja aos livros nem 

aos textos escritos, em geral almejando desta forma que o individuo se encontre 

"permanentemente aberto a mumeras leituras" (1994, p. 28). Bem como a leitura, a escrita 

tambem e uma atividade muito importante. A escrita foi uma forma de representar a memoria 

coletiva e religiosa, magica, cientifica, polftica, artistica e cultural, onde a mesma e tambem 

considerada como um dos meios de fixacao cultural mais antigo. 

O certo e que ler e escrever sao hoje, duas praticas sociais basicas em todas as sociedades 

letradas, e o seu desenvolvimento ocorre tambem na relagao que estabelecemos com o que 

aprendemos em outras areas do conhecimento. A continuidade do processo educacional apos 

a alfabetizacao e fundamental, pois a escolarizacao abre novos horizontes na medida em que 

tambem expoe as pessoas a novos contextos de compreensao, interpretacao e producao de 

leitura e escrita. Segundo Cagliare (1994zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 96) "Um dos objetivos mais importantes da 

alfabetizacao e ensinar a escrever". 

Essa preocupacao se da pelo motivo da escrita ser uma atividade nova na vida da crianga, 

necessitando desta forma de um "tratamento especial". Nesta mesma perspectiva em ABUD 

(1987, p. 35) se posiciona e diz que: "A aprendizagem da escrita requer atitudes e habilidades 

especificam diferentes dos requeridos pela leitura". 

Desta forma ABUD reforca a ideia de Cagliare, juntos enfatizam os cuidados que devem ser 

tornados perante a transmissao da escrita devido a sua dificuldade e importancia. 

O que se pode observar, e que as varias problematicas que comprometem o processo de 

leitura e escrita no ambito escolar sao decorrentes da inexperiencia por parte dos que formam 

a escola em si, tanto a escolha incorreta e o inadequado tratamento dos conteudos a serem 

contemplados no processo de ensino aprendizagem, podem levar as distorcoes que implicam, 

ao aluno maior dificuldade de apreensao dos significados, das razoes e dos porques, gerando 
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desinteresse e consequentemente deficiencia de conhecimentos que o levam a descriminacao e 

por fim a exclusao. 

Para que esta realidade nao se torne crescente, devemos procura desenvolver atividades de 

alfabetizacao que se adequem a realidade do aluno, possibilitando desta forma um maior 

aproveitamento por parte destes e consequentemente reverte o quadro negativo que abrange o 

processo de ensino aprendizagem, sobretudo no que diz respeito as dificuldades enfrentadas 

pelas praticas de leitura. 

Tendo em vista que a soeiedade educadora acredita na complexidade do processo de leitura o 

qual acarreta no surgimento de novos metodos para se trabalhar a leitura na sala de aula bem 

como fora dela surge a necessidade de nos educadores explora-lo no sentido de identificar e 

amenizarmos as dificuldades visiveis neste processo. Desta forma nos professores 

demonstramos uma preoeupacao especial em trabalhar o contexto de leitura baseado na 

realidade do aluno, assim podemos destacar a relevante importancia da leitura na pratica 

social e cultural; haja vista que a nossa realidade e preocupante uma vez que nossos alunos 

apresentam uma dificuldade de compreensao, ou seja, sabem ler, porem nao sao capazes de 

contextualizar, com isto fica notorio a falta de interesse dos educando pela leitura.E 

importante ressaltar que este desinteresse nao e somente dos alunos mas tambem na 

comunidade dita alfabetizada, bem como na classe alfabetizadora. 

A realidade hoje e que numa soeiedade letrada, quanto mais lemos, mais temos bagagem para 

refletir, considerando que vivemos um momento privilegiado tecnologicamente falando, onde 

somos bombardeados de informacpes e que em inumeras vezes nao dispomos de tempo para 

assimilarmos estas informacpes, e por nao praticarmos a leitura nos tornamos pobres de 

cultura fundamentalmente no que se refere a interpretagao de leitura de vida e de mundo. 

Este e um fato com bastante relevancia no campo educacional em que nos educadores 

precisamos elaborar uma forma de revertemos este quadro. Para isto e preciso acreditar que o 

ato de ler e escrever sao uma responsabilidade e um compromisso exigido em todas as areas 

do conhecimento e por isto nao devemos ter uma visao simplista de que apos sermos 

"alfabetizados" ja sejamos considerados letrados. Outro fator importante e que nao tenhamos 

a eoncepcao de que a leitura esta restrita a lingua portuguesa, e preciso que quebremos este 

paradigma e passamos a ter outra visao do processo de leitura, haja vista que e gritante a 
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necessidadc de trabalharmos a leitura e a escrita com nossos alunos no que se referem as todas 

as areas do conhecimento, 

Assim, sendo surge a necessidade de resgatar o gosto pela leitura no ambito escolar e tern 

como o referido a importancia do ato de ler, bem como os beneficios que estes podem nos 

proporcionar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E partindo desse pressuposto que na realidade da educagao brasileira destes ultimos anos tem 

havido uma grande dinamizacao de sujeito que "se dizem" alfabetizados, porem nao 

apresentam uma formacao "digna" do seu grau de instrucao. 

Desta forma Skinner (1957) reforga esta ideia quando diz: 

A vivencia continua de ler ate mesmo antes do im'cio da educagao formal 

(educagao infantil) capacitara o educando a compreender textos de diferentes 

disciplinas e a interpretar situagoes-problema no sentido da leitura e na soma 

linear das palavras de uma sentenga. (SKINNER 1957 pg. 107). 

Assim sendo, Skinner nos coloca a importancia de considerarmos o conhecimento previo do 

aluno na perspectiva de tornar o processo de ensino aprendizagem mais instigante. E que 

aprender a ler e apropriar-se de um conhecimento cultural amplo para torna-se usuario da 

leitura no meio em que se vive, pois ler e a pratica para a eompreensao e a realizagao dos 

saberes conquistados pela humanidade. 

Neste sentido, ser alfabetizado e muito mais que escrever seu proprio nome, ler e escrever 

pequenas palavras; e considerado letrado quem ler interpretando, dando conhecimento e 

entendimento a leitura aplicada. 

Com isto vimos que a importancia da leitura nao e apenas nas series initials, mas sim na 

existencia humana, pois ler e conquistar caminhos para a liberdade. Assim Smith (1973, pg. 

115). nos coloca que; "Ler e um processo complexo, no qual todas as pistas, todo o feedback 

e toda a aprendizagem so podem ser alcangados atraves da propria leitura." 

Essa Problematica se da pelo motivo de que a soeiedade atual exige do cidadao alem do 

conhecimento escolar, a capacidade de ter e ser um cidadao letrado, capaz de buscar e 
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conquistar horizontes para a sua vida profissional, uma vez que o mercado de trabalho fica 

cada dia mais exigente, como tambem para sua desenvoltura humana, pois e atraves da leitura 

que somos capazes de irmos alem do imaginario. 

Aprender a ler nao significa apenas ler palavras, frases ou textos, aprender a ler significa 

tambem, aprender a ler o mundo, como tambem dar sentido ao que se ler. 

Desta forma Paulo Freire nos coloca que: 

Desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. Por 

isso antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, ja estamos 

lendo bem ou mal o mundo que nos cerca. 

Diante do que Freire nos coloca pode-se afirmar que ler e hoje, uma pratica social que nao se 

pode abrir mao, pois a soeiedade exige que sejamos nao apenas alfabetizados, mas que 

sejamos letrados e que estejamos aprendendo em outras areas do conhecimento. Assim sendo 

a continuidade do processo de leitura na educagao apos a alfabetizacao e fundamental, pois a 

escolarizacao abre novos caminhos bem como nos expoe os novos contextos de eompreensao 

e interpretaeao. 

E certo que o maior desafio a ser enfrentado no campo educacional e de fazer com que os 

alunos aprendam a ler corretamente, pois a aquisicao da leitura e imprescindivel para que o 

individuo possa agir com autonomia nas sociedades letradas, uma vez que esta provoca uma 

desvantagem profunda nas pessoas que nao conseguem realizar esta aprendizagem. 

Segundo Pereira (2000): 

Nas atividades de leitura, o papel do professor sera o de favorecer ao aluno 
oportunidades de interagir com a linguagem escrita, de usa-la de modo 
significativo tal como o faz com, a linguagem oral; o do aluno sera o de 
descobrir, observar, eategorizar, compreender, construir, pois somente 
elaborando hipoteses, testando-as nos dados a fim de confirma-las, rejeita-
las ou modifica-las e que o sujeito constroi novos esquemas interpretativos 
sobre as funcpes e o funcionamento da linguagem escrita e se desenvolve 
como leitor. (PEREIRA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2000 , p.51). 

Neste sentido a escola mantem-se linear com a ideia de Pereira pois aponta a leitura e a escrita 

como sendo obietivo prioritario da educacao, e ver na figura do professor um sujeito mediador 
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do conhecimento para que o mesmo possa proporcionar ferramentas que possibilite o 

andamento deste processo. No entanto e necessario que os educadores conhecessem os limites 

de sua a§ao repensem sobre sua pratica educativa no sentido de aprimora-la. 

Atualmente a escola prioriza a leitura como um dos meios mais importantes para consecucao 

de novas aprendizagem, assim sendo esse processo requer dos professores uma maior 

dedicagao a fim de oferecer aos alunos um melhor rendimento para que os mesmos possam ler 

textos de forma autonoma bem como utilizar esse recurso para trabalhar e refletir sobre as 

dificuldades encontradas nesta area. 

Para que possamos conceituar o processo de leitura dentro do quadro educacional e necessario 

revermos nossa pratica educativa para isto Teberosky e Colomer (2003) nos coloca que: 

Aprender a separar o texto em palavras graficas e um conhecimento 

procedimental, isto e trata-se de saber como usar um procedimento que vai 

sendo adquirido na pratica. (TEBEROSKY e COLOMER, 2003 pg. 59). 

Assim as autoras nos emitem uma nova metodologia que nos leve a pensar no andamento 

desse processo e que vejamos a importancia da nossa pratica, bem como no faz entender que 

esse processo ocorre gradativamente, ou seja, a habilidade de cada aluno vai sendo adquirida 

no cotidiano conforme sua pratica. 

Dessa forma podemos analisar a pratica da leitura como sendo uma atividade continua e 

necessaria para o desenvolvimento do cidadao e que e fundamental pratica-la no sentido de 

melhorar a relacao do mesmo na soeiedade. 

Geraldi (2005) nos coloca a seguinte proposta: 

Na pratica escolar; institui-se uma atividade linguistica artificial: assumem 
papeis de locutor/interlocutor durante o processo, mas nao se e locutor/ 
interlocutor efetivamente. Essa artificialidade torna a relacao intersubjetiva 
ineficaz, porque a Simula. (GERALDI, 2005, p.89). 

Desta forma Geraldi questiona a falta da interlocucao entre escola/ professor/ aluno haja vista 

que o professor e a escola ensinam; o aluno aprende se puder. Com isto o autor nos propoe 

que no papel de educador tentemos ultrapassar as artificialidades, ou seja, efetivar e assumir a 
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fungao de mediador na sala de aula com objetivo de estabelecer uma troca nessas tres esferas 

para que haja uma interagao. 

Martins (1994) afirma que: 

Seria preciso, investigar os inumeros fatores determinantes dessa situacao, 
entre os quais ressalta o de a leitura como em regra a pratica. Estar limitada a 
escola, com a utilizagao preponderante dos chamados livros didaticos. 
(MARTINS, 1994, p.25). 

Neste contexto Martins nos chama a atengao para o fato da leitura estar ligada diretamente a 

escola em que nos educadores limitamos esta pratica como apenas educativa, ou seja, poucos 

fazemos para que nossos alunos percebam a importancia da leitura fora da escola, uma vez 

que ela nos e fundamental na nossa vivencia, nao somente de estudante mas principalmente 

no lado profissional. 

Considerando que a leitura nao e um processo acabado e que depende de nos professores 

mostrar isto aos nossos alunos na perspectiva de desapertar-nos mesmos o gosto por esta 

atividade para que possamos descobrir a importancia na efetivagao do ato de ler, uma vez que 

esta pratica nos permite elevar nossa aprendizagem e nos e fundamental no nosso cotidiano. 

Martins (1994 p. 10) nos coloca que "a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e 

a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela". 

E certo que a leitura tem um papel fundamental na construgao da formagao do cidadao haja 

vista que ela se torna indispensavel no dia - dia de cada um, pois precisamos desta pratica em 

cada minuto de nossas vidas. 

Desta forma, a leitura na educagao e apontada como um elemento que constitui uma pratica 

social historica que se transforma pela agao dos homens e que no campo educacional e um 

processo social amplo, sendo que ocorre independente da escola, Cagliari (1995) nos coloca 

que: 

A leitura nao pode ser uma atividade secundaria na sala de aula ou na vida, 
uma atividade para qual a professora e a escola nao dedicam mais que uns 
miseros minutos, na ansia de retornar aos problemas de escrita, julgados 
mais importantes (CAGLIARI, 1995, p. 173). 
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Nesta perspectiva Cagliari nos ehama a atengao para o fato de que a leitura ocorre em todos os 

lugares em que o homem se encontra, e por missao, transmiti conhecimentos sobre a 

diversidade humana, nao ha uma forma unica nem um unico modelo de leitura, e que a escola 

nao e o unico lugar onde ela acontece. 

O ensino escolar nao e sua unica pratica e nem o professor seu unico praticante, ela existe em 

cada individuo assim sendo depende de cada um de nos elaborarmos nosso cronograma para 

trabalhar a leitura com o objetivo de sermos um bom leitor para que possamos atender a 

necessidade de uma soeiedade tao exigente. Dentro desse enfoque e o proprio individuo que 

se educa. Se cada um nao organizar e reorganizar suas experiencias, ninguem o fara por ele. 

Para isto Teberosky (2003) nos coloca que: 

A leitura nao serve apenas para revisar, mas tambem para distinguir entre o 

que "ja esta escrito" e o que "ainda nao esta escrito" e, entao, decidir "onde 

se esta e pedir ao companheiro que dite o que deve escrever agora". 

(TEBEROSKY 2003, p. 125). 

Diante dessa realidade a escola precisa cumprir sua fungao social tendo que considerar todos 

os aspectos: economicos, politicos, sociais, culturais, eticos e morais da soeiedade, por isso, 

sao fundamentals conhecer todo o historico de cada um que passar por ela, sejam suas 

necessidades, formas de sobrevivencia, valores e costume. Assim, a escola pode atender aos 

alunos e auxilia-los a ampliar seu conhecimento de leitura no sentido de melhorar sua 

eompreensao e transformagao do mundo em que vive, promovendo com isto a identidade 

cultural do aluno, inserindo-o na soeiedade. 

Portanto, alem da fungao de socializar o saber sistematizado, a ela cabe ensinar a convivencia 

democratica, o respeito aos direitos e deveres individuals e coletivos. Esta e uma 

aprendizagem que comega na escola e prossegue ao longo da vida. 

Neste sentido percebe-se que a aprendizagem da leitura nao se realiza da mesma forma para 

todos os alunos. Como professores tenho a certeza de que ja tiveram este tipo de experiencia. 

E neste trabalho quero compartilhar com voces algumas ideias sobre determinados fatores que 

venham ocasionar possiveis problemas no processo de ensino aprendizagem da leitura que 
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inumeras vczes somos ocasionadas pela nossa pratica pedagogica e principalmente pelo 

processo de ensino. Um dos primeiros fatores de dificuldade que e encontrado no processo de 

leitura e o de que os nossos alunos nao sabem para que serve a lingua escrita e como ela 

funciona, de nao entender o que se esta fazendo e o porque, bem como para que serve ler e o 

que se pode ler? Haja vista que muitos de nossos alunos chegam a escola com ideias bastante 

clara a esse respeito, sabem que sao lidas coisas escritas e nao desenhos. Que um livro tern um 

titulo, e que lendo pode-se saber o que esta escrito em um texto. 

Dificilmente podemos dissociar a leitura da escrita, pois sao dois processos que sao 

indissociaveis, ou seja, um depende do outro assim nosso sistema de escrita funciona segundo 

um principio alfabetico: a quantidade de letras de uma palavra corresponde, a grosso modo, 

ao numero de sons que compoem a palavra. 

Entender o principio alfabetico nao e o mesmo que conhecer os sons das letras. Uma crianea 

pode muito bem saber que ao simbolo escrito pode-se associar a uma leitura, no entanto ela 

nao pode ter compreendido o mecanismo que permite formar a palavra escrita. 

Algumas criancas chegam a escola com a eompreensao do principio alfabetico. Outras 

pensam que o numero de letras de uma palavra e igual ao numero de silabas da mesma, 

enquanto outra se quer entendem que as letras escritas tem relacao com os sons das palavras. 

O que devemos fazer enquanto educadores e lembrar sempre que nossas criancas nao chegam 

a escola com o nivel de eompreensao do que realmente seja ler e escrever. Neste contexto 

Teberosky (1991) nos aponta que: 

A aprendizagem da escrita nao e uma tarefa simples para a crianga, ja que 
requer um processo complexo de construgao, em que suas ideias nem 
sempre coincidem com as dos adultos. (TEBEROSKY, 1991 pg. 147). 

Assim, percebemos que nos professores precisamos ter consciencia de que os conhecimentos, 

para que possam serem ensinados precisam passar necessariamente por uma transformaeao 

no que se refere ao seu contexto de origem, e se faz necessario evitar que nesta transformaeao 

venha perder seu significado ou ate mesmo seu sentido de origem. Ao mesmo tempo em que 

se preserva o sentido do objeto do conhecimento, desta forma e fundamental que se proteja o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sentido do saber do ponto de vista do sujeito que trata de reeonstruir esse objeto, ou seja: o 

educando. 

Por essas razoes, a transposicao didatica deve implicar em fidelidade ao saber de origem, 

assim como fidelidade as possiveis possibilidades do sujeito de atribuir um sentido ao saber. 

Desta forma o processo de leitura e escrita como bem coloca Teberosky nao e facil, porem 

cabe ao leitor dedicar-se para que possa persuadir na perspectiva de veneer esta dificuldade, 

no entanto o professor nao fica isento desta responsabilidade pois precisa ficar atento com a 

sua pratica pedagogica e de certa forma reve-la no sentido de esta sempre melhorando, para 

isto se faz necessario que o educador tenha um campo de leitura amplo no sentido de usa-lo 

como recurso na sua pratica para mostrar aos seus alunos que a leitura nao e um ato solitario, 

isolado; pois quando se le um texto nao se interage diretamente com o texto, mas com 

leitores virtuais criado pelo autor e tambem com o proprio. 

E certo que a leitura e uma forma de abordagem de questoes complexas, tratando 

principalmente das funcpes que ela desempenha bem como o que a escola trabalha, neste caso 

questiona-se a forma que esta matriz aborda a leitura com seus alunos e o que posso sugerir 

neste trabalho e que a propria escola retome seu processo de ensinamento a fim de rever sua 

pratica e que realize um trabalho intensivo junto aos professores com o objetivo de renovar 

nao somente a pratica dos mesmos, mas que procure efetivar um trabalho que envolva 

professor, aluno e escola e que possa chamar a familia do aluno para se engajar neste processo 

na perspectiva de torna-lo mais atrativo para nossos alunos bem como para todos que nele 

estiverem engajados. 

Esse processo na escola retoma uma discussao do trabalho pedagogico com a lingua 

portuguesa no Ensino Fundamental, pois agora conta com a otica das principals variaveis que 

interferem positiva e negativamente no processo de ensino e aprendizagem dos conteudos 

escolares. 

Por isto esta discussao e importante neste processo, uma vez que, amplia o olhar sobre o 

ensino e a aprendizagem da linguagem oral bem como na escrita dentro da escola, ja que a 

escola e vista como a principal responsavel por este processo e por sistematizar a importancia 

da linguagem para o desenvolvimento pessoal e para o exercicio da cidadania tanto no que diz 

respeito aos alunos quanta aos professores e ainda^define.o ^ e e exercitar a cidadania como 
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aluno e como professor. Portanto a escola e vista como a mola mestra no processo de leitura e 

principalmente na formagao de cada cidadao; isto fica notorio no desenvolvimento 

profissional de cada um, pois um bom leitor sera consequentemente um bom profissional. 

Para isto Martins (1994) nos coloca que:. 

Seria preciso, entao, considerar a leitura como um processo de eompreensao 
de expressoes formais e simbolica, nao importando por meio de que 
linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros 
tipos de expressao do fazer humano, caracterizando-se tambem como 
acontecimento historico e estabelecendo uma relacao igualmente historica 
entre o leitor e o que e lido. (MARTINS, 1994, p.30.) 

Martins nos aponta que o processo de eompreensao da leitura acontece de forma individual, 

ou seja, se refere tanto a algo escrito quanto a qualquer aeao do fazer humano e com isto ele 

nos sugere uma visao mais ampla da nogao de leitura. 

Acreditamos que a escola, como um todo tem a fungao de possibilitar a ampliagao da leitura 

de mundo, levantar e apresentar novas perspectivas para diferentes analises dos caracteres que 

estao ao redor do alunado, demonstrando caminhos e projetando novos horizontes. So assim 

conseguiremos representar e ler este mundo com uma amplitude maior. 

Considerando o fato de que cada aluno tem a sua bagagem de conhecimento e esta 

subjetivado-a pelo contexto socio-cultural no qual vive, e preciso que saibamos agir e auxilia-

los heterogeneos/as com pensamentos distintos para que os mesmos possam tragar seu proprio 

cronograma de estudo e possam conquistar seu lugar nesta soeiedade que se diz "letrado" sem 

que se preocupem com seu espago no mercado de trabalho. Uma vez que, a fungao da escola 

nao e conseguir trabalho para o individuo, mas sim, formar cidadaos atualizados, capazes de 

participar politicamente, e ao mesmo tempo da sua contribuigao criadora na soeiedade. 

Para isto, e fundamental o papel do educador na construgao de mudangas, voltada para o 

desenvolvimento do aluno, conquistando uma cidadania ativa e comprometida com a pratica 

social humanistica e progressista da educagao. Nesse enfoque, os profissionais da educagao 

tem a fungao nao de armazenar informagoes, mas, sim de democratiza-la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sem diivida, e gritante a necessidade de formar leitores capazes de ler e compreender 

criticamente o que se ler. E preciso estarmos atento de que nao importa o que se ler, mas 

como se le , e o quanto a leitura e a escrita influencia e determina a condicao da vida de cada 

um. Nesta visao, cabe a nos educadores revermos nossa pratica pedagogica a fim de oferecer 

aos nossos alunos um ensino de mais qualidade na perspectiva de formarmos leitores criticos 

e reflexivos para propormos uma construcao do individuo seja no campo educacional ou na 

sua vida profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Metodologia e materiais de leitura. 

Teberosky (2003) nos mostra que: 

Ao realizar ditados de textos memorizados, aproveita-se uma dupla 

capacidade das criancas: a de memorizar e a de ditar. A capacidade de 

memorizar, porque elas sao capazes de reter na memoria textos bastante 

extensos, que ouviram na leitura dos adultos; e a de ditar porque podem 

produzi-los para que outros os transcrevam. (TEBEROSKY, 2003, P 123) 

Contudo Teberosky nos coloca esta atividade como nao sendo muito dificil, pois nos implica 

uma serie de eoordenagoes e controles aponto de levar o educando a nao obter um discurso 

coerente uma vez que ele nao pode controlar o quanto do texto foi ditado e ja foi escrito, 

porem ela nos deixa claro que esta metodologia e bastante eficaz pois as criancas realizando 

esta pratica podem memorizar bem como praticar escrita e leitura. 

Nesta perspectiva a autora nos chama a atengao para a importancia desta pratica avaliativa no 

processo de ensino aprendizagem nos propondo que facamos com freqiiencia no intuito de 

despertar nos alunos a capacidade de composicao bem como medir o nivel de aprendizagem 

de cada um. 

Teberosky (2003) afirma que. 

Em qualquer situacao, as condicpes de atengao e de registro da atividade de 
um locutor levam-no a um grau de euidado sobre seu discurso, ao menos 
superior ao minimo. Na sala de aula, o registro com o gravador e por escrito, 
por parte de outra pessoa, cria um ambiente de formalidade que leva a 
crianca a prestar atengao ao que diz - dita - e a como o faz. (TEBEROSKY 
2003, pl26). 
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Neste sentido a autora nos sugere que e de suma importancia promover a composicao oral 

uma vez que nos mostra essa pratica de ditar como nao sendo igual a qualquer uma outra 

atividade de conversacao, ainda que a tenha um valor educativo e por ultimo ela conclui que a 

composicao oral e como a composicao escrita apontando como a producao fundamental de 

um texto auto suficiente. Assim Teberosky coloca esta pratica como sendo evolutiva e nao 

mero processo de memorizacao e nos chama a atencao pra esta pratica educativa por sua 

importancia no cotidiano dos alunos uma vez que os fazem construirem seu proprio 

conhecimento sem que apenas memorizem, ou seja, propoem um conhecimento construtivista 

partindo de uma pratica pedagogica avaliativa construtivista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 PCNS e leitura. 

Os PCNS nos trazem alguns recursos em que como educadores possamos trabalhar a referida 

tematica com uma metodologia mais aprimorada, ou seja, nele vemos propostas inovadoras 

em que o professor pode fazer um elo entre varios temas favorecendo com isto o processo de 

aprendizagem do nosso alunado haja vista que um dos pontos primordial dos PCNS e 

valorizar o conhecimento previo dos nossos alunos. 

Assim de acordo com os PCNS (1997) o que nos foi proposto e que: 

Os resultados dessas investigates tambem permitiram compreender que a 
alfabetizacao nao e um processo baseado em perceber e memorizar, e, para 
aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de 
natureza conceitual: ele precisa compreender nao so a escrita representa, mas 
tambem de que forma ela representa graficamente a linguagem. (PCNS, 
1997, p 21). 

Desta forma os PCNS nos definem que o processo de alfabetizacao nao se restringe apenas do 

fato de perceber e memorizar, mas que pra efetivacao desse processo se faz necessario 

construir um conhecimento conceitual onde o aluno nao se rotula a compreender somente o 

que a escrita representa e sim como ela representa graficamente a linguagem, nesta 

perspectiva e certo que os PCNS nos sugerem que como educadores devemos partir do 

conhecimento previo dos alunos com o objetivo de desperta-los, mas para isto e bem verdade 

que e de suma importancia a partieipacao efetiva da famflia, porem e notorio que as criancas 

da classe mais favorecida apresentam um nivel de experiencia mais significativa com a escrita 

do que as criancas da classe menos favorecida, no entanto nao podemos priorizar as criancas 
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com mais experiencia pois o que nos foi colocado e que devemos avaliar o nivel de cada um, 

e a partir desse ponto possamos trabalhar com a diversidade de cada um.Para isto a escola 

deve trabalhar com seus educadores numa visao construtivista considerando a 

heterogeneidade e que veja uma forma unilateral de trabalhar sem que castre o 

desenvolvimento cognitivo de seus alunos; haja vista que nos professores temos o poder de 

inibi-los quando sem que percebemos meio involuntario pautamos de expor seu ponto de 

vista. 

Desta forma acabamos por bloquea-los, e nao e isto que nos queremos oferecer aos nossos 

alunos, pois precisamos formar leitores criticos, autonomo capazes de refletir sobre qualquer 

tema seja no campo educacional, seja no seu cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . Estudo de easo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo de caso e uma forma de eonseguir levantar o maior numero de informacpes sobre o 

caso a ser trabalhado. Segundo Gil (1987, Apud Matos, 2001.) o estudo de caso e uma pratica 

simples, que oferece a possibilidade de redugao de custos, apresentando como limitagao a 

impossibilidade de generalizagao de seus dados. 

O estudo de caso deste trabalho foi realizado na E.E.E.I.E.F. Rotary Dr. Thomaz Pires uma 

conceituada escola publica que atende as camadas populares da cidade de Sousa-Pb. 

Para fazerem parte deste estudo de caso foram tornados como sujeitos 05 professores da 3a 

serie, 22 alunos desta mesma serie e a diregao da escola. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionario, pois este por conter respostas prontas 

facilita o processo de analise dos dados. Para tal, elaborei um questionario a fim de levantar 

informacpes precisas para o desenvolvimento deste trabalho. 

2.1. Analise dos questionarios dos professores. 

No intuito de conhecer melhor a acao dos professores da E.E E.I.E.F.Rotary Dr. Thomaz Pires 

diante das dificuldades de leitura e escrita que comprometem o processo de ensino 

aprendizagem da referida instituigao escolar, elaborei entao um questionario contendo 05 

questoes abertas os quais colocaram em pauta a forma como os educadores trabalham o tema 

em questao. 

Deste cinco educadores tres lecionam na referida instituigao a 15 anos e possuem graduagao 

em Pedagogia os outros dois lecionam na escola a 05 anos e apresentam graduagao e 

especializagao em Psicopedagogia. 

As perguntas foram as seguintes: 

- De que forma voce professor, aborda a leitura e a escrita com seus alunos? 

- Para voce quando e que seus alunos podem ser considerados letrados? 
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- Quais os tipos de leitura que voce costuma trabalhar com seus alunos? 

- Qual a sua preocupacao na escola dos temas de leitura? 

- Para trabalhar leitura com seus alunos, voce conta com a colaboracao da diregao da escola? 

De que forma? 

Diante das questoes levantadas obtive as seguintes informacpes: 

Na primeira qucstao 02 educadores rcsponderam que abordam a leitura da seguinte forma: 

aplicam a leitura atraves de livros, revistas, algumas dinamicas e ate mesmo instigando os 

alunos a dramatizacpes. 

Ja os demais educadores relatam que trabalham com seus alunos da forma que os levem a 

desenvolver a capacidade de raciocinio e suas habilidades no conhecimento, nesse contexto 

eles afirmam que aplicam a leitura atraves de livros infantis, aplicando o cantinho da leitura, 

videos educativos, producpes textuais a partir de uma gravura, pesquisas, aulas expositivas 

entre outras tecnicas pedagogicas tais como: jomais, bingos de palavras etc. Argumentam 

ainda que dessa forma estavam envolvendo os discentes numa soeiedade letrada instigando-os 

para que se tornem cidadaos criticos no universo de leitores. 

Desta forma e possivel perceber que estes educadores estao realmente preocupados com a 

aprendizagem de seus alunos, uma vez que, nao se limitam aos livros didaticos e buscam 

formas prazerosas de incutirem nos alunos o gosto pela leitura. 

Os professores alem de todas estas aepes que eles ja praticam em sala de aula precisam 

tambem, fazer um levantamento previo do conhecimento que os alunos ja tem em relacao ao 

tema a ser trabalhado interagindo com o tema da aula. 

Segundo Machado (1999) 

"um livro nao e apenas aquilo que esta escrito nele, mas tambem a leitura 
que o leitor faz desse texto. Para que esse livro possa manifestar esse seu 
potencial, torna-lo real, e indispensavel que encontre um leitor generoso que 
possa faze-lo dialogar com muitas outras obras, com visoes do mundo 
enriquecidas pela pluralidade e pela aceitaeao democratica da 
diferenca"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (MACHADO, 1999,P67). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A leitura de diversos textos, como noticias, propagandas, panfletos, historias em quadrinhos, 

mapas historicos e geograficos, possibilita ao aluno obter informacpes de mundo e assim 

desenvolver a sua competencia de leitor. Para isso, e preciso que o aluno compreenda e 

compare nao so as interpretaepes que o texto possibilita, mas tambem os recursos expressivos 

utilizados pelo autor e a organizacao dos diferentes tipos de textos. A presenea dos livros de 

literatura, dos jornais, das revistas e outros, devem ser garantidos na sala de aula, a fim de 

possibilitar o trabalho com a diversidade de textos, nesse sentido, as expectativas, os 

conhecimentos e as experiencias anteriores sobre a leitura e a escrita refletem-se na maneira 

pela qual o individuo interage com os diferentes tipos de textos. 

Quanto a segunda questao todos os 05 responderam que seus alunos sao considerados letrados 

quando estao preparados para a transmissao e recriagao de conhecimentos, de forma critica e 

construtiva, vinculados ao saber que tem consigo e ao que e necessario para seu 

desenvolvimento e da soeiedade. 

Desta forma e importante ressaltar que a escola, a familia e a soeiedade precisam oferecer um 

aprendizado voltado para a leitura. A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formacao dos alunos e a leitura. Cabe a escola ensinar os alunos a ler e a entender nao so as 

palavras, mas, o significado da mesma. Segundo Cagliari (1993, p. 148) "a leitura e a 

extensao da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida tera de ser 

conseguido atraves da leitura fora da escola. A leitura e uma heranca maior do que qualquer 

diploma". 

Na terceira questao perguntei quais os tipos de leitura eles costumavam trabalhar com seus 

alunos, tres deles responderam que trabalham a leitura epistolares que seria por cartas, 

bilhetes e alem da humoristica que se realiza atraves de historias em quadrinhos e pequenas 

dramatizacpes, os outros dois alem de trabalhar esses dois tipos de leitura acrescentou ainda a 

jornalistica que seria atraves de noticias, legendas, entrevistas, pesquisa de opiniao e graficos; 

a publicitaria realizada atraves de propagandas como material usando rotulos; a instrucional 

atraves de receitas e instrucpes de jogos e a literaria nessa usariam poemas, parlendas, trava-

linguas, cantigas de roda, canto popular e conto de fadas. 

Diante das respostas obtidas, considero-me como satisfeita, pois esses educadores 

compreendem que o amor pelos livros nao e coisa que aparece de repente. E preciso ajudar a 
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crianga a descobrir o que a leitura pode ofereeer. Se a leitura for estimulada por pais e 

educadores, resulta em prazer. Sempre que possivel, os professores devem incentivar os 

alunos a ler, oportunizando a eles a curiosidade e, principalmente, o encanto. A partir disso, o 

docente mostra que, alem de ser atrativa, a leitura tambem pode ofereeer informacpes, 

noticias, pesquisas, buscas, divertimento e muito mais. Segundo Flores (1996, p. 26), as 

criancas reclamam e tem razao, quando dizem que ler da dor de cabeca. Para quern nao esta 

afeito a leitura isso acontece deveras, alias, como qualquer outra atividade humana exige. A 

leitura e um processo de selegao informativa que se da por meio de avangos, recuos, predigoes 

e corregoes, nao ocorrendo linearmente. Sua progressao acontece em pequenos blocos, jamais 

produzindo compreensoes definitivas. De fato, mesmo os textos mais simples oferecem 

compreensoes inesperadas. 

As criangas leem quando os textos apresentam algum significado para elas. Para ler e preciso 

gostar de ler. A leitura jamais deve ser pressionada. Isso em todos os ambitos, tanto na escola 

quanto em casa. Muitos pais e professores dao livros como forma de castigo. Esta nao e uma 

atitude correta, pois as criangas perdem o gosto por ler e nao fazem mais leitura por prazer, 

espontaneamente. A leitura como obrigagao gera desmotivagao, os alunos nao aprendem, e 

nao a fazem com gosto. 

Para formar leitores, deve-se ter paixao pela leitura. O autor Bellenger (2004, p. 17), afirma 

que a leitura se baseia no desejo e no prazer. Esta e uma opgao. Ninguem gosta de fazer 

aquilo que e dificil demais, nem aquilo do qual nao consegue extrair o sentido. Essa e uma 

boa caracterizagao da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela e 

dificil demais, justamente porque ela nao faz sentido. 

A quarta questao em que indaguei a preocupagao na escola que eles tinham com os temas de 

leitura, 02 deles alegaram a falta de interesse dos alunos e a escassez de material oferecidos 

como suporte, os outros 03 afirmaram que a preocupagao estaria exatamente ligado ao 

conhecimento literario que o alunado ira adquirir, nesse contexto eles afirmaram ainda que a 

escola como um todo vem trabalhando nesta tematica no intuito de contribuir na formagao dos 

alunos. 

Realmente a falta de interesse de alguns educandos e um fator negativo no processo de ensino 

aprendizagem, no entanto, e preciso que os diversos segmentos sociais possam capacitar as 
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criancas para terem uma vida produtiva e conhecimentos necessarios para poder enfrentar os 

intimeros desafios impostos pela soeiedade contemporanea. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nacionais (1997): 

Um ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de qualidade, que busca formar cidadaos capazes de interferir 

criticamente na realidade para transforma-la, deve tambem contemplar o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptacpes as complexas 

condicpes e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez 

na produgao e na articulagao de novos conhecimentos e informacpes, que 

tem sido avassaladores e crescentes. (PCNS, 1997, p.47): 

A formacao escolar deve possibilitar aos alunos condicpes para desenvolver competencia e 

consciencia profissional, mas nao restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente 

demandadas pelo mercado de trabalho. 

A alfabetizacao precisa ter um espago especial na escola, porque e nela que o educando vai 

construir seu processo de leitura e escrita e tambem ira construir seus primeiros passos para 

vida escolar. 

Na quinta questao perguntei se os professores contavam com a colaboragao da diregao da 

escola para trabalhar esta tematica e de que forma. Todos responderam que sim e usam a 

seguinte justificativa: Como constituinte do complexo escolar, a diregao da escola tem uma 

grande influencia na colaboragao a leitura, pois e a base de apoio e fiscalizagao do ensino no 

que diz respeito a qualidade do conhecimento adquirido pelo aluno, dessa forma ela colabora 

de forma direta, ou seja, na orientagao dos planejamentos onde a partir do mesmo executa-se 

toda a estrutura planejada, como as aulas, videos, textos diversos, pesquisas e aulas 

expositivas, dando com isto um suporte qualitativo no ensino aprendizagem. 

Este e um importante fator em uma educagao de qualidade, visto que a diregao da escola junto 

com os educadores se encontra comprometidos com a aprendizagem de seus alunos buscando 

desta forma encontrar solugoes para a resolugao de seus problemas. 
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2 . 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AnaMses dos Questionarios do gestor. 

Quando indagamos a diregao da escola como ela orienta e coordena a elaboragao do 

planejamento para que os professores possam trabalhar a leitura, afirmaram que atuam de 

forma participativa e ativa no que esse refere ao planejamento com os professores, no que diz 

respeito ao acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas em sala de aula com o 

objetivo de melhorar o rendimento do ensino e afirmam ainda que a aprendizagem e 

desenvolvida de forma coletiva. 

Desta forma, acreditamos que este e um ponto positivo para a escola, pois a participagao da 

diretoria no planejamento mostra que esta instituigao esta voltada para uma boa educagao e se 

compromete com o aprendizado de seus educandos. 

Segundo Libaneo (1994, p. 222), o planejamento e considerado como: "Um processo de 

racionalizagao, organizagao e coordenagao da agao docente articulando a atividade escolar e a 

problematica do contexto social". 

Diante disso, podemos perceber que o planejamento escolar e um processo de racionalizagao 

e organizagao, onde o professor toma as decisoes sobre o porque fazer, como se deve fazer, e 

quem vai executar o piano. E para levantar todas essas questoes nada mais pratico e preciso 

que a participagao de todos os envolvidos na pratica educativa. 

Na segunda questao questionamos a forma em que os gestores contribuem no processo de 

leitura com isso, obtive a seguinte resposta: alem do desenvolvimento do projeto leitura em 

agao, os gestores sugerem o cantinho da leitura, nele sao disponiveis caixas de leitura, 

cardapio de leitura, desafios langados aos alunos, bem como procuram fazer um elo entre a 

famflia/escola X alunos visando com isto incentivar a leitura. 

Diante da resposta obtida fica claro a preocupagao da escola em instigar os alunos ao habito 

da leitura. As instituigoes em geral sofrem com a falta de interesse de seus alunos sobre tudo 

referente a questoes de leitura. 

Os livros nao sao devidamente utilizados na vida das pessoas e nas salas de aula, por isso se 

transformam em objetos sem qualquer importancia. O que importa nao e a quantidade de 
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leituras realizadas, mas sim a sua qualidade. Para isso, o educador dever ter estrategias para 

instigar e envolver o educando no maravilhoso mundo da leitura, criando-lhe o habito de 

realiza-la constantemente e em diferentes lugares como, por exemplo, nos cantinhos de 

leitura, na biblioteca, entre outros. 

Um ambiente agradavel, iluminado e arejado, com espaco adequado, com livros a disposigao 

de todos os educandos e, principalmente, respeitando sua faixa etaria, e o mais indicado por 

muitos especialistas da educagao. Sempre que possivel deve-se realizar diferentes tipos de 

leituras podendo ser: silenciosa, oral, em geral. Podemos utilizar tambem diferentes materials 

como, por exemplo, revistas, jornais, artigos, gibis, Internet, televisao, teatro, cartazes. 

Segundo Deon, citado por Silva (1986, p. 34) "uma historia nao e mais que um grao de trigo. 

E ao ouvinte, ao leitor que compete faze-lo germinar. Se nao germina, e questao de falta de ar, 

de sol, de liberdade, de solidao". 

Na terceira questao, perguntamos a diregao o que impossibilita a aprendizagem da leitura na 

escola, ela apontou o nivel socio-cultural da famflia argumentando que este impossibilita o 

acompanhamento da aprendizagem dos filhos, bem como a ausencia do habito de leitura que 

segundo a diregao os alunos nao tem. 

Infelizmente este e um importante fator, no entanto, quando uma crianga nao encontra 

utilidade na leitura, o professor deve fornecer-lhe modelos que evidenciam o seu proprio 

valor. Ou quando uma crianga nao se interessa pela leitura, e o professor quem deve criar 

situagoes mais envolventes. O proprio interesse e envolvimento do professor com a leitura 

servem como modelo indispensavel; ninguem ensina bem uma crianga a ler se nao se 

interessa pela leitura. As preferencias da crianga tambem devem ser respeitadas. Quando nao 

gostamos do texto de um livro nao o lemos ate o final. Por que obrigar entao a todas as 

criangas a lerem sobre o mesmo assunto? Nao se dispoe de formulas para garantir que a 

leitura seja compreensivel e prazerosa. Sabe-se, entretanto, que existem varias maneiras de 

melhorar a eompreensao e o prazer na leitura: se orientamos a crianga para a concentragao em 

detalhes visuais, ou seja, apenas o que esta escrito ou ilustrado, se fornecemos fragmentos de 

textos incompreensiveis ou amontoados de frases sem real significado de comunicacao, se 

exigimos que ela respondesse a questoes nao esclarecidas apos a leitura poderiamos estar 

atrapalhando o desenvolvimento do prazer de ler. Ou seja, o ponto comum de todas essas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atitudes de ensino que difieultam a aprendizagem da leitura e a limitacao da quantidade de 

informacpes nao-visuais, como por exemplo, contextualizacao, informacoes pre-concebidas e 

a familiarizacao com o assunto as quais a crianga pode recorrer enquanto le. 

Para facilitar o processo de leitura e preciso garantir a crianga amplas possibilidades de usar 

informagoes nao-visuais, possibilidades de fazer previsoes, compreender e ter prazer no que 

le. 

Na quarta questao perguntamos se ela considera a leitura como fonte essencial para a 

construgao do conhecimento e pedi que justificasse. A resposta obtida fora a seguinte: Sim e 

justificou dizendo que a leitura e a base fundamental do processo de ensino/aprendizagem 

bem como todos os conhecimentos do alunado. 

E bem verdade que a leitura e uma atividade extremamente necessaria na vida de um 

individuo, o sujeito desprovido dessa habilidade pode ser considerado como um sujeito que 

caminha sozinho no mundo, e dependent de outras pessoas em praticamente todos os 

momentos de sua vida. 

A leitura nao pode ser uma atividade deixada para o segundo piano, tanto na escola como na 

vida. Ha um enorme descaso pela leitura, ler deveria ser a maior bagagem legada pela escola 

aos alunos. 

Por fim, questionamos a diregao o significado de ser um bom leitor. Diante da indagagao a 

resposta foi a seguinte: para um aluno ser considerado um bom leitor seria necessario que ele 

fosse capaz de ler e reler o que esta sendo exposto no sentido de refletir e interpretar o que le, 

acrescentou ainda que seria aquele aluno autonomo, capaz de ter uma visao ampla do que se 

ler, e expor essa visao de uma forma construtiva no que se refere ao processo de 

aprendizagem. 

Esta e uma afirmagao coerente uma vez que o bom leitor nao e aquele que sabe decifrar o 

conjunto de palavras de um texto e sim aquele que sabe interpretar o que le. Nao adianta ler e 

nao saber interpretar o que se esta lendo. 
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2.3 Analises dos questionarios dos alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No intuito de conhccer as reagoes das criangas frente ao seu gosto pela leitura, desenvolvemos 

um questionario criativo e dinamico para levantar informacpes das mesmas. 

Na primeira questao perguntamos como elas se sentiam quando ganhavam um l ivro de 

presente. Diante dessa indagacao todas foram unanimes e afirmaram que se sentiam felizes. 

Esta afirmagao nos deixou um pouco desconfiadas, embora prefira acreditar nas respostas das 

criangas, no entanto, e preciso se questionar. Sera mesmo que elas gostam de ganhar livros de 

presente? Sera que nao preferem um brinquedo? Ou quem sabe ate mesmo uma roupa nova? 

Bem fica ai a indagagao sem respostas. 

Na segunda questao perguntamos as criangas como elas se sentiam quando gastam o tempo 

livre lendo, desta vez as respostas variaram um pouco. Algumas delas 10 responderam que 

ficam meio chateados, 7 ficam felizes e 5 ficam muito zangados. Acredito que nesta questao 

os alunos foram mais sinceros. E bem verdade que nem todas as criangas leem por simples 

prazer de ler. As diversoes sao muitas e o acesso aos mais variados brinquedos estao presentes 

em todos os lugares. 

Na terceira questao, perguntamos aos alunos se eles achavam se iam gostar de ler quando 

crescerem, mais uma vez eles foram unanimes e afirmaram que sim. Acredito que eles ja 

tenham a consciencia de que no mundo dos adultos ler e escrever sao praticas indispensaveis e 

extremamente necessarias, sobretudo para a sobrevivencia. 

Na quarta questao indagamos como eles se sentem quando vao a uma livraria. Todos os 

alunos disseram ficar felizes. Nao sei se essa afirmativa se da pelo fato de la se encontrarem 

livros em si ou pelo fato da variedade de objetos que podemos encontrar neste tipo de 

ambiente (livros, revistas, gravuras etc.), o importante e que eles tenham contato desde cedo 

com ambientes que lhes oferegam condigoes de torna-lhes grandes leitores. 

Na quinta questao perguntamos para os alunos como eles se sentem quando leem uma historia 

para eles. Todos afirmaram que sentem felizes. Esta afirmativa provavelmente esta ligada a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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praticidade, pois quando ouvimos uma historia com certeza ela nos ofereee mais oportunidade 

de viajarmos na leitura do que se estivessemos lendo por conta propria. 

Na sexta questao perguntamos aos alunos se eles gostam de le os livros dos amigos quando 

vao visita-los. Das respostas obtidas 15 disseram que nao, 6 afirmaram que sim e 1 afirmou 

que as vezes. A explicagao para tais respostas se da talvez pelo gosto diferenciado entre as 

criangas. Nem todos se agradam pelo gosto do outro e isso e o que nos faz sermos diferentes 

uns dos outros. 

Por fim questionamos aos alunos como eles se sentem quando leem poemas para eles. Todos 

afirmaram que nao gostam desta pratica. Acredito que na idade em que estao poemas nao sao 

os temas preferido das criangas que preferem textos coloridos, envolventes, com muitos 

personagens engragados etc. 

De modo geral, o levantamento dessas informagoes foi de grande importancia para desta 

forma conhecer melhor o gosto das criangas e consequentemente trabalharem dentro do gosto 

de cada um buscando sempre o bom desempenho dos alunos. 
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3. Analise do estagio 

Iniciamos o estagio na E. E. E. I. E. F. Rotary Dr. Thomaz Pires no mes de outubro de 2007.. 

Antes de iniciar o estagio realizamos primeiramente uma observagao da instituigao e atraves 

desta levantamos as seguintes informagoes: a escola atende a populagao carente e tem um 

significativo numero de alunos; sua reputagao e de ser uma instituigao, de visao construtivista, 

porem o metodo de ensino dos professores ainda e tradicional; os educadores procuram a todo 

instante seguir o ritmo dos alunos para que estes nao encontrem dificuldades de aprendizagem 

e por fim, a falta de espago fisico da escola compromete um pouco o desenvolvimento dos 

alunos uma vez que as salas sao muito proximas e o unico auditorio da escola e dividido ao 

meio para que desta forma funcionem duas salas de aula. 

De modo geral, podemos afirmar que o estagio foi uma boa oportunidade para nossa formagao 

como educadora, pois ofereceu momento de aprendizagem e tambem de descontragao tendo 

em vista que a relagao professor/aluno tambem pode ser vivenciada fora dos muros da escola. 

No primeiro encontro desenvolvemos o tema: Escrita a partir de rotulos este piano de aula 

teve por objetivo fazer com que os alunos conhecessem a serventia dos produtos e o local em 

que e comprado. 

Apresentamos a turma diversos rotulos e exploramos todas as informagoes que os mesmos 

poderiam nos passar. A turma adorou o clima de descontragao que a aula "diferente" 

proporcionou, todos se comportaram muito bem e ficaram impressionadas com a variedade de 

informagoes que um unico rotulo pode nos ofereeer. 

No segundo encontro, o piano de aula desenvolvido foi: Rima e tinha por objetivo trabalhar a 

leitura, escrita e a interpretagao de texto das criangas assim como conhecer a estrutura de uma 

rima. Neste dia, distribuimos a turma pequenos poemas e solicitamos que cada um lesse o 

poema que tinha nas maos. Percebemos entao que a turma enfrenta serios problemas 

referentes a leitura e o seu nivel de aprendizado e muito lento para a serie em que estao 

matriculados. Dando continuidade ao dia, dividimos a turma em grupos de tres e solicitamos 

que fizessem um novo poema para ser fixado no quadro negro e em seguida serem lidos pelos 

demais grupos. Diante da atividade proposta, percebemos que assim como fora com a leitura, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a escrita das criangas e muito precaria. Alem disso, as criangas nao tinham a minima nogao 

sobre o assunto. 

No terceiro dia de estagio, trabalhamos com a leitura e interpretagao de textos. Para tanto, 

distribuimos aos alunos xerox do texto "O rato da cidade e o rato do campo". Este texto alem 

de se trabalhar a leitura e interpretagao de texto, oferece condigoes de discutir e estudar o 

campo e a cidade assim como as culturas existentes nessas duas formas de vida. Distribuido 

entao o texto, e realizado a leitura coletiva do mesmo realizei entao a interpretagao deste e em 

seguida defini-se para os alunos o conceito de zona urbana e rural exemplificando cada um. 

Apos a corregao das atividades verifiquei que os alunos encontram grandes dificuldades em 

interpretagao de textos, leitura e escrita, alem disso, o comportamento em sala de aula dos 

mesmos nao facilita muito para a aprendizagem dos mesmos. 

No quarto encontro, trabalhamos com a fabula "A formiguinha e a neve". Este conteudo teve 

por objetivo trabalhar com os alunos o gosto pela leitura classica. Iniciamos a aula 

distribuindo aos alunos uma xerox da fabula para que fosse realizada a leitura oral da mesma. 

Em seguida solicitamos que cada aluno lesse a passagem que mais lhe chamara atengao 

explicando oralmente o porque da escolha para que desta maneira se trabalhe tambem a 

timidez do aluno. Apos explorar toda a oralidade do texto, partimos entao para a interpretagao 

onde observaria o desempenho dos alunos frente a esta atividade. 

Ao termino da aula percebemos que os alunos nao gostaram muito da aula devido a exposigao 

que a mesma lhes ofereceu. Os alunos nao gostam de se expressar oralmente, preferem 

atividades que envolvam apenas a escrita, no entanto esta ainda e desenvolvida de forma 

precaria. 

No quinto encontro, o conteudo abordado foi: Cardapio, este tema ofereceu meios de se 

trabalhar tanto a leitura, escrita e gramatica dos alunos quanto nogoes matematicas dos 

mesmos. Nesta aula apresentamos entao aos alunos alguns cardapios e discuti com os mesmos 

o prego de cada um deles. Em seguida elaboramos a partir dos textos situagoes problemas 

para que os alunos os desenvolvessem. Nestes textos (cardapios) tambem foi possivel 

trabalhar gramatica uma vez que solicitamos aos alunos que retirassem dos mesmos, palavras 

onde se apresentassem hiato e ditongos, desta maneira podemos contatar o conhecimento 
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previo dos alunos frente a esta atividade e sendo assim percebemos que os mesmos nao 

tinham dominio sobre o conteudo. 

Ao termino da aula pude constatar que os alunos estao muito bem prepares para a resolucao 

de situacoes problemas, no entanto no que se refere as atividades relacionadas como a leitura 

e escrita estes, ainda enfrentam graves e serias dificuldades. Neste dia, os alunos gostaram 

muito das atividades que envolveram problemas matematicos, no entanto, no que diz respeito 

as atividades relacionadas a gramatica causou a total desaprovagao dos alunos. 

No sexto encontro, trabalhamos com o jornal explorando desta maneira a variedade de 

informagoes que seus textos podem nos ofereeer. O objetivo deste tema foi possibilitar aos 

educandos condigoes de escrever anuncios de maneira espontanea atraves do estudo com o 

jornal. 

Teberosky e Colomer (2003, p. 29) defendem o a utilizagao de jornais na pratica educativa 

segundo as autoras, "as criangas observam tambem que os jornais sao comprados diariamente, 

que os jornais dos dias anteriores servem para fins diversos: para enrolar objetos, para jogar 

no lixo, para fazer fogo, para limpar o carro etc." Neste sentido, podemos utilizar destes 

conhecimentos previos para explorarmos tanto a consciencia das criangas no que diz respeito 

a importancia da reciclagem quanto para desenvolver uma aula diferente, que fuja da retina do 

dia-a-dia. 

Nesta aula trabalhamos com a sala dividida em grupos e em cada grupo distribuimos um 

jornal. Em seguida solicitamos que lessem com atengao o jornal e discutissem entre si sobre 

os diferentes tipos de texto presentes no jornal. 

Esta aula foi muito proveitosa, pois ofereceu aos alunos a oportunidade de defenderem seus 

pontos de vista e terem um contato mais proximo com os mais variados tipos de textos 

(verbais nao-varbais e anuncios). 

No setimo encontro, o tema abordado foi "Receitas culinarias" com este tema foi possivel 

trabalhar as operagoes existentes nas receitas (medida, peso e quantidade). 
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Para desenvolver o tema, escrevemos no quadro negro algumas receitas e pedimos que todos 

iessem em voz alta para que desta forma fosse trabalhada a oralidade dos alunos. Em seguida 

circulamos com a orientagao dos alunos todos os numeros existentes na recita para que 

posteriormente elaborasse uma situacao problema com essas informacpes. Elaborado entao as 

situacpes problemas solicitamos que os alunos individualmente respondessem as questoes. 

De modo geral, os alunos adoraram a aula e fizeram muitos elogios as receitas trabalhadas em 

sala de aula. Embora a leitura e a escrita dos alunos sejam deficientes, com os numeros e 

calculos matematicos eles se saem muito bem. 

O oitavo encontro estava direcionado a leitura e interpretagao de texto, para desenvolve-lo, 

trabalharam com o texto "O leao e o rato" com este texto, fora possivel trabalhar tambem o 

genero e o numero. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003, p. 20) "a leitura de historias, tem particular importancia 

para o desenvolvimento do vocabulario e para a eompreensao de conceitos, bem como para o 

conhecimento da linguagem escrita dos livros". Desta forma, desenvolvi este piano de aula 

me respaldando principalmente na leitura da historinha com o objetivo de possibilitar as 

criangas um maior enriquecimento de seu vocabulario. 

Antes de iniciar a aula, fizemos uma sondagem priorizando desta forma o conhecimento 

previo dos alunos diante da tematica. Apos priorizar o conhecimento previo dos alunos, 

apresentei-lhes o texto utilizando-me para tanto do retraprojetor em seguida, distribui a cada 

aluno uma xerox do texto e mais uma vez explorei a leitura oral. Ao termino da leitura e 

exploragao do texto, aplicamos entao uma atividade para uma melhor eompreensao do texto. 

De modo geral os alunos se portaram muito bem diante da aula que envolvera metodologias 

diferentes das ja trabalhadas em sala de aula. 

No nono encontro, trabalhamos com o texto "As cigarras e as formigas", com este texto foi 

possivel trabalhar os tempos verbais e o preconceito. Este tema pode ser considerado muito 

importante principalmente para criangas desta serie, pois desde sedo elas vao tendo 

conhecimento dos valores humanos diante da soeiedade. 
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Ao iniciar a aula solicitamos aos alunos que ficassem em circulo, em seguida realizamos a 

leitura do texto por meio de transparencia. Apos a leitura do texto pedimos que cada aluno 

apontasse a parte da fabula que mais gostou em seguida que retirassem do texto os verbos 

existentes. Retirados os verbos, solicitou-se que formassem frases com eles. 

Ao termino da aula percebemos que os alunos encontram grandes dificuldades com relacao 

aos verbos e sua conjugagao, no entanto a leitura comecara a mostrar melhoras. 

O decimo encontro teve como conteudo "Festival de fabulas" e teve por objetivo despertar no 

aluno o gosto pela leitura e viabiliza-los ao desenvolvimento de sua criatividade. Iniciamos a 

aula apresentando aos alunos atraves de musica uma conhecida fabula. Conceituamos a fabula 

e pedimos aos alunos que escrevessem no caderno as fabulas conhecidas por eles. Apos 

explorar os conhecimentos previos dos alunos, solicitamos que os mesmos produzissem uma 

fabula. Diante da proposta, verificamos que embora a escrita dos alunos ainda deixe muito a 

desejar a criatividade dos mesmos e muito agucada e deve ser muito explorada na criagao de 

textos o que resultara em uma escrita cada vez melhor. 

No encontro seguinte, o conteudo trabalhado foi "Capa e contra capa de fita de video" este 

conteudo teve por objetivo mostrar aos alunos que e possivel atraves da leitura de uma capa 

de video levantar o maior numero de informagoes referentes ao filme. Neste dia, levamos 

para os alunos a capa de uma fita de video e apresentamos aos alunos atraves de uma 

transparencia desta forma fora possivel que todos os alunos visualizassem ao mesmo tempo 

sem causar tumulto na sala de aula. Apos apresentar-lhes a capa, solicitamos aos alunos que 

fizessem a leitura da mesma e em seguida que criassem uma capa. Esta atividade trabalha a 

criatividade do aluno e oferece condigoes de se trabalhar a escrita. 

Muitos alunos gostaram da atividade outros tiveram preguiga de trabalhar com a imaginagao 

preferem atividades que contenham as respostas prontas e acabadas. 

No decimo segundo encontro, trabalhamos com o prego dos produtos, sendo assim, levamos 

para sala de aula varios rotulos com os pregos ainda fixados. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003, p.27) "aproveitando situagoes reals, os adultos podem 

fazer as criangas participarem em atividades interativas... dessa forma, a crianga comega a 
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identificar, logomarcas e rotulos comerciais". Diante da citacao, podemos entao compreender 

que a crianga quando exposta a situagoes reais, podera desde cedo compreender melhor o 

mundo que lhe cerca, alem disso, ela tera conhecimento da importancia de se conhecer marcas 

de produtos importantes uma vez que estes farao parte de sua vida pelo resto da vida. 

Para dar maior enfase a esta aula, iniciei este piano de aula explorando alem do prego, 

diversas outras informagoes que os produtos alimenticios trazem ate mesmo o valor 

nutricional dos mesmos. 

Com as informagoes obtidas, pudemos trabalhar problemas matematicos e falar de uma 

alimentagao adequada que e importante para a saude das pessoas. Toda a sala de aula se viu 

envolvida com a atividade e despertou muitas curiosidades nos educandos. 

O decimo terceiro encontro estava voltado para dramatizagao. Para trabalhar tal assunto, 

apresentamos aos alunos o texto da "Baratinha", em seguida dividimos a sala em grupos e 

solicitamos que cada grupo encenasse uma parte do texto. 

Este tipo de atividade e muito importante para a crianga uma vez que, desperta nas mesmas 

sua capacidade de interpretagao e desenvolve a imaginagao da crianga um importante fator na 

criagao e produgao de textos escritos. Os alunos apreciaram muito a aula que desta vez nao 

dispos de atividades escritas. 

O encontro seguinte se encontrava pautado no "Jogo de memoria" e teve por objetivo 

trabalhar o raciocinio logico dos alunos e tambem as operagoes de adigao e subtragao. Quando 

o conteudo e trabalhado de forma dinamica como na apresentagao de jogo, os alunos tendem a 

compreender melhor o conteudo facilitando desta forma a aprendizagem dos mesmos. 

A aula foi proveitosa e ofereceu grandes momentos de descontragao. Para verificar se o 

conteudo fora bem assimilado elaboramos questoes matematicas e em seguida pedimos que os 

alunos escrevessem no caderno uma lista do que mais gostaram e do que eles menos gostaram 

na aula do dia. Desta forma podemos constatar que a escrita dos alunos comegara a melhorar 

um pouco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De modo geral os pianos de aula foram bem desenvolvidos e bem trabalhados com os alunos. 

Acreditamos que eles ofereccram condicpes de aprendizagem e descontracao para os 

educandos que tiveram a oportunidade de aprenderem de forma descontraida e espontanea. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos dias atuais, a soeiedade se encontra cada vez mais competitiva e elitista. Os desafios e os 

obstaculos sao muitos, portanto, para que fagamos parte desta soeiedade e preciso que a 

leitura e a escrita sejam desenvolvidas e dominadas com seriedade. 

Sabe-se que as escolas em geral encontram serias dificuldades referentes ao dominio da 

leitura e escrita que sao a base do processo de ensino-aprendizagem, essas dificuldades 

comprometem intensifica mente a formacao do individuo e comprometem seu desempenho 

educativo. 

Compreende-se que educar nao e tao simples, ou seja, e uma atividade que exige muito do 

individuo. O bom educador deve sempre esta atento ao mundo que o cerca e comprometido 

com cada educando que lhe foi confiado. Por isso, considero esta como uma atividade 

indispensavel a minha formacao academica, uma vez que desta forma pode-se vivenciar esta 

realidade. 

Durante a realizaeao desse trabalho, tive a oportunidade de pela primeira vez desempenhar o 

papel de educadora com uma turma de 3a da Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental Dr. Thomaz Pires onde desenvolveu-se este trabalho o qual se intitula 

"Dificuldades da leitura nas series iniciais do ensino fundamental: numa perspectiva 

construtivista" para realizaeao de tal faeanha utilizei-me de atividades relacionadas com a 

realidade da serie em questao. 

Estes encontros fizeram-me refletir acerca de questoes relativas ao processo de ensino-

aprendizagem e da realidade na qual o nosso pais esta imerso. 

E bem verdade que no Brasil a educagao ainda nao recebeu o seu devido reconhecimento, no 

entanto, nao posso deixar de expressar a minha total satisfagao em reconhecer que ainda ha 

instituigoes onde a dificil arte de educar e levada a serio, onde ha um empenho visivel do 

educador que a todo instante se compromete a conduzir com muita satisfagao e experiencia o 

processo de ensino, viabilizando desta forma a interagao dos educandos com os temas 

abordados em sala de aula. 
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De modo geral, modo geral a instituigao e os educadores que contribuiram com este trabalho 

sem duvida alguma compreendem que sao justamente suas praticas de ensino que irao 

desencadear resultados satisfatorios ou nao com relacao aos seus educando. Em suma, na 

trajetoria percorrida durante a elaboracao desse trabalho refletimos sobre muitas questoes, e, 

sobretudo em reunir conhecimentos, analises e opinioes sobre a agao educadora. Sobre a 

aprendizagem dos educandos e os procedimentos dos professores vimo-nos, sempre na 

condigao de uma educadora em continuo processo de aprendizagem, uma vez que nunca 

devemos nos limitar ao conhecimento que ja detemos e sim irmos sempre a procura de novas 

oportunidades de aprendizagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome 

Formagao 

Escola que leciona 

Serie 

Tempo de atuagao na escola 

Tempo de atuagao como professora. 

1 - De que forma voce professor, aborda a leitura com seus alunos? 

2- Para voce quando e que seus alunos podem serem considerados letrados? 

3- quais os tipos de leitura voce costuma trabalhar com seus alunos? 

4- Qual a sua maior preocupagao na escola dos temas de leitura? 

5- Para trabalhar leitura com seus alunos, voce conta com a colaboragao da diregao da escola? 

De que forma? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome 

Formagao 

Tempo de atuagao na educagao 

Tempo de atuagao como gestor 

Tempo de atuagao como gestor 

Questionario ao Gestor 

1- A diregao orienta a coordenagao a elaboragao do planejamento para que o professor possa 

trabalhar a leitura? 

2- com quais sugestoes voce gestor contribui no processo de leitura? 

3- Para voce o que impossibilita a aprendizagem da leitura? 

4- Voce considera a leitura como fonte essencial para a construgao do conhecimento? 

Justifique: 

5- 0 que significa para voce ser um bom leitor? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questionario aos Alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome 

Idade 

Serie 

Escola 

1- Seu professor costuma trabalhar leitura com voce? 

2- Que tipos de livros voce ja leu? 

3- quais os tipos de leitura que voce ler no dia-dia? 

4- Em que a leitura lhe ajuda no seu cotidiano? 

5- seu professor aceita sugestoes para trabalhar leitura na sala de aula, e fora dela? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome , ,,, Serie 

Como voce s e s e n t e q u a n d o g a n h a um livro de p r e s e n t e ? 

( 0 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( Qj" ^ J 

Como voce s e s e n t e q u a n d o g a s t a seu t empo livre lendo? 

( ® Q i 

Voce acha q u e vai g o s t a r d e ler q u a n d o for maior? 

0̂©^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f (̂ (̂ ) j 

\ ^ ^ /  

""^ \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  ^sgZZZZ^ J 

Como voce s e s e n t e q u a n d o vai a u m a livraria? 

(@@) ( ® ®  j 
\ o / 

Como s e s e n t e q u a n d o leem u m a historia para voce? 

I o / 

\ ^ ^ / 

\ j 

Quando vai a casa d e um a m i g o , gos ta de ler os livros de le? 

fee] 
' \ ^ ^ / 

\ J 

Como s e s e n t e q u a n d o l eem p o e m a s para voce? 

(@®) ( 0® ̂  f ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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