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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na atualidade muito tem se discutido sobre o processo de leitura nas series iniciais, tendo em 

vista que o dominio da leitura e de fundamental importancia para que o individuo, possa 

viver plenamente na sociedade do conhecimento. O objetivo principal desse trabalho e expor 

as dificuldades de leitura encontradas pelos alunos nas series iniciais do ensino fundamental, 

na Escola Municipal de Educa^ao Infantil e Ensino Fundamental Jose Gualberto de Andrade 

na cidade de Santarem - Paraiba. A partir dessa compreensao enseja a discussao sobre a 

viabilidade de meios que possam superar tais dificuldades, contribuindo dessa formas para a 

transformacao da acao dos docentes perante o interesse da aprendizagem da leitura, levando-

os a reconhecer a importancia do ato de ler. 

Palavra chave: Educacjio, processo ensino aprendizagem, leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tem por tema as dificuldades de leitura encontrada pelos alunos nas series 

iniciais do ensino Fundamental. Foi realizado na Escola Municipal de Educacao Infantil e 

Ensino Fundamental Jose Gualberto de Andrade, na cidade de Santarem PB. 

Leitura sendo a palavra escrita o instrumento mais eficiente para expressao e fixacao da 

cultura e dos conhecimentos cientificos e tecnicos da sociedade. A aquisicao da leitura neste 

contexto, e de fundamental importancia para o desenvolvimento dos individuos, atraves dela, 

eles podem interagir com o mundo de forma criativa consciente e transformadora. 

Este estudo justifica-se como a razao do conhecimento das dificuldades encontradas pelos 

alunos do ensino fundamental no que diz respeito a questao da leitura e producao textual. A 

leitura tambem tem um papel fundamental na compreensao do contesto, ela e a base para 

todas as demais aquisicoes e o meio mais importante para a aquisicao do saber. Com vistas a 

esses aspectos, o objetivo e analisar como e o desenvolvimento dos alunos em relacao a 

leitura e ao mesmo tempo observar as dificuldades a cerca da leitura dos mesmos, como 

tambem analisar as principals dificuldades apresentadas pelos professores no processo da 

leitura, no processo ensino aprendizagem. Onde a escola tem grande dificuldade em ensinar o 

aluno a ler. Essas dificuldades levam a necessidade do professor encontrar formas que 

contribuem de fato para a aprendizagem da leitura. 

Nessa perspectiva, objetiva verificar ate que ponto a falta do habito de leitura. C contribuem 

para o fracasso escolar dos alunos do ensino fundamental, pois assim torna-se viavel entender 

como o professor deve agir para garantir a participacao plena de seus alunos na vida em 

sociedade, tendo como aliada a escola. 

A metodologia consta de um estudo de caso, sendo realizada na escola Municipal de educacao 

Infantil e ensino fundamental Jose Gualberto de Andrade, na cidade de Santarem - PB, com 

professores, alunos e uma coordenadora, utilizando questionario, com questoes objetivas e 

subjetivas, analisando assim, como esta sendo trabalhada a questao da leitura no processo de 

ensino aprendizagem. 

O nosso estudo esta dividido em tres capitulos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UN'VO^ S-CAD!!! rc"">ERAL 
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8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro capitulo incorre numa revisao bibliografica, pois a revisao bibliografica das obras 

mais importantes sobre leitura, e essencial na construcao do nosso estudo. Essa revisao 

bibliografica sera complementada por um estudo de caso sobre a realidade na escola. 

Este capitulo esta dividido em quatro sub-capitulo, os quais sao: Conceitos de leitura, Leitura: 

uma perspectiva de construir bons leitores, Leitura: uma perspectiva de construir bons 

conhecimentos, e conceitos de leitura, segundo os PCNS. 

O segundo capitulo consta de analise dos dados que subdivide em metodologia, analise dos 

questionarios e analise do estagio. 

E por ultimo o terceiro capitulo que consta de consideracoes finais, concluindo assim o nosso 

estudo. 



CAPlTULO I 

CONCEITOS DE LEITURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura sendo a palavra escrita o instrumento mais eficiente para a expressao e fixacao da 

cultura e dos conhecimentos cientificos e tecnicos da sociedade, a leitura constitui a mais 

importante atividade de aquisicao de saberes. 

Denomina-se leitura a compreensao de uma mensagem codificada em signos visuais 

(geralmente letras e cifras). O ensino e o incentivo da leitura representam, portanto, um 

objetivo basico de todos os sistemas educativo. 

Um dos requisitos fundamentals da atividade pedagogica consiste em conseguir que a crian^a 

adquira capacidade de leitura e tenha assim acesso a toda a informacao disponivel em meios 

escritos, impressos, livros etc. Normalmente, a iniciacao a leitura comeca por aproximacao da 

crianga a imagem grafica representada em qualquer tipo de suporte a fim de buscar o caminho 

progressivo que vai da imagem ao texto. As criangas em seu primeiro contato com o livro 

analisam com mais atencao a imagem quando se apresenta uma tematica desconhecida do que 

quando se trata de algo ja conhecido. 

Refletir sobre as dificuldades do desenvolvimento da leitura no ensino fundamental nas serie 

inicial cabe uma responsabilidade significativa, portanto, e preciso superar algumas 

concepcoes sobre o aprendizado inicial da leitura. A principal delas e que le e simplesmente 

decodificar, converter letras em sons sendo a compreensao conseqiiencia natural desta 

concepgao. A escola vem produzindo grande quantidade de leitores capazes de decodificar 

qualquer texto, mas com enorme dificuldade para compreender o que tentam ler. O 

conhecimento atualmente disponivel a respeito do processo de leitura indica que nao se deve 

ensinar a ler por meio de praticas centradas na decodificagao ao contrario e preciso oferecer 

aos educadores inumeras oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os 

bons leitores utilizam para aprender a ler ou mesmo que o aluno se defronte com os escritos 

que utilizariam se soubessem mesmo ler com o s textos de verdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, e preciso interagir com a diversidade de textos escritos testemunham a utilizagao 

que os ja leitores fazem deles e participar de atos de leitura. De fato a leitura como, meio 

nunca como fim "ler e o exercicio que envolve reflexao, raciocinio e experimentacao". 

Neste sentido concordamos com Cagliare (1995, p. 148) quando coloca que: "A leitura e a 

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

ser conseguido atraves da escola. A leitura e uma heranca maior do que qualquer diploma". 

A maturalidade linguistica e o contexto cultural sao desse modo determinante. A articulagao 

fonetica na primeira leitura das palavras deve, portanto referir-se a objetos e temas ja 

conhecidos. Isso prepara a crianga desde cedo na escola a aprender a combinacao de palavras 

que gera significados identificaveis e coerentes com uma imagem ou situacao. 

Nos metodos modernos, porem, o principio de progressividade se substitui, cada vez com 

maior frequencia pelos metodos globais. A crianga e capaz de aprender a palavra e a frase 

antes de saber distinguir seus constituintes, desde que tal palavra ou frase corresponda a seu a 

seu contexto cultural ou vivencial. Para aproximar o texto da realidade da crianga, as tecnicas 

introduzem os principios da atividade na aproximacao da crianga ao texto, de que tal texto 

seja elaborado pelo proprio estudante mediante o livre exercicio da capacidade de expressao. 

Leitura se adquire de forma simultaneas e integradas, para os que se utilizam tecnicas como o 

desenho livre, a troca de desenhos e textos que devem ser interpretados e, as vezes se montam 

pequenas graficas. A atividade de intercambio revela, alem disso, o papel social do texto 

escrito e favorece sua utilizagao fora do ambiente escolar. Segundo Lins (1989, p.79) "e 

preciso que se estimule, para todos os meios. O gosto e uso do dicionario, que seja no lar do 

estudante, para que se transforme em habitos". 

Uma nacao que nao se entrega inteiramente a pratica de leitura se tornara alheia as 

informacoes, as belezas das descobertas. E muito importante ler para que nao se torne um 

sujeito ignorado pelos outros. Os professores devem sempre por em pratica, o gosto pela 

leitura dos alunos, para que os mesmos estejam sempre em dias com as informacoes e para 

isso, precisamos dar importancia a leitura. 

Nao adianta como explicar uma coisa sem antes ter lido sobre ela, se assim nao fizermos, com 

certeza, iremos nos envergonhar diante daquelas que leem frequentemente. Sao poucos os que 
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dao importancia ao ato de ler. E como sao e serao essas pessoas futuramente? Claro que nao 

serao pessoas cultas importantes para a sociedade. 

Nos professores devemos incentivar nosso alunos para que eles descubram a importancia pela 

leitura. Precisamos falar diariamente para eles quais sao essas importancias, e que com elas 

suas vidas ganharam novas responsabilidades. Serao pessoas com bastante experiencia no 

amanha. Isso significa que havera mudangas inquestionaveis na sua forma de pensar sobre as 

palavras e os significados delas. 

Segundo Cagliare (1995.p. 155): "Por leitura se entende toda a manifestagao linguistica que 

uma pessoa realiza para recuperar um pensamento formulado por outras e colocado de forma 

escrita". 

A participacao em pratica de leitura no cotidiano possibilita e amplia os seus conhecimentos 

sobre a lingua. Porem essa pratica sao socialmente determinadas. Um mesmo texto alem de 

poder ser lido de muitas maneiras pelo mesmo sujeito cada um ler da sua forma e do lugar, a 

atividade fundamental, desenvolvida pela escola para a, transformacao dos alunos e a leitura, 

o professor precisa ensinar os alunos a ler e entender nao so as palavras, as historias das 

analogias mas tambem os textos especificos de cada materia, por isso, o professor que nao lhe 

dar a chance de ler, muito estar fardado ao insucesso, e nao sabe aproveitar o melhor que tem 

para oferecer aos seus alunos. E por isso que ler e talvez uma das coisas mais importante que 

a escola tem a ensinar. 

No mesmo principio de interacao texto-realidade se baseia no metodo do educador brasileiro 

Paulo Freire. Escreveu ele: "A leitura do mundo prescede a leitura da palavra, dai que a 

posterior leitura desta nao pode prescidir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente a compreensao do texto a ser alcangada pela sua leitura 

critica implica percepcao das relacoes entre o texto e o contexto". E acrescenta em outras 

passagens que ilustram sua concepgao ludica do aprendizado. 

Para a plena leitura exige-se mais do que a simples decifracao dos caracteres. Hoje se 

distingue entre analfabetismo total e analfabetismo funcional: faz-se referenda a este quando 

uma pessoa, apesar de saber ler, escrever e executar operacoes aritmeticas simples possui um 

horizonte cultural tao limitado que cresce de motivacao para aproximar-se da informacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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disponivel em forma de texto escrito, seja em carater pratico, seja de tipo cultural ou 

recreative Por isso, evidentemente torna-se inutil que o conhecimento das nocoes basicas de 

leitura ou nao, lhe permite sair da situacao de pobreza cultural que acentua com o passar dos 

anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Leitura: Uma perspectiva de constituir bons leitores 

A leitura inicia-se no proprio contexto socio cultural onde vivemos a partir de nosso 

conhecimento de mundo, reveste-se de novas concepgoes e permite sempre perspectivas 

diversas para um texto. 

O leitor curioso e interessado naquilo que estar em constante conflito com o 

texto, conflito representado por uma ansia incontida de compreender, de 

concordar, de discordar-conflito. Enfim onde quern nao ler nao somente 

capta o objetivo da leitura como transmite ao texto lido as suas experiencias 

humanas e intelectuais (NAIEF. p. 13.1968) 

Considera-se, portanto, que nao basta ensinar a ler, mas e necessario criar o habito da leitura. 

Promovem-se para isso, no meio escolar e depois no meio habitual, agoes de sensibilizagao e 

de animagao para a leitura, com a criagao de circulos de leitura. 

A tarefa de sensibilizagao para a leitura deve comegar no periodo escolar e assim como a 

propria aprendizagem da leitura inserir-se da realidade circundantemente. As novas tecnicas 

de ensino tornam as aprendizagens menos penosas e cansativas, deixando tempo e energia 

disponiveis para a atividade de extensao cultural. Dessa forma o aluno se liberta em parte da 

disciplina exigida pelo aprendizado regrado e pode desenvolver sua propria preferencia. 

(MARTINS, p.23.1994). "Ler significa inteira-se no mundo sendo tambem uma forma de 

conquistar autonomia de deixar de ler pelos olhos de outrem". 

A tarefa de incentivo a leitura deve apresentar-se como atrativo das atividades ludicas e 

insistir na vertente criativa. O estimulo deve ocorrer sob o signo da criatividade, para 

responder as exigencias de aperfeigoamento pessoal e assim suprir a influencia 

uniformizadora do ensino tradicional. O objetivo primordial e acima de tudo, levar o leitor 

potencial a descobrir o valor ludico do livro, que essa descoberta o ajude na leitura ativa e o 

leve a identificar a diversidade de materias que se encontrem ao seu alcance. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fala-se muito em formar novos leitores, em despertar no aluno a importancia para a leitura. 

Mas como ingressar essa geracao no mundo da leitura? Como fazer-lo despertar para o 

mundo da leitura, da imaginacao e da criatividade se o professor ou ate mesmo a escola nao 

contribuem para essa formacao. A forma tradicional como a escola vem trabalhando o 

processo de leitura vem enfatizando a metodologia tendo como eixo do mesmo, e como e que 

o professor deve ensinar, ignorando completamente a forma como o aluno aprende, fazendo 

confusao entre metodo de ensino e processo de aprendizagem. 

Alem dessa peculiaridade e preciso repensar outros procedimentos que vem sendo 

desenvolvido no interior das salas de aulas. Pois ha uma necessidade de se prestigiar a 

importancia para a leitura, desde as series iniciais do aluno, pois so assim, o aluno nas series 

posteriores, tera melhor e significativa aprendizagem. A leitura e um dos aspectos mais 

importante para o aluno como ponto de partida para a aquisicao do conhecimento, meio de 

comunicacao e socializacao. O professor nao deve transformar a leitura em exercicio 

cansativo de repeticao de palavras em relacao com o mundo que o rodeia. 

Sob esta otica, se a leitura e o (re) conhecimento dos materials de linguagens, vale o reverso 

da medalha: a linguagem e a materia prima para a formacao e (re) construcao do 

conhecimento pelos sujeitos sociais. Isso requer que tal pratica se fundamenta no 

pressuposto epistemologico - a existencia de sujeitos no ato de ler - o que desmistifica a 

nocao de leitura passiva e dar luz ao ato de ler como interlocucao. Este novo conceito 

concebe a ideia, de reflexao, de acao do individuo sobre os objetos formadores da sua 

realidade, a partir das experiencias vivenciadas por eles nas suas historias de vida. Isto e que 

permite a construcao da realidade social do individuo, a partir de sua visao de mundo. 

Podemos entao dizer que a leitura se processa ora em niveis distintos, ora de forma interativa, 

uma vez que, nesse processo sao utilizados os sentidos com vistas a apreensao das 

caracteristicas particulares do objeto lido e das relacoes internas que estes desencadeiam. 

Segundo Cagliare, "a leitura e a atividade fundamental pela escola para a formacao dos 

alunos". (1995. p. 148) 

A realidade mostra que a escola muito mais favorece a formacao de "leitores fardados a 

submissao que abertos a criacao". Dentre tantos problemas, alguns saltam aos nossos olhos: o 

esfacelamento, a idiotizacao dos textos infanto-juvenis pelos livros didaticos, como mero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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recurso a memorizagao de regras gramaticais e aspectos simplorios ligados a "teoria da 

literatura". A imposicao da leitura de livros que fazem parte de listas elaboradas sob o crivo 

de "educadores" que estabelecem o que deve ser lido. E o gosto do leitor? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Leitura: uma perspectiva de construir conhecimento 

O mito de que os problemas de leitura se atem a falta de dom, nao leva em conta os 

programas de alfabetizacao ineficazes, a falta de estimulo a leitura pela famflia, a nao 

formacao do "habito" de ler durante a infancia, o preconceito ao uso de outros materias de 

linguagem (radio, televisao, teatro, musica, internet etc.), os programas de letramento 

insipidos lancados pelo governo que muito mais preocupado com a disseminacao da leitura 

tem carater propagandistico. 

Neste sentido, Silva (1988) destaca a necessidade de instalacao do nucleo de informacao de 

leitores e consequentemente de mediadores, de leitura por todo o pais. Ainda mais, destaca a 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas e acao no ambito da universidade brasileira, 

sobre a etiologia dos problemas interferentes na constituicao do leitor proficiente. Uge, 

portanto, que se desenvolva nas escolas, uma eficiente pedagogia de leitura, capaz de 

favorecer a criangas, jovens e adultos aos multiplos materials de linguagens, codigos e 

tecnologias, que pulam nesta nossa era da informacao. 

A leitura deve ser encarada como ato de prazer, uma forma de relacionar-se melhor consegue 

e com o mundo. Para torna-se os alunos como bons leitores para que desenvolva muito mais 

do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura, a escola tera de mobilizar-

los internamente, pois aprender a ler (tambem ler para aprender) requer esforco. Precisara 

fazer-lo achar que, a leitura e algo interessante e desafiador, algo que conquistado 

plenamente, dara autonomia e independencia. Precisara torna-los confiantes, condicoes para 

poderem se desafiar a "aprender fazendo". Uma pratica de leitura que nao desperte, e cultive o 

desejo de ler nao e uma pratica de leitura pedagogica eficiente. Segundo Helena Martins, "A 

leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formacao 

integral do individuo".(1994, p.25) 

Para aprender a ler, e preciso interagir com a diversidade de textos escritos, testemunharem a 

utilizacao que os ja leitores fazem deles e participar de atos de leituras de fato, e preciso 
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negociar o conhecimento que a se tem e o que e apresentado pelo texto, o que esta atras e 

diante dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes. 

Todavia os proprios educadores constatam sua importancia diante do que denominam a crise 

da leitura. E a funcao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar 

condicoes para o educando realizar a sua aprendizagem conforme seus proprios interesses, 

necessidades, segundo as duvidas e exigencias que a realidade apresenta. Assim criar 

condicoes de leitura nao implica apenas alfabetizar e propiciar acesso aos livros. Trata-se 

antes de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto e, sobre o sentido que ele da, repito algo 

escrito, um quadro, uma paisagem, uns sons, imagens, coisas, ideias, situacoes reais ou 

imaginais. 

Ler com compreensao implica ser capaz de produzir uma visao global do texto, de tal modo 

que, ao final da leitura, o leitor saiba do que o texto fala, por onde comecar que caminho ele 

percorre, como ele se conclui. 

Para Soares (1998), dentre outras habilidades /capacidades, a leitura inclui as de fazer 

previsoes sobre o texto, de construirem significados combinando conhecimento previo e 

informacao textual que reflita sobre o significado do que foi lido e tira conclusoes sobre o 

assunto enforcado. Por outro lado, essas habilidades /capacidades sao desenvolvidas a medida 

que o leitor, no ato de ler, faz uso das chamadas estrategias de leitura. Considerando 

necessario que o professor reconheca a importancia que as estrategias de leitura tem de 

construcao de sentido de texto e as necessidades do mesmo desenvolver uma pratica de leitura 

em que elas sejam contempladas. Por isso aprender a ler implica nao apenas o conhecimento 

das letras e do modo de decodifica-las (ou associa-las), mas a possibilidade de usar esse 

conhecimento em beneficio de formas de expressao e comunicagao, possiveis, reconhecidas, 

necessarias e legitima em um determinado contexto cultural. (Cagliare, 1995.p.l69) a fonte 

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

serve de grande estimulo e motivacao para que o aluno goste da escola e de estudar. 

A leitura e um dos meios mais importantes na escola para a consecugao de novas 

aprendizagens. Por outro lado, a medida que se avanca na escolaridade, aumenta a exigencia 

de uma leitura independente por parte dos alunos, que costuma ser controlada pelos 

professores mediante processo de desenvolvimento da leitura. E por isso que uma das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'UN'VOSSICADS: r r"> ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 



16 

primeiras barreiras que o professor tem que negociar para poder ensinar a ler e incentivar as 

criancas desde pequenas. Para aprender a ler enfim e preciso esta envolvido pelos escritos os 

mais variados encontra-los, ser testemunha de associar-se a utilizacao que os textos da escola, 

do ambiente, da imprensa, dos documentarios, das obras de ficcao, ou seja, e impossivel 

torna-se leitor sem essa continua interacao com um lugar onde as razoes para ler sao 

intensamente vividas, mas e possivel ser alfabetizada sem isso. 

A leitura e tao significativa que nos motiva ao aprendizado logo nos primeiros anos de vida. 

Sem a leitura o avanco no conhecimento cientifico torna-se impossivel, pois nos detemos ao 

discurso dos outros. O professor deve afirmar para o educando que a leitura constitui um fato 

decisivo, porque atraves dela temos a oportunidade de ampliar e aprofundar nos estudos, visto 

que, os textos formam uma fonte praticamente inesgotavel de conhecimento. 

Para que estes aspectos da leitura sejam ativados, e necessario que se compreenda uma serie 

de componentes do texto, alem daquilo que esta escrito na sua superficie. E preciso que o 

leitor nao entenda apenas as palavras que compoem o texto, mas perceba o contexto em que 

ele esta inserido, o genero textual com suas caracteristicas e formas especificam as intencoes 

do produtor do texto e as informacoes implicitas que o texto nos dar, bem como as marcas de 

outros textos neles inseridos, entre outros. 

A leitura vai, portanto, alem do texto (seja ate qual for) e comega antes do 

contato com ele. O leitor assume um papel atuante deixa de ser mero 

decodificador ou receptor passivo. E o texto nao, sempre realizaria uma 

mesma leitura. (Martins 1994. p, 32) 

A maneira como a escola costuma introduzir os alunos na leitura, atraves das familias 

silabicas, pode acarretar problemas serios para a formacao do leitor. O reconhecimento de 

familias silabicas, como o proprio reconhecimento das letras, faz parte do processo de 

decifracao e nao e a leitura propriamente dita. E apenas um estagio inicial da leitura. Como 

esse processo apresenta dificuldades serias ao leitor iniciante, e preciso dar o tempo suficiente 

para que ele prepare a sua leitura vencendo as dificuldades. Se a escola insistir muito nisso, o 

aluno pode se tornar um leitor que ler silabando ou, quando muito, um leitor de palavras por 

palavra, o que nao e correto. E preciso que o leitor diga o que ler como se ele fosse o autor 

daquilo que esta lendo, quando ler em voz alta. Para conseguir esses objetivos de leitura e 

preciso planejar as atividades de tal modo que se possa realizar o que se pretende. A leitura 

nao pode ser uma atividade secundaria na sala de aula ou na vida, uma atividade para a qual o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professor e a escola nao dedicam mais que uns miseros minutos, na ansia de retornar aos 

problemas de escrita, julgados mais importantes. Ha um descaso enorme pela leitura, pelos 

textos, pela programacao destas atividades na escola, no entanto, a leitura deveria ser a maior 

heranca legada pela escola aos alunos, pois ela, e nao a escrita, sera a fonte perene de 

educagao com a escola. 

Ler e identificar-se como apaixonado ou como mistico. E ser um pouco 

clandestino, e abolir o mundo exterior, departa-se para uma ficgao, abrir o 

parentese do imaginario. (BARCELAR e CUNHA 2000.p.73). 

A escola tem a responsabilidade de garantir aos alunos o dominio da lingua oral e escrita, pois 

e ele o instrumento que lhes dar acesso a uma vida social plena. A leitura tambem pode se 

apresentar na condicao de um instrumento de conscientizagao, quando diz respeito aos modos 

como a sociedade se relaciona com a produgao cultural, isto e, com os objetos e atitudes em 

que se depositam as manifestacoes da linguagem, sejam estas gestuais, visuais ou verbais. 

Neste caso, a leitura coloca-se como um meio de aproximacao entre o individuo e a produgao 

cultural podendo significar a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e agudizagao 

do poder de critica parte do leitor. 

O leitor utiliza na leitura o que ele ja sabe o conhecimento adquirido ao longo da sua vida. E 

mediante a interagao de diversos niveis de conhecimento, como o conhecimento lingiiistico, e 

textual o de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. 

Alem do material de leitura selecionado, e necessario apontar para os diferentes "portadores 

de textos" (Ferreira e Teberosky, 1986), presentes nos mais diversos contextos sociais. Em 

casa, a rotina muitas vezes cria convivencia com receitas de bolo, agendas, listas, instrugoes 

de jogos, rotulos, saindo de ruas: ha placas educativas, sinalizagao de transito, propagandas, 

letreiros; na escola mapas, placas, cartazes, listagens, farmacia sinalizam bulas e caixas de 

remedios; assim como embalagens com os mais diversos rotulos, datas de validade, 

ilustragoes sobre produgao e pregos fazem a dinamica de uma ida ao mercado. 

"Sabemos que nos atos de leitura estao sempre presentes dois elementos 

observaveis: a pessoa que le e o objeto que esta sendo lido. A presenga dos 

dois, entretanto, nao basta para assegurar que um ato de leitura esteja sendo 

efetivado. E necessario que a pessoa atue de determinada maneira sobre o 

objeto para que sinais externos sejam captados como intensificadores do 

processo de leitura. Alem de interpretar os indices da agao de ler, e tambem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessario que o objeto com o qual o leitor interage seja intensificado como 

algo que pode ser lido ou algo que serve para ler." (KATO, 1988, p. 15) 

Quando a sociedade se divide em classes antagonicas e mostra-se desigual em diferentes 

niveis, a leitura pode apresentar-se na condicao de um instrumento de controle, empregado 

sistematicamente pelos setores dominantes, neste caso ele constitui elemento auxiliar do 

processo de inclusao ideologica colaborando para a reproducao das estruturas socais para a 

permanencia da situacao privilegiada dos grupos detentores do poder. Compreendida 

dialeticamente, a leitura pode se apresentar na condicao de um instrumento de conscientizagao 

quando diz respeito aos modos como a sociedade, em conjunto repartida em segmentos 

diferentes ou composta de individuos diferentes se relaciona ativamente com a produgao 

cultural, isto e, com os objetivos e atitudes em que se depositam as manifestagoes da 

linguagem, sejam elas gestuais visuais ou verbais (oral, escrita, mista, audiovisual). Neste 

caso, a leitura coloca-se como um meio de aproximagao entre os individuos e a produgao 

cultural podendo significar a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e ao poder da 

escrita por parte do publico leitor. Segundo Zilberman (1971, p. 110) "Por estar integrada a 

um processo historico, a leitura e dinamica e, ao mesmo tempo, fato de dinamizagao daquele 

processo". 

Uma pedagogia da leitura que objetiva transformagao do leitor e, atraves da sociedade 

dificilmente se funda na descrigao da estrutura do texto, mais que isso uma pedagogia da 

leitura de cunho transformador propoe ensinar e encaminhar as descobertas da fungao 

exercida pelo texto um sistema comunicacional social e politico. Aprender a ler significa 

tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nos proprios, o que mau ou bem 

fazemos mesmos sem ser ensinados. A fungao do educador nao seria precisamente a de 

ensinar a ler, mas a de criar condigoes para o educando realizar a sua propria aprendizagem, 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigencias 

que a realidade lhe apresenta. Assim, criar condigoes de leitura nao implica apenas em 

alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se antes de dialogar com o leitor sobre a sua 

leitura, isto e, sobre o sentido que ela dar, repito, ha algo escrito um quadro. uma paisagem, 

agoes, imagens, coisas, ideias, situagoes reais ou imaginarias. 

Ler e compreender e nao apenas decodificar, pelo menos, do ponto de vista teorico esse novo 

conceito esta incorporado aos conhecimentos da maioria dos professores. Mas para que se 

adote, na sala de aula, uma pratica coerente, faz-se necessario compreender de que maneira se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processa a leitura. Em contato com o material escrito, o leitor proficiente ativa seus esquemas 

mentais, isto e, traz a torna informacoes que estao guardadas em uma memoria e que, de um 

modo ou de outro, estao relacionadas ao assunto. A proporcao que le vai processando as 

informacoes, vai elaborando, testando, confirmando ou rejeitando novas hipoteses e 

dependendo do diagnostico com que der, selecionando aquilo quer e relevante para integrar 

ao seu esquema. E desse modo que acontece a compreensao da leitura. 

A uniao de todos os aspectos que fazem da atividade da escolar uma parodia da leitura 

encontra-se numa concepcao autoria de leitura, que parte do pressuposto de que ha apenas 

uma maneira de abordar o texto, e uma interpretacao a ser alcancada. Essa concepcao de 

leitura permite todas as deturpacoes ja apontadas que agora resumimos: a analise de 

elementos discretos seria o caminho para se chegar uma leitura autorizada, a contribuicao do 

aluno e sua experiencia e indispensavel, e a leitura torna-se uma avaliacao do grau de 

proximidade ou de distancia entre a leitura do aluno e a interpretacao (autorizada). A leitura 

e, no entanto, justamente o contrario: sao os elementos relevantes ou representatives os que 

contam, em funcao do significado do texto, a experiencia do leitor e indispensavel para 

construir o sentido, nao ha leitura autorizada no sentido absoluto, mas apenas reconstrucao de 

significados, algumas mais e outras menos adequadas segundo os objetivos e intencoes do 

leitor. Kleiman (1989) afirma: "a leitura e um ato social, entre dois sujeitos leitor e autor que 

interagem entre si (...) (pagina 10)". 

E preciso que cada aluno participe da experiencia com leitura, para que perceba as diferentes 

funcoes da mesma e adequacao da linguagem necessaria a cada situacao comunicativa. E 

essencial que descubram o mundo da escrita e que sintam prazer em fazer parte deles. O 

ensino tem que ser organizado de forma que a leitura se torne necessaria aos alunos. E hora 

de a escola adequar a acao pedagogica a nova realidade tecnologica e cultural. Ela ainda e 

um dos poucos espacos em que a sociedade pode se comprometer com a democratizacao do 

acesso as linguagens que constroem o pensamento e o cidadao. E o espaco escolar que tem o 

compromisso de forma cidadao autdnomo e consciente tem que contribuir para que as 

pessoas se posicionem criticamente frente ao universo de informacoes a que sao expostas 

diariamente. 

O trabalho com leitura tem como finalidade a formacao de leitores competentes e 

consequentemente a formacao de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes 

tem sua origem na pratica de leitura, espaco de construcao de intertextualidade e fonte de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a materia prima para a escrita. A leitura e 

um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construcao do significado do texto, a 

partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que 

sabe sobre a lingua. Formar o leitor competente supoe formar alguem que compreenda o que 

le que possa aprender a ler tambem o que nao esta escrito, identificando elementos implicitos, 

que estabelega relacoes entre o texto que ler e outros que ja foram lidos, que saiba que varios 

sentidos podem ser atribuidos a um texto, que consiga justificar e validar a sua leitura a partir 

da localizagao de elementos discursivos. 

Uma pratica de leitura na escola deve admitir varias leituras, pois outra concepgao que deve 

ser superada e a do mito da interpretacao unica, fruto do pressuposto de que o significado esta 

dado no texto. O significado, no entanto, constroe-se pelo esforco de interpretacao do leitor, a 

partir nao so do que esta escrito, mas do conhecimento que traz para o texto. E necessario que 

o professor tente compreender o que ha por traz dos diferentes sentidos atribuidos pelos 

alunos aos textos. Um leitor competente so pode constituir-se mediante a uma pratica 

constante de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organiza em torno 

da diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos os 

alunos, inclusive aqueles que ainda nao sabem ler convencionalmente. 

Alem das atividades de leitura realizadas pelos alunos e coordenadas pelo professor, ha 

aquelas que podem ser realizadas exclusivamente pelo professor, e o caso da leitura 

compartilhada de livros em capitulos, que possibilita aos alunos o acesso a textos bastante 

longos (e as vezes dificeis) que, por sua qualidade e beleza, podem vir a encanta-los, ainda 

que nem sempre sejam capazes de ler-los sozinhos. O objetivo e formar cidadaos capazes de 

compreender os diferentes textos com os quais se defrontam, e preciso organizar o trabalho 

educativo para que experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente quando os 

alunos nao tem contato sistematico com boas materias de leitura e com adultos leitores, 

quando nao participam de praticas onde le e indispensavel, onde a escola deve oferecer 

materials de qualidades, modelos de leitores proficientes e praticas de leitura eficazes. Essa 

pode ser a unica oportunidade desses alunos interagirem significativamente com textos cuja 

finalidade nao seja apenas a resolugao de pequenos problemas do cotidiano. E preciso, 

portanto, oferecer-lhes os textos do mundo. Nao se forma bons leitores solicitando aos alunos 

que leiam apenas durante as atividades na sala de aula, apenas no livro didatico ou apenas 

porque o professor pede. Eis a primeira e talvez a mais importante estrategia didatica para a 



pratica de leitura: o trabalho com a diversidade textual, sem ela pode-se ate ensinar a ler, mas 

certamente nao se formaram leitores competentes. O conhecimento atualmente disponivel a 

respeito do processo de leitura indica que nao se deve ensinar a ler por maio de praticas 

centradas na decodificagao. Ao contrario e preciso oferecer aos alunos inumeras oportunidades 

de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. E preciso que 

antecipem que fagam inferencias a partir do contexto ou do conhecimento previo que possuem 

que verifiquem suas suposigoes tanto em relagao a escrita, propriamente quanto ao significado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Consideracoes e conceitos de leitura segundo os PCN's 

A leitura e um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construgao de significado do 

texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor de tudo que 

sabe sobre a lingua: caracteristica do genero, do portador do sistema de escrita e etc. Nao se 

tratam simplesmente de extrair informagao da escrita, decodificando a letra por letra, palavra por 

palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, a compreensao nos quais os 

sentidos comegam a ser constituidos antes da leitura propriamente dita. Qualquer leitor 

experiente quer conseguir analisar sua propria leitura constara que a decodificagao e apenas um 

dos procedimentos que utiliza quando le: a leitura fluente envolve uma serie de outras estrategias 

como selegao, antecipagao, inferencia e verificagao, sem as quais e possivel rapidez e 

proficiencia. E o uso desses procedimentos que permitem controlar o que vai sendo lido, 

tomarem decisoes diante de dificuldade de compreensao, arriscar-se diante do desconhecido, 

buscar no texto a compreensao e a comprovagao das suposigoes feitas e etc. (PCN's: 53-54). 

Entendemos que um leitor so se forma atraves de uma pratica constante de leitura, organizada em 

torno da diversidade de generos textuais que circulam socialmente. A partir do pressuposto de 

que a leitura e uma pratica social, concebemos o leitor nao como um mero decodificador, mas 

como alguem que assume um papel atuante na busca de significagoes. Em outras palavras o 

leitor poe em jogo todo seu conhecimento social e lingiiistico quando ler. E, alem disso, 

completa o texto com seus conhecimentos. Por isso uma mesma pessoa pode atribuir diferentes 

significados a um mesmo texto, se este for lido em diferentes momentos da vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir das observacoes e leituras realizadas, percebemos que e indispensavel, um 

conhecimento mais aprofundado das dificuldades que envolvem as mesmas, as quais sao 

necessarias disposicoes por parte da escola e dos professores, para desenvolver um trabalho 

de reconhecimento das dificuldades, insegurangas que o aluno ainda tem. Desse modo 

possibilitando uma informagao clara e coerente, na perspectiva de amenizar o problema, 

demonstrando como funciona a leitura e procurando solucionar as dificuldades que foram 

construidas ao longo dos anos, par que alunos e professores possam manter um bom 

desempenho em relagao a leitura. 



CAPITULO II 

ANALISE DOS DADOS 

2.1 Metodologia da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo foi realizado na Escola Jose Gualberto de Andrade na cidade de Santarem-PB, 

para a realizacao do projeto, tendo como tema as dificuldades de leitura e encontradas pelos 

alunos nas series iniciais do Ensino Fundamental. Utilizamos o estudo de caso por este estudo 

ser: 

Uma pratica simples que oferece a possibilidade de redugao de custos, 

apresentando como limitagao a impossibilidade de generalizacao de seus 

dados. (GIL, Apud. Matos, 2001). 

Foi utilizada tambem a observacao na referida escola, questionarios para tres professores, um 

coordenador e quinze alunos, numa turma de terceira serie, que contava com 31 alunos. A 

observacao foi feita atraves de varias visitas a escola, onde fui bem acolhida por todos que 

fazem parte da mesma. Inclusive a escola esta estruturada fisicamente com (09) nove salas de 

aula medindo aproximadamente 40m2, e bastante comoda e ventiladas, o ambiente e arejado e 

o educando sente-se a vontade. Nao existem salas especiais. Ha um patio para recreacao, sala 

para biblioteca, uma diretoria, sala dos professores, nao existe laboratorio e composta por 

quatro banheiros, um deposito e uma cantina. Oferecendo boas condicoes na distribuicao da 

merenda escolar. 

Durante nossa observacao os educandos mostram-se interessados durante as aulas, sem contar 

com alguns alunos que se comportam mal, o relacionamento entre os alunos e a professora era 

proximo, pois em todo momento a professora se preocupava em atender os alunos de um a um 

em suas carteiras atendendo suas reinvidicagoes e suas duvidas. 

Mesmo assim na hora de formar grupos para trabalhar atividades, houve algumas rejeicoes em 

formarem os grupos, alguns alunos nao aceitavam a companhia do colega. No entanto a 

professora nao desistiu, mostrando aos mesmos a importancia do trabalho em grupo, em 

favorecer o intercambio e o trabalho cooperativo entre parceiros, contemplando a diversidade 

que apresentam propiciando a aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O objetivo deste estudo e analisar as dificuldades de leituras ocorridas nas series iniciais e 

encontrar meios para a solucao dessas dificuldades. Essas dificuldades levam a necessidade 

do professor encontrar formas que contribuam de fato para a aprendizagem da leitura. Para 

que o aluno aprenda a ler e preciso que o mesmo construa conceitos, precisa entender nao so o 

que a escrita representa como tambem a maneira pela qual ela possa representar em grafico 

essa linguagem. 

O professor como mediador da aprendizagem deve proporcionar situacoes em que se tenha o 

objetivo de alcangar esta situacao atraves de metodos e propostas em que o uso da fala seja 

trabalhado, a comunicagao e a expressao por meio de textos. A escola tem uma concepcao 

filosofica critica voltada para o seu projeto pedagogico, que e da construgao coletiva do 

conhecimento e do construtivismo, por isso buscamos concepgao politica de envolver alunos e 

professores num processo de situacao diversificada ampliando o seu desenvolvimento psico-

motor. Assim a escola visa o engrandecimento dos educando tornando criando de seus 

proprios saberes. A busca de coerencia entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que se 

faz na escola e tambem fundamental, para que assim todos possam refletir sobre os objetivos 

a serem alcancados de forma a que definam principio comum em torno do trabalho a ser 

desenvolvidos, tanto em relagao a alunos, professores, funcionario e pais terao suas fungoes 

neste trabalho. 

Neste sentido, Silva (1988) destaca a necessidade de instalagao de nucleo de formagao de 

leitores e conseqiientemente de mediadores de leitura por todo o pais. Ainda mais destaca a 

necessidade de desenvolvimento de pesquisagao, no ambito das escolas sobre a etiologia dos 

problemas interferentes na construgao do leitor proficiente. Hurje, portanto, que se desenvolva 

nas escolas uma eficiente pedagogia de leitura, capaz de favorecer a criangas, jovens e adultos 

o acesso aos multiplos materials de linguagem, codigos e tecnologias que pululam nesta nossa 

era da informagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Analise dos questionarios dos professores 

Foram elaborados questionarios contendo cinco questoes para tres professores, uma da 

segunda, terceira e quarta serie respectivamente da Escola Municipal de Educagao infantil e 

Ensino Fundamental Jose Gualberto de Andrade. O questionario aplicado aos professores, 

continha perguntas pelas quais se tentou obter as informagoes desejadas sobre o processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ensino e aprendizagem sobre leitura. De acordo com as primeiras questoes foi possivel 

identificar a ideia que os professores do ensino fundamental tem, a respeito da leitura. Quase 

todas as respostas seguiram o mesmo raciocinio que ligava a leitura como um ato de 

interpretar algo, ou seja, e atraves da leitura que descobrimos algo novo e interessante, e 

atraves dela que podemos inovar em nosso conhecimento tanto na vida escolar como 

cotidianamente. 

Segundo a professora B, diz que ler e reconstruir o sentido de um texto, sendo atividade de 

assimilacao, de interiorizacao e muita reflexao. Sendo a leitura uma pratica social 

fundamental para entender melhor o mundo. Observe o que diz Soares, em 1998 aprender a 

ler implica nao apenas o conhecimento das letras e do modo de decodificar-las ou associar-

las, mas a possibilidade de usar esse conhecimento de beneficios de formas de expressao e 

comunicagao possiveis reconhecidas, necessarias e legitimas a um determinado contexto 

cultural. 

A segunda questao foi exposta aos professores como vem sendo utilizada a leitura em sala de 

aula, segundo todas as professoras diz que a leitura e utilizada atraves de textos curtos com 

linguagem clara, historias em quadrinhos, rotulos, uso de materials escritos como: jornal, 

revistas, livros infantis, dicionarios, cartazes e etc. a terceira questao vem abordando a leitura 

em sala de aula que, para as professoras ela ocorre diariamente e que ocorre bem para os 

alunos que se interessa a estudar, os que nao querem deixam algo a desejar. O processo de 

leitura, segundo a professora B e desenvolvido frequentemente com horario diario havendo 

muita empolgacao, ou seja, sao feitas em voz alta, relendo ate entenderem a leitura silenciosa 

e coletiva. 

As pessoas associam muito a leitura, dando muitas vezes enfase a escrita, a id4enticagao das 

letras, ou seja, dos codigos, facilitando assim qualquer tentativa de leitura posterior seja a 

mera decodificagao dos sinais graficos ja trabalhados... o ato de ler e usualmente relacionada 

com a escrita, e o leitor visto como decodificador da letra.(Martins,1994. pag. 7). 

A leitura utilizada em sala de aula e satisfatoria para as professoras A e B porque elas vem 

alcangando os objetivos desejados. No entanto para a professora C, a leitura em sala de aula 

nao e satisfatoria porque ela encontra barreiras que impedem que os alunos desenvolvam o 

processo de leitura em sala. Os professores A, B e C dizem que encontram dificuldade em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalhar com turmas numerosas, com alunos fora da faixa etaria, sentindo dificuldades em 

atender as necessidades de cada pessoa. Os textos sendo diversificados por trabalhar com 

educandos ainda nao alfabetizados. 

De acordo com as pesquisas de Emilia Ferreiro as criangas elaboram diferentes hipoteses 

sobre o funcionamento do sistema silabico, com quantas letras se escreve uma palavra, quais 

sao elas e em que ordem elas aparecem. 

Com relagao aos meios para realizar um bom processo de leitura em sala de aula, os 

professores contribuiram muito em sua pratica pedagogica. Segundo elas adquiriram novos 

conhecimentos e metodos como tambem oportunidade do dia-a dia com outros educadores, 

em busca dos objetivos a serem alcancados. Nao existe formula pronta de leitura se sao dadas 

as diretrizes claras o professor faz o seu caminho gracas a sua criatividade. Pensando na 

escola como um espago propicio a interlocugao, e preciso que enxerguem as multiplas 

possibilidades de atividades possiveis de serem realizadas em favor das mediagoes da leitura. 

Contudo podemos constatar que ha professores em prepara o ser humano para a vida social e 

que a escola deve responder pelo acesso ao conhecimento e autonomos dotando-os de 

estrategias de aprendizagem adequadas, fazendo deles pessoas capazes de enfrentar novos 

imprevistos demanda de aprendizagem, desenvolvendo desde a base educacional que a 

educagao infantil e a primeira etapa do fundamental, nao somente o eixo ideologico, mas as 

competencias tecnicas, formando os individuos para o mercado de trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Analise dos questionarios dos alunos 

Os questionarios foram elaborados com o objetivo de mostrar a visao que o aluno tem a 

respeito da leitura. As questoes foram elaboradas de forma bastante simples e de acordo com 

o nivel da turma, para que possa possibilitar o entendimento dos alunos e obter as 

informagoes necessarias para assim poder desenvolver o nosso estudo. 

A metade dos alunos da turma diz que nao gosta de ler, ou seja, dizem que gosta quando 

alguem ler historias para eles, ja outros mostram interesse e dizem que gosta de ler, inclusivo 

quando ganha um livro de presente, ou sai para uma livraria, a metade dos alunos da turma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao faz uma leitura global, ou seja, eles tem duvida em ler as palavras corretamente, como 

devem ser lidas. 

O primeiro aluno a responder o questionario foi Francisco de Assis, ele tem nove anos, no 

momento em que perdi para responder as questoes, o mesmo reagiu rapidamente, nao ficou 

com nenhuma duvida, em relagao a ler, dizendo que gostaria muito de ler, lia textos, gibis e 

outros textos curtos e interessantes, disse que gostava quando o professor praticava a leitura 

em sala de aula porque eram textos curtos, trabalha a questao da leitura com rotulos, revistas e 

etc.a metade da turma sente dificuldade em ler e nao respondeu ao questionario escrevendo e 

sim somente quando perguntei, eles dizem que gostam de ler, mas ainda nao domina a leitura, 

gostam que leiam revistas em quadrinhos, textos curtos e historiam infantis inclusive diz que 

gosta quando a professora leva para a sala de aula os textos que a mesma utiliza. Ja outra parte 

da turma tem dominio na leitura, dizem que gostam de ler e leem todos os tipos de textos: gibi 

historia infantil e textos com muitas ilustracoes. Inclusive quando do momento do estagio eles 

ficavam todos atentos em que eram trabalhados varios portadores de textos, eles estao no 

nivel alfabetico, neste estagio a crianca ja venceu todos os obstaculos conceituais para a 

compreensao da escrita, e realiza sistematicamente uma analise sonora dos fenomenos das 

palavras que vai escrever, eles demonstram que dominou o codigo escrito de forma a usar-lo 

como instrumento para varias fungoes, conhece o valor sonoro de todas as letras. 

Tais atividades foram realizadas com materials diversos procurando propor e mostrar aos 

alunos que atraves de tais leituras de maneira observativa eles sao capazes de construir e 

transformar qualquer tipo de leitura fazendo tambem com que os alunos sejam conhecedores 

no meio em que vivem. 

"o aluno aprende quando, de alguma forma o conhecimento se torna 

significativo para ele, ou seja, quando estabelece relacpes substantivas e nao 

arbitrarias entre o que se aprende e o que ja conhece.(DAYRELLl,1999). 

Momentos de leitura foram realizados com a turma, ou seja, individuals tambem fazem parte 

do planejamento, porque e necessario que cada aluno tenha espagos para desenvolver as 

proprias ideias. Isso aconteceu, no cantinho da leitura que a turma freqiienta diariamente nos 

intervalos entre as atividades ou nos momentos especialmente destinados a isso. Oferecemos 

uma diversidade de textos a qual dificilmente teriam acesso. 
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Durante o periodo de estagios tive a oportunidade de trabalhar a leitura, por considerar que a 

leitura nao e uma pratica habitual das criancas. Embora a escola incentive e deseje a leitura, 

dificilmente forma um leitor se nao tiver o apoio dos pais. Foram realizados varios tipos de 

leitura com poesia, lendas, gibis, textos diversos, jornais, rotulos, revistas e livros didaticos. 

Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir leituras de textos, DVDs que serviram como base 

para a producao de textos. 

Portanto, todas as atividades foram desenvolvidas com o objetivo de despertar o prazer pela 

leitura e conseqiientemente obter melhores resultados na producao da escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Analise do questionario do coordenador 

Segundo a coordenadora a leitura e de grande importancia para a vida social, intelectual do 

aluno, ou seja, e uma atividade que deve ser extremamente desenvolvida pela escola 

objetivando a plena formacao dos alunos. Por isso produzir bons leitores e um desafio para a 

escola em todas as partes do mundo. Ela diz que a leitura deve ser compreendida e valorizada 

como um gesto de libertacao, onde ler e a forma mais ampla de se deslocar de ser outro, de 

antecipar mundos que ainda nao existe, de destruir castelos erguidos sobre cartas, de anunciar 

a nudez de todos os reis. 

Ler e a maneira mais gostosa de fazer perguntas, o jeito mais simples de se viajar pelo tempo, 

o caminho mais seguro para aprender, a forma mais intima de rir, de alimentar o espirito. 

Quando lemos nosso olhar delinear as margens de cada frase, enquanto a historia corre para 

um rio para a profundeza que nos formas. 

Segundo a coordenadora para que a leitura se enfatize em sala de aula devemos considerar os 

niveis sensorials, emocionais e racionais. Para isto o professor esta incumbido de mostrar 

conhecimento daquilo que ele pensa em expor, ou seja, persuadi o aluno ou ainda 

proporcionar a liberdade de escolha do que o aluno gostaria de ler, fornecendo assim o nivel 

sensorial que causa prazer, gosto pela leitura e nivel emocional que fara com que o aluno 

viaje, se encontre, vivo o que esta lendo, participe da historia e o intelectual que se trabalha a 

nivel racional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para todo leitor um livro tem que ser lido mais de uma vez e com abordagens diferentes. Para 

isto a coordenadora diz que os professores deverao levar livros de leituras diversas, que 

possam fazer o leitor darem importancia a leitura estimulando seus proprios valores. Levar 

livros que o leitor compartilhe seus sentimentos e pensamentos feitos e interesses e que 

ajudem a pensar e sonhar. 

Contudo se a escola nao da conta de desenvolver um bom trabalho com a leitura, da palavra 

escrita, como tera condicoes de se apropriar das novas tecnologias e navegar pelos oceanos da 

internet. Isso sugere um comprometimento maior por parte dos professores com o ensino da 

linguagem verbal, escrita sem perder de vista a necessidade de delineamento de uma 

pedagogia do oral, sob pena ou a pretexto de adotar uma sopa intersemiotica, descuidar-se dos 

verdadeiros objetivos de ensino de leitura e, por conseguinte dar formacao de cidadaos que 

padecem mazelas sociais e culturais. Pensando na escola, como espaco de interacao propicio a 

interlocucao, e preciso que enxerguem as multiplas possibilidades de atividades possiveis de 

serem realizadas em favor da necessidade da leitura. 

Concluimos entao, que os professores devem esta atualmente informados e atualizados com 

os metodos favoraveis ao desempenho do trabalho com a leitura em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Analise do estagio da regencia 

Irei relatar um estagio realizado na Escola Municipal de Educagao Infantil e Ensino 

Fundamental Jose Gualberto de Andrade. O estagio foi realizado em uma turma de 3 a serie, 

que contava com 31 alunos, tendo como professora Renilda Anacleto de Andrade, a escola 

esta localizada a Rua Jose Ezequiel Duarte s/n, centro na cidade de Santarem - Parafba, tendo 

como referenda cultural a sua frente a imagem do Cristo Redentor, a estatua do poeta 

Evaristo, conterraneo da cidade que na sua vida prestou grande incentivo a poesia popular da 

regiao. Tendo como referenda uma praca, uma lanchonete, a vegetagao de Caatinga e o clima 

semi-arido. E bastante arborizada para melhor acomodacao. A escola se localiza no centro da 

cidade onde facilita melhor acesso a mesma. 

Os trabalhos da escola do ponto de vista politicos e pedagogicos propoem um bom convivio 

escolar referindo-se a todas as relacoes vividas na escola, dentro e fora da sala de aula em que 

estao vividos direta ou indiretamente todos os sujeitos da comunidade escolar. A busca de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coerencia entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que se faz na escola e tambem 

fundamental, para que assim todos possam refletir sobre os objetivos a serem alcangados de 

forma a que se definam principios comuns em todo trabalho a ser desenvolvido. Todos os 

alunos, professores, funcionarios e pais terao sua fungao neste trabalho. Para isso, e 

importante que as instancias responsaveis criem condigoes favoraveis, e atenda as 

necessidades das mesmas. 

A professora foi bastante receptiva ao estagio e ao mesmo para o que foi programado para 

trabalhar na sala de aula, tanto a professora, como outros que fazem parte da escola, tem a 

ideia de que o estagio e algo obrigatorio e que deve ser vivenciado durante o curso de 

graduagao. Por ser a forma mais complexa que existe de abordar as diferentes atuagoes de um 

profissional da educagao. 

Foi muito interessante o contato com a turma e o professor, talvez seja por isso que a principal 

concepgao do estagio e ter um tempo de aprendizagem, com a permanencia no lugar onde se 

realiza o oficio do professor aprendendo com isso a pratica de esta em sala de aula, ou seja, 

deve desenvolver capacidades ajustadas a sua maneira de ensinar e auxiliar na adequagao das 

varias vivencias a que sao expostas o universo cultural em relagao a leitura, sendo capaz de 

potencializar o desenvolvimento de todos, tornando o ensino mais humano,mais etico e eficaz. 

Os conteudos foram aplicados com a realidade dos alunos. As aulas foram explicativas, 

participativas, expositivas, trabalhos em grupo, dramatizagoes etc. as avaliagoes foram feitas 

continuamente ja que a avaliagao expressa as expectativas de aprendizagem, considerando os 

objetivos e conteudos propostos para a serie. 

No primeiro dia de aula fui bem acolhida, tanto pela turma quanto pela professora, onde me 

apresentei a turma e falei sobre a minha presenga na sala de aula e sobre o estagio. Contudo o 

relacionamento com os alunos era proximo, pois em todo momento os mesmos procuravam 

ajudar uns aos outros na hora das atividades sobre leitura, n mostravam-se interessado durante 

as aulas, os mesmos sao amigaveis, participativos nos trabalhos feitos em sala de aula. 

Apesar de serem de familia humilde, onde a maioria nao tem o acompanhamento dos pais, 

muitos deles sao carentes de carinho e atengao e esperam encontrar na escola o que eles nao 

tem em casa. Em seguida iniciei a aula com dinamicas, onde todos participaram e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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demonstraram interesse sobre a mesma, ficaram todos empolgados. Apos a dinamica, iniciei a 

aula falando da importancia do jornal para o nosso dia-a - dia, todos eles participaram e 

acharam a aula interessante. No dia seguinte pedi a eles para assistirem qualquer jornal e 

escrever a noticia que mais lhe chamou atencao. Todos leram em sala de aula demonstrando 

interesse pela atividade. 

Neste sentido a organizacao da sala de aula, nao e apenas fileiras bem organizadas a estrutura 

da sala, e sim a relacao de professor e alunos com o conhecimento, de acordo com essa 

relacao pode se variar o uso do espaco e do tempo, a organizacao das atividades e da materia e 

mesmo o tipo de relacoes inter-pessoais de modo que o professor tem que ter clareza do que 

entende por conhecimento e aprendizagem, para poder planejar bem as situacoes de ensino e 

materials adequados, rejeitando praticas incompativeis com os objetivos, tornando a sala de 

aula como um espaco privilegiado de interacao entre alunos e professores, todos diferentes 

entre si, os conhecimentos e as experiencias serao contribuicoes para o crescimento dos outros 

e de todos. 

Desse modo, percebi que os alunos agiam interativamente, participando na discussao sobre os 

conteudos durante o periodo de aula, respeitando a diversidade, autonomia de cada um, o 

que eu leva alguns a participarem menos tanto das discussoes quanto das representacoes dos 

trabalhos. A maioria dos alunos sempre apresentava a intencao de aprender, pois nao iam 

apenas somando as informacoes, participando, questionando, reformulando seus proprios 

mecanismos de aprender modificando o que ja existe de conhecimento previo e construindo 

conhecimentos novos, em relacao a leitura. 

A maioria da turma nao tem dominio na leitura, sentem dificuldade em ler, inclusive nas horas 

de ler e apresentar os trabalhos sobre leitura. Faz-se necessario que o professor desenvolva 

nas escolas uma pratica pedagogica que venha contribuir com os alunos para a formacao de 

um leitor. 

"Na relacao entre professor e aluno, existe um discurso e um comportamento 

de cada professor que termina produzindo normas e escalas de valores a 

partir das quais classificam os alunos e a propria turma, comparando, 

hierarquizando, desvalorizando. Dessa forma, a turma como um todo e os 

alunos em particular, podem ter uma relagao propria a cada professor, 

dialogando, negando ou assumindo a sua imagem.(DAYRELL,1999) 
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Enfim atraves do estagio foi possivel conhecer a estrutura e o funcionamento da escola, como 

tambem da sala de aula, onde estagiei, por outro angulo visto ja lecionarmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Ao concluir o estagio atraves das praticas de ensino onde nos possibilitou a convivencia direta 

com a realidade que atua a sala de aula. Sentimos-nos plenamente realizada e disposta a 

contribuir para uma educagao de qualidade em relagao a leitura, capaz de modificar 

educandos rumo a uma formacao pessoal que lhes garantam uma cidadania plena na vida 

profissional. 

Atraves das atividades do estagio, conseguimos por em pratica o que aprendemos e mais 

especificamente o tema leitura, que se apresenta como um problema em todos os niveis de 

escolarizagao. A escola onde estagiamos e a mesmo onde trabalho, portanto recebi todo o 

apoio necessario para ali desenvolver o meu projeto, que foi aceito pela professora, que alias 

me ajudou durante este periodo de estagio, sem medir esforcos. Tive toda a autonomia em 

sala de aula, o que me possibilitou um bom exito do trabalho e um envolvimento prioritario a 

nivel pessoal de aluno com a instituicao escolar, com a familia dos discentes, ja que para se 

ter uma escola com ensino de qualidade e necessario boa vontade. 

A partir desse estudo e leituras realizadas, percebemos que e indispensavel um conhecimento 

mais aprofundado das dificuldades que envolvem as mesmas, as quais sao necessaria 

disposicao por parte da escola e dos professores para que desenvolvam um trabalho de 

reconhecimento sobre as dificuldades e inseguranga que o aluno ainda tem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome: 

Idade: 

Escola: 

Formacao Profissional: 

Tempo de Atuacao na Educacao: 

Tempo de Atuacao como Coordenador (a): 

QUESTIONARIO DO COORDENADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1°) Qual a importancia do ato da leitura para voce? 

2°) Os professores devem incentivar os alunos para que eles descubram a importancia do ato 

de ler. Qual a sua concepcao sobre o habito de leitura para os professores em sua escola? 

3°) Quais as metodologias indicadas para que o professor estimule a leitura no seu aluno? 

4°) Qual a sua contribuicao como coordenadora pedagogica no desempenho dos professores 

no processo de leitura em sala de aula? 

5° ) A leitura tem uma funcao importante na construcao da cidadania. Existe algum projeto de 

leitura na sua escola? Sim ou nao? Justifique sua resposta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome: 

Idade: 

Escola: 

Serie que leciona: 

Formacao Profissional: 

Tempo de atuacao na Educacao: 

Tempo de atuacao como docente: 

QUESTIONARIO DOS PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1°) O que e leitura para voce? 

2° ) Como voce desenvolve o processo de leitura na sua sala de aula? 

3°) Quais os tipos de leitura mais utilizados na sua pratica pedagogica em sala de aula? 

4°) Quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento da leitura em sala de aula? 

5° ) No que contribuiu os cursos de formacao para a sua pratica pedagogica? 
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Nome: 

Idade: 

Serie: 

Escola: 

QUESTIONARIO DOS ALUNOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1°) Voce gosta de ler? Cite as leituras. 

2° ) Voce gosta da maneira como o professor pratica a leitura em sala de aula? Por que? 

3°) Quais os tipos de leitura que voce gosta mais de praticar no seu dia-a-dia? 

4°) Quais as horas que voce mais gosta de ler? 

5°) Voce acha que a leitura e importante para o desenvolvimento social e intelectual do 

humano? 
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Co m o vo ce se sen t e q uand o g anha j m l ivro de p resen t e? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com o vo ce se sen t e q uand o g ast a seu t em po l ivre lendo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Voce acha que vai g o st ar de ler quando for m aio r? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ i~\ i ( 0 0 ) \ i~\ i \ o I 

y 
Co m o vo ce se sen t e q uand o vai a um a l ivrar ia? 
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Com o se sen t e q uand o leem um a hist o r ia para vo ce? 
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Quand o vai a casa de u m am ig o , gost a de ler os l ivros d ele? 
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Co m o se sen t e q uand o leem p o em as para vo ce? 
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mixxjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i n t e r e s s e s . Os inventarios de interesses consistem err: 

um mimerc de afirmaqoes que os alunos fazem por escrito ou oralmente 

duran te as entrevistas. Outras vezes, como no exemplo apresen tado a seguir, 

sao feitas afirmac^oes incompletas que os alunos devem completar oralmente 

ou por escrito. 

| Inventar io de i n t e r e s s e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Adoro ler... 

-  Gosto de escrever sob re... 

-  Um dia vou escrever ... 

-  Fico muito ent ret ido quando... 

-  Meu programa favorito na TV e... 

-  Quando estou lendo, eu ... 

-  Gosto de usar meu tempo livre em ... 

- Tenho dif iculdade de entender uma leitura q uand o ... 

-  Acho que as historinhas sao ... 

-  Eu leria m ais se... 

-  Quando leio em voz al t a, eu ... 

-  Para m im , os livros de estudo sao ... 

-  Quando leio em silencio, eu ... 

-  Se t ivesse de recomendar um l ivro , eu esco lher ia... 

-  Acho os jo rnais... 

-  Se t ivesse de viver um ano em uma ilha d eser t a, eu levar ia os 
I -  seguintes l i vro s... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i . 

Pauta de observacao de atitudes diante da leitura 
1 ] 

SIM ; NAO j 
- Pareceu contente durante as at ividades de leitura? 

- Pediu para ler em voz alta espontaneamente nas au las? 

- Leu algum livro durante seu tempo l ivre? 

- M encionou ter lido algum livro em casa? 

- Esco lheu a leitura em vez de out ras at ividades (baralho , 

- p intar, conversar, et c.)? 

- Pediu perm issao para ir a biblioteca? 

- Pediu l ivros emprestados na b ib l io teca7 

- Leu a maioria dos livros ate o f inal? 

- M encionou l ivros que tem em casa? 

FONTE: Giasson e Ther iaul t , 1933. 


