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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern por objetivo aprescntar os resultados e reflexoes decorrentes de um estudo 

sobre a pratica da leitura no cotidiano escolar como uma atividade de prazer e aquisicao de 

conhecimentos, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Vida Nova", no 

municipio de Pombal, Estado da Paraiba. Nele sao discutidos os dados levantados atraves de 

questionarios especificos destinados a supervisora escolar, as professoras do 2°, 3°, 4° e 5° ano 

do Ensino Fundamental, e aos alunos do 5° ano. Tambem e relatado de forma sucinta os 

encontros realizados em sala de aula com os alunos da serie e escola mencionados, ocasiao 

onde foram colocadas em pratica atividades que evidenciaram o uso e a pratica da leitura na 

sala de aula. Portanto, e na perspective de proporcionar informagoes adequadas a formacao de 

leitores proficientes, ampliar os conhecimentos de seus profissionais responsaveis e despertar 

o interesse do publico que se utilizar do conteudo deste estudo que se fundamenta a presente 

elaboracao. Almejando nao so a transmissao de conhecimentos sobre a importancia do ato de 

ler, mas principalmente, contribuir para a afeicao e expansao desta atividade que deve ir alem 

do ambito e da idade escolar. 

Palavras-chave: aprendizagem, prazer, metodologias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A elaboracao deste estudo que traz como titulo "A pratica da Leitura no Cotidiano 

Escolar: uma atividade de prazer e aquisicao de conhecimentos" parte da premissa de que a 

linguagem escrita e um dos instrumentos mais eficientes para expressao e fixacao da cultura e 

dos conhecimentos de uma sociedade, o que resulta na identificacao da Leitura como uma 

importantc atividade de aquisicao de saber, e grandes possibilidadcs de ser transformada 

numa pratica prazerosa. 

Uma vez que e atraves da leitura que compreendemos melhor os movimentos sociais e 

o mundo como um todo, bem como desenvolvemos nossa propria cidadania. A participacao 

efetiva na sociedade requer um dominio compreensivo da leitura sobre os fatos registrados 

por meio da escrita. 

Ler, no sentido amplo, e observar tudo o que se passa em nosso meio. Podemos ler um 

ambiente, um filme, um falar, etc., assim como tambem ler uma historia - pensamento de um 

determinado autor - seja para concordar ou discordar, desenvolvendo a subjetividade atraves 

da formulacao de ideias proprias. Dai ser um dos principals objetivos da atividade pedagogica 

habilitar as criancas a lerem, e favorecer o acesso as informacoes disponiveis em meios 

escritos. O que lhes possibilitara plena participacao social, 

Nesse sentido, a opcao por este complexo tenia surgiu a partir das reflexoes e dos 

questionamentos que ao mesmo tempo em que evidenciam a precaria forma como e 

trabalhada a leitura na sala de aula - por um grande numero de professores despreparados e 

sem gosto por tal pratica - tambem destacam as constantes reclamacoes dos professores 

diantc do desempenho escolar dos alunos que revelam dificuldades na leitura durante os anos 

iniciais do Ensino Fundamental e, conseqiientemente, com baixo rendimento escolar, 

producoes insuficientes e um total "desinteresse" pela Leitura, que pode persistir pelos anos 

subsequentes de sua vida escolar. 

Para tanto, nesse emaranhado de problemas do proccsso ensino-aprendizagem e 

acreditando que seu desempenho esta intrinsecamente ligado a pratica da leitura que tern 

como suporte formal os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, fez-se necessario um trabalho 

basicamente constituido por um estudo de caso, realizado com a Supervisora, as quatro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Educadoras - do 2°, 3°, 4° e 5° ano - e os vinte e sefe Educandos - do 5° ano - da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental "Vida Nova", localizada na cidade Pombal - PB. 

Para discernimento da problematica (como trabalhar a leitura na perspective de 

proporcionar prazer e aquisicao de conhecimentos?), destacou-se os seguintes objetivos: 

identificar os bencficios que o ato de ler proporciona aos leitores; analisar metodologias que 

possam contribuir para a realizacao de uma leitura prazerosa; identificar os principals fatores 

que dificultam a pratica dos leitores principiantes; e, por fim, observar o processo de ensino-

aprendizagem da leitura relacionando-o ao modo como o professor trabalha o estimulo a 

leitura na sala de aula. Objetivos esses fundamentados com base nos questionamentos 

especificos direcionados ao publico selecionado. 

Como requisite de estrutura deste estudo optou-se pela divisao do seu contexto atraves 

da apresentacao de dois capitulos. No capitulo I , em que a apresentacao da Fundamentacao 

encontra-se dividida em sub-capitulos, sao destacadas as discussoes de alguns teoricos, a 

exemplo de Rubens Alves (1996), Ana Teberosky (2003), Emilia Ferreiro (1995), Angela 

Kleiman (1998), Isabel Sole (1998), Revista Nova Escola (2007), entre outros. 

De inicio e elaborado o conceito basico de leitura somado a uma visao mais 

aprofundada sobre essa pratica, pondo em evidencia as funcoes de proporcionar aquisicao de 

conhecimentos e prazer mediante os objetivos estabclecidos pelo leitor, pois como afirma 

Barbosa(1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E preciso ter presenie, entreianto, que a leitura e sempre uma 

elaboracao de informagao, variando somenle a intencao que o leitor 

deposita numa siiuacao e antra. E em funcao do que o leitor projeta 

fazer que ele seleciona as informagdes mais adequadas para 

concretizar seuprojeto. /.../(BARBOSA, 1994, p. 123) 

Tambem sao apresentados os beneficios que a leitura proporciona, bem como as 

diversas formas a qua! pode ser colocada em pratica. Voltando-se para a selecao dos 

materials, das metodologias e, principalmente, para a apresentacao dos tern as que coloca cm 

evidencia as atitudes docentes. 

/.../ opropdsito de ensinar as criangas a ler com diferentes objetivos 

e que, com o tempo, elas mesmas sejam capazes de se colocar 

objetivos de leitura que Ihes inleressem e que sejam adequados. /.../ 

(SOLE, 1998, p. 101) 

Nesse sentido, com o objetivo de identificar alguns fatores que dificultam a pratica da 

leitura para criancas principiantes nesse processo, sao anal i sad as as atividades desempenhadas 

UN!VES3IDA0£fn£RAl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na sala de aula. Revel ando, portanto, a necessidade dos professores adaptarem-se ao 

desenvolvimento individual das criancas, atitudes que destacam as leituras nao-convencionais 

e a utilizacao de textos cotidianos, o que contraria as atividades rotineiras de leitura para 

avaliacao gramatical. 

Por fim, e discutido sobre o papel do professor e a influencia do convivio, seja familiar 

ou escolar, diante do estimulo a leitura. 

O Capitulo I I e composto pela analise dos dados, no qual e apresentado a metodologia 

adotada para tal efetivacao; a analise dos questionarios abordando alguns depoimentos 

originais do publico selecionado; as rcflexoes formuladas durante o periodo de observacao na 

Escola; e os discernimentos acerca dos encontros na sala de aula para delineamento do 

processamento e dos resultados dos pianos aplicados. 

Seguem-se entao as Consideracoes Finals, nas quais sao apresentadas a importancia e 

a relevancia desse estudo para desempenho funcional dos profissionais Pedagogos. E em 

carater conclusivo, as Referencias Bibliograficas que dao sustenta9ao as argumentacoes 

teoricas e os Anexos compostos pelos questionarios de pesquisa. 

Entretanto, os dados aqui reportados devem ser considcrados a luz do carater inicial, 

descartando qualquer pretensao de analises conclusivas. Os aspectos apontados servirao de 

guia, rcflexao e estudos mais aprofundados sobre a pratica da leitura no cotidiano escolar, 

numa perspective de proporcionar prazer e aquisicao de conhecimentos. com destaque 

especial para o publico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

LEITURA: U M AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A T I V I D A D E DE PRAZER E AQUISICAO DE CONHECIMENTOS 

1. C O N S I D E R A C 6 E S S O B R E A PRATICA DA LEITURA 

Indagar-se sobre como trabalhar a leitura na perspective de proporcionar prazer e 

conhecimentos aos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental, desencadeia uma serie 

de reflexoes, dentre elas: a realizacao e os beneficios propostos pela leitura, as dificuldades 

enfrentadas por alunos principiantes, a pratica dos docentes em sala de aula diante das 

atividades inerentes a leitura e, a influencia do convivio para o despertar do gosto por esta 

pratica. 

A principio deve ser aprofundado o conceito de leitura no que se refere ao simples ato 

de decodificacao de palavras e, conseqiientemente, de textos. Deve ser adicionado a este, que 

a leitura e uma interact© com o mundo, uma forma de conquistar autonomia, de deixar de 

"ler" pelos olhos do outro. Ela desperta a maturidade do leitor, a medida que ele busca novas 

significacoes para as leituras efetuadas. Deve ser descrita ainda, como um processo de 

descobertas, de aquisicao de conhecimentos, como um desafio reeompensador ou ate mesmo, 

como uma atividade superficial, ludica e sem grandes pretensoes, ou seja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) a leitura se 

reaiiza a partir do didlogo do leitor com o objeto lido. (...) em functio de expectativas e 

necessidades, do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivencias do leitor. (,,.). 

(MARTINS, 1994, p. 33) 

Em funcao dessas expectativas e necessidades e que se guia a leitura ao significado dos 

textos, pois, toda leitura envoive uma compreensao sobre o objeto lido. E uma vez que os 

objetivos sao elaborados de forma individual por cada leitor. as interpretacoes tambem sao 

apresentadas individualmente. Ou seja, ler significa colocar questoes a um texto, dai a razao 

desta pratica se dar de forma particular entre os individuos. Unifica-la seria o mesmo que 

anular a construcao propria da compreensao de um individuo. Assumir o controle da propria 

leitura implica ter um objetivo para ela, e esta e uma das principals atitudes a sercm 

consideradas quando se trata de ensinar as criancas a ler e compreender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na perspective interativa, relatada por Bacelar e Cunha (2000), o processo de leitura 

exige a habilidade de decodificacao das palavras, como tambem a soma dos objetivos, das 

ideias e das experiencias previas do leitor sobre o texto. Portanto, e a utilizacao de distintas 

estrategias de leitura que levam a compreensao. Afirmacao esta, condizente ao pensamento de 

Maria Helena Martins, exposto anteriormente. 

Nao e o mesmo, ler para ver se interessa continuar lendo, ou ler para procurar uma 

informacao e formar uma ideia global do conteudo para transmitir a outra pessoa. Dai a 

necessidade da pratica diaria de leitura nos mais variados propositos e estilos de materials, 

uma vez que, e atraves da pratica que se chega a perfeicao. 

A leitura deve ser encarada como um elemento de fundamental importancia para a 

continuacao do processo de eseolarizacao do homem fora do ambiente escolar. Pois, e fato 

comprovado que uma pessoa desabituada a pratica de leitura constante ou regular, acaba 

subnutrida de conhecimentos - mesmo diante dos demais meios de informacao - ela nao tera 

uma cultura solida. Alem disso, leitura nao so contribui para a cultura propria do leitor, como 

tambem, o aproxima das demais culturas existentes. 

Dentre tantas outras funcoes, a leitura tambem atua como fonte de prazer - aquela que 

preserva a privacidade dos reais interesses do leitor como fonte de conhecimentos -

permitindo uma analise critica e concreta sobre as informacoes expostas - e ainda como 

forma de nutrir e estimular o imaginario - atraves dos contos, poesias e literatura infantil. 

A alfabetizacao inicial ocorre em determinados contextos culturais e sociais. A crianga 

aprende em interacao com os adultos - atraves da leitura de historias em voz alta - e com todo 

material impresso urbano ou domestico nas mais variadas funcoes. 

A leitura em voz alta - por exemplo - aquela que acontece com a contribuicao dos pais 

para as criancas pequenas, permite-lhes que desenvolvam sua competencia lingiiistica. Ou 

seja, essa experiencia com a linguagem escrita da a crianca a capacidade de diferenciar a 

linguagem dos livros da linguagem coloquial. E ainda que essas criancas nao sejam leitoras 

autonomas, elas podem desenvolver experiencias com a linguagem escrita. Nao atraves da 

producao grafica, mas reproduzindo textos oralmente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tal leitura facilita a aprendizagem de 

vocabu/drio, bem como o uso da linguagem, expressiva, a compreensao da ftmgao da escrita e 

o conhecimento da linguagem das historias de ficqao. (TEBEROSKY, 2003, p. 32), 

A leitura compartilhada, alem de estimular a participacao ativa das criancas, pode variar 

de estrategias de acordo com a idade delas. Por exemplo, no caso de criancas de 2 aos 3 anos 
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de idade, os pais ou responsavcis pela leitura podem conduzir uma interacao de pcrguntas e 

respostas, apresentando sempre algumas caracteristicas a mais presentes no objeto analisado. 

De modo que o interesse e a curiosidade pela historia sejam cada vez mais reforcados. Em se 

tratando de criancas de 4 aos 5 anos de idade, uma vez que, a complexidade lingiiistica e 

cognitive e maior. Elas escutam as historias com mais atencao, fazem relacoes da mesma com 

as experiencias reais e ate simulam atividades de leitura. E recomendavel entao, que os 

adultos guiem a leitura criando situacoes que despertcm nessas criancas a construcao de 

prcdicoes a respeito da continuacao da historia. Uma pratica que proporcionara um crescente 

desenvolvimento de habilidades linguisticas e cognitivas. 

J a o material impresso urbano ou domestico coloca a crianca em contato com uma 

leitura utilitaria e cotidiana. A partir do ato de ler ou da escuta da leitura, a crianca aprende a 

identificar variadas coisas (o nome da rua que mora, seu tipo de lanche preferido, etc.). A 

chamada aprendizagem da leitura para o "saber fazer", como bem coloca Teberosky (2000, p. 

32):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) a exposigdo ao material impresso, atraves da leitura, e um mecanismo de ampliagao 

do vocabuldrio e, da mesma forma, o conhecimento do vocabuldrio garante a compreensao 

da, leitura e a produgao escrita. 

Essa ampliacao do vocabulario pode ocorrer de forma direta - interacao com o meio 

social (nas criancas de ate 2 anos de idade); de forma indireta - televisao ou leitura 

compartilhada (criancas maiores de 3 anos); ou transformando as fontes indiretas em fontes 

diretas - na epoca pre-escolar (criancas maiores de 8 anos) dando continuidade a esse 

processo durante toda a vida escolar. O caso, e que se considera de fundamental importancia o 

contato das criancas desde cedo com os materials escritos, uma vez que, o vocabulario ou 

certas expressoes sao apresentados de forma diferenciada na pratica oral e escrita. Portanto, a 

interacao com esses materials possibilita a aprendizagem de uma linguagem mais "rica" em 

enunciados do que a utilizada no intcrcambio cotidiano, ou seja, atraves da con versa. 

Lembrando, que as criancas tambem aprendem sobre a linguagem escrita em contato com 

ambientes informatizados. 

Cabe entao, aos professores incentivar os alunos a pratica da leitura - nao so por 

obriga9§o - propiciando-lhes situacSes adequadas para encarem esta pratica como uma fonte 

de satisfacao pessoal, a conquista de uma realizacao que vem preencher um momento de 

"solidao", colocando assim o leitor em medita^ao, numa con versa com si proprio, e com 

determinado autor. Ou simplesmente, colocando a leitura com uma atividade ludica, um 

passatempo, um instrumento de descontracao - representacao esta, bastante evidenciada no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cotidiano dos leitores principiantes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recuperar na escola e irazer para dentro dela o que dela 

se exchti por principio o prazer - me parece o ponto bdsico para o sucesso de qualquer 

esforco bonesto de "incentivo a leitura". (...). (GERALDI, 2005, p. 98) 

G autor frances Belleng (apud BACELAR e CD N i l A, 2000), tambem descreve a leitura 

como uma atividade baseada no desejo e no prazer: 

(...) Ler e identificar-se com o apaixonado ou com o misiico. E ser um 

pouco clandestino, e abolir o mundo exterior, deportar-se para uma 

ficqao, abolir o parentese tese do imagindrio. Ler e muitas vezes 

trancar-se (no sentido figurado). E manter uma ligaqdo atraves do 

tato, do olhar, ate do ouvido (aspalavras ressoam). As pessoas teem 

com seus corpos. Ler e tambem sair transformado de uma experiencia 

de vida, e alguma coisa. E um sinal de vida, um apelo, uma ocasiao 

de amor sem ter a certeza de que se vai amor. Pouco a pouco o desejo 

desaparece sob o prazer. (BELLENG apud BACELAR e CUN11A, 

2000, p. 81) 

O propria cotidiano das criancas oferece situacoes, das quais os adultos podem utilizar-

se para despertar o interesse delas pela leitura. Eles podem provocar a interacao das criancas 

com materiais escritos mostrando-lhes a grande influencia da leitura e a utilidade dela em 

situacoes cotidianas. Esta integracao dos escritos urbanos e domesticos tambem deve estar 

inclusa no material escolar infantil. De modo, que esta atividade nao so estimule a crianca a 

sentir prazer pela leitura, como tambem, contextualize sua aprendizagem, mesmo que isso se 

de de forma nao-convencional. 

A leitura de jornais - por exemplo - e uma pratica bastante acessivel as criancas, e 

tambem muito benefica. Por tratar-se de uma leitura informativa que diz respeito a realidade, 

pela diversidade de textos que oferece, e por ser um material descartavel que muitas vezes 

funciona como uma leitura de descanso, de descontracao. Ou seja, durante sua pratica nao lhe 

e imposto nenhum limite de obrigacao, mas ao mesmo tempo, por estar relacionada a vida do 

leitor, ela ajuda a crianca a compreender o mundo ou a criar mundos imaginarios. Enfim, e 

uma pratica de leitura que ao passo que satisfaz o proposito do leitor, responde tambem a 

muitos dos seus problemas, permitindo-lhe um mclhor relacionamento com as pessoas em seu 

convivio. 

Um fato de grande importancia ao interesse das criancas pela leitura sao os criterios de 

selecao dos livros e demais materiais. Bern como, a extensao dos textos, o nivel do 

vocabulario e dos concertos, a qualidade e a clareza das ilustracoes, as caracteristicas de 

previsibilidade e a simplicidade da estrutura das historias, dentre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estudos most ram que ao oferecer as criancas de 4 a 6 anos de idade - o contato e a 

possibilidade de escolherem os livros que querem manusear durante as atividade de leitura, 

esta sendo posto em pratica o estimulo a leitura de diferentes materiais. E por se tratar de uma 

escolha de seu proprio interesse, eles a desempenham com mais prazer e entusiasmo. Atentos 

e cuidadosos com a sclecao dos criterios de genero. (livros de ficcao com historias), de 

familiaridade, (sempre os mais conhecidos) e outros atributos (que contenham textos, e nao so 

imagens. extensao, etc.), sentem-se livres tambem para efetuarem indicacoes e trocas de 

materiais entre os colegas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, motivar as criancas para a leitura nao consiste em que 

o professor diga: "Fantdstico! Vamos la!", mas em que elm mesmas 

o digam - ou pensem. Isto se consegue planejando hem a tarefa de 

leitura e selecionando com criteria os materiais que nela serao 

trabalhados, tomando decisdes sobre as ajudas previas de que alguns 

alunos possam necessitar, evitando situagdes de concorr&ncia entre 

as criangas e promovendo, sempre que possivel, aquelas situagdes 

que abordem contextos de uso real, que incentive m o gosto pela 

leitura e que deixem o leitor avangar em seu proprio ritmo para ir 

elaborando sua propria mterpreiagao - situagdes de leitura 

silenciosa, por exemplo. (...). (SOLE, 1998, p. 92) 

Nesse sentido, o objetivo da leitura deve estar claro para a crianca, ela deve saber o que 

fazer, sentir-se capaz e encontrar interesse na atividade. Estas situacoes de motivacao podem 

ser apontadas a partir das sensacoes de libertacao dos alunos, aquelas que se desempenham 

sem pressao de audiencia - como ja foi mencionado. 

Atraves de atividades conjuntas com seus colegas e sob apoio de professores 

capacitados - nao precisamente ao ato de ensinar a ler - mas sim de criar condicoes para que 

o educando realize sua propria aprendizagem. A escola deve organizar atividades e 

proporcionar ambientes que levem as criancas a construcao de suas proprias compreensoes, 

parti ndo sempre dos seus conhecimentos previos, con forme seus interesses e objetivos. Como 

afirma Zilberman e Silva (1991, p. 150): (...) uma pedagogia da leitura de cunho 

transformador propoe, ensina e encaminha a descoherta da fungao exercida pelo(s) iexto(s) 

man sistema comunicacional, social e politico. 

Para reforcar esta citacao, deve ser destacado o fato de que a mcdida que essa pedagogia 

se desenvolve, as fronteiras de conhecimentos se ampliam, e consequentemente, o desejo e as 

cxigencias de novas experiencias tambem aumentam. Um exemplo dcsse universo de 

descobertas e quando se realizam repetidas leituras sobre um mesmo texto, ou quando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmo texto e lido por varios alunos, onde cada um utiliza-se de suas proprias estrategias de 

interpretacao. 

Apoiando-se no prazer das descobertas, Cagliari (1995, p, 161) ainda acrescenta: (...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

por que nao deixar, na escola, o aluno pre parar sua leitura? Por que nao ensinar a ele como 

preparar uma boa leitura? (...). Dessa forma, seriam descartados os rigorosos metodos de 

conttole da autoridade docente perante a selecao dos livros. Que quase sempre tern em vista 

primordialmente, seguir o programa de materias do curriculo escolar, e nao os interesses do 

aluno. 

Outro exemplo de incentive a pratica de leituras "1 ivies" sao as atividades de biblioteca. 

Um ambiente com uma quantidade de materiais escritos diversos, e de qualidade relevante, 

para a crianca. No entanto, o que se verifica constantemente nas sal as de aula nao e so a 

escassez desses materiais, mas tambem, a forma inadequada como sao organizados; 

posicionados sempre fora da visao, e principalmente, longe do aicance das criancas. Passando 

ja de inicio a impressao de que aqueles recursos sao inacessiveis. Quando na verdade, sabe-se 

que a proximidade e o contato fisico com os materiais escritos, infiuenciam notavelmente no 

interesse das criancas para com a leitura. 

Portanto, nao e necessaria somente a inclusao diversificada desses materials na sala de 

aula, mas e indispensavel que eles sejam acessiveis e integrados diariamente nas atividades 

das criancas. Dai tambem, a importancia das bibliotecas e os demais materiais serem 

adaptados ao ambiente pre-escolar. 

1.1. FATORES QUE D I F I C U L T A M A PRATICA DOS LEITORES PRINCIPIANTES 

Embora exista um pensamento evolutivo sobre a pratica da leitura, o insistente controle 

dos professores, a diversificasao e a complexidade dos vocabularios, levam os alunos a 

realizarem uma leitura inadequada. Criando ate mesmo trust racoes - principalmente, no caso 

de leitores principiantes. Como se sabe para essas criancas iniciantes no processo de leitura, 

soma-se a todas as dificuldades citadas anteriormcnte: a falta de conhecimento previo sobre o 

texto trabalhado, deixando evidente a necessidade de que: (...) o professor deve conhecer 

quais sao as dificuldades reals, naturais, no momenta de aprendizagem em que se encontra a 

crianca (...) oprofessor poderd ajudar o aluno, faci/itando o processamento e selectonando 

apenas textos hem redigidos. (K LEI MAN, 1998, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 46) UN'VE5?S!D*,^C p r 1 E R A L 
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Nessa perspectiva, e de fundamental importancia ao papel dos professores habiiitados 

a trabalhar com criancas iniciantes no processo de alfabetizacao. que adaptem seu ponto de 

vista ao dessas criancas, como coloca Emilia Ferreiro (1995). Ou seja, a sala de aula e o 

ambiente onde seu responsavcl - o professor - deve compartilhar seus conhecimentos, e 

deixar claro que ele nao e o unico capaz de possui-los. Mostrando a leitura como um dos 

meios mais faceis e recompensadores de adquiri-los, um simples ato capaz de levar nao so a 

transformacao de pensamentos, como tambem, a construcao de outros subsequentes. 

O que se costuma ver com frequencia nos leitores principiantes, e um sentimento de 

incapacidade diante da leitura e da compreensao de textos. Para eles, nao conseguir 

acompanhar o nivel dos colegas ou o que o professor espera, gera uma grande expectativa de 

fracasso. E para que essa expectativa nao se transforme em desanimo, desmotivacao e 

drasticamente, em abandono a leitura, Teberosky (2003) diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) e necessdrio que sejamos capazes de reconhecer aspossibdidades 

de leitura das criancas nas ledums ndo-convencionais (sejam de 

simulagdo de aim de leitura, a partir de textos memorizados, ou de 

antecipagao do significado, a partir de indicios contextuais). 

(TEBEROSKY, 2003, p. 90) 

Com este pensamento comtrutivista, e tendo em vista que a aprendizagem e um 

processo continuo de desenvolvimento na vida do homem, essas leituras nao-convencionais 

postas em pratica por leitores iniciantes most ram de cert a forma o interesse deles pela 

atividade. Cabe ao professor, estar atento a extensao do texto, a quantidade de informacoes 

que podem ser extraidas ou rclacionadas, a quantidade de vozes destinadas aos personagens e 

a diversidade de imagens - que tanto podem facilitar, como podem desviar a interpretacao das 

criancas com relacao ao real significado texto. Enfim, os livros infantis sao obrigados a 

oferecer historias interessantes e de leitura simples. 

O primeiro, e com certeza, o principal passo para facilitar a organizacao das 

informacSes e a compreensao dos alunos a respeito do objeto lido, e trabalhar com 

livros/textos do cotidiano deles. Embora, se trate de leitores que nao dispoem de tantos 

conhecimentos previos sobre determinado material escrito, sempre ocorre uma aprendizagem. 

Mesmo que de forma nao-intencional, como pode ser o caso das leituras para o ocio. 

Leituras estas, que como diz Rubens Alves (1996) sao beneficas nao unicamente por 

proporcionarem prazer no momento da pratica. Mas, porque podem revelar-se como 

instrumento de transformacao de leitores principiantes em leitores proficientes. E o melhor, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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incluindo-os no grupo dos que scntem. prazer no ato de ler. Pois, o mesmo ainda acrescenta 

que, anualmente, as escolas formam milhares de pessoas com habilidades de ler 

perfeitamente. Mas que, fora do ambito escolar nao vao ler um unico livro sequer. 

Na maioria das pessoas, esse desinteresse pela leitura e reflexo de experiencias 

constrangedoras durante o processo de iniciacao a tal pratica. Um bom exemplo e a rotina a 

que sao submetidos os alunos apos demonstrarem certo dominio sob a leitura. Cercados de 

textos para responderam a perguntas definidas pelo professor ou pelos guias didaticos - livros 

- , a atividade que seria objeto de conhecimento, se transforma em atividade de avaliacao. 

Centrada unicamente no resultado e nao no processo em que se desenvolve. Formando, 

portanto, um leitor passivo, que se acomoda diante da incompreensao ou da uma interpretacao 

inconsciente ao texto. Ou seja, realiza apenas um mapeamento das informacoes graficas. 

Quanto a essas interpretacoes inconsistentes, Barbosa (1994) acrescenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) nao se ensina a crianca o que e ler, por que a leitura nao e um 

saber, mas sim uma pratica. Portanto, e Undo que a crianca aprende 

a ler. E atraves da experiencia que a crianca desenvolve a capacidade 

de mobilizar aquelas estrategias bdsica para o ato da leitura: 

verificaqao, antecipacao e identificaqao. J en tar ensinar uma crianqa 

a ler, e alem de inocuo, privd-la de ensinar a si propria a ler. 

(BARBOSA, 1994, p. 119) 

E necessario, no entanto, uma analise rigorosa sobre as possibilidades dessas criancas -

em especial no caso de principiantes - para que possa ser articulada uma metodologia 

adequada. 

A organizacao do espaco da sala de aula, o contato com o texto escrito - leitura 

individual, coletiva, repetidas vezes - , a programacao do tempo e a diversidade de atividades 

desenvolvidas, sao elementos que tambem exigem extrema atencao por parte do professor. 

Cabe a ele definir que tipos de atividades proporcionarao melhores condicoes de 

compreensao, e possiveis resolucoes de problcmas referentes as dificuldades na pratica da 

leitura. Sem deixar de lado, em momento algum, que o melhor caminho para o 

desenvolvimento dessas atividades - leitura tern como base o prazer. Portanto, este deve ser 

o ponto de pallida do professor, diante do processo de iniciaeao dos seus alunos ao universo 

da leitura. 

Na qualidade de principal mediador da aprendizagem, o professor tambem deve permitir 

as criancas que participem de experiencias letradas. Atento para nao separar a vida cotidiana 

da vida escolar, nem deixar que as differences sociais interfiram na "cultura escolar". Mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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 significaiivo tat como ofaz com a 

linguagem oral (...). (BACELAR e CUNHA, 2000, p. 51) 

E e durante sua pratica, como sujeito orientador, que o professor deve centrar seu foco, 

em primeiro lugar na ideia do autor de determinado texto/livro, conscientizando os alunos da 

intencionalidade do autor para depois solicitar a opiniao deles, ofereccndo-lhes como apoio 

frases especulativas. Sem deixar claro que aquela e sua interpretacao, pois cabe a eles - os 

alunos - construirem suas proprias hipoteses, confronta-las, e posteriormente, confirma-las ou 

rejeita-las, desenvolvendo-se, portanto, como leitores. 

A preocupacao com a oralidade correta, tambem interfere e acaba atrapalhando a 

compreensao dos leitores sobre o texto. Nao favorece ao surgimento das hipoteses e o 

controle da leitura fica nas maos do professor, que deve trabalhar em vista da construcao de 

provisoes, despertando a atcncao dos alunos para os fatos e elementos que compoem a 

historia. Um processo que poderia ser descrito como uma provocacao da autonomia dos 

alunos no processo de leitura ou de sua formacao como leitores. Como afirma Bacelar e 

Cunha (2000, p. 80): (...) se ensinar mos um aluno a ler compreensivamente e a aprender a 

partir da leitura, estamos fazendo com que ele aprenda a aprender, isto e, com que ele possa 

aprender de forma aulonoma em uma mu/tiplicidade de situagdes (...). 

E para que o professor possa intervir nas dificuldades apresentadas pelos alunos durante 

a leitura. Ele deve primeiro encontrar as razoes das dificuldades; acreditar que os erros sao 

fator produtivo para o avanco do processo; compreender o que e leitura, e como as criancas 

aprendem a ler. Ou seja, formar uma parceria - professor aluno - e element© indispensavel 

para a efetivacao desta pratica. 

1.2. A PRATICA DA LEITURA NA SALA DE AULA 

Nao sao apenas os materiais oferecidos como suporte de leitura que merecem rigorosa 

atencao, mas tambem, a confianca que e passada ao aluno de suas capacidades como leitor e a 

disponibilidadc do mesmo a ajudas necessarias. J a que o conhecimento exige uma construcao 

con junta, esta atividade resulta da interacao entre professor e aluno. E pode se estender para 

alem da sala de aula, atraves do incentive do professor a busca constante de novos 

conhecimentos por parte do aluno, 
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(...) nao devemos esquecer que o interesse tambem se cria, se suscita e 

se educa e que em diversas ocasioes ele depende do entusiasmo e da 

apresentacao que o professor faz de uma determinada leitura e das 

possibilidades que se seja capaz de explorar (...). (BACELARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

CUNHA, 2000, p. 75) 

E na acao docente que se concretiza o acesso a leitura. A capacidade de aprender a ler 

pode ser desenvolvida por qualquer individuo, nao supoe nenhum talento especial. So 

depende do estimulo que ele recebe para que esta capacidade se desenvolva ou nao. 

Em se tratando desta pratica ser efetuada na sala de aula, todas as atitudes do professor 

devem ser anal i sad as cuidadosamente, pois ele acaba atuando como modelo para os alunos. 

Aproiundar-se nas quesloes referentes a leitura; conhecer as criancas com quern trabalha, bem 

como, a realidade social e os valores culturais, os quais se inserem. Com certeza sao 

elementos mais proveitosos ao desenvolvimento desta pratica do que ate mesmo, o 

planejamento em si. Considerando - primordialmente - a heterogeneidade dos interesses e as 

expectativas presentes na sala de aula. 

Tendo em vista que a aprendizagem depende das experiencias anteriores do aprendiz, e 

que a percepcao e fator culminante nesta aquisicao. Estar nas maos do professor propor 

situacoes que condicionem a crianca apropriar-se dos conhecimentos, auxiliando-lhes na 

sistematizacao das informac5es, e conseqiientementc, na formacao de leitores eficientes. Ja a 

utilizacao dos metodos acompanhados nas cartilhas levam as criancas, no maximo a 

decodificacao e decoracao das licoes. 

As atividades sempre devem colocar as criancas em situagdes 

mais proximas da realidade do ato de ler, nas diversas circunstancias, 

utilizando as diferentes estrategias para a leitura, em busca do 

sentido dos textos. A criatividade de cada professor e o limite. 

(BARBOSA, 1994, p. 140) 

Agindo assim, o professor estara incentivando os alunos a se inserirem no mundo 

letrado a partir da leitura significativa, e nao a serem meros individuos alfabetizados - aqueles 

que leem e escrevem, mas nao sabem dar significado a esta pratica. 

1.2,1 DID A T I C A DA L E I T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem de ser instrumento de atuaiizacao, o ato de ler nao se limita a disciplina de 

gramatica ou redacao. Esta relacionado com todas as disciplinas do curriculo escolar, como 

afirma Cagliarl (1995, p. 149):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tudo que se ensina na escola esta diretamente ligado d leitura 

e depende dela para se mauler e se desenvolver, O que rcforca a importancia de se dar maior 

atencao a pratica da leitura na sala de aula. 

Na maioria dos casos sao os textos de outras disciplinas (Historia, Geografla, Ciencias, 

etc.) que explicitam melhor o objetivo da leitura - a busca de informacoes - do que os textos 

didaticos de Lingua Portuguesa, efetuados frcquentemente de forma superficial e cansativa. 

Buscando sempre justificar as normas gramaticais utilizadas nos enunciados. 

Em concordancia com o pensamento de Cagliari, acima citado. A consultora em Lingua 

Portuguesa, Heloisa Cerri Ramos, em entrevista a Revista Nova Escola (2007), afirma que 

todo professor e professor de linguagem, A final, grande parte dos conhecimentos sao 

adquiridos por meio de atividades de leitura e compreensao de textos. Dai esta pratica ser 

responsabilidade dos professores de todas as disciplinas. 

E com certeza, a selecao dos textos em funcao das possibilidades dos alunos e dos 

objetivos de ensino; uma explicacao breve sobre a ideia central do texto e o objetivo da 

leitura; a formulacao de questoes problematizadoras a respeito do texto e da curiosidade do 

aluno sobre tal; organizar uma leitura individual e compart ilhada ou vice-versa; sugerir a 

utilizacao de observacoes, anotacoes, destaques no mais import ante; rcforco sobre os 

conceitos mais dificeis; comentarios e novas informacoes durante as pausas da leitura, 

relacionando-as com o conteudo; refor^ar os aspectos mais import antes ao final do processo e 

solicitar - de acordo com a serie - a elaboracao de relatorios, resumos ou fichamentos dos 

textos. Sao metodologias que fazem total diferenca nos resultados do processo de leitura e 

compreensao dos textos, para qualquer que seja a disciplina. 

• Nos textos historicos, por se tratarem de narracoes e dissertacoes, faz-se ideal uma primeira 

leitura explorando os clementos narrativos (o que, quern, quando, onde) e num segundo 

momento os dissertativos (como, por que), estabelecendo assim propositos a atividade e 

interesse nas descobertas provocadas pelo professor, 

• .la nos textos geograficos, por se tratarem de textos descritivos, e importante que os alunos 

conhecam sobre o autor e a epoca em que a producao foi feita, pois a aprendizagem sera 

concretizada a partir das comparacoes, e a atividade se tornara mais interessante; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Os textos matematicos se complicam mais, por tratarem nao so da compreensao da lingua, 

como tambem dos simbolos. Dai a necessidade do professor fazer comparacoes da questao 

com situacoes do cotidiano do aluno, facilitando assim a leitura e a resolucao dos problemas; 

• Na disciplina de Ciencias, os textos informativos e instrucionais (experiencias) exigem o uso 

de dicionarios e uma leitura compartilhada, para que depois sejam colocadas atividades de 

exploracao e questoes problemati/.adoras. Em vista de uma compreensao concreta e nao 

apenas uma leitura superficial. 

Sole (1998, p. 172), reforca ainda que o professor deve considcrar a leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) um 

processo de construcao lento e progressiva, que requer uma intervengao educativa respeitosa 

e ajustada. (...). Isto e, assim como o desenvolvimento, o gosto pela leitura tambem vai 

depender do estimulo que a crianca recebe para a oralidade, a cspontaneidade e a curiosidade 

por novas informacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. A INFLUENCIA DO CONVIVIO NO DESENVOLVIMENTO DOS L E I T O R E S 

Interligando mais uma vez, o desenvolvimento escolar das criancas com o papel da 

familia. Constata-se que as relacoes afetivas nesse meio influenciam nao so na formacao do 

individuo, mas tambem nas relacoes de prazer pela leitura. Como bem sintetiza Teberosky 

(2003, p. 129): As criancas que participant em experiencias de leitura compartilhada no 

dmbito familiar mostram-se mais interessadas e curiosas na hora de fazer as atividades para 

aprender a ler e a escrever no dmbito escolar. Pois, grande parte do valor social que a crianca 

atribui a leitura e determinado pelo seu uso diario no meio familiar. 

Este convivio com leitores ou com uma sociedade letrada, ou simplesmente, com 

criancas mais competentes nesta atividade, explica tambem o impulso das criancas a imitacao 

de leitores-modelo defmidos por el as proprias. Um exemplo dessa identifi cacao e apropriaclo 

de linguagem mencionada por Rubens Alves (1996), foi o caso vivenciado por Sartre. O qual 

relata em sua autobiografia. As palavras, que sendo ele, um admirador das cxpressoes 

utilizadas por sua mae durante as leituras que Ihe fazia. Decidiu entao, apropriar-se delas e 

imita-las, ate que aprendesse a ler. Fato este, que concretiza a influencia do convivio - tao 

mencionada, ate entao - com o despertar do prazer pela leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro exemplo a ser citado, e o caso do romancista, dramaturge e poeta, Ariano 

Suassuna. O qual destaca em entrevista a Revista Nova Escola (2007), que o apoio e 

orientacao de sua mae e de uma de suas tias foram essenciais para que ele aprendesse a ler aos 

7 anos de idade. No entanto, antes mesmo ja recitava versos decorados, e ainda ressalta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eu 

nao tenho o hdhito da leitura, O livro sempre foi para mim uma fonte de encantamento. Eu 

leio com prazer, leio com alegria. (p. 18). Ele delega esse gosto pela leitura a uma fabulosa 

bibliotcca deixada por seu pai como heranca e a seus tios que sempre Ihe prcsenteava com 

livros, 

Tambem vele salientar, que independente do tipo de leitor que se encontra na sala de 

aula, torna-se necessario e inquestionavel a import ancia de se destacar esta pratica de forma 

efetiva no ambiente escolar. E um dos caminhos para alcancar este objetivo e atraves da 

qualificacao dos profissionais educadores. Ensinar e um trabalho intelectual que requer uma 

aprendizagem reflexiva continuada. (TEBEROSKY, 2003, p. 80). Ensinar, tambem e 

aprender. seja com os guias didaticos, com os colegas de profissao, e principalmente, no 

contato com o heterogeneo publico discentc. 

Portanto, no que se refere a pratica da leitura, Kleiman (1998, p. 15) afirma que: (...) 

paraformar leitores, devemos terpaixaopela leitura (...). Ou seja, a base para que o processo 

de ensino-aprendizagem da leitura se concretize com eficiencia, e a formacao de educadores 

amantes da leitura, A exemplo do romancista Ariano Suassuna - citado anteriormente. 
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CAPiruLO i i 

ANALISE DOS DADOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBRE A PRATICA DA LEITURA NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

2. PERCURSO METODOLOGICO 

Com o objetivo de analisar a pratica da leitura no cotidiano escolar, mais precisamente 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Vida Nova", Pombal. - PB optou-se como 

metodologia para desenvolvimento desta pesquisa o Estudo de Case. Um procedimento de 

grande utilidade nos cursos de pos-graduacao e de facil operacionalidade, sobretudo pela 

detcrminacao de uma amostra reduzida que ao passo em que delimita o objeto de pesquisa 

escolhido, tambem proporciona uma quantidade de informacoes considerada satisfatoria a 

fmalidade do estudo. 

Segundo a defmicao de Gil (apud MATOS, 2001, p. 58):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O estudo de caso e uma 

pratica simples que oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como 

limitacao a impossibilidade de generalizagao de seus dados. Apoiando-se nessa definicao 

optou-se como instrumentos colaboradores desta pesquisa: a formulacao de questionarios 

especificos (constituidos de quatro modelos); o periodo de observacao com presenca efetiva 

no ambiente escolar; e finalmente o periodo de regencia com atuacao pratica na sala de aula 

para aplicacao dos pianos. 

Os dados abaixo apresentados ret rat am a visao e as perspectives do publico 

selecionado - a supervisora escolar, as quatro professoras do 2°, 3°, 4° e 5° ano do Ensino 

Fundamental, e os vinte e sete alunos do 5° ano da referida escola que funciona nos turaos 

manha e tarde. Os dados referentes ao processo de ensino-aprendizagem da leitura na Escola 

estao reforcados com a exposicao de depoimentos originals do publico acima citado, em 

comparacao ou confrontamento com a fimdamentafao teorica para analise e obtencao 

concreta dos resultados. 

2 .1 . ANALISE DOS QUESTIONARIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. QUANTO AOS DEPOIMENTOS DA SUPERVISORA 

Em virtudc da ausencia temporaria da Di retora Escolar, a atual Supervisora com 

formacao professional: no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia habilitada em Supervisao 

Educacional, na qua! atua ha dez anos colaborou satisfatoriamente para o desenvolvimento 

deste estudo respondendo de forma espontanea e subjetiva as questoes referentes ao tenia em 

discussao. 

Quando indagada sobre as metodologias indicadas para trabalhar o estimulo a leitura 

fez as seguintes refereneias:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utilizamos vdrias metodologias. entre elas, a leitura de gihis, 

poesias, textos musicados, oragoes e ate mesmo produgdes de cartas, uma atividade hastante 

satisfatoria ao processo de letramento. Atividades essas desempenhadas de forma individual 

e grupal. 

Dessa forma, segundo tal depoimento fica evidente a utilizacao de textos que prim am 

pelo conhecimento previo dos alunos, ou seja, que destacam o cotidiano deles. Fazendo 

sempre uma relacao entre as diversas disciplinas e o conteudo exposto no material escrito, 

trabalhando, portanto, a leitura de forma interdisciplinar. 

No referente ao envolvimento dos pais dos alunos com a rcalizacao dos projetos de 

leitura desenvolvidos pela escola, foi colhido como resposta o seguinte enunciado: Os pais 

cooperam com auxi/io ao cumprimento das atividades, como leitura e memorizacao de 

poemas para apresentaqao de recitais, etc. Afirmacao esta, que merece maior atencao e 

comparacao com os demais depoimentos - docentes e di scentes - expostos no decorrer da 

analise. 

Quanto aos beneficios ao alunado perante a pratica dos projetos, a exemplo do Projeto 

Literarte (leitura e representacoes artisticas na sala de aula), foram apontados: Estimulo a 

leitura e a produgao escrita, desinibiqdo, conhecimento de obras literdnas e um grande 

desenvolvimento no processo de letramento e expressao oral. 

Nesse sentido, fica claro que o sucesso desse projeto abre cam in ho para o 

aperfeicoamento do mesmo, como tambem estimula a elaboracao e pratica de outros. Por 

exemplo, Biblioteca Ambulante, uma acao que segundo o seguinte relato tern resgatado a 

valorizacao e o gosto pela Leitura: Os alunos aprenderam a gostar de ler. Hoje eles 

aguardam ansiosospelo dia da Biblioteca. Alem da leitura, os alunos tambem estao gostando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de atuar. O que para eles e uma brincadeira tern se tornado uma grande aliada para o 

desenvolvimento da expressdo oral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que permite entao eoncluir, que o sucesso da pratica dos projetos e reflexo das 

metodologias executadas pelas professoras. Teberosky (2003, p. 121) diz que: facilitar o 

contato das criangas com os livros, dar-lhes a possibilidade de escolher e de manusear, e 

uma boa maneira de desenvolver a leitura compartilhada. No caso desses projetos - que 

podem ser definidos pelos alunos como atividades ludicas, cnvolvem na verdade um 

fundamento educative de grande significado para o aprendizado deles. E porque nao dizer, 

tambem para os profissionais envolvidos, visto que a aprendizagem e um processo continue e 

coletivo. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 2. QUANTO AOS DEPOIMENTOS DOS DOCENTES 

Com formacao profissional variando entre Licenciatura Plena em Pedagogia e 

Geografia, (completa e incompleta), com periodo de atuacao na Educacao oscilando entre 

quatro e quinze anos, as docentes tambem colaboraram satisfatoriamente com seus 

depoimentos subjetivos. 

Ao serem questionadas sobre como trabalhar a leitura proporcionando prazer e 

aquisicao de conhecimentos aos alunos. As respostas foram apresentadas de comum acordo 

entre ambas, respeitando evident emente, os limites individuals dos alunos, que correspondent 

aos criterios de idade e serie em curso. 

Todas as entrevistadas enfatizaram a utilizacao de recursos ilustrativos com conteudos 

significativos, como afirma a professora do 3° ano: Utilizo recursos Mdicos como as mitsicas, 

os jogos e as revistas em quadrinhs. Alem, e claro, dos textos que fazem parte do mundo das 

criangas, almejando assim a soma do interesse e o prazer por tal atividade. 

Afirmacao esta, totalmente condizente a proposta apresentada pela supervisora no item 

anterior. No que concerne as principals dificuldades perante a pratica da leitura, as professoras 

destacaram unanimementc o excessivo numero de alunos na sala de aula como um dos 

agravantes para a falta de concentracao e, consequentemente, para as possiveis dificuldades 

apresentadas. O que acaba tambem as impossibilitando de atuar mais proximo daquele aluno 
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que apresenta dificuldades - por exemplo, com sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 abas complexas ou com pontuacoes - sendo 

estas as mais apontadas por professores e alunos, no geral. 

Para concretizar este comentario, vale ressaltar o depoimento da professora do 2° ano 

que acrescenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A principal dificuldade na pratica da leitura e a incapacidade de 

concentracao na sala de aula, e a falta de incentive par parte da f am ilia. Um agravante 

relevante para a maioria dos casos da turma. 

Import a destacar, entretanto, a contrariedade entre o depoimento acima e o da 

Supervisora - apresentado no item 2.1.1 referente ao envolvimento dos pais com as 

atividades escolares de seus filhos - nesse caso as atividades de leitura. Um fato que mais 

uma vez chama a atencao para a importancia dos depoimentos dos alunos acerca dessa 

questao, os quais serao apresentados postcriormentc. 

Outro comentario que pode ser inserido nesse contexto discursivo e a citacao de 

Bacelar e Cunha (2000) que diz: 

Para que uma possa se envoiver em uma atividade de leitura, e 

necessdrio que sinta que e capaz de ler, de compreender o texto que 

tern em mdos, tanto de forma autdnoma como contando com a ajuda 

de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso. De 

outro modo, o que poderia ser um desafio interessante - elaborar uma 

interpretac&o adequada - pode se iransfarmar em um onus e 

provocar o desdnimo, o abandono, a desmotivacdo. (...) (BACELAR 

e CUNHA, 2000, p. 73-74). 

Ou seja, e de fundamental importancia que o professor tenha conhecimento do grau de 

desenvolvimento da leitura do aluno no momento de selecionar o material escrito a ser 

trabalhado, para que nao cometa o equivoco de querer explorar do aluno aquilo que ele ainda 

nao tern nenhum conhecimento pre-estabelecido e, principalmente, e exigido cautela dos 

professores no momento de citarem comentarios sobre o desempenho dos alunos. Pois, a 

repercussao das palavras e decisive no desenvolvimento da vida escolar do aluno. 

A exemplo da pratica da leitura com criancas principiantes no processo de 

alfabetizacao, onde a situacao se torna ainda mais complexa, em razao da ausencia de 

conhecimentos previos sobre os textos, que em alguns casos pode ser justificada pela 

inadequacao a sua maturidade escolar. Urn criterio que deve ser analisado cuidadosamente por 

todo corpo gestor da escola, partindo do professor regente de determinada turma e nao 

deixando de fora a inspecao dos pais ou responsaveis. 
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A professora do 2° ano da alguns examples de textos indicados para trabalhar com 

leitores principiantes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os textos do tipo, poesias, musicas, rdtuios, cantos de facta e fdbulas 

favorecem hastanie. Por se tratarem de conteudos cotidianos e ate por estimularem a 

memorizagdo e posteriormenie a narragao oral. 

Portanto, recomenda-se para trabalhar com esse publico, textos de leitura curt a e 

simples, de preferencia que facam parte do cotidiano deles. Para que assim percebam o prazer 

e o valor da leitura, incentivados e claro, pelos adultos em seu convivio - familiar e escolar. 

Um exemplo claro da influencia dos conhecimentos previos dos alunos para com o 

interesse deles pela leitura, sao os jornais escritos e as revistas noticiarias, com reportagens -

na maioria das vezes - que nao fazem parte de sua compreensao em razao da "imaturidade 

escolar". O que se contrapoe a total afeicao deles, por livros de historia infantil, pois esses, 

como afirmou a professora no depoimento acima, desperta o interesse pela memorizacao para 

o posterior prazer de uma narracao oral, alem do fascinio de relatar historias que fazem parte 

do seu mundo encantado das criac5es. 

Ao analisar o depoimento da professora do 5° ano, que engloba justamente essa 

questao, a importancia de se considerar o conhecimento previo dos alunos sobre os textos 

trabalhados, foi registrado um segundo elemento benefico a ambos os envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem: E importante, por que atraves desse conhecimento, se busca corrigir 

as falhas possiveis na propria metodologia e descobrir as dificuldades a serem superadas. 

Depoimento este, que merece destaque nao apenas pela humildade da professora para 

assumir possiveis falhas metodologicas no processo de ensino, mas tambem por ressaltar a 

necessidade de auto-reilexao diaria dos professionals habilitados a lidar com o processo de 

ensino que tambem e aprendizagem. Como Sole (1998, p. 110) coloca: (...) alguem que 

assume responsabilidade em seu processo de aprendizagem e alguem, que nao se limita a 

responder as perguntas feitas, mas que tambem pode interrogar e se auto-interrogar. 

Portanto, e a partir da auto-reflexao, do auto-questionamento que surge a aprendizagem, um 

processo que envolve docentes e discentes. 

E por fim, em relagao a contextualizagao do cotidiano dos alunos com as leituras 

trabalhadas em sala, mais uma vez destaca-se a importancia de explorar conteudos que 

coloquem cm evidencia o conhecimento previo deles. O que traz como conseqiiente o 

favorecimento ao estimulo da participacao interativa diante das discussoes inerentes ao tenia 

cm estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quanto ao posicionamento das professoras quando intcrrogadas sobre tal questao, foi 

concordancia. E ainda ressaltaram que a contextualizacao das leituras com o cotidiano dos 

educandos, ao mesmo tempo em que os transporta para o mundo da leitura, tambem os 

desperta para a utilizacao do senso critico. Gerando, portanto, um confrontamento de opinioes 

entre suas ideias e as do autor. 

Uma confirmacao desta interpretacao e o seguinte depoimento da professora do 4° 

ano:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utilize- noiicias do dia-a-dia e textos de diversas formas, sempre associados ao tipo de 

relagoes que o educando faz em seu cotidiano. Buscando alem da familiarizagao a 

compreensao da ideia do autor. 

A professora do 5° ano entra em concordancia e acrescenta: Procuro utilizar textos 

significativos sobre diversas temas, a exemplo dos textos sobre saude, etica, relagoes 

humanas, dentre outros. Esses textos tern reflexos diretos na vivencia dos alunos, pois e 

notdria a apresentacao de mudangas de hdbitos e atitudes significativos. 

Para rcforcar os depoimentos acima, vale destacar o pensamcnto de Bacelar e Cunha 

(2000, p.79) que diz: (...) quando a leitura envolve a compreensao, ler iorna-se um 

insirumento utilpara aprender significativamente. (...). No entanto, essa compreensao deve 

ser avaliada de forma individual, condizente com a maturidade e a realidade do aluno. 

Importando atentar para as aprendizagens que fogem do conteudo disciplinar, porcm de 

grande significaeao para o individuo em processo de formacao - como destacou a professora 

do 5° ano. Tomando como pressuposto que a Educacao Escolar nao se resume a Formacao 

Academica, abrange - ou pelo menos almeja-se - a formacao do individuo para a vida. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 3. QUANTO AOS DEPOIMENTOS DOS DISCENTES 

Apos apresentacao do material utilizado para questionamento, explanacao de como 

seria aplicado e qua! a finalidade dessa pratica. Os alunos demonstraram interesse para 

responder as questoes, atraidos pelas ilustracoes e pelo tern a bastante interessante e prazeroso 

para esse publico. 

Quando indagados sobre as leituras que mais lhes chamam a atencao, o que mais 

gostam de ler? As respostas nao se contradisseram as metodologias apresentadas pelas 

professoras. Segundo eles - os alunos - sentem grande atracao pela leitura de poesias, fabulas, 

revistas em quadrinho, entre outras variacoes. Ou seja, textos direcionados a aventuras ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com uma moral interpretativa, o que permite concluir que a parceria dos textos ludicos e 

significativos - tao mencionados anteriormente pelas profissionais - atua de forma eficaz 

quando a intencao e incentivar os alunos para a pratica da leitura, dentro e fora do ambito 

escolar. 

O ato de escrever com autonomia sobre os temas escolhidos tambem foi constatado 

que e uma atividade desempenhada pelos alunos com bastante satisfacao. Atraves dos 

depoimentos evidenciou-se uma grande relacao desse gosto pelas producoes tcxtuais com as 

atividades de leitura exploradas pelas professoras. O aluno (RR) completou a seguinte frase: 

Um dia vou escrever...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um livro que tenha muitas historias. A aluna (FE): Um dia vou 

escrever... um livro falando sobre eu. Respostas essas, que variaram entre outras opcoes 

como: musicas, famosos, minha familia, poesias. Partindo sempre daquilo que eles tern como 

referenda, ou seja, os textos apresentados na sala de aula. 

Quanto a essas informacoes que funcionam como referenda, Barbosa (1994, p. 118) 

diz que: a informacao. como a compreensao, e relativa. Informacao e compreensao estao 

ligadas ao individuo, a sua estrutura cognitiva e dependent tanto do que se conhece quanto 

do que se procura saber. Uma procura que tern como ponto de impulse a atividade 

pedagogica desempenhada em sala, considerando sempre os limites e as dificuldades 

individuals dos alunos. 

Dificuldades essas inerentes a leitura, que eles adotam como justificativa as palavras 

grandes, estranhas e de dificil pronuncia. Obstaculos nao so para a decodificacao e 

compreensao dos textos, mas tambem fortes contribuintes para o desinteresse por tal pratica. 

Para concretizar os comentarios sobre essa questao, destacou-se alguns depoimentos: 

Tenho dificuldade de entender uma leitura quando... o livro e muito grande (DA); ternpalavra 

estranhas (KR); ela tern palavras dificio (JN); a palavra e grande, dificiu e tambem quando 

nunca vv(VI). Houve ainda aqueles que responsabilizaram a ansiedade, e por fim, aqueles que 

elegeram a leitura silenciosa de textos pequenos como a preferida. Por lhes proporcionar 

maior possibilidade de concentracao e compreensao do contexto, alegando que a leitura em 

voz alta os inibi diante do publico ouvintc e os textos longos atrapalham a interpretacao. 

As respostas inerentes a esses dois ultimos tipos de leituras foram as seguintes: Quando 

leio em silencio, eu... nao fico mais nervosa (ED); se concentro mais (MA); entendo mais 

(FR); fico mais aliviada e dar para pensar melhor (VN); fico viajando no mundo encantado 

(KR). Quando leio em voz alta, eu... fico muito nervosa (KL); sinto vergonha (DA); nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VcQ3iCA0E p c r )ERAL 
DECAMPINA GRANDE 

CfcNTRO OE FORMACAO OE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORiAL 



31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

entendo nadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (MM); me atrapalho (KR); me sinto inspirada (VI); gosto muito (AK); adoro 

(RR), Entre outras que caminharam nesse mesmo sentido, apenas com troca de algumas 

palavras, 

Os registros acima evidenciam, no entanto, a diferenciacao de capacidades intelectuais 

e a heterogeneidade de preferencias metodologicas presentes na sala de aula. Cabendo ao 

professor conhece-las e respeita-las diante do intuito de quebrar os obstaculos, visto que, urn 

dos objetivos da aeao docente e preparar os discentes para enfrentar sens medos. A exemplo. 

das atividades de oratoria, que tern grande relacao com as praticas de leitura em voz alta. 

Atividade essa, que segundo as respostas constatou-se a provocacio de diferentes 

sensacoes nos alunos. Diferentemente das atividades de leitura silenciosa, em que as respostas 

retrataratn maior autonomia na concentracao e ate mesmo liberdade para se transportarem ao 

mundo apresentado pela respectiva leitura. Uma resposta - esta ultima - que tem como 

fundamento a necessidade que as criancas sentem de interagir com as informacoes a que sao 

expostas. E que para tanto, necessitam de familiaridade com os temas dos textos - a qua! deve 

ser proporcionada pelo professor atraves de uma apresentacao previa - favorecendo, portanto, 

para a efetivacao de uma leitura produtiva e prazerosa. 

Uma das condigoes necessdrias para que a experiencia de ler seja 

prazerosa e que a leitura satisfaga um proposito, isto e, seja 

significativa para o leitor. A significagdo e o interesse caminham 

juntos. De modo geral, e significativo para o leitor aquilo que se 

relaciona d sua vida, que desperia a curiosidade, que o ajuda a 

compreender o mundo ou a criar mundos imagindrios, que responde a 

seus prohlemas, que the permite melhor relacionar-se com os outros. 

(BACELAR e CUNHA, 2000, p. p. 49-50). 

Um fato que concretiza essa afirmacao sao os beneficios dos projetos de leitura 

apresentados pela supervisora e tambem comentados pelas professoras nos itens 2.1.1. e 2.1.2, 

respectivamente. Na ocasiao, ambas destacaram a sensacao de prazer demonstrada pelos 

alunos diante das atividades de representacao, onde atraves da incorporacao de personagens 

de sua admiracao a compreensao sobre o sentido das historias transpareceu-se de maneira 

imediata e real. 

Outro momento em que as respostas dos alunos diferenciaram-se foi durante os 

questionamentos a respeito dos livros didaticos, dos jornais e das historinhas. Para mim, os 

livros de estudo sao... educativos (UM); interessantes (KR); melhores que os outros 

(WK);chatos (DO). Acho os jornais... Informativos (FL); bans de se comunicar (WR), muito 

grandes (TV); muito chatos (DA); interessantes (MA); muito legais (PH). Acho que as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historinhas sao...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Interessantes (FL); muito legais (LV); tmiito divertidasporque ism muitos 

personagens divertidos (KL); muito infant i I (MM); menfirosas (DG) Intel izmente nao foi 

possivel tomar conhecimento dos motives individuals dos alunos para cad a afirmacao, pois, 

so assim o entendimento sobre suas perspectives e atitudes se daria de forma concreta e 

sucinta. 

No cntanto, e fato declarado que a leitura realmente atrai a atencao dos alunos perante 

as demais atividades escolares. Primeiro, pela infinita curiosidade que as criancas e demais 

seres pensantes tern de descobrir coisas novas, quer seja por satisfacao propria ou pela 

intencao de transmiti-Ias a terceiros. Segundo, pela interatividade que ela proporciona -

dependendo das metodologias utilizadas pela professora - ao andamento da aula, que dispoe 

ao aluno autonomia interpretative seguida de discussoes para concretizacao da compreensao. 

Atraves de alguns dentre os demais depoimentos, reforca-se tal pensamento: Quando 

estou lendo, eu... Viajo no mundo encantadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (VI); me divirio (PT): fico feliz (DA); fico um 

pouco nervoso mas leio um pouco hem (UM); imagino as coisas de verdade (WR); fico 

criando personagens. 

Todavia, mesmo diante de todo esse interesse discente pela leitura, nao se destaca a 

extrema importancia da participacao dos pais no processo de ensino e aprendizagem das 

criancas. F, com relacao a leitura nao e diferente, uma vez que os adultos atuam como modelo 

para elas, uma parcel a do estimulo a leitura esta dependendo do seu cotidiano no meio 

familiar, seja no que se referc a pratica da leitura ou a disponibilidade dos recursos escritos. 

(...) muitos mostram que uma leitura didria e um comeco precoce, no 

segundo ano de vida, permiiem as criangas um contato com a 

linguagem formal dos livros e com o texto escrito que as motiva a 

aprender, ao mesmo tempo em que condiciona suas aprendizagens 

posterwres. (TEBEROSKY, 2003, p.25) 

Nao se pode esperar que um individuo tenha paixao pela leitura se ele quase nao tern 

acesso a livros que the satisfaca, ou que nao conviva com pessoas rotinadas a pratica da 

leitura. Inclusive, alguma das respostas dos alunos para a seguinte frase foi. Eu leria mais se... 

tivesse uma estante de livros (MU). Entre outras como: se... todas as historias fossem em 

quadhnhos (KR); nao tivesse dificuldades (ED); os livros fossem de poemas (DA); nao 

tivesse pa la vras grande s (WR). 

Nesse sentido, apesar de alguns terem apresentado outras dificuldades alem de suas 

preferencias, constatou-se que a precariedade diante da oferta de um cotidiano com livros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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interessantes e do incentive dos adultos que os cercam, e um dos motives para o deficit da 

pratica da leitura. E esse motivo expande-se por um numero de criancas surpreendentemente 

superior ao publico aqui exposto. 

Tambem em contrapartida ao depoimento da supervisora item 2.1.1 - a respeito da 

participacao dos pais nos projetos de leitura, alem da professora - item 2.1.2 - apenas nove 

dos vinte e sete alunos questionados afirmaram gastar seu tempo livre ou que ficam muito 

entretidos quando fazem atividades de leitura, seja por obrigacao escolar ou simplcsmente por 

prazer. 

Um numero, portanto, nao insignificante, mas ainda pequeno e que transparece falta 

de incentive no seu meio familiar. Apesar de nao ter total seguranca quanto a esta concluslo, 

em razao de nao ter conhecimento suficientemente concreto sobre o cotidiano individual dos 

alunos 

Contudo, espera-se que esta justificativa nao retrate uma realidade tao absoluta diante 

do quadro quanto ao exemplo dos adultos que convivem com estas criancas. E que 

futuramente suas respostas com relacao a pratica da leitura sejam mais satisfatorias e 

entusiasmantes para os professionals aptos a lidar com o processo de ensino-aprendizagem de 

criancas em iniciacao na vida escolar. 

Para tanto, quando indagados se vao gostar de ler quando crescer, vinte dos alunos 

marcaram o quadrado que identificava sim como resposta, os demais se dividiram entre um 

pouco e nao. Tambem responderam que se sentern felizes quando leem para eles uma historia 

ou poemas. E que: Se tivessem que recomendar um livro, eu escolheria...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A area de Noe 

(UM); Aladim (WR); um de poesias (AT); os romances de pnncesas (VI). Se tivesse que 

viver um ano em uma ilha deserta, eu levaria os seguintes livros... Izaque Nttton e um com 

folhas limpas para poder escrever como foi la (WR); livros de Deus para poder eu ler (AT); 

poemas, cantos e vdrios outros (VI); um livro guia de como passar um ano em uma ilha 

(UM). 

Depoimentos que sintetizam a afeicao dos alunos pela leitura nas mais situacoes e 

intencoes. Cabendo, portanto, aos professores conscientiza-los de seus beneficios e dimensoes 

de abrangencia. Atraves da qual, se fixam todas as demais formas de socializacao humana. 

2. 2. PERIODO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBSERVACAO PARTICIPATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apoiando-se na definieao, que diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A observagdo e uma tecnica muito utilizada, principalmente 

porque pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a 

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

observar, compreender o que e essential e fazer o regisiro. Devemos 

ainda lembrar que a observagdo deve ser: orientada por um objetivo 

de pesquisa, planejada, registrada e ligada a proposigdes mais 

gerais, e que, alem disso, deve ser submetida a controle de validade e 

precisdo. (GIL, apud MATOS, 2000, p. 58), 

Optou-se, portanto, pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Observacao Participativa, atraves da qual, o pesquisador 

passou a fazer parte do grupo de maneira "artificial", dessa forma os dados foram coletados 

com precisao e clareza. Embora, as pessoas envolvidas tenham sido informadas sobre os 

objetivos da pesquisa, o prazo de dez dias com presenca efetiva na Escola - considerado 

relativamente longo - nao relevou uma maior probabilidadc de mudanca de comportamento 

no publico alvo. Por sinal bastante espontaneo durante suas atividades diarias. 

Foi possivcl observar durante as visitas, que o relacionamento entre o corpo 

administrative da Escola e as docentes e de comum acordo. Desde a elaboracao dos pianos de 

aula semanal ate a resolucao de pequenos problemas que interferem nas atividades diarias da 

instituicao, e que reflet em de imediato no desenvolvimento escolar dos alunos. Atitudes essas, 

constatadas em varies momentos, com destaque especial para a observacao de um dos dias de 

planejamento. 

Durante as observacoes metodologicas da professora regente - do 5° ano - constatou-

se a adesio a diversos instrumentos cotidianos e de utilidade ludica dinamicas, jogos, etc. -

para favorecer a interatividade da turma durante as aulas. Sendo o segundo horario mais 

exigente com a selecao das metodologias, em razao da euforia do intervalo e da ansiedade dos 

alunos pelo termino da aula, 

Tambem foi constatado que as aulas sao sempre iniciadas com uma leitura - sejam 

oracoes, fabulas, poemas - para uma posterior relacao do sentido do texto com os fatos 

cotidianos. Alem, e claro, da utiliz.acao de leituras coletivas, atividades de monitoria entre os 

alunos - incentivando-os ao dialogo e a interdisciplinaridade a partir dos textos relacionado-

os a realidade - uma pratica bastante favoravel a concretizacao dos conhecimentos discentes. 

Como estrategia para atrair o sentido das criancas ao universo dos livros e a partir dai 

adentrarem nos conteudos disciplinares, a direcao em conjunto com todo o corpo docente da 

Escola optou pela realizacao de leituras compartilhadas durante a recepcao dos alunos no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN.VE^S'OAPf p c r )ERAL 
„ DECAMPINA GRANDE 
CQmo DE FORMACAO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PROFESSORES 

8ISLI0TECA SETORIAL 



35 

mini-auditorio. Uma dinamica aplicada somcnte ao turno manha, pois no turno tarde as 

leituras sao praticadas nas sal as referentes a cada serie, em razao da diversidade da faixa 

etaria ser maior c, conseqiientemente o nivel intelectual dos alunos tambem. As professoras 

descrcvcm. essa pratica como uma preparacio ao ritmo das aulas. 

Alias, durante o periodo de observacao foi possivel constatar que a Leitura tern 

bastante destaque nas atividades da Escola, desde a recepcao dos alunos com leituras 

participativas - como ja foi mencionado - ate a coleta de leituras individuals e reforcos uma 

vez por semana, com auxilio de entidades voluntarias - a exemplo do INTERACT CLUB DE 

POMBAL. Atitudes essas, que somadas as atuacoes particulares das professoras revelam 

grandes chances de exito no processo de ensino e aprendizagem da Leitura, com rcflexos 

significativos nas demais areas do desenvolvimento intelectual dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 3. ANALISE DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E G E N C I A 

Com base nas discussoes levantadas atraves dos questionarios e a partir da efetivacao 

dos pianos postos em pratica com os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Vida 

Nova, decorre o presente relatorio. Contando tambem com importante apoio e fundamentacao 

das referencias bibliograficas para sustentacao das argumentacdes teoricas, que giram em 

torno da Pratica da Leitura no Cotidiano Escolar, numa perspectiva de proporcionar prazer e 

aquisicao de conhecimentos aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante a aula que teve Poemas como conteudo, destacando o titulo "Paraiso", foi 

surpreendente a atracao e o interesse dos alunos pelas atividades, eles demonstraram 

verdadeiro prazer durante a leitura do poema. Os fatores colaboradores para tal 

comportamento foram: a leitura coletiva - que favoreceu a desinibifao para a posterior leitura 

individual a oportunidade de participacao interativa no momento das discussoes sobre o 

tema - texto pequeno com palavras de facil promincia e a apresentacao previa sobre o 

conteudo. 

A boa aceitacao dos alunos justifica-se tambem em parte, pela contianca que foi 

passada a eles, a liberdade para aproveitarem o espaco de participacao seus conhecimentos. E 

essa confian^a foi respondida durante as discussoes e as apresentacoes voluntarias de outros 

poemas de conhecimento deles, contando tambem com a colaboracao dos colegas era plateia. 

Valendo entao destacar o pensamento de Sole (1998, p. 103):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) a graga resida em saber a 
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que o texto diz, mas em saber mais a partir do texto (...).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que colocou em evidencia, nesse 

caso, os conhecimentos da turma a respeito do tenia preservacao da natureza,apresentado em 

forma de poema, Resultando, portanto, numa aula dinamica, interativa, produtiva e prazerosa. 

Em contrapartida ao exemplo relatado anteriormente, trabalhar a leitura sob apoio dos 

Rotulos e Embalagens, nao foi uma atividade que atraiu a atencao dos alunos, embora tenha 

sido observada a pratica de atividades grupais com bastante frequencia durante a atuacao da 

professora efetiva dessa turma, ficou evidente a grande dificuldade de colocar em pratica 

atividades dessa natureza. Durante a aula, a qual se explorou a leitura dos grupos sobre os 

rotulos em maos de cada aluno, a discussao sobre os dados identificados e a criacao de rotulos 

ficticios, sob apoio dos originais. Constatou-se a falta de colaboracao por parte dos colegas 

ouvintes e verdadeira desconcentracao dos grupos. 

Nesse momento tambem identificou-sc o descontentamento de alguns alunos diante 

das escolhas da professora regente para formacao dos grupos, gerando ate mesmo comentarios 

infclizes entre eles. Embora o resultado final da criacao dos rotulos tenha sido satisfatorio, foi 

dificil direcionar os grupos para o dialogo, a aceitacao a diversidade de opinioes e ao respeito 

por seus colegas e suas capacidades individuals. 

Deduz-se, portanto, que atividades como essa exigem atencao dos professores no 

momento de formar os grupos e, principalmente, durante a avaliacao. Que deve ser individual 

em relacao a participacao e ao empenho, e coletiva no que se refere a interpretacao, quando se 

trata de textos que exigem uma leitura interpretativa. 

No caso dessa atividade constatou-se que embora tenham sido formados os grupos, a 

acao dos alunos diante da atividade nao foi conjunta. Muitos dos integrantes uniram-se 

somente para conversas paralelas, com atencao totalmente desviada do conteudo. Fugindo, 

portanto, do real objetivo desse tipo de leitura, que e "saber fazer" a partir do ato de ler. O 

material impresso do tipo domestico consiste em escritos utilitdrios e cotidianos nos quais se 

aprende a ler para fazer. (...). (TEBEROSKY, 2003, p.28) 

Ja durante a aula que destacou como conteudo os artigos do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, foi possivel contar com total participacao dos alunos. Com a atencao voltada 

para o tema deram um roteiro surpreendente ao desenvolvimento da aula, mostrando que 

tinham interesse pelo tema e colaborando para que o ambiente se tornasse propicio a 

efetivacao da leitura cm busca da concretizacao de suas informacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E foi durante o debate posterior a leitura silenciosa e a leitura coietiva sobre os artigos, 

que surgiram as mais variadas interrogates sobre seus direitos e deveres, onde a ansiedade 

para se expressarem gerou comentarios admiraveis, evidenciando, portanto, que o 

conhecimento previo sobre o tema ja existia. Fator que era alguns momentos proporcionou o 

descontrole sob o comportamento dos alunos, em razlo da empolgacao com as oportunidades 

de participacao. 

No entanto, quando solicitados a criarem cartazes ou folhetos individuals expressando 

suas opinioes a respeito dos direitos e deveres da Crianca e do Adolescente, novamente o 

controle da turma foi tornado pela professora regente. Com total concentracao sob a atividade 

eles mostraram criatividade e compreensao sobre o tema em questao, revelando-se, portanto, 

essa atividade bastante benefica a formacao integral deles enquanto cidadaos 

Bacelar e Cunha (2000, p.72) diz que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) nossa atividade de leitura esta dirigida 

pelos objetivos que pretendemos mediante ela; (...). E um dos fatores culminantes para o 

sucesso da aula foi a curiosidade dos alunos que se revelou em objetivos. 

Quanto a atividade que destacou um bau de Leituras Variadas, embora essa tenha sido 

uma atividade bastante atrativa aos alunos, foi dificil ordena-los no momento da escolha 

individual do material escrito, em detrimento das preferencias. 

Um fator que deve ser levado em consideracao pelos professores ao mesmo tempo em 

que devem conscientizar os alunos da importancia da leitura no geral. Pois, cada uma 

proporciona universos particulares. 

E foi durante a leitura individual em voz alta e os comentarios coletivos, que eles 

perceberam as particularidades dos textos trabalhados. Com historias tipicas do fantastico 

mundo encantado das criancas, alem de poemas, contos, e uma imensa variedade de escritos 

que expostos na caixa simulando o bau ao centro da sala ofereceram aos alunos a 

oportunidade de viajarern profundamente na companhia de cada autor do texto escolhido. 

Apesar da leitura individual em voz alta contribuir para a inibicao dos alunos, e ate 

mesmo a rejeicao por tal atividade. Essa nao foi uma atitude evidenciada na ocasiao, talvez 

em razao deles nao estarem sendo avaliados segundo seu desempenho como leitor - e sim 

como elemento participativo da aula - encararam a atividade como um momento de lazer, 

onde o prazer da narracao os levou a concentracao diante das apresentacoes dos colegas. 

Diferente do relatado anteriormente, as dificuldades com relafao a pratica da aula 

utilizando-se dos Jornais e Anuncios como recursos textuals, iniciaram-se com a formacao das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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duplas para efetivacao das atividades. Mais uma vez com rclacao a essa questao houve 

renuncia de pareceria entre alguns colegas, e em boa parte das equipes nao houve trabalho 

coletivo. 

A questao da concentracao diante de cada tarefa tambem nao foi satisfatoria. Apesar 

da apresentacao docente sobre os jornais, os beneficios de sua leitura e suas utilidades 

escritas, os alunos ignoraram as mensagens escritas desviando suas atencoes para as 

ilustracoes. Alegando eles que as reportagens escritas traziam palavras grandes, dificeis e 

noticias estranhas e tristes cm sua maioria. 

Em alguns depoimentos orais foi possivel registrar que segundo eles as noticias dos 

jornais estragavam suas fantasias com realidades indesejaveis. Comentarios que colocaram 

em destaque mais vez suas preferencias por determinados tipos de textos. Os quais devem ser 

conscientizados de que a cada momento .novidades acontecem nos mais variados espacos, dai 

a importancia da pratica da leitura diaria e diversificada. 

O que lhes atraiu a atencao foi a observacao visual para criacao de anuncios 

individuals, que colocou em destaque a criatividade e empolgou os alunos para os mo merit os 

de apresentacao oral de suas criacoes, onde a participacao da turma foi unanime e interativa 

para a conclusao da aula. 

Teberosky (2003, p.84) chama a atencao para esse criterio de selecao do material 

escrito a ser trabalhado, afirmando que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) o material da escola infantil nao deveria limitar-

se aos escritos escolares, mas deveria explorar os espagos escritos nas ruas e nos hairros, os 

espagos domesticos e familiares, que permitem uma primeira iniciagao as diversas fungoes 

da escrita. Uma atitude fundamental para o desenvolvimento dos alunos no universo da 

Leitura. 

Contrario ao que aconteceu com a utilizacao dos jornais, trabalhar com a Fabula: "A 

pedra, o papel e a tesoura" despertou grande interesse nos alunos pela leitura e pela 

compreensao da moral da historia. Direcionando a aula ao sucesso de suas atividades e das 

expectativas docentes. 

Com total participacao na leitura silenciosa e na leitura coletiva, vale rcssaltar que 

atraves da leitura em voz alta estimulou-se a expressividade oral dos alunos. E por intermedio 

da leitura silenciosa foi proporcionada a oportunidade de utilizacao do senso critico e 

interpretative, indispensaveis a formacao do cidadao. Portanto, tais atividades se 

complementaram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esse tipo de texto tern como elementos justificativos ao estimulo do interesse dos 

alunos: as mensagens implicitas, o favorecimento a interatividade, as ilustracoes e o fascinio 

da humanizacao dos personagens. Fatores esses que se destacaram durante toda a regencia da 

aula. 

No momento reservado as discussoes e a relacao entre as atitudes dos personagens e os 

comportamentos humanos, a participacao dos alunos ocasionou um sucesso maior nas 

interprctacoes orais que durante as atividades escritas. Embora as ultimas tenham retratado 

maior controle sobre a turma, o que evidencia mais uma vez o interesse dos alunos pela 

interatividade, proporcionada por textos de seu cotidiano. 

Comportamento esse, que ressalta o pensamento de Bacelar e Cunha (2000, p.93): (...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e durante a interpretagdo eu o leitor mais inexperiente compreende o texto; nao e durante a 

ledum em voz alia, mas durante a comersa sobre aspectos relevantes do texto. (...) 

Elemento esse, de grande contribuicao para o andamento da aula que se apoiou nas 

Reportagens sobre Meio Ambiente, destacando a "Poluicao do Rio Pianco" como conteudo. 

O interesse dos alunos surgiu desde o principio da atividade, por se tratar de urn tema 

em destaque no momento e com relacao profunda no cotidiano deles. Bastante curiosos, 

foram despertados de inicio pelo significativo titulo e em seguida pela pre-apresentacao 

docente do conteudo. 

A leitura coletiva da reportagem sobre a poluicao do Rio Pianco lcvou os alunos a 

concentracao total e efetivacao de uma leitura produtiva. Constatada pelo surgimento das 

discussoes onde expuseram sua surpresa e indignacao diante das informacoes transmitidas. 

Para concreti/acao das informacoes foi apresentado um DVD com fotos sobre a 

realidade do Rio. A reacao de surpresa nos alunos mais uma vez foi constatada, e 

aproveitando o momento de indignacao foram convidados a registrar suas criticas em uma 

carta manifesto com destino a ser definido posteriormente. 

A leitura individual em voz alta das cartas destacou atuacoes criticas surpreendentes, 

mostrando que trabalhar com escritos inerentes aos problemas socials tambem tern 

possibilidadcs de gerar interesse e prazer nos alunos. Destino esse confiavel as metodologias e 

a atuacao docente - mediadores da aquisicao de conhecimentos. 

Nao diferente do sucesso comprovado atraves da atividade cxploratoria da fabula, 

trabalhar com letras musicals se encaixa perfeitamente no requisite estimulo a leitura. As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mensagens implicitas e o cnvolviniento da Musica "Utopia" com o contexto diario dos alunos 

foram fatores culminantes no desenvolvimento da aula, 

A disponibilizacao de um espaco para as criancas expressarem suas opinioes fez com 

que elas se sentissem atuantes na aula. Dai a total participacao na leitura coletiva, para a 

partir da mesma dar-se scguimento as discussoes sobre o sentido do texto em comparacao 

com os fat os cotidianos. Momento em que a aula passou a ser ministrada a base do dialog© e 

da interatividade, sendo possivel conhecer um pouco mais sobre a realidade e as expectativas 

de vida dos alunos. 

A leitura individual e silenciosa reforcou as interpretacoes para os registros escritos e 

ilustrativos, formando um mini-livro subdividido pelas estrofes da musica. Favorecendo, 

portanto, a criatividade e a autonomia de forma discreta e espontanea. De modo a retratar uma 

atividade em que colocou como destaque a atuacao do senso critico discente. 

Ja ao observar observando o desempenho das atividades que envolveram o Hino 

Nacional Brasileiro como material, foi constatado que as ilustracoes tambem sao elementos 

contribuintes na hora de atrair o interesse dos alunos pelas atividades - principalmente se 

tratando de criancas. 

Alias, para qualquer que seja a atividade escolar o alunado exige a atuacao de recursos 

que Ihes estimulem, como comprovado durante esta pratica. Valendo salientar que apesar de 

nao ser descartada a influencia das metodologias, ficou obvio que o principal elemento 

contribuinte para o despertar do interesse dos alunos pelas atividades foi a escolha do tema 

pre-apresentado pelo titulo. 

A leitura individual dividida por estrofes para cada aluno os levou a tamanha 

empolgacao e expressividade que cm alguns momentos transpareceu-se uma dramatizacao. 

Aproximando-se do pensamento de Bacelar e Cunha (2000, p.61) que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assumir o control* 

da propria leitura, reguld-la, implica ter um objetivo para ela, assim como poder gerar 

hipoteses sobre o conteudo que se IS. (...) 

E as ilustracoes nesse caso foram grandes contribuintes para a interpretacao das 

estrofes durante as discussoes, e a producao individual de um pequeno texto sobre a estrofe 

que mais lhes chamou a atencao. A qual foi exposta oralmente aos demais colegas que 

ouviram com atencao e ansiedade para se apresentarem 

O mesmo aconteccu com a Dramatizacao de Textos Variadas. Bastante dinamica e 

descontraida a aula colocou em destaque a expressao oral dos alunos atraves da simulacao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma radio, com program acao variada de diversas leituras efetuadas pelos proprios alunos. No 

caso, protagonist as da programacao. 

Atraves da leitura silenciosa sobre os diversos escritos distribuidos a turma, os alunos 

prepararam-se com concentracao e entusiasmo para as representacoes individuais sob 

orientacao docente. 

Tamanho foi o interesse deles pela atividade que chegaram a efetivar suas leituras 

individuais com perfeicao e empcnho, que quase nao restaram observacoes a serem feitas pela 

professora regente. Apenas alguns comentarios a respeito da variacao da expressividade oral 

para cada tipo de texto, fundamentados em Teberosky (2003, p.86):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...), a leitura em voz alta 

permite associar os signos graficos com a linguagem e a linguagem com tipos de textos, ou 

seja, os generos e os suportes materiais sobre os quais eles se apresentam. Mas, alem disso, 

escutar a leitura em voz alta e escutar a linguagem, e isso ajuda a erianqa a desenvolver sua 

competencia tinguistica. 

A co labor acao e a atencao da turma tambem se estenderam ate o momento da 

exposicao da fita K7 com as falas dos alunos e toda a "programacao". A atividade os 

empolgou a ponto de solicitarem novas edicoes e a sugerirem novas programacocs para a 

radio, segundo eles com excelentes locutores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eONSIBERACOES FINAIS 

Apoiando-sc nas discussoes dos teoricos aqui adotados, nos depoimentos do publico 

selecionado para analise e na pratica dos pianos que ressaltaram a leitura com elemento 

indissoluvel da aprendizagem. Constatou-se que a preferencia dos alunos por atividades que a 

destaque se da em detrimento do prazer da interatividade entre a professora e toda a turma. E 

que as leituras sao extremamente atrativas quando interpretativas e dinamicas, sem por em 

destaque situacoes que inibam a participacao dos alunos. 

Destacando, portanto, a leitura coletiva sob apoio das dramatizacoes como elemento 

favoravel ao estimulo a Leitura. E a leitura silenciosa indispensavel as interpretacoes, sendo 

essa, uma atividade que enfrenta muitas dificuldades para ser posta em pratica na sala de aula. 

Tambem foram identificados no decorrer deste estudo os beneficios que o ato de ler 

proporciona concernente com as praticas metodologicas inerentes a uma leitura prazerosa. A 

exemplo do Projeto Biblioteca Ambulante, observado na Escola Vida Nova. Ocasiao em que 

evidenciou-se o interesse e o gosto dos alunos diante de tal atividade, os quais tiveram 

atitudes identicas durante a pratica de algumas atividades que se assemelharam a tal Projeto. 

O que permite entao concluir que, o processo de ensino-aprendizagem da leitura exige 

atencao dos professores na selecao do material e disposicao para atenderem as reivindicacoes 

dos alunos diante de suas preferencias. Caminhos esses definidos e indicados por Isabel Sole 

(1998), tambem evidenciados durante a pratica das atividades da Escola. 

Enfim, trabalhar a Leitura de forma geral exige interesse, prazer e acao conjunta entre 

professores e alunos. Pois, so assim transparecera a importancia e os beneficios dessa pratica. 

Exigencias que se estendem as demais a^oes educativas de uma Escola Cidadao. 
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NOME: 

IDADE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCOLA: 

FORMACAO PROFISSIONAL: 

TEMPO DE ATUACAO NA EDUCACAO: 

TEMPO DE ATUACAO COMO COORDENADOR (A): 

OUESTIONARIO 

—* Quais as metodologias indicadas para o professor estimular a leitura no seu alunado? 

A escola trabalha a pratica da leitura de forma interdisciplinar? Como? 

-> Como se da o processo de envolvimento dos pais dos alunos na realizacao dos- projetos de 

eitura desenvolvidos pela escola? 

-> Que beneficios podem ser apontados nos alunos como resultado do Projeto Literarte 

leitura e representacoes artisticas na sala de aula)? 

-»Qual a aceitacao dos alunos as acoes que a Biblioteca Ambulante lhes oferece? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOME: 

IDADE: 

ESCOLA: 

SER IE QUE LECIONA: 

FORMACAO PROFISSIONAL: 

TEMPO DE ATUACAO NA EDUCACAO: 

TEMPO DE ATUACAO COMO DOCENTE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO 

Como trabalhar a leitura, proporcionando prazer e aquisicao de conhecimentos aos alunos? 

Quais as principals dificuldades identificadas na sala de aula perante a pratica da leitura? 

-> Que tipos de textos voce indica para se trabalhar com leitores principiantes? 

-->• Qual a importancia de se considerar o conhecimento previo do aluno sobre os textos 

:rabalhados? 

—> Como se da a contextualizacao do dia-a-dia do educando com as leituras realizadas em sala 

de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adoro ler 

Gosto de escrever sobre 

Um dia vou escrever 

Tenho dificuldade de entender uma leitura quando 

Quando leio em silencio, eu 

Quando leio em voz alta, eu 

Para mim, os livros de estudo sao ^ 

Acho os jornais 

Acho. que as historinhas sao 

Quando estou lendo, eu 

Eu leria mais se , 

Gosto de usar meu tempo livre em 

Fico muito entretido quando 

Se tivesse de recomendar um livro, eu escolheria 

Se tivesse que viver um ano em uma ilha deserta, eu levari a os seguintes livros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome..., ,,,, Serie , 

Como voce se sente quando ganha um livro de presente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como voce se sente quando gasta seu tempo livre lendo? 

( 0 0  ) 
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\ w / 
Voce acha que vai gostar de ier quando for maior? 

f 0 0  \  

Como voce se sente quando vai a uma livraria? 

f 0Q ) 
\ / ( @ § ^ 

Como se sente qua ndo Icem uma histc 

( 0© i 

ria para voce? 

1 O /  
( ® W ) 

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

fee) f 00 1 
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Como se sente quando leem poemas para voce? 


