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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A importancia do tema leitura e escrita na vida do homem da sociedade capitalista vigente 

suscitam inumeras discussoes. Estas discussoes foram analisadas e reconhecidas atraves da 

pratica educativa que teve lugar na escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental 

Costa e Silva, Cajazeiras - PB. Com o objetivo de analisar a deficiencia do ato de ler e 

escrever na l
a serie do ensino fundamental, estas discussoes se fazem objeto de estudo deste 

trabalho, que certamente contribuira para conscientizar o profissional em educacao, da 

necessidade de redimensionar os procedimentos metodologicos que envolvem a construcao 

deste saber. Neste estudo, priorizou-se como fundamentacao teorica, varios estudiosos do 

tema, tais como: Paulo Freire, Maria Helena Martins, Ana Teberosky e Teresa Colomer, 

Emilia Ferreiro. Nukacia Almeida, Aurea Zavan e Luis Carlos Cagliari. Para a realizacao 

desta pesquisa, optamos pela utilizacao do questionario como instrumento de coleta de dados. 

As perguntas inseridas neste instrumento de pesquisa, voltaram-se para a compreensao dos 

procedimentos utilizados pelos educadores no sentido de tornar eficaz o processo do ensino-

aprendizagem do ato de ler e escrever. Os resultados, mostram a deficiencia e a necessidade 

urgente de que sejam tomadas medidas eficazes no sentido de superar as dificuldades que 

perrneiam este aprendizado. 

Palavras-chave: Leitura - Escrita - Pratica Educativa 

d ' U VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'O i feCA SETOnlAS 
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1INTRODUCAO 

A sociedade contemporanea prima pelo desenvolvimento cientifico e tecnologico, exigindo 

das pessoas uma maior qualificacao do conhecimento. Decorrente dessa exigencia, cresce a 

importancia da escola, como instituicao formadora de individuos criticos e conscientes do 

papel que irao desempenhar nesta sociedade. Por outro lado, percebe-se que o processo de 

leitura e escrita ainda esta distante de uma pratica promotora e formativa de leitores e 

escritores criticos e participantes. 

A deficiencia das escolas no que concerne ao processo de aprendizagem de leitura e escrita 

desencadeia uma serie de outras deficiencias que em conjunto produzem o fracasso escolar. 

Diante desta realidade, o processo de aquisicao de leitura e escrita, tem sido, nas ultimas 

decadas, objeto de estudos e investigacoes por parte de educadores, psicologos e teoricos da 

educacao. 

Tendo em vista a dificuldade das escolas neste sentido e a eonsequente necessidade de 

redimensionar o processo de leitura e escrita nelas vivenciadas, me propus a desenvolver este 

trabalho, objetivando.atraves desse estudo investigativo, discutir e analisar a deficiencia no 

ensino-aprendizagem do ato de ler e escrever na primeira serie do ensino fundamental da 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e Silva, Cajazeiras PB. A 

escolha do tema Leitura e escrita justifica-se diante dos dados de pesquisas educacionais, que 

expoem o descaso e a ineficacia de algumas escolas no processo de ensino-aprendizagem do 

ato de ler e escrever. 

Dentro desta perspectiva, o trabalho esta assim estruturado: 

Capitulo I : Leitura e escrita: Algumas consideracoes - neste topico, a leitura foi definida sob a 

visao de varios estudiosos e foram identificados e comentados os niveis basicos de leitura; a 

leitura e a escrita na perspectiva social - nesse item, foi exposta a importancia social da leitura 

e escrita como instrumentos capazes de transformar a sociedade. Foi dispensada uma atencao 

a importancia do conhecimento extra escolar, naturalmente adquirido no convivio da vida 

familiar, no processo de aprendizagem do ato de ler e escrever. 

Capitulo I I : A importancia da escola no processo de leitura escrita - neste topico foi abordado 



9 

o surgimento da escola como instituicao legalizada para educar com enfoque para o seu papel 

neste processo de ensino-aprendizagem. O aprendizado da leitura e escrita e os modelos 

adotados pela escola - neste topico foram identificados os entraves que permeiam o 

aprendizado da leitura e escrita. O papel do professor - este topico di scute o papel do 

professor como mediador no processo de ensino de ler e escrever. 

Capitulo I I I : A construcao do conhecimento da leitura e escrita - neste topico foram 

abordados os processos de aprendizagem da leitura escrita. O ensino da leitura e escrita na 

perspectiva construtivista - neste item foi exposto o pensamento de Piaget atraves da 

elaboracao de um metodo de aprendizagem, fundamentada na valorizacao do conhecimento 

previo do aprendiz. ' 

Capitulo IV: Formacao e estagio - este capitulo diz respeito ao estudo investigativo e 

compreende: Procedimentos metodologicos. Caracterizacao da escola campo de estagio. 

Analise dos dados. Vivencias e praticas docentes. 

Esta e a proposta de estudo a que nos propomos a empreender e esperamos que esta 

abordagem contribua para que, nas nossas escolas, sejam desenvolvidas praticas 

alfabetizadoras que posicione o educando como construtor do seu conhecimento e nao apenas 

um agente receptor de conhecimentos pre-elaborados atraves de um processo ultrapassado que 

envolve transmissao, repeticao e assimilacao. 
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2 L E I T U R A E E S C R I T A : ALGUMAS CONSIDERACOES 

Na atualidade, observa-se a necessidade de uma maior qualifieacao do individuo, Diante desta 

realidade, o ato de ler e escrever passou a se constituir fator relevante a sua formacao e sob o 

ponto de vista social, lhe oferece a aquisicao de conhecimentos, de enriquecimento cultural, 

de ampliaclo das condic5es de convivio social, de interacao entre o professor e o aluno e 

deste com a sociedade. 

Sob a visao socio-capitalista, o tema Leitura e escrita destaca-se por apresentar duas 

atividades inter-relacionadas e indispensaveis ao desenvolvimento intelectual do homem e por 

influenciar, de forma direta, na formacao cultural do individuo. O convivio social requer, de 

cada um de nos, a capacidade de se expressar com desenvoltura e, tal capacidade, esta 

diretamente relacionada ao ato de ler e escrever. A formacao de cidadaos criticos, 

conhecedores dos seus direitos e deveres, tem como base uma educacao fundamentada na 

pratica da leitura, que se constitui atividade capaz de produzir no aluno novos conhecimentos, 

de despertar o prazer de pensar e de compreender os mecanismos que regem a sociedade, e de 

escrita, que e capaz de despertar no aluno a oportunidade de ampliar as condicSes de convivio 

social e favorecer as interacoes. 

De acordo com Freire (2001. p . l 1), "A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que 

a posterior leitura desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquela". Assim, a 

leitura se faz presente na vida do individuo quando este faz os primeiros contatos com o 

mundo. Nesta fase, os sentidos constituem o universo da crianca e as sensacoes de calor, frio, 

cheiro, gosto, som e luz, exercem influencia decisiva no aprendizado, que se inicia antes da 

leitura do mundo. A compreensao do mundo, neste momento, esta praticamente limitada ao 

universo familiar, que contribui de forma relevante atraves da expressao das suas crencas, dos 

seus gostos, receios e valores. A organizacao dos conhecimentos adquiridos comeca a partir 

das situac5es impostas pela realidade e da atuacao do individuo nela. O estabelecimento das 

relacoes entre as experiencias e a tentativa em solucionar os problemas que surgem, 

constituem a leitura do mundo, um aprendizado natural, fragmentado e continuo resultante da 

experiencia humana. 
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De acordo com o pensamento de Martins (2005), a crianca comeca a conhecer o mundo 

atraves de um processo que envolve a nomeacao dos objetos e a compreensao dos dialogos 

dos adultos, aspectos que contribuem para a seqiiencia deste aprendizado natural, atraves da 

expressao dos seus valores e sentimentos. Mais tarde, se inicia a aprendizagem da leitura da 

palavra, processo que na visao de Freire (2001) esta condicionado ao conhecimento das letras 

e ao processo de juncao destes simbolos, sem, entretanto, se constituir um rompimento com a 

leitura do mundo. Em outras palavras, afirma que o processo de alfabetizagao adotado pela 

escola deve estar em consonancia com a realidade do aluno, para que dessa forma, seja uma 

continuidade da leitura do mundo. 

Em concordancia com os autores citados Breves Filho (2004), enfatiza que a compreensao do 

mundo e o desejo fundamental do homem e que desde o seu nascimento se percebe envolvido 

em mensagens que necessitam de leitura e interpretacao. Os fatos vivenciados no dia-a-dia 

constituem-se instrumentos para o conhecimento do mundo e para a constracao global do 

individuo como um ser social. Salienta que, de uma vez que o individuo nao nasce com esta 

capacidade de ler desenvolvida, fica claro que ao constituir-se uma habilidade adquirida, a 

leitura revela caracteristicas sociais. 

Martins (2005) adverte que, embora o ato de ler esteja habitualmente associado a escrita ou a 

codificacao das letras, a leitura pode existir dissociada delas e sugere reflexocs acerca da 

leitura destacando tres niveis basicos que se inter-relacionam: o sensorial, o emocional e o 

racional. 

A leitura sensorial, que tern seu inicio com o nascimento do individuo e o acompanha por toda 

a sua vida, trata-se de uma leitura marcante que impressiona os cinco sentidos. As sensacdes 

de calor, frio, cheiro, gosto, som e luz, exercem influencia decisiva no aprendizado e sao 

apontados como os referenciais mais elementares do ato de ler. Nao se trata de uma leitura 

elaborada, mas sim de uma resposta imediata as exigencias e ofertas que esse mundo 

apresenta. Trata-se de uma leitura que dar a conhecer ao leitor, de forma inconsciente, o que 

ele gosta ou nao, movido pela impressao da vista, do ouvido, do tato, do olfato ou do paladar. 

A primeira leitura que se faz de qualquer texto e a sensorial, isto e o leitor, ao tomar em suas 

maos uma publicacao, ele a trata como objeto em si, avaliando seu aspecto fisico e a sensacao 

tactil que desperta. 
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A leitura emocional provoca no individuo, alteracoes tais como: alegria, depressao, 

curiosidade, estimulo a fantasia, lembrancas e descobertas. De acordo com a autora este nivel 

de leitura, assim como a leitura sensorial, e considerada inferior quando submetida a visao da 

cultura letrada e esta inferioridade, relacionada ao sentimentalismo que ela provoca, leva 

estudiosos a encara-la como leitura de evasao. Ela constitui-se todavia, uma especie de 

valvula de escape que de forma direta ou indireta ajuda a elaborar sentimentos de dificil 

compreensao e conveniencia. 

A leitura racional e defmida pela autora como um nivel que esta limitado a nocao de texto 

escrito, exigindo do leitor um certo grau de cultura, que se constitui privilegio de poucos e 

que se prop5e a estabelecer nomas de leitura e a produzir textos. A autora esclarece, que a 

leitura racional se caracteriza pelo distanciamento critico, o que induz a disposicao sensorial e 

o envolvimento emocional a darem espaeo ao questionamento. Reafirma por fim, o inter-

relacionamento dos niveis de leitura e a sua ocorrencia simultanea ainda que haja a 

predominancia de um nivel sobre o outro. 

Considerada o marco da passagem da pre-historia para a historia, a escrita foi sendo 

construida ao longo das civilizacoes humanas. Para os antigos Egipcios, que foram uma das 

primeiras civilizac5es a adotar a escrita como disciplina escolar, o aprendizado do ato de 

escrever estava impregnado de magia e os escribas eram individuos privilegiados na 

antiguidade, por dominar a arte de ler e escrever. Na visao de Cagliari (1997), embora a 

escrita nao tenha sido o primeiro dos mecanismos de fixacao cultural utilizado pelo homem, 

pode-se afirmar que e um dos mais antigos e que se constituiu instrumento capaz de conferir 

privileges aqueles que dominavam a tecnica de escrever na idade antiga, conhecidos como 

escribas. Ainda de acordo com o autor, a escrita compreendeu tres fases distintas, A fase 

pictoria, que se caracteriza pela escrita atraves de desenhos conhecidos como pictogramas, 

presentes em inscricoes antigas. Estes desenhos constituem-se ferramentas relevantes para o 

conhecimento da forma de vida do homem primitivo. A fase ideografica, representada pelos 

ideogramas e a fase alfabetica, que e caracterizada pelo uso das letras, que sao uma 

representacao fonetica. Ainda com relacao ao surgimento da escrita, Breves Filho (2004) 

afirma que a sua invencao provocou uma revolucao em relacao a memoria nas sociedades, 

tendo em vista que ate o seu surgimento, a vida das sociedades dependia da memoria dos 

ancioes, passadas de uma geracao para outra. A partir dai, a memoria oral foi substituida pela 
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memoria escrita, cujo processo de construcao, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1991) 

ocorre atraves de 5 fases: 

Fase 1 - e a fase inicial do processo de construcao da escrita e consiste na tentativa da crianca 

em reproduzir tracos basicos da escrita com que elas se deparam no dia-a-dia. Nesta fase, ela 

elabora a hipotese de que a escrita dos nomes e proporcional ao tamanho do objeto referido. 

Fase 2 - nesta fase a crianca busca combinar de varias formas as poucas letras que sao 

capazes de reproduzir, respeitando duas exigencias basicas; a quantidade de letras e a 

variedade entre elas. 

Fase 3 - a crianca trabalha com a hipotese silabica e entra em conflito com relacao a 

quantidade minima de letras exigida para que a escrita deva ser lida. 

Fase 4 - nessa fase ocorre a transicao da hipotese silabica para a alfabetica e a crianca passa a 

perceber que a escrita e a representacao progressiva das partes sonoras da palavra. 

Fase 5 - e a fase em que a crianca atinge o estagio da escrita alfabetica e passa a compreender 

a relacao entre a silaba e a quantidade de caracteres para reprcsenta-la. 

2.1 A leitura e a escrita na perspectiva social 

Com relacao ao papel social da leitura, Martins (2005) define a leitura do mundo como um 

processo que antecede o conhecimento das palavras e enfatiza que para compreender o mundo 

e adquirirmos a capacidade de modifica-lo passamos a utilizar a leitura das palavras, cujo 

processo de aprendizagem, em geral compreende as etapas de aprendizagem do alfabeto, 

juncao das letras, formacao das palavras e das frases. A capacidade deste aprendizado, sob o 

ponto de vista da autora esta condicionada a varios aspectos sociais. Breves Filho (2004, 

p. 16), comunga deste pensamento e enfatiza que: "Ao constituir-se em uma habilidade 

adquirida, a leitura revela algumas caracteristica sociais, por isso pode ser vista sob esse 

angulo, uma vez que decorre de um investimento da sociedade no individuo." 
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O autor afirma que o aprendizado da leitura esta condicionado a tres fatores basicos: a 

existencia de um sistema de escrita e de um processo de alfabetizacao sao fatores que deixam 

claro que o processo de aprendizagem da leitura depende de um aprendizado formal e se 

constroi socialmente. O terceiro fator e a existencia de uma axiologia, demonstrando que a 

leitura esta relacionada as ideologias vigentes nas sociedades. Esses fatores estao associados a 

escola como instituicao essencial no processo da aprendizagem da leitura. Outras instituic5es, 

entretanto, tais como a familia, as bibliotecas e as livrarias constituem-se elementos 

fundamentals no processo de difusao da leitura. Para Martins (2005, p. 17): 

Na verdade o leitor pre-existe a descoberta dos significados das palavras escritas; 

foi-se configurando no decorrer das experiencias de vida, desde as mais elementares 

e individuals as oriundas do intercambio do seu mundo pessoal e o universo social e 

cultural circundante. 

Reforcando esta afirmacao, Ferreiro e Teberosky (1991) atestam que o aprendiz do processo 

de leitura da palavra tem um conhecimento previo, alem de inumeros e diferentes contextos 

absorvidos no convivio social e familiar e que se torna necessaria a organizacao deste 

conhecimento, para que este se torne capaz de atribuir um grau significativo aos seus 

conhecimentos. 

Em se tratando da organizacao deste conhecimento, fica evidente que o aprendizado da leitura 

traz o conhecimento do mundo e a capacidade de modifica-lo e que alguns fatores, tais como 

a restricao de relacoes sociais e a precariedade material e cultural, interferem na capacidade 

de aprendizagem da leitura. 

No que tange ao papel social da escrita, Ferreiro (1991) defende que nenhuma crianca que 

chega a escola desconhece totalmente a escrita e atesta que a sua aprendizagem esta 

condicionada ao trabalho coletivo com aquilo que o meio se dispoe a lhe oferecer. A 

construcao e reconstrucao do ato de escrever pela crianca, decorrem da interacao com os 

outros, que favorecem o surgimento de situacoes cotidianas a serem solucionadas. Desta 

forma, deixa claro a influencia dos aspectos sociais no processo de aprendizagem da escrita. 

Por ser um ato cognitivo e social, o texto escrito favorece o estabelecimento de uma relacao 

social entre o autor e o leitor. Assim, torna-se impossivel estudar a leitura e a escrita numa 
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perspectiva exclusivamente individual e como produto de uma habilidade adquirida. 

Zilbermann (1991) reforca a evidencia da dimensao social sobre o ato de escrever quando 

atesta que o ato da leitura esta condicionado ao funcionamento e integracao de alguns fatores 

tais como: um sistema (o da escrita), um processo (o da alfabetizacao) e a um conjunto de 

valores. No entendimento dos estudiosos do tema, fica evidente, por unanimidade, a 

relevancia dos aspectos sociais no processo de aprendizagem do ato de ler e escrever. 
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3 A IMPORTANCIA DA E S C O L A NO PROCESSO DE L E I T U R A E E S C R I T A 

Considerando que a historia da leitura teve sua construcao fundamentada numa perspectiva 

social e tecnologica e que a leitura se difundiu a partir da necessidade de uma classe 

consumidora, torna-se eficaz enfocar a escola como a instituicao que colaborou com esse 

processo de difusao e como elemento social e socializador. A expansao da escola ocorreu nas 

regioes colonizadas pelos paises europeus nos seculos X V I e X V I I . Inicialmente tinha carater 

religioso, mais tarde, entretanto, a educacao foi perdendo este carater de doutrinacao e 

assumiu o papel de preparar jovens para exercerem outras func5es sociais. O ensino passou a 

representar uma forma de ascensao e o aprendizado de ler e escrever, que teve como base a 

alfabetizacao passou a ser o caminho para a obteneao do conhecimento. Como a habilidade de 

ler so era obtida na escola, o sistema de ensino teve que se expandir e deixou de ser um mero 

espaco para se tomar uma instituicao que promove e difunde a leitura, (Breves Filho, 2004). 

Sobre o papel que a escola exerce no processo de escrita, Ferreiro (1999, p. 20-21) afirma 

que: "A escrita e importante na escola porque e importante fora dela e nao o inverso", o que 

reforca as palavras de Breves Filho (2004, p.20), ao atestar o ensino como forma de facilitar o 

progresso do individuo, que ao acumular saber sera melhor avaliado em termos salariais e 

sociais. Neste sentido Martins (2005, p.25), enfatiza que, "no contexto brasileiro, a escola e o 

lugar onde a maioria aprende a ler e a escrever, e muitos tern sua talvez unica oportunidade de 

contato com os livros, estes passam a ser identificados com os manuals escolares". 

A autora chama a atencao para a importancia da escola como meio de apropriacao da 

participacao social para aqueles provenientes das camadas populares. Com relacao a esta 

tematica, fica evidente que, diante da sociedade vigente onde o acesso as camadas mais altas 

esta destinado aqueles que dominam a leitura e a escrita fluentemente, e necessario que a 

escola, como instituicao de ensino, prepare seus alunos de forma adequada, integrando-os 

dentro da sociedade, tendo a preoeupacao de considerar e respeitar as suas experiencias 

vivenciais. Neste sentido, Breves Filho (2004) destaca a escola como uma instituicao que 

promove aprendizagem da leitura e identifica alfabetizacao como base desse processo. 

Adianta ainda que no passado, a escola privilegiava o conhecimento intelectual obtido atraves 

dela e desvalorizava o mesmo conhecimento quando se constituia fruto da vivencia das 

pessoas. Seu pensamento e reforcado por Cagliari (1997, p. 148) quando corrobora que "a 
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leitura e a extensao da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida 

tera de ser conseguido atraves da leitura fora da escola". Dessa forma, o autor chama a 

atencao para a importancia da leitura, como fator relevante a formacao do individuo, fora da 

instituicao de ensino. 

Considerando-se o posicionamento da Escola tradicional Almeida e Zavan (2004), ao 

discutirem sobre a visao escolar da escrita, a denunciam por desconsiderar os aspectos 

cognitivos, lingtiisticos e pragmaticos que envolvem a interacao discursiva. Nesta perspectiva, 

a escrita para a escola estaria dissociada da escrita para a vida e para as necessidades sociais, 

o que evidencia que os conhecimentos internalizados do aluno nao sao considerados pela 

instituicao, no processo de aprendizagem do ato de ler e escrever. 

3.10 aprendizado da leitura e escrita e os modelos adotados pela escola 

E sabido que a leitura e a escrita, quando bem desenvolvidas desde o inicio da alfabetizacao, 

promovem a superacao das dificuldades de aprendizagem das eriancas. Todavia, a 

preoeupacao com seu aprendizado tern provocado grandes discussoes decorrentes do grande 

numero de pessoas que, embora tenham freqiientado a escola e saibam ler e escrever, sao 

incapazes de utilizar adequadamente os conhecimentos adquiridos em determinadas situacoes 

sociais. 

Terzi (1997, p.31-32) ressalta que um dos empecilhos a aprendizagem da leitura e a utilizacao 

de metodos tradicionais das cartilhas, que implica na analise lingiiistica dissociada do 

significado, o que desestimula ao aluno a estas atividades. A autora afirma que, a leitura se 

resume aquela produzida em voz alta e que a atitude do professor em decidir a validade da 

interpretaeao de um texto impede que o aluno construa sua propria interpretacao. Confere a 

escola, a responsabilidade de se constituir o espaco apto a oferecer ao aluno a oportunidade de 

ter acesso a varios tipos de textos promovendo, o estimulo a leitura. Desta forma, o educando 

nao fica limitado ao uso do livro didatico adotado pela escola e e incentivado a buscar o seu 

jeito de ler. Com relacao aos obstaculos ao processo de leitura, Almeida e Zavan (2004, p. 17), 

conferem que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro ponto a ser citado, relacionados com as dificuldades que envolvem a leitura na 

escola, e o conhecimento desvinculado da pratica, muito comum nas salas de aula, 

que limita os alunos a praticas desmotivadoras, sem sentido e os leva a ser meros 

• dependentes de modelos tradicionais de ensino. 

Com relacao a essa discussao, Ferreiro (1993) ressalta a forma erronea com que uma 

instituicao escolar converte o aluno a nao a ser um produtor de conhecimento mas sim, um 

seguidor das normas escritas apresentadas pela escola estabelecendo, dessa forma, limites 

para a sua formacao e inibindo a sua capacidade de construir e desenvolver um conhecimento 

da leitura e escrita capaz de solucionar os desafios em sala de aula, bem como fora do meio 

escolar. Denuncia que o aluno e visto como ser passivo que tern por funcao absorver 

conhecimentos pre-estabelecidos transmitidos pelo professor. 

Diante da frequencia evidente do fracasso escolar no processo de ensino aprendizagem, a 

escola, em geral, trabalha com a perspectiva de que o problema decorre da dificuldade do 

aluno. Seja por problemas fisicos, psicologicos ou sociais, sem, no entanto, analisar as demais 

partes constituintes deste processo de aprendizagem: a escola e o professor. A escola precisa 

adotar praticas pedagogicas que favorecam e qualifiquem o aprendizado, e o professor deve 

executar estas praticas com competencia e respeito ao conhecimento construido pelo aluno, a 

partir de experiencias vivenciadas no dia a dia. 

Para Teberosky e Colomer (2003, p.80): 

Para desenvolver um modelo construtivista de ensino-aprendizagem e necessario 

construir situacoes de aprendizagem, configurar fontes de informacoes para resolve-

las, observar como os alunos se deparam com problemas e dialogar para conseguir 

que os alunos ineorporem mais de uma alternativa. 

Nesse contexto fica evidente que a importancia do ato de ler implica sempre uma percepcao 

critica e uma interpretacao do que foi lido. Ao ler, nao basta somente transforma letras em 

sons, e necessario construir significados a partir delas e assim compreende-las. Para isso, e 
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necessario que a escola forneca condic5es para que o aluno se aproprie do conhecimento 

construido e se insira nesta construcao mediante o que conseguir assimilar. 

Quando a escrita, nao atende uma necessidade exclusivamente escolar, nao conduz o aluno ao 

conhecimento pleno, pois passa a ser um reservatorio, de regras gramaticais e ortograficas. 

Um grande mimero de alunos chega a pos-graduaeao com dificuldades que evidenciam 

problemas de leitura e escrita, decorrentes de um processo ineficaz de alfabetizacao. A escola 

que nao adota um programa eficaz de leitura para seus alunos esta fadada ao insucesso. Urge 

que a escola amenize as dificuldades do ensino-aprendizagem do ato de ler e escrever, adote 

praticas educativas que envolvam varias modalidades de leitura e o acesso a varios tipos de 

textos especialmente produzidos para este fim. A leitura e escrita, que e antes de tudo um 

objeto de ensino, devem passar a se fazer tambem um objeto de aprendizagem, fato que se 

torna mais facilmente realizavel, quando a escola permite que este saber se fundamente na 

vivencia do aluno. 

No que tange ao processo de aprendizagem de producao de texto, Almeida e Zavan (2004) 

atestam que a escola, ao adotar um modelo de redaeao que impoe niimero de linhas e 

procedimentos formais determinados, nao esta contribuindo de forma eficaz para o 

desenvolvimento das habilidades da escrita, tendo em vista que, em detrimento desses 

aspectos, o objetivo, o receptor e o conteiido do texto deixam de ser considerados. Nesse caso, 

os erros gramaticais sao evidenciados e a capacidade criativa e construtora do aluno e 

desvalorizada. 

3.2 O papel do professor 

Segundo Martins (2005, p.23), na antiguidade, o aprendizado da leitura e escrita se 

fundamentava numa disciplina rigida e seguia um metodo que obedecia a seguinte seqiiencia: 

decorar o alfabeto, soletrar, decodificar palavras isoladas, frases e por fim, textos continuos. 

Nos dias atuais, muitos educadores teimam em manter este metodo de ensino, que ignora o 

verdadeiro papel da leitura e da escrita na vida do individuo e da sociedade. A autora nao 

delimita ao educador a funcao de ensinar a ler, mas a de favorecer condic5es para o aluno 

realizar a sua propria aprendizagem a partir das suas reais conviccoes, fantasias e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidades. Estas condieoes nao estao vinculadas somente ao processo de alfabetizacao e a 

promocao de acesso aos livros, mas sim ao dialogo e a refiexao sobre o objeto lido. Nesse 

sentido, Freire (2001, p. 19), acrescenta: 

...o processo da alfabetizacao tern, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele 

necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relacao pedagogica, nao 

significa dever a ajuda de o educador anular a sua criatividade e a sua 

responsabilidade na construcao da sua linguagem escrita e na leitura desta 

linguagem. 

O autor esclarece que o processo de alfabetizacao envolve a criacao da expressao escrita e 

oral e esta nao pode ser fruto do educador para o educando ou do educador sobre o educando, 

e sim frutos da construcao pelo proprio educando. Acrescenta ainda, que o processo de 

alfabetizacao deva utilizar palavras que sejam comuns ao universo do alfabetizando e nao 

somente da experiencia do educador. Considerando a importancia do papel do professor como 

facilitador do processo de construcao da leitura e escrita, evidencia-se a necessidade do 

educador criar situacoes que favorecam o educando ajudando-o a superar de forma criativa e 

eficaz as barreiras que surgem, permitindo assim, a producao de um ser social capaz de 

exercer com autoridade seu papel de cidadao critico. 

Embora seja objetivo do ensino da lingua portuguesa, a promocao do conhecimento da 

diversidade de generos de textos utilizado pela sociedade letrada no dia-a-dia, o tempo 

reservado para a escrita durante as aulas desta disciplina e muito restrita. Almeida e Zavan 

(2004) sugerem o estabelecimento de atividades que coloquem o aluno como produtor efetivo 

de textos reais. Criticam o professor que nao considera o aluno como sujeito da linguagem, 

que se limita a apontar os erros ortograficos e estruturais e que subestima o conhecimento 

social e historico do aluno, impondo-lhe uma linguagem que nao esta associada a sua 

realidade. Um aspecto que se evidencia no processo de aprendizagem da leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o uso 

inadequado de textos. Logo, e fundamental que o professor possua conhecimento sobre leitura 

e tenha competencia para selecionar o material adequado ao nivel de instrucao do aluno 

(Barbosa, 2004). Preocupado com a tendencia da superacao da quantidade sobre a qualidade, 

Freire (2001, p. 17) condena professores que, exigem dos seus alunos a leitura de varios 

capitulos de livros num determinado espaco de tempo, na impressao de que a quantidade e a 

imposicao irao favorecer a criacao de uma disciplina no ato,da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Num estudo a respeito de estrategias de leitura, Sole (1998, p. 105) sugere algumas atividades 

atraves das quais o professor podera ajudar o aluno na habilidade de leitura e escrita: 

1. Fazer um comentario sucinto sobre o texto a ser lido de modo que o aluno associe 

o tema ao seu conhecimento previo. Cabe ao professor usar didaticas pedagogicas 

que proporcionem ao aluno uma maior intimidade com o tema, o que estimulara 

a leitura do texto. 

2. Chamar a atencao do aluno para alguns aspectos do texto, tais como ilustracoes, 

titulos e subtitulos e etc., visando estimular no aluno o gosto pela leitura. Cabe ao 

professor ressaltar a significancia das ilustracoes, bem como enfocar os titulos e 

subtitulos relacionando-os com o tema. 

3. Estimular o aluno a comentar e escrever sobre o que ja conhece em relacao ao 

tema exposto. O incentivo ao comentario sobre o texto pelos alunos, constitui-se 

pratica importante, no sentido de torna-los participativos. A producao de texto 

tendo como base o texto exposto, possibilita o aluno expressar, de forma 

espontanea, o seu pensamento sobre o tema. 

Ao professor, cabe a eficacia de desenvolver na crianca habilidade de escutar e de associar 

letras e sons. Somente apos a certificacao da assimilacao por parte da crianca, o professor 

podera iniciar as estrategias formais de leitura. Martins (2005, p.34-35) defende que e funcao 

do educador produzir condieoes para que o educando seja capaz de realizar sua aprendizagem 

individual a partir dos seus interesses, suas necessidades e suas fantasias. Dessa forma, o 

educando tera a oportunidade de associar o conhecimento dos sons e das letras ao 

conhecimento extra-escolar adquirido naturalmente no ambiente familiar. Nesta perspectiva, o 

educador e visto como um individuo letrado e capaz de compreender as interpretacoes dos 

alunos aprovando-os no sentido de ajuda-los a construir uma interpretacao cada vez mais 

ajustada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 A CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO DA L E I T U R A E E S C R I T A 

0 processo do conhecimento da leitura e escrita nao comeca necessariamente na escola. 

Teberosky e Colomer (2003) atestam que o conhecimento da escrita tern origem extra-escolar 

e Cagliari (1997) fortalece este pensamento enfatizando que sem precisar de treinamentos 

especificos de prontidao, a crianca, em idade escolar, ja sabe falar e entender a lingua. Antes 

mesmo de frequentar um estabelecimento de ensino, uma crianca ja domina a pratica da 

linguagem, que se constitui ferramenta essencial para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Fundamentados em estudos experimentais, Teberosky e Ferreiro (1991) conferem que cada 

crianca desenvolve uma maneira propria de aprender a ler e escrever, e que o processo de 

alfabetizacao para adquirir este aprendizado, alem de ser personalizado, ocorre comumente de 

forma natural, de modo que nao esta condicionada a um metodo especifico de ensino. As 

autoras esclarecem ainda que, a melhor idade para uma crianca comecar a receber instrucoes 

sobre leitura e escrita e tema que tern suscitado varias discussSes. Teberosky e Colomer 

(2003) ressalta que, por influencia de teoria condutista a idade provavel seria aos seis anos, 

apos a crianca ter sido exercitada em habilidades, que seriam pre-requisitos que antecederiam 

a aprendizagem em si. A ideia dos pre-requisitos, segundo a autora, foi contestada por Piaget 

que, por defender a evolugao do processo de aprendizagem, considera que, as experiencias e 

conhecimentos desenvolvidos posteriormente sao integrantes desse processo. No 

entendimento de Cagliari (1997), aos quatro anos uma crianca e capaz de reproduzir 

narrativas e poesias que ouviu dos adultos e, aos cinco anos e capaz de dita-las para um adulto 

e ate escreve-las para si propria. 

Tendo em vista o consideravel numero de alunos que apresentam dificuldades em ler e 

escrever, este aprendizado tem sido objeto de preoeupacao para os profissionais de educacao. 

Estudos experimentais diversos, tem sido realizados com o objetivo de buscar praticas 

educativas que favorecam tal aprendizagem. Martins (2005, p.22) defende que a 

aprendizagem do ato de ler e escrever esta intimamente relacionada ao processo de formacao 

do individuo e a sua capacitagao para conviver e participar ativamente na sociedade. Ressalta 

a intima ligacao que existe entre o ato de ler e escrever e evidencia que a aprendizagem de 

ambos os processos nao podem ser dissociados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Considerando que, o processo de leitura e escrita obedece a uma trajetoria especifica, 

Teberosky e Colomer (2003, p.45) atestam que o processo de conhecimento da leitura e 

escrita apresenta regularidades que podem ser defmidas em quatro itens: 

1. Diante da escrita a crianca constroi hipoteses e estabelecimentos; 

2. Quando ha interacao com o material escrito e com leitores e escritores que 

3. informam e interpretam esse material, essas hipoteses se desenvolvem; 

4. As hipoteses desenvolvidas se constituem respostas a problemas conceituais; 

5. O desenvolvimento das hipoteses que ocorreram por construcao de 

conhecimentos j a existentes vao dar lugar a novas eonstrueoes. 

A autora ressalta que uma das hipoteses mais conhecidas, a hipotese do nome, esta 

relacionada ao comportamento da crianca, que para interpretar a forma especifica da 

representacao da escrita nao a relaciona com os sons da linguagem, mas sim com os nomes 

que denominam objetos e pessoas. 

4.1 O ensino da leitura e escrita na perspectiva construtivista 

O processo de alfabetizacao adotado pela escola tradicional, caracteriza-se pelo uso de 

praticas que sup5e o aprendizado atraves da repeticao, da memorizacao, da copia de modelos 

e da mecanizacao. Associado a essas praticas, o educador atua como agente ativo e 

transmissor de conhecimentos e alunos passivamente absorvem conceitos pre-estabelecidos 

(Ferreiro, 1993). Na busca de uma reavaliagao e de um redirecionamento das praticas 

alfabetizadoras, varios estudiosos, tais como Jean Piaget, Levi Vigotsky, Henry Walon, 

Emilia Ferreiro e Ana-Teberosky, apresentam subsidios para a compreensao deste processo de 

aprendizagem. Ao debater este assunto, Castorina (1998) evidencia que Piaget tinha por 

interesse central, a questao epistemologica: a passagem de um estagio menor para um estagio 

de maior conhecimento. Para explicar o processo de desenvolvimento intelectual, Piaget zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dividiu a seqiiencia do desenvolvimento em estagios e periodos, tomando a idade cronologica 

da crianca como referenda para estabelecer a duracao destes estagios. Esta idade cronologica 

e elastica, uma vez que algumas criancas atingem determinados estagios antes ou depois de 

outras. A sequencia dos estagios sera sempre a mesma: 

1. Estagio sensorio-motor (de 0 a aproximadamente 2 anos) 

2. Estagio objetivo-simbolico (aproximadamente de 2 a 6 ou 7 anos) 

3. Estagio operacional concreto (aproximadamente de 7 a 11 ou 12 anos) 

4. Estagio operacional - abstrato ou formal (de 11 ou 12 anos a 14 ou 15 anos) 

O estagio sensorio-motor caracteriza-se pela coordenacao sensorial e motora da acao, 

fundamentada na evolueao da percepcao e motricidade. O desenvolvimento das sensacoes do 

interior do proprio organismo e do ambiente externo favorecem o conhecimento do mundo. 

Nesta fase, Piaget observou a origem do pensamento inteligente. 

O estagio objetivo-simbolico caracteriza-se pela preparacao e organizacao das operacoes 

concretas. Nesta fase, a mae e muito importante pois se constitui o principal elo entre a 

crianca e mundo. A partir de quatro anos, a intuicao e o raciocinio dominante. Neste estagio a 

linguagem comeca a operar como veiculo de pensamento e o desenvolvimento do seu 

processo intelectual evolui em funcao do desenvolvimento social da crianca. 

No estagio das operacoes concretas, a crianca desenvolve conceitos de numeros, relacoes, 

processos, etc. Todavia, estao concentrados nos objetos reais. Ja no estagio das operacoes 

logico-formais, ocorre a conscientizacao da distincao entre o real e o possivel. 

A perspectiva construtivista, decorrente dos ensinamentos de Piaget, defende a compreensao 

do conhecimento, condicionado a reconstrucao de sua origem e ressalta que a transmissao 

direta nao e a unica que dara lugar a aprendizagem, tendo em vista que a crianga tambem 

adquire conhecimento a partir daquilo que ela constroi. Atesta que a escrita, a leitura e a 

linguagem oral, nao se desenvolvem isoladamente, mas sim de maneira independente e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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enfatiza a alfabetizacao inicial como um processo abstrato ocorrentes em determinados 

contextos culturais e sociais. 

O modelo construtivista de ensino se diferencia dos modelos tradicionais pelo 

estabelecimento de principios historicos. O primeiro principio construtivista e teorico e tem 

por objetivo orientar os professores quanto as estrategias de ensino a partir da conscientizacao 

de que a crianca, ao chegar a sala de aula, traz conhecimentos vivenciados que devem ser 

considerados e utilizados como pontes para novas aprendizagens. O segundo principio 

consiste numa proposta de problemas e tarefas que envolvem situacoes-problemas, que 

exijam do aluno raciocinio para soluciona-las. Desta forma, o aluno construira as respostas 

durante a aprendizagem. O terceiro principio tem por fundamento, orientar o aluno, 

considerando acima de tudo o seu ponto de vista. O quarto principio consiste em promover 

atividades coletivas, estimulando a troca de conhecimentos entre alunos. O quinto principio 

mostra o professor como um interprete e produtor de escrita, bem como um explorador da 

riqueza cultural de um texto. (Teberosky e Colomer, 2003, p.81). 

Com referenda ao ambiente material, o construtivismo estabelece quatro principios. 0 

primeiro diz respeito ao ambiente alfabetizador, que deve se constituir um cenario adequado e 

ter material escrito em abundancia. O segundo, objetiva a elaboracao de criterios para 

selecionar os materials utilizados no processo de alfabetizacao. O terceiro esta relacionado ao 

ambiente fisico e social, visando a exposicao da crianca a varias formas e generos de 

linguagem e a sua partieipacao ativa nas atividades. O quarto principio chama a atencao para 

a necessidade de promover a busca da informacao e a exploracao por parte do aluno, de modo 

que o papel de agente ativo nao se restrinja ao professor. Desta forma, o aluno estara sendo 

preparado para construir um saber proprio a partir de suas vivencias que serao enriquecidas 

pelas informacoes adquiridas na escola. 

A perspectiva construtivista, que entende a aprendizagem como um processo continuo de 

desenvolvimento, trouxe, portanto, uma nova visao da aprendizagem. De acordo com esta 

perspectiva, ha uma valorizacao dos conhecimentos elaborados pela crianca a partir das 

informacoes recebidas na escola e a escrita, a leitura e a linguagem orla sao desenvolvidas de 

forma simultanea, porem interdependentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De forma sucinta, o modelo construtivista de ensino-aprendizagem pode ser entendido como 

uma perspectiva que valoriza o conhecimento previo da crianca e promove atraves da adocao 

de praticas pedagogicas eficazes, a analise das palavras em fonemas de forma a torna-la capaz 

de elaborar o seu conhecimento individual. Seu objetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e criar condicSes para que a crianca 

torne um cidadao critico, apto a viver harmoniosamente em sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 FORMACAO E ESTAGIO 

5.1 Procedimentos metodo logi cos 

A tematica leitura e escrita foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental Costa e Silva, em Cajazeiras PB, com os seguintes objetivos: discutir e analisar 

a deficiencia no processo do ensino-aprendizagem do ato de ler e escrever na l
a serie. A partir 

deste trabalho, procuraremos melhor conhecer como acontece a pratica de leitura e escrita em 

sala de aula nas series iniciais do Ensino Fundamental. Para delinearemos o espaco a ser 

estudado, recorremos a professores e alunos para a obtencao das informacoes necessarias a 

nossa pesquisa de campo. 

A pesquisa de carater exploratorio segundo Gonsalves (2001, p.65), "e aquela que se 

caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com o objetivo de oferecer uma 

visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno que e pouco 

explorado". Neste sentido, buscaremos compreender melhor como acontece na pratica, o 

desenvolvimento do ensino da leitura e escrita. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados optamos pela pesquisa de campo, ja que, se 

tratando de instituicao de ensino, a ida ao campo e de externa importancia para uma 

aproximacao ao objeto a ser investigado. A pesquisa de campo exige do pesquisador um 

encontro mais direto ao local ou espayo onde se pretende obter informacoes a respeito da 

tematica investigada, para entao reunir um conjunto de informacoes a serem documentadas, 

no caso as informacoes referentes ao processo de leitura e escrita. 

Optamos pela aplicacao de questionarios a tres professores da escola, visando sobretudo, 

obter dados precisos sobre as principals caracteristicas das atitudes pedagogicas dos mesmos, 

no que se refere ao ensino da leitura e escrita. 0 questionario foi composto por dez questoes: 

tres subjetivas e sete questoes objetivas. O conteudo abordado nas questoes, referem-se as 

devidas concepcoes dos professores sobre a importancia do uso de metodologias 

diversificadas na tentativa de se superar os possiveis problemas referentes ao processo de 

leitura e escrita em sala de aula; quais suas consideracoes e como agem diante destas praticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cotidianas para a qualificacao do processo ensino-aprendizagem, as principals dificuldades 

encontradas ao longo de suas praticas pedagogicas e ao mesmo tempo, compreender suas 

principals estrategicas para a superacao destes problemas em sala de aula. 

Esta pesquisa foi pautada numa abordagem qualitativa por ser capaz de possibilitar respostas 

particulares e por trabalhar com o universo amplo de significados, analisando de uma forma 

bastante significativa os devidos dados. Segundo Deslandes (1994, p. 68): 

"Na medida em que estamos tratando de analise em pesquisa qualitativa, nao 

devemos nos esquecer de que, apesar de mencionarmos uma fase distinta com a 

denominacao "analise", durante a fase de coleta de dados a analise ja podera estar 

ocorrendo". 

E importante salientar que embora esta pesquisa tenha sido pautada numa abordagem 

qualitativa, nao significa que a abordagem quantitativa tenha sido dispensada. Urge 

compreender, que enquanto a abordagem qualitativa constitui-se uma opcao justificada por 

ser uma maneira adequada para entender a natureza de um fenomeno social, a abordagem 

quantitativa se faz necessaria, ainda que de forma secundaria, por garantir a precisao dos 

resultados por meio de tecnicas estatisticas, tal como o percentual utilizado nesta pesquisa. 

5.2 Caracterizacao da escola campo de estagio 

A Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Costa e Silva foi construida na 

administracao do entao prefeito Dr. Epitacio Leite Rolim (1969 -1973), que tinha como 

secretario de educacao Dr. Antonio Quirino de Moura. Iniciou suas atividades pedagogicas no 

dia 1° de marco de 1971, tendo sido administrada, inicialmente, pela professora Terezinha 

Moreira de Araujo. Recebeu esse nome em homenagem ao ilustre Marechal Artur Costa e 

Silva, ex-presidente do Brasil. 

Naquele ano, a escola comeeou a funcionar com turmas "preliminar" (Ed. Infantil) e de l
a

 a 4 a 

serie do "1° Grau" (Ensino Fundamental) com um total de 200 alunos. Seu principal objetivo 
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de criacao foi para oferecer uma educacao a populacao da cidade de Cajazeiras - PB, do 

Bairro Jardim Oasis. 

Desde aquela epoca, a escola continua servindo a uma parte da populacao de Cajazeiras. 

Porem, nao da populacao do Bairro Jardim Oasis, mas dos bairros situados proximos a escola. 

Isso porque o Bairro Jardim Oasis e considerado de classe media, o que nao desperta o 

interesse da comunidade para a escola publica. 

A clientela da Escola Municipal Costa e Silva nao difere das outras escolas piiblicas dos 

bairros de Cajazeiras. Dentro desse observavel, estudar, para alguns, torna-se unica forma de 

escapar desse ambiente e, para outros, uma atividade de rotina, desvinculada das fmalidades 

que nos levam - direcao, coordenacao e docentes - a tarefa diaria de oferecer-lhes as 

melhores condicSes possiveis de educacao e insercao no ambiente social. Porem, o que se 

observa tambem sao criancas de familias bem estruturadas e com um certo acompanhamento 

no desenvolvimento dos filhos. 

Atualmente, a escola funciona nos tres turnos: manha, tarde e noite. Hoje a escola tem um 

numero de alunos considerado muito bom, conta com 272 alunos, assim distribuidos: duas 

turmas da educacao infantil, tres turmas de l
a serie, duas turmas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T series, duas turmas de 

3
a series, duas turmas de 4

a series, uma turma de 5
a e uma de 6

a series. 

Dentro de seu quadro, a escola mantem-se com 25 professores, dentre esses, 6 sao contratados 

e os demais sao estatutarios. A referida escola enfrenta problemas rotineiros a educacao, tais 

como: repetencia, evasao, desproporcionalidade entre idade e serie, falta de acompanhamento 

familiar etc. 

5.2.1 Estrutura pedagogica 

O planejamento e um momento estrategico para a organizacao do processo ensino-

aprendizagem quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e caracterizado pela intencao de alcancar os melhores resultados no 

trabalho educativo, mediante a selecao cuidadosa das atividades, do material necessario, das 

estrategias, do esforco, do tempo disponivel e dos objetivos a serem alcancados. 
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Assim, uma das altemativas para levar os professores a preparar suas aulas e reservar um 

espaco na escola, de preferencia quinzenal e/ou mensal. A proposta de planejamento ajustada 

com os professores devera ser por tema, onde a cada encontro, se defina um tema para estudo 

com tempo defmido para a realizacao com toda a escola. E uma forma de o corpo docente e a 

coordenacao exercerem acoes de controle e avaliacao sobre o que projetam, tanto do ponto de 

vista do projeto pedagogico como o piano de ensino de cada serie. 

O processo avaliativo e realizado bimestralmente com exposicao de calendario contendo datas 

e dias de provas. Os exames sao feitos de forma interpretativa e escrita, sendo 2 feitos de 

forma quantitativa e 1 de forma qualitativa. 

A Escola Costa e Silva, hoje desenvolve projetos operacionais, anteriormente ja trabalhou 

outros projetos, como: transito, responsabilidade de todos, a saude esta na natureza etc. a 

mesma esta trabalhando o conhecimento de acordo com a realidade dos alunos e com as 

duvidas que eles trazem la fora, a instituicao esta ajudando professores e alunos a se 

desenvolver como pessoas e como cidadao. 

5.2.2 Estrutura administrativa e de apoio 

A Escola Costa e Silva esta instalado num predio de excelente construcao e relativamente em 

bom estado de conservacao, necessitou passar por uma grande reforma de ampliacao de suas 

instalacoes. Conta com 7 salas de aulas, 1 sala de secretaria, 2 depositos, 1 sala de direeao, 1 

dispensa, 1 cozinha, 3 banheiros (2 para alunos, 1 para professores e 1 para demais 

funcionarios), amplo patio nao coberto, 1 geladeira coberta e areas livres, as salas de aulas sao 

consideradas amplas. 

A conservacao, em geral, e boa gracas ao trabalho de conscientizacao de alunos e 

comunidade, visando a preservaeao do predio escolar. 
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A direcao da escola e composta pela diretora Luciana, pos-graduada Psicopedagogia, vice-

diretora Maria de Fatima, pos-graduada em Metodologia do Ensino, vice-diretor Francisco 

Marques, graduado em Tecnologia educacional. 

Alem dos professores, temos, no momento, como representac5es na escola, grupo de danca e 

um coral, ministrado pelo professor de arte do turno da noite. 

5.2.3 Relacao da escola com o sistema de apoio 

Segundo a direcao da referida instituicao, as primeiras mudancas ocorridas na escola nos 

ultimos 8 anos, temos como destaque: ampliacao de salas de aulas, mudancas da formacao 

profissional dos professores, mesclagem da linha construtivista e tradicional. Assim, temos 

como experiencias positivas, a convivencia com os alunos, pois, muitos deles sao carinhosos, 

comportados e amaveis. Isso com certeza vai dar para seguir em frente, ja as experiencias 

negativas, as quais lutamos constantemente para minimiza-las sao: o nao acompanhamento 

dos pais, indisciplina e violencia dos alunos. 

Hoje, a escola possui programas existentes, tais como: Bolsa familia e Amigos da escola, 

pois, os mesmos foram criados e permanecem ja ha um bom tempo na escola. 

5.3 Analise dos dados 

Com o objetivo de discutir e analisar as deficiencias inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem do ato.de ler e escrever, foi elaborado um questionario preenchido por tres 

professores da l a serie da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e 

Silva, Cajazeiras, PB. 

O questionario, composto por sete quest5es objetivas e tres subjetivas foi o instrumento de 

trabalho deste processo investigativo e o conjunto de informacoes adquiridas a partir das 

aquisicoes nele contidas, constituem-se objeto desta analise. 
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IndagadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Como voce avalia o desempenho de seus alunos diante de suas praticas 

cotidianas referentes a leitura e a escrita", todos os professores afirmaram ser bom o 

desempenho. Um dos professores, todavia, assinalou bom e razoavel simultaneamente, o que 

denuncia a indecisao deste profissional diante da indagacao. Considerando que a avaliacao e 

um instrumento de reconhecimento dos caminhos percorridos e a identificacao dos caminhos 

a serem perseguidos e indispensavel que o educador esteja apto a avaliar com eficacia. Cabe 

ao educador utilizar processos de avaliacao que privilegiem a autocritica, a participacao e o 

envolvimento em acoes e situacoes reais de vida do aluno. 

Questionados se "a escola dispoe de ambiente satisfatorios para a pratica da leitura, 

como biblioteca e area de leitura", 66,6% dos entrevistados responderam sim e 33,3% 

responderam nao. Esta incoerencia poe em risco a analise deste dado que diz respeito as 

condieoes fisicas da escola, tendo em vista ser de grande importancia que a ela forneca aos 

alunos, os espaeos e as condieoes necessarias para que se proceda ao desenvolvimento do 

processo de aprendizagem. 

No tocante "as principais dificuldades que voce identifiea no que se refere as suas 

tentativas de superar os problemas de leitura e escrita em sala de aula", 66,6% 

assinalaram a falta de materials didaticos como obstaculo maior e 33,3% destacam outros 

entraves, citando o desinteresse, o comodismo e a falta de acompanhamento da familia no 

processo de aprendizagem do aluno. 

Questionados "quais investimentos voc£ faz em seu trabalho enquanto professor (a) 

preocupado com a aprendizagem dos seus alunos", foram obtidos os seguintes 

depoimentos: 

Professor A: "procuro melhorar minhas metodologias dentro da realidade do aluno". 

Professor B: "procuro buscar metodologias que satisfacam as necessidades existentes em 

sala". 

Professor C: "utilizacao de colecoes pedagogicas". 
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E salutar a preoeupacao dos professores em busear metodologias que facilitem o processo de 

ensino-aprendizagem do ato de ler e escrever. A relevancia do papel do professor como 

mediador da construcao do conhecimento se toma autentica, quando este permite que o aluno 

se posicione como um agente ativo, cujo conhecimento extra escolar e reconhecido, 

respeitado e explorado. 

Ao ser questionado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "como voce analisa a realidade dos seus alunos no que se refere as 

habilidades de leitura e escrita". O professor A afirmou: "razoavel, pois e uma sala com 

problemas, so com alunos repetentes e fora de faixa etaria". Na visao deste professor o fato de 

os alunos serem repetentes e terem uma idade avancada para estarem na l
a serie, tornaria 

realidade em torno das suas habilidades de leitura e escrita mais complexas e se acentua 

devido a propria situacao escolar e cultural em que os mesmos estao inseridos. O professor B 

atestou que: "e um quadro que precisa melhorar a cada dia para manter o gosto pelas 

atividades escolares". Este professor esta certamente consciente da necessidade de estar se 

renovando e se capacitando no sentido de oferecer praticas educativas que favorecam o 

aprendizado. O professor C declarou: "ruim, pois nao disp5em de fontes de pesquisas: livros, 

revistas, jornais, etc.". Sua explicacao entretanto e contraditoria, tendo em vista que declarou 

a existencia de biblioteca na escola e a utilizacao de ferramentas tais como livro, revistas e 

jornais, no processo de ensino do ato de ler e escrever. 

O posicionamento dos entrevistados ao serem indagados: "se as estrategias utilizadas para o 

ensino da leitura e escrita a cada aula, houve melhor desempenho por parte dos seus 

alunos", foi o seguinte: 

O professor A disse: "sim, alunos que nao liam, ja comecam a pronunciar palavras simples". 

O professor B declarou: "sim, a leitura tornou-se prazerosa diante das estrategias adotadas". 

O professor C afirmou: "sim. Os que se interessam aprendem, "consiguiram" melhorar sua 

leitura e sua escrita". 

Ao confrontar a realidade vivenciada durante o estagio com os dados coletados junto aos 

professores em relacao a avaliacao do desempenho dos alunos no processo de aprendizagem 

do ato de ler e escrever, evidencia-se uma contradicao, tendo em vista que a grande maioria 

dos alunos nao atingiram o nivel alfabetico, que de acordo com Ferreiro e Teberosky (1991), e 
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o estagio em que a crianca atinge a compreensao do mecanismo da escrita, permanecendo 

num nivel silabico e silabico alfabetico. 

Diante do que foi observado, podemos analisar sobre a real situacao dos alunos diante das 

praticas utilizadas pelos professores num processo de leitura e escrita. Apesar das muitas 

dificuldades apresentadas pelos alunos e reconhecidas pelos educadores, sabemos da boa 

vontade dos mesmos em investir na aprendizagem dos alunos, visto que, as estrategias 

utilizadas sao de fundamental importancia para melhor qualidade no processo ensino-

aprendizagem com relacao a leitura e escrita. 

As dificuldades estao sendo trabalhadas pouco a pouco, segundo os professores investigados. 

Acreditamos que a partir das tentativas de superacao das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, os professores estao se esforcando no que podem para propiciar um espaco de 

aprendizagem de leitura e escrita, habilidades indispensaveis ao aluno para tornar-se um 

individuo letrado e preparado para os desafios impostos pela sociedade. 

5.4 Vivencias e praticas docentes 

As atividades do estagio foram realizadas no periodo de 08 a 30 de novembro de 2007, na 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e Silva com os alunos da l
a 

serie, turno manha com o objetivo de discutir e analisar a deficiencia dos alunos em relacao ao 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Griffo (2002) atesta que o alto indice de 

repetencia e de evasao escolar decorre das dificuldades da aprendizagem da leitura e escrita, 

fato que se constitui um tema que suscita inumeras discussoes e a necessidade de investigacao 

com relacao ao papel da escola e do professor neste processo fundamental. 

Almejando estabelecer o reconhecimento entre professor e aluno foi desenvolvida, no 

primeiro dia de estagio, uma dinamica de integracao. Para a execucao dessa pratica foram 

distribuidos entre os alunos cartoes contendo nomes de objetos presentes na sua realidade. O 

aluno que tinha no cartao uma palavra igual a do seu colega ia ate o centro do circulo formado 

pelos demais alunos para apresenta-lo e falar sobre ele e vice-versa. Tao logo se estabeleceu 

esse conhecimento um a um os alunos foram chamados a lousa para fazer em voz alta a leitura 



36 

da palavra e representa-la atraves de um desenho. 

Esta atividade mostrou que a leitura efetuada fieou a desejar. Apenas os alunos A, B e C 

foram capazes de fazer a leitura com desenvoltura e seguranca. Em seguida, foi distribuida a 

todos uma folha xerografada contendo dez figuras dos mesmos objetos. Os alunos foram 

estimulados a fazer a pintura e a escrever o nome de cada figura colocando cada letra nos 

espacos pre-estabelecidos. Dessa atividade observou-se que o ato de escrever se constituia um 

entrave para a maioria dos alunos. 

Na 2
a aula ministrada trabalhamos com desenhos de animais com seus respectivos nomes. 

Com o objetivo de mostrar aos alunos os varios tipos de animais, foram trabalhadas suas 

difereneas com relacao ao ambiente onde vivem, ao seu alimento, a sua cobertura e as 

caracteristicas especiais de cada um deles. Apos executar a pintura dos desenhos, os alunos 

foram incentivados a fazer a copia dos nomes. Verificou-se que o ato de copiar foi prazeroso 

para os alunos, porem alguns poucos nao foram capazes de transcrever fielmente as letras. A 

aluna A apos escrever "pxe" perguntou: tia, peixe so tem tres letras? 

No 3° encontro trabalhamos com palavras que continham m e n antes de consoantes, atraves 

de um ditado de palavras. Ficou evidente que, alem da dificuldade da maioria em escrever a 

palavra, os alunos desconheciam que antes da P e B se escreve M e nao N . Os alunos C, D e 

E, que conseguiram fazer a escrita sem dificuldade, apresentaram essa deficiencia. Apos o 

intervalo foi apresentada aos alunos, uma folha xerografada contendo desenhos de pombo, 

tampa, planta, anjo, bombom, banco etc. A atividade solicitava que o aluno completasse os 

espacos vazios da palavra abaixo do desenho com M ou N. Observou-se que quase todos os 

alunos completaram corretamente os espacos, todavia no momento em que foram chamados a 

lousa para escrever as mesmas palavras reincidiram no erro. 

Na 4 a aula ministrada foram trabalhados os sinais de pontuacao, tendo em vista que, segundo a 

professora da turma, os alunos desconheciam o ponto de interrogagao e de exclamacao. Os 

sinais foram expostos e foi explicada a sua aplicacao nas frases. A atividade de avaliacao 

consistiu num texto xerografado. 

Feita a leitura do texto pela estagiaria, foi solicitado que os alunos pontuassem o texto com os 

sinais vistos. Da aplicacao desta atividade em sala de aula ficou evidente que os alunos nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D c CAMPiNAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 
CENTRO OE FORMACAO OE PROFESSORS 
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estavam aptos a pontuar. O aluno F chegou a perguntar: "Tia, o que e uma interrogacao?" 

No decorrer do estagio foi trabalhado na 5
a aula, um poema infantil: "Paraiso". Este poema 

contribuiu para os alunos reconhecerem e associarem sons e sinais de pontuacao na 

construcao de um poema. A partir deste poema foi trabalhada a leitura, a copia, a 

identificayao das rimas e a construcao de um desenho representative. No decorrer da atividade 

foi percebida a capacidade criativa dos alunos que tiveram a oportunidade de liberar sua 

imaginacao ao desenharem elementos contidos no poema. A professora enfatizou que esta 

atividade foi bastante agradavel proporcionando aos alunos o convivio com a linguagem 

emotiva e sua associacao com o desenho. Praticas como estas sao recomendadas por Ferreiro 

e Teberosky (1999) que defendem a dinamica do desenho como elemento enriquecedor do 

aprendizado de criancas que estao no periodo pre-silabico, salientando que o desenho se 

constitui um apoio para a escrita destas crianyas. 

Na 6
a aula foram trabalhadas as formas geometricas. Dentro deste contexto as formas foram 

apresentadas e denominadas, depois a estagiaria sugeriu que cada crianya identificasse a 

presenya do quadrado, do triangulo, do losango e do circulo nos objetos. O aluno B, 

apresentando rapidez de raciocinio deu o exemplo da bandeira do Brasil, que continha tres das 

formas geometricas expostas. A partir de entao, varios alunos passaram a citar: janelas, tampa 

de panela, mesas, etc. como exemplo. Uma folha mimeografada contendo as formas foi 

entregue a cada aluno e este deveria pintar e escrever o nome da figura. Mais uma vez se 

constatou a dificuldade do ato de escrever. O aluno B, que demonstrava habilidade 

interpretativa escreveu "circu" ao inves de circulo e o aluno D escreveu "triago" para 

identificar o triangulo. Grande parte dos alunos nomeou as figuras atraves de uma linguagem 

incompreensivel. 

Nos ultimos vinte minutos das aulas de toda esta primeira semana foi lido e ensaiado com os 

alunos uma parte do conto de fadas: A Bela e a Fera. O conto foi dividido em cinco partes e 

na 6 a aula as partes do texto mimeografado foram entregues aos alunos para que eles fizessem 

os desenhos representatives de cada parte lida. Depois da leitura coletiva de cada parte os 

alunos puseram-se a desenhar. Esta atividade animou os alunos que exercitaram sua fantasia. 

Apos os desenhos, os alunos foram estimulados a escrever uma frase sobre cada parte. Nesta 

atividade, entretanto, observou-se que a maioria dos alunos, embora estejam capacitados a 

criar uma frase nao estao aptos a escreve-la. A escrita dos poucos que conseguiram faze-la 
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nao obedeceu ao espayo entre os vocabulos. 

NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T aula foi trabalhado um pequeno e interessante texto narrativo. A atividade teve inicio 

com a leitura do texto pela estagiaria, depois cada aluno praticou a leitura silenciosa. Dando 

prosseguimento a aula foi sugerida a copia e depois a identificayao das palavras mais 

interessantes de acordo com o pensamento de cada aluno e a copia dessas palavras na lousa. 

Durante a realizayao da copia ficou compreensivel a dificuldade dos alunos com relacao ao 

uso de letras maiusculas no inicio de frases e com relacao a obediencia aos paragrafos e foi 

identificada tambem a desorganizacao da escrita fora das linhas demarcadas do caderno. 

Na 8
a aula foi trabalhada uma atividade envolvendo o espayo geografico da escola. A leitura e 

escrita foram exploradas atraves da identificayao e denominayao dos espayos fisicos 

existentes na escola. O desempenho dos alunos numa atividade xerografada em que eles 

teriam que assinalar os espayos (representados por desenhos) contidos na escola foi excelente. 

Numa outra atividade em que eles teriam que assinalar os espayos (representados por 

palavras) existentes na escola, ficou evidente a dificuldade no processo de leitura das palavras 

de modo que poucos alunos obtiveram exito. 

Esse fato veio confirmar o pensamento de Teberosky e Colomer (2003, p.58) ressaltar que: 

"Ao passar da linguagem oral para a escrita, vice-versa, nao encontramos as mesmas unidades 

na instruyao do falante [. . .]". Na realidade, o que foi percebido constitui-se dificuldade 

comum enfrentada pelas crianyas da primeira serie, o que conduz a uma analise minuciosa das 

praticas pedagogicas aplicadas pelo educador no sentido de exercitar com mais intensidade as 

habilidades de ler e escrever. Esta atitude teria por objetivo evitar que esse problema persista 

ate as series seguintes. 

Na 9
a aula as atividades envolveram leitura, pintura, produyao de texto e representayao. A 

pratica educativa envolvendo uma historia em quadrinhos chamou a atenyao dos alunos. A 

historia mostrava a vida de duas crianyas em dos ambientes diversos: a zona urbana e a zona 

rural. Inicialmente foi feita a leitura em voz alta pela educadora que aproveitou o momento 

para expor as diferenyas entre os dois espayos e estendeu comentarios sobre a forma de viver, 

os costumes e os alimentos produzidos em ambos os espayos. Dando continuidade aos 

trabalhos, foi proposto aos alunos a pintura da historia em quadrinhos. 
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Terminada esta etapa, foi sugerido um dialogo sobre o tema, fato que deixou toda a sala 

animada. Houve, nesta ocasiao, participacao ativa de todos os alunos. Cada um queria contar 

sua convivencia como morador da zona rural ou da zona urbana. Convidados para escrever 

palavras-chave da historia houve interesse de alguns que mesmo com dificuldades escreveram 

"comeio" ao inves de comercio, "ruau" ao inves de rural e "futas" ao inves de frutas. Foi 

considerada uma atividade muito produtiva porque levou os alunos a compreenderem melhor 

os elementos geograficos em seu contexto de vida, desenvolvendo simultaneamente a 

habilidade da leitura e da escrita. Por fim, dois voluntaries se apresentaram para representar o 

morador da zona urbana e o da zona rural. Foi interessante observar a capacidade criativa de 

cada um deles em se caracterizar atraves da fala e dos assuntos a que se referia. O morador da 

zona urbana falou do transito, do comercio, enquanto que o da zona rural falou de agriculture 

e criacao de animais. 

Na decima aula trabalhamos com montagem de quebra-cabecas. A sala foi dividida em grupo 

de quatro alunos e cada grupo recebeu as peeas de um quebra-cabeca e uma folha onde 

deveriam escrever o nome de dez objetos ou seres contidos no quebra-cabeca. 

Silenciosamente, cada grupo trabalhou com atencao, Houve a participacao de todos no sentido 

de fazer a montagem das pecas. A proposito os objetos e seres contidos nos jogos eram 

representatives de palavras que nao apresentavam dificuldades de escrita, o que favoreceu a 

atividade. O trabalho em equipe foi outro fato que contribuiu para o bom desempenho dos 

alunos na exeeucao desta pratica que exigiu concentracao, espirito de equipe, uso da 

expressao escrita, da memoria e da capacidade associativa. 

Na decima primeira aula trabalhamos a operacao de subtracao. Este conteiido, que envolveu a 

habilidade de leitura e do raciocinio logico, foi exposto atraves de problemas que exigiram do 

aluno, capacidade interpretative Atraves de desenhos xerografados os problemas foram 

expostos. A leitura dos desenhos possibilitou a leitura grafica dos problemas, bem como sua 

interpretacao. A avaliacao foi executada atraves da participacao do aluno e da eorrecao dos 

problemas no quadro de giz. 

No decimo segundo encontro foi trabalhada uma atividade de recorte de figuras de jornais e 

revistas. Diante do material os alunos escolheram as figuras e as letras a serem recortadas para 

formarem seus proprios textos. Orlandi (2004) defende que o ensino da habilidade de ler 

atraves da utilizacao de jornais e revistas incita os alunos a pensar e a entender o que se passa 
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a sua volta, Terminada a atividade de colagem e escrita textual, os jornaizinhos foram 

expostos em um cordao na sala de aula, fato que deixou os alunos animados. 

Na decima terceira aula os alunos foram participar da feira de ciencias. Sob a orientacao da 

estagiaria e da professora, os alunos receberam esclarecimentos sobre a importancia da feira e 

puderam tomar conhecimento dos temas e experimentos apresentados. Apos a visita foi 

sugerida aos alunos uma atividade que consistia numa producao textual, na qual eles deveriam 

escrever sobre a feira de ciencias indicando o que mais gostaram. Observou-se que tal 

atividade estava alem do que os alunos poderiam oferecer pois apenas poucos alunos foram 

capazes de produzir algumas frases coerentes. Considerando que, quando argiiidos, eles foram 

capazes de falar com desenvoltura sobre o evento, observou-se que eles sao dotados de 

criatividade e capacidade de interpretacao todavia, esbarram num obstaeulo; a transferencia 

da lingua oral para a escrita. 

Na decima quarta aula foi exibido o desenho animado "Madagascar". Apos a exibicao do 

filme foi solicitado que cada aluno falasse sobre o que assistiu e a seguir cada aluno recebeu 

um papel para escrever ali o nome dos animais que se fizeram presentes no filme. Ficou 

evidente que varios alunos escreveram o nome dos animais mais proximos da sua realidade 

com facilidade. Ja a escrita dos animais menos conhecidos ficou a desejar. 

No decimo quinto (e ultimo dia de estagio) trabalhamos com imagens. Uma atividade 

xerografada apresentava imagens de pessoas expressando os mais variados sentimentos: 

alegria, tristeza, preoeupacao, raiva, sofrimento, etc. Diante das figuras, as crianyas deveriam 

escrever frases. Por fim, alguns voluntarios se apresentaram para participar de uma encenacao 

sobre esses sentimentos. 

Com a conclusao do estagio ficou a certeza de ter enriquecido meus conhecimentos no que 

concerne a experiencia da pratica. Durante o estagio tive oportunidade de vivenciar a 

realidade que envolve o ato de ensinar a ler e escrever. Ficou evidente que a maioria dos 

alunos apresenta uma escrita nao interpretavel e uma leitura indefmida, com caracteristicas 

que se enquadram no nivel pre-silabico e silabico. Alguns sao capazes de construir as 

palavras, entretanto "engolem" algumas letras e apenas tres alunos sao capazes de 

acompanhar o nivel alfabeto estando aptos a construir e ler frases. 
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No meu ponto de vista ha uma necessidade urgente de rever as praticas educativas adotadas a 

estes alunos. Urge que sejam tomadas medidas mais eficazes no sentido de promover o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem do ato de ler e escrever. 
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6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES 

Nos dias atuais percebe-se a exigencia de urna maior qualificacao profissional como elemento 

fundamental no sentido de atender as demandas sociais e ao mercado de trabalho. Esta 

realidade impulsiona a escola a desenvolver praticas educativas capazes de propiciar, a partir 

do processo do ensino de leitura e escrita, a formacao de individuos aptos a exercer suas 

funcoes na sociedade. 

Tratando-se de um tema complexo o presente trabalho nao teve inteneao de indicar uma 

solucao para os problemas que envolvem o tema, mas sim de chamar a atencao de 

necessidade do estabelecimento de uma mudanca na visao escolar da leitura e escrita, atraves 

do estabelecimento de medidas que visem a adoeao de praticas educativas e metodos 

pedagogicos eficazes vivendo superar as dificuldades que permeiam o ato de ler e escrever. 

Este trabalho, fruto de uma analise de textos inerentes ao tema e de uma pratica educativa, 

faz-nos compreender a necessidade urgente do redimensionamento da articulacao do ensino 

da leitura e escrita. Em face dos estudos aqui realizados, concluimos que a metodologia 

aplicada em sala de aula necessita de aprimoramento, tendo em vista as dificuldades 

identificadas no processo de formacao de leitores e escritores. Fatores tais como: a falta de 

habitos de leitura, a dificuldade de acesso a bons textos associados a falta de 

acompanhamento escolar pela familia e as proprias condieoes socio-economicas do aluno, 

constituem-se elementos capazes de obstruir o aprendizado. Outros obstaculos envolvem a 

atuacao do professor que, diante das dificuldades culturais e da falta de fundamentacao teorica 

para compreender o processo acaba por perder o estimulo e o compromisso de trabalhar para 

que o aluno tenha acesso a um mundo letrado. Da escola, que e avaliada para ensinar podem 

advir dificuldades decorrentes da ineficacia da sua estrutura em oferecer aos alunos e 

professores um espayo adequado e abundancia de textos de qualidade. Para minimizar estes 

obstaculos, urge a necessidade de uma acao conjunta que envolva a escola, o professor, o 

aluno e a comunidade, na perspectiva de adotar uma metodologia direcionada ao avanco do 

raciocinio em que abranja a capacidade de interpretacao e reflexao do ato de escrever. 

Com relacao ao aproveitamento obtido a partir deste trabalho ressalto que o estudo 

bibliografico feito atraves de textos publicados por estudiosos do tema, produziu um conjunto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAfviPiNAGPvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. MDE 

CENTRO DE FORMACAO OE PR0FE0SG0E8 

BIBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEIRAS.  PARAlSft  
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de conhecimentos enriquecedores para minha vida profissional. Com referenda ao estagio, 

posso afirmar que foi prazeroso ser mediador do conhecimento. Pude tambem evidenciar no 

aluno as dificuldades do ato de ler e escrever e tentar superar estas dificuldades atraves da 

adocao de novas metodologias. 

Acredito na influencia positiva da pratica educativa aplicada, tanto para os alunos que tiveram 

uma sensivel melhora na aprendizagem da leitura e escrita, como para a professora que 

afirmou: "five a oportunidade de fazer uma analise e uma avaliacao real das condieoes de 

aprendizagem dos meus alunos, bem como da metodologia muito concentrada no livro 

didatico que eu estava usando. O uso da variabilidade de textos especificos e outras praticas 

realizadas pela estagiaria foram capazes de promover nos alunos uma coneentracao e uma 

vontade de participar. Acredito que este e um passo para que surja o interesse pela leitura e 

escrita". 

Este estudo oportunizou a reflexao sobre o ato da leitura e escrita e conseqiientemente 

chamou a atencao dos profissionais de educacao no sentido de adotar praticas educativas 

capazes de amenizar as dificuldades que permeiam este processo de ensino-aprendizagem. 

Concluimos afirmando compromisso de contribuir para que o aluno compreenda 

verdadeiramente a funcao e o significado do ato de ler e escrever e a importancia do seu 

envolvimento no projeto politico e pedagogico da escola, como agente ativo e participate. 
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UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

C E N T R O DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

Solicitamos a voce que responda o questionario a seguir, O mesmo faz parte de um 

estudo sobre a avaliacao da aprendizagem na escola, como requisito indispensavel para a 

disciplina de Pratica I I I do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande, 

Campus de Cajazeiras - PB. Ressaltamos que suas respostas servirao apenas para fins 

academicos e sera mantido em absolute sigilo. Esperamos contar com sua eolaboracao. 

Antecipadamente, 

Roseane Braga da Silva 

QUESTIONARIO 

1. Voce tem utilizado novas estrategias no processo de ensino de leitura e escrita? 

a) ( )Sim 

b) ( )Nao 

2. Marque as alternativas que correspondem as suas principais metodologias de ensino da 

leitura. 

a) ( ) Livro didatico 

b) ( ) Revistas 

c) ( ) Jornais 

d) ( ) receitas 

e) ( )Gibi 

f) ( ) Outros 

3. Marque as alternativas que correspondem a sua pratica de leitura em sala de aula. 

a) ( ) Leitura silenciosa 

b) ( ) Leitura em grupo 

c) ( ) outros -
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4. Para a superagao de problemas de escrita, quais atividades voce realiza em sala? 

a) ( ) Producao textual 

b) ( ) Ditado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) ( ) Outros 

5. Com base em sua experiencia, como voce avalia o desempenho dos seus alunos diante 

de suas praticas cotidianas referentes a leitura e escrita? 

a) ( ) Bom 

b) ( ) Razoavel 

c) ( ) Otimo 

d) ( ) Ruim 

6. A escola dispoe de ambientes satisfatorios para a pratica da leitura como biblioteca e 

area de leitura? 

a) ( )Sim 

b) ( )Nao 

7. Quais as principals dificuldades que voce identifica, no que se refere as suas tentativas 

de superar os problemas de leitura e escrita em sala de aula? 

a) ( ) Falta de materials didaticos 

b) Outros 

8. Que investimentos voce faz em seu trabalho enquanto professor(a) preocupado com a 

aprendizagem dos seus alunos? 

9. Como voce analisa a realidade dos seus alunos, no que se refere as habilidades de 

leitura e escrita? 

10. Na sua opiniao, diante das estrategias utilizadas para o ensino da leitura e escrita a 

cada aula, houve melhor desempenho por parte dos seus alunos? Exemplifique. 


