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RESUMO 

O trabalho ora apresentado intitula-se: Pratica de Leitura: um desafio permanente da 

docencia que realizou-se em uma escola da rede Estadual de Sousa-PB. O projeto 

tentara exercer um papel decisivo na dinamica intelectual das crianeas, na tentativa 

de favorecer a descoberta, pelo aluno, da relevancia da leitura, desenvolvendo suas 

competencias e habil idades intelectuais. O interesse dessa tematica, surge a partir 

das dif iculdades e necessidades enfrentadas em sala de aula. Portanto, temos como 

final idade promover o habito de leitura e proporcionar competencia para a escrita do 

aluno. Nesse sentido, a reflexao sobre a nossa pratica e fundamental para podermos 

esclarecer aos educadores, o sentido das novas praticas. Mesmo cientes das 

barreiras enfrentadas na educacao, o compromisso com a causa, um querer mudar, 

e essencial . Evidenciamos a necessidade de termos responsabi l idades e 

consciencia em relagao a pratica pedagogica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho apresentado, resulta de uma pesquisa feita por exigencia da disciplina 

Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado, como requisito para conclusao do curso 

de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade Federal de Campina Grande, 

vinculado a Unidade Academica de Educagao, Campus de Cajazeiras. 

A pesquisa surgiu originalmente para atender as necessidades especif icas 

identif icadas junto ao nosso alunado com relacao a falta de interesse pela leitura. A 

efetivacao da pesquisa ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental I e II, cujo 

o nome e Batista Leite, localizada no municipio de Sousa. Aonde todas as 

observacoes e acoes estao sendo aplicadas na 1° serie inicial. A pesquisa teve inicio 

no mes de fevereiro de 2006 com grande avango durante todo o seu percurso e 

f inal izaremos em 2007 no mes de abri l , com a expectativa de uma grande vitoria 

alcangada em atingir nosso objetivo. 

O nosso interesse em pesquisar acerca dessa temat ica, surge a partir das 

dif iculdades e necessidades enfrentadas em sala de aula. Com a perspectiva de 

minimizar estes problemas existentes no dominio da leitura nas series iniciais do 

Ensino Fundamental . Portanto, temos como final idade desenvolver o habito de 

leitura e proporcionar competencia para a escrita do aluno de escolas publicas. 

Esta pesquisa se caracteriza com um estudo exploratorio. Porque pretende ter uma 

visao panoramica do objeto do estudo, ou seja, quais as dif iculdades do ensino da 

leitura no Ensino Fundamental da Escola Batista Leite. 

Esta investigagao foi realizada na perspectiva da pesquisa qualitativa que 

estabelece relacao entre o fenomeno estudado e o social. 

No decorrer das atividades sobre leitura desenvolvida com as ciencias, uti l izaremos 

textos considerando em primeiro lugar seus diferentes t ipos, pois eles podera abrigar 

formas variadas de expressao, depois a adequagao ao leitor dependente de um lado 

da inteligibil idade do material, e de outro da maturidade e disponibi l idade do aluno. 



10 

Uti l izaremos materials de recursos didaticos como por exemplo; revistas, jornais, 

rotulos, historias em quadrinhos, contos, musicas, poesias e muitas outras coisas. 

Com a intencao de promover o desenvolvimento do conhecimento da leitura por 

meio da acao construtiva. 

O nosso projeto de leitura tentara exercer um papel decisivo da dinamica intelectual 

das criangas enquanto um meio e nao um f im. 

Na tentativa de favorecer a descoberta, pelo aluno, da relevancia da leitura, 

desenvolvendo suas competencias e habil idades intelectuais. Nossa abordagem 

mostrara que nao ha um manual de leitura a ser seguido em sala de sula. O que se 

faz, entao? Simples, naturalmente, le-se constantemente durante o dia em fungao 

dos objetivos da escola e dos projetos existentes. E lendo que: comunicamos com o 

exterior; descobr imos as informagoes das quais se necessita; al imenta e estimula o 

imaginario e responde a necessidade de viver com os outros, na sala de aula, na 

escola e na sociedade. 

Percebe-se que varias criancas, no momento da leitura oral, se inibem, negando-se 

a ler. Isso acontece, por elas nao se sentirem confiantes no entedimento do que 

estao lendo ou simplesmente por nao saberem realmente ler, sofrendo dessa 

maneira, consequencias de forma indireta, o preconceito e a descriminagao da 

propria instituigao escolar. 

Diante das experiencias dos professores em relacao a leitura, que meios poderao 

ser usados para minimizar as dif iculdades existentes em sala de aula? Quais 

situacoes est imuladoras que o professor devera utilizar para despertar no aluno o 

gosto pela leitura? 

Ja que as lamentagoes em todos os niveis de ensino, e que os alunos nao gostam 

ou nao sabem ler. 

Como trabalhar a leitura com quern ainda nao conseguem decifra-la? Como 

trabalhar a leitura com quern ja tern um conhecimento previo da leitura? Que medida 

UNIVERSIOADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
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adotar para que as tradicionais praticas de leitura se t ransformem num processo de 

letramento? 

Iniciaremos nosso projeto com o objetivo de contribuir para o aperfeigoamento da 

pratica da leitura docente, mas com relagao as dif iculdades de leitura encontradas 

na escola. E de formas compromissadas, buscar solugoes que miniminizem as 

dif iculdades vivenciadas pelos docentes no tocante a aquisigao de leitura. 

Nesse sentido, a reflexao sobre a nossa pratica e fundamental para podermos 

esclarecer para nos mesmos educadores o sentido das novas praticas. Mesmo 

cientes das barreiras enfrentadas na educagao que foram apontadas anteriormente, 

o compromisso com a causa, um querer mudar, e essencial . 

Evidenciamos as necessidades de termos responsabi l idades e consciencia em 

relagao a pratica pedagogica. 

Ass im estaremos contr ibuindo para mudar o que ai esta. A lem da consciencia 

crit ica, precisamos ainda, de sensibi l idade para saber aproveitar a "historia previa" 

dos alunos e m vez de ignora-los, sensibi l idade para perceber-mos a importancia da 

nossa atuagao, nao so no sentido de diagnosticar problemas, mas de buscar formas 

para intervir ef icazmente na solugao do problema. 

Dessa forma, queremos dizer que precisamos dar atengao, sistematizar trabalhos, 

contribuir para que a escola cumpra a sua fungao desde a 1 a serie, dando 

cont inuidade nas series seguintes. Isso por entendermos que, quando a estrutura da 

casa e sol ida, o resto da construgao nao se abala com a chagada das tempestades. 

Quando o desenvolv imento das l inguagens sao bem trabalhadas nas series iniciais, 

ha uma imensa contribuigao para o desenvolvimento cognitivo posterior do aluno. 

Parece-nos importante esclarecer, nesse momento, que concebemos a 

alfabetizagao como um processo ativo de leitura e interpretagao, onde a crianga nao 

so decifra o codigo escrito mas tambem o compreende, estabelece relagoes, 

interpreta. 
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Desse ponto de vista, alfabetizacao nao se restringe a aplicagao de rituais repetitivos 

de escrita, leitura e calculo, mas comega no momento da propria expressao, quando 

as criangas fa lam de sua realidade e identif icam os objetos que estao ao seu redor 

segundo nosso enfoque, pois, alfabetizacao ou seja aprender a ler nao se confunde 

com um momento que se inicia repent inamente, mas e um processo em construgao. 

Com este trabalho pretendemos aprimorar nossos conhecimentos, bem como 

despertar nos alunos o gosto pela leitura, trazer para o debate educacional a 

discussao da importancia da leitura a socializar experiencias com outros educadores 

que tambem compart i lham desses problemas. 

Este trabalho divide-se em tres partes distintas, a saber: na primeira parte encontra-

se a representagao da pesquisa; ressaltando os objetivos e a importancia do 

presente estudo; No primeiro capitulo, discutimos sob a eficiencia de leitura, 

portadora de preconceito e discriminagao, onde estaremos abordando os seguintes 

assuntos: classe social, processo de aprendizagem, compreensao e sensibi l idade do 

professor. No segundo capitulo, fa lamos sobre leitura. Uma das dif iculdades 

encontradas nas escolas dando enfase a leitura como objeto da aprendizagem, 

importancia da leitura, leitura: dever ou prazer? E por f im, o terceiro capitulo, 

contribuigao com relagao a pratica de leitura dos docentes aos discentes. 

Apresentando e discutindo os dados; como a agao docente pode contribuir para que 

a escola cumpra a sua fungao; reflexao junto com os professores da escola Batista 

Leite acerca das praticas de leitura, utilizagao de materials didaticos para 

desenvolver a pratica da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 - A D E F I C I E N C Y D E L E I T U R A , P O R T A D O R A D E P R E C O N C E I T O E 

DISCRIMINACAO 

"Somos criadores e vi t imas do sistema 

social que valoriza o ter e nao o ser, a 

estetica e nao o conteudo, o consumo e 

nao as ideias" 

(Augusto Cury) 

A escola e um lugar de formagao, nao somente porque constitui as pessoas de uma 

determinada forma, como e proprio de qualquer trabalho, mas principalmente porque 

o produto do seu trabalho e a formacao de criangas e jovens. 

Comprovamos que alguns professores sao de certa forma al ienados, no que diz 

respeito ao trabalho exercido pela escola, na formagao educacional da crianga. Nao 

sabendo conduzir a questao da qualidade do ensino, atrelando-a a necessidade a 

capacidade do aluno. Hoje, prat icamente, nao ha discussao com docentes sobre 

recuperagao; ou sobre a questao da ma formagao do aluno; de uma deficiencia 

indefinida em sala especif icamente de uma deficiencia de leitura nao anal isando o 

seu ponto de or igem. 

Havendo um grande risco neste raciocinio, porque ele se abstraiu do tipo de 

qual idade a que esta referindo aquele aluno, podendo gerar uma serie de polemicas. 

Na medida em que as referencias do aluno var iam de acordo, com sua serie, sua 

or igem, valores, seus interesses e ideias. 

Podendo proporcionar um preconceito e uma forte discriminagao. 

Gerando um fracasso do aluno e uma visao inferiorizada no meio escolar, por se 

sentirem incapazes de conseguir uma aprendizagem adequada ao seu nivel de serie 

escolar, sendo muitas vezes rotulados no seu meio social. 

O trabalho do professor, entao, nao e o de contrariar as hipoteses iniciais 

insuficientes da leitura dos alunos, mas oferecer, gradualmente, o material de fato 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessario e as condigoes de trabalho satisfatorias para a construcao, pelas 

proprias criangas, dessas hipoteses sucessivas. 

A construgao de uma perspectiva pedagogica da alfabetizagao deve envolver, entao, 

de um lado, o esforgo dos professores no sentido de fa larem sobre suas dif iculdades 

e, de outro lado, o compromisso dos pesquisadores de direcionarem seus estudos 

para os mais agudos problemas da pratica escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 C l a s s e soc ia l 

E com a universalizagao da escolarizagao que surge o fracasso escolar. A escola 

nao estava preparada para atender a todos. Seus objetivos e pianos estavam 

voltados para a formagao de excelencias, de homem de bem em que pensariam a 

sociedade hegemdnica da epoca de que uns nasciam para pensar, outros para 

executar. A populagao desfavorecida era considerada um povo sem cultura, que 

precisava ser civil izado, ou seja, ser esculturado. Mas este quadro, ja vem sendo 

modif icado gradualmente, tentando corrigir o nosso livro do passado. 

O contexto escolar deveria ser o local por excelencia das tentativas proprias de 

solugao de problemas, seguidas de um exame crit ico por parte do professor. Se e 

verdade que eventualmente aprendemos de todos aqueles que nos rodeiam, e 

inegavel que os professores e as escolas tern no ensino e na aprendizagem nao 

uma meta eventual , mas a razao de ser de seu trabalho. 

Nesse sentido, a reflexao sobre a nossa pratica e fundamental para podermos 

esclarecer, para nos mesmos, educadores, o sentido de nossas agoes, as 

concepgoes que norteiam a nossa pratica, mesmo antes das barreiras enfrentadas 

na educagao e ora apontadas, o compromisso com a causa, um querer mudar, 

essencial . 

E com a aprendizagem, que a crianga pode construir a sua identidade e dar um 

signif icado a sua vida. 

UNtVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
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Ao analisar sua produgao de conhecimento, sobre seu mundo letrado, e que o 

professor podera despertar o prazer e a importancia do entendimento da leitura para 

aquela crianga. 

Temos que aceitar o desafio proposto no mundo da educagao que e formar criangas 

leitoras em todos seus signif icados nao se importando com seu nivel cultural. 

Nos professores precisamos construir um ambiente seguro e de qual idade para 

facilitar a aprendizagem da leitura, entao para que isso possa acontecer e 

necessario conhecer melhor os alunos. Temos que possuir uma visao global sobre a 

fase do desenvolv imento f isico e psicologico no qual a turma esta. E fundamental o 

professor conhecer a realidade social em que v ivem os alunos, isso se torna mais 

facil quando a propria escola recruta os educadores que moram por perto, e 

portanto, v ivenciam problemas semelhantes. 

Precisamos entender e aceitar que temos uma populagao formada por diversos 

grupos etnicos, cada um deles com seus costumes, seus ritmos, suas crengas, suas 

condigoes f inanceiras variadas e muitas outras coisas. Devemos valorizar de 

verdade essa diversidade, tanto pela sociedade como pela escola. 

"Falar em diversidade significa constatar as varias diferengas socio-economicas 

socio-culturais". Af i rma Roseli Fischmann, professora de pos-graduagao da 

Faculdade de Educagao da Universidade de Sao Paulo. 

A classe social nao implicara no fato de aprender a ler e seus signif icados, ou seja, 

aquela crianga que vem de uma or igem pobre; pobre de cultura, espirito, 

f inanceiramente e outras pobrezas existentes. Nao podemos em hipotese nenhuma 

rotula-las de incapazes de aprender diferenciando-as de outras criangas que 

possam ter a classe social superior. 

Leitura e para todos, nao importando quern vai aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tarefa mais importante da nossa pratica educativa e do aprender a ler e com isso 

proporcionar as condigoes favoraveis em que os educandos saibam se relacionar 

com os outros e enfrentar o mundo competit ivo que os espera. 

Podendo assim, assumir-se. Concordamos com Freire (1996, p. 41) , quando diz: 

Assumir-se como ser social e historico como ser pensante, 

comunicamente, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 

de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque 

capaz de reconhecer-se como objeto. A assungao de nos mesmos 

nao significa a exclusao dos outros. E a "outredade" do "nao eu", ou 

do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 P r o c e s s o de aprendizagem 

Transformar uma escola em uma comunidade de aprendizagem e um processo de 

inovagao que leva os professores a um trabalho de pesquisa-agao com a f inal idade 

de elaborar um novo projeto educativo comunitario. 

A escola deve ter seu proprio programa educacional baseado na realidade 

vivenciada por ela. Devemos trabalhar com metodologias adequadas, procurando 

alternativas didat ico-metodologicas para as aulas. Tornando-as criativas, prazerosas 

e facil i tadora onde possa despertar no aluno o gosto pela leitura e aprendizagem. 

Devemos inicialmente realizar um trabalho em que cada crianga tera possibil idade 

de aprender, de realizar atividades ludicas, motivadoras e desaf iantes, descobrindo, 

no seu dia-a-dia novas situagoes e aprendendo o que o meio os oferece. 

Explorar as imagens, questionado e criando situagoes problemas, para que a 

crianga reflita sobre elas. Aproveitar para desenvolver at ividades diversas que 

permitam a compreensao da leitura e toda compreensao do seu signif icado. 

Apos a leitura, e conveniente realizar debates, a exploragao verbal, duvidas de 

signif icados enfat izando trabalhos de leitura com a identidade da crianga. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Tudo o que se ensina na escola esta diretamente ligada a leitura e depende dela 

para se manter e se desenvolver". Ass im fala Cagliari (1994, p. 149). Pois e atraves 

dela que a crianga dar asas a sua imaginagao, cr iando seu proprio texto. 

E importante que o professor priorize novos metodos educacionais, que possam ser 

facil i tadores do processo de ensino e de aprendizagem, para que os estudantes 

possam atingir a meta desejada. E ainda que atraves de conhecimento da leitura 

venha tornar-se cidadaos crit icos. 

Minha posieao quanta ao signif icado que atribuo a alfabetizacao (como processos 

dinamicos que convergem para a construgao de um objeto de conhecimento, 

concret izando-se em um produto que e exatamente a leitura e a escrita) e, de certa 

forma, uma busca de superar o antagonismo que corremos o risco de cristalizar-se 

se cont inuarmos a insistir nessa dicotomia: ou se ensina passiva e mecanicamente 

as criangas a ler e escrever ou se possibilita seu contato e convivio com produgoes 

favorecendo sua construgao ativa e dinamica da l inguagem escrita. 

Para o dominio efetivo da leitura e da escrita acontecer, e preciso existir a 

compreensao de que a l inguagem escrita tern um aspecto simbolico (as palavras 

representam, signif icam, querem dizer coisas, sent imentos, ideias), mas e preciso 

haver tambem aquisigao dos mecanismos basicos desse codigo, do contrario nao se 

le e nao se escreve. Ass im, o problema nao e tanto se devem fazer "exercicios" na 

aprendizagem da leitura e da escrita: e preciso que eles estejam vinculados a um 

contexto, que sejam uma estrategia usada dentre as demais, evitando-se que as 

criangas apenas repitam exercicios indefinidamente sem compreender para onde 

estao indo, qual e o signif icado do que fazer, o que e ler e escrever, qual e a fungao 

da leitura. E essa compreensao do signif icado nao so pode como tambem deve ser 

t rabalhada na produgao e na utilizagao direta de materials e textos escritos (jornais, 

livros, cartas, bilhetes, albuns, cartazes). 
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1.3 C o m p r e e n s a o e sensibi l idade do professor 

"Ensinar e um gesto de generosidade, humanidade e humildade". 

Para que possa acontecer um bom desempenho da aprendizagem dos alunos, e 

fundamental que haja entre o corpo docente e discente um relacionamento 

respeitoso. Onde o professor possa exercer essa fungao sem se valer da sua 

posigao de autoridade, ele e visto como um mediador do conhecimento, diante do 

aluno que e o sujeito da sua propria formagao. O aluno precisa construir e 

reconstruir conhecimento a partir do que faz. Para isso, o professor tambem precisa 

ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer 

dos seus alunos. Ele deixara de ser somente um transmissor de conteudos para ser 

um organizador do conhecimento e da aprendizagem, e um forte amigo. 

O professor precisa entender que cada aluno tern o seu ritmo de aprendizagem e 

dif iculdades. Facilitar as descobertas dos alunos ao conhecimentos, e um desafio 

permanente para os docentes. 

O processo de aprendizagem individual e diferente e um bom professor precisa 

saber lidar com esta diversividade. 

Para ser um mestre, nao basta ter o dominio do conhecimento e da l inguagem. E 

preciso: sentir-se f is ica, psicologica e et icamente bem; esta capacitado para atingir 

seus objetivos; estar atento a tudo que possa melhorar ainda mais sua fungao; 

entender o aluno; considerando a etapa do desenvolv imento na qual ele se 

encontra; inteirar-se dos interesses pessoais que possam ajuda-lo no aprendizado. 

O professor deve despertar cada vez mais o interesse e o gosto pela leitura, para 

que ela possa melhorar mais ainda o aperfeigoamento do seu conhecimento crit ico. 

Ter espirito crit ico significativo nao so questionar, mas fundamentalmente aprender 

a julgar, comparar, aprovar, rejuntar as dif iculdades, colocagoes e pontos de vista de 

um texto/obra. Isso significa nao admitir ideias sem discutir, nem raciocinios sem 

exame. Ter espirito critico e aprender a emitir ju izo de valor, percebendo no texto o 
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bom e o mau argumento, da mesma forma que o verdadeiro e o falso, o fraco e o 

forte, o mediocre e o relevante. 

Com toda esta bagagem adquirida atraves da leitura o professor se profissionalizara 

mais e tera certa faci l idade para trabalhar no processo de desenvolvimento da 

leitura. Podendo c o l o c a r e m pratica sua compreensao e sensibi l idade, pois sabemos 

que e necessario toda esta atengao com os alunos na hora da aprendizagem, ja que 

estamos tentando formar alunos leitores capazes de exercer seu censo critico. 

No desenvolvimento de alguns estudos feitos na escola publiea constata-se como 

muitos professores conjugam sua efetividade com a disciplina estabelecida na turma 

(entendida esta disciplina nao so como manutengao da ordem, mas tambem como 

organizagao para o trabalho) e conjugam-na, ainda, com a enfase que dao aos 

conteudos. 

Essa combinagao e correspondida, por sua vez, por um entusiasmo manifesto pelas 

criangas por aprender, por adquirir os conteudos. A realidade das criangas e ponto 

de partida, a i , na medida em que os professores observados tern um profundo 

conhecimento sobre as experiencias das criangas no seu cotidiano familiar, e esse 

conhecimento e necessario para que estabelegam uma ponte com seus alunos. 

Al iado ao conhecimento da realidade vivencial dos alunos, esta presente tambem o 

sent imento tanto de valorizagao dessa realidade e das aprendizagens ja 

acontecidas, quanta de confianga na possibi l idade de novas aprendizagens, estas 

viabi l idades gragas a atuagao sistematica e intencional dos professores na sala de 

aula. E a propria atuagao se beneficia e enriquece pelo conhecimento do universo 

cultural dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 - L E I T U R A ; UMA D A S D I F I C U L D A D E S E N C O N T R A D A S NAS E S C O L A S 

"A memoria humana e um canteiro de 

informagoes e experiencias para que cada 

um de nos produza um fantastico mundo 

de ideias". 

(Augusto Cury) 

Sabemos que um dos grandes problemas da educagao hoje, enfrentado pelos 

docentes e a falta de habito de leitura, por parte dos alunos e muitas vezes do 

proprio professor. Isso acarreta deficiencias na formagao dos profissionais que 

muitas vezes sao formados, mas nao sabem ou nao se sentem capazes de defender 

seus direitos, por nao ter um certo dominio de leitura. E por falta desse dominio de 

conhecimento se omi tem, sem buscar suas defesas. Portanto, devemos trabalhar 

professores e alunos numa perspectiva de que todos se tornem leitores crit icos. 

Devido a todos estes problemas os alunos sentem-se desmot ivados e vao para a 

escola so por ir, sem nenhuma perspectiva de desenvolver suas habil idades e 

competencia, como ser consciente, capaz de exercer sua cidadania. 

A escola nao deve taxa-las como incapazes. Como fala os organizadores; Gomes e 

Sena (1996, pag. 52); "A escola opera como o principio de que o problema esta nos 

alunos e que somente eles proprios poderao resolve-lo". Dessa forma, faz com que 

se percebam como os culpados da situagao, levando-os a assumir a culpa pelo 

fracasso. A lem disso, e dif iculdade da escola nos processos de ensino-

aprendizagem. 

Para tentar minimizar essas carencias de conhecimento, e necessario desenvolver 

projetos para incentivar e despertar o habito de leitura nos alunos de maneira 

espontanea e prazerosa sem oposigao. 

Atraves de projetos temos a possibi l idade de despertar o interesse da leitura 

demonstrando seu valor e importancia. Cabendo ao professor este dever. 
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Entao, cabe ao professor se auto-avaliar e ver que ele tambem faz parte deste 

fracasso, e que dele proprio podera colaborar na busca de solugao, dependendo 

tambem do seu conhecimento profissional e compromisso pessoal de querer mudar 

esta situagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Importancia da leitura 

Um dos requisitos fundamentais da atividade pedagogica consiste em conseguir que 

a crianga adquira a capacidade de comunicar-se atraves do codigo escrito. Essa 

iniciagao dar-se-a por meio da aproximagao do educando aos signos visuais 

representados em qualquer t ipo de suporte a f im de buscar a caminho progressivo, 

que vai dar a imagem ao texto. 

A crianga desde cedo ja comega a entender o signif icado da leitura atraves das 

observagoes que envolvem seu cotidiano. Segundo Paulo Freire (2001 , p.11):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

crianga aprende a ler atraves do seu contexto pessoal, tendo observando e 

refletindo mesmo sem possuira menor nogao das letras". 

Mesmo nao lendo a palavra escrita e nao tendo total dominio linguistico oral, o 

interior ou o corpo (como um todo) do ser infantil demonstra que e presente no 

mundo e e respectivo as estimulagoes externas. 

A maturidade linguistica e o contexto cultural sao, desse modo, determinantes. A 

articulagao fonetica na primeira leitura deve, portanto, referir-se a objetos e temas 

conhecidos. Isso prepara o educando para aprender a combinagao de palavras que 

geram signif icados identificaveis e coerentes com a imagem ou situagao. 

Segundo os principios propagados no ambito educacional o principio de 

progressividade se substitui, cada vez com maior frequencia pelos metodos globais, 

os quais defendem a criangas como sendo capaz de aprender a palavra antes de 

saber distinguir seus constituintes, desde que tal palavra corresponda a seu contexto 

cultural e vivencial. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
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O primeiro contato que a crianga tern com a leitura nao e feito por ela propria, mas 

sim por a lguem que le por ela. 

Ao ouvir, a crianga atribui um sentido ao texto lido, t ransportando-se para o universo 

da historia. 

Uma leitura oral sempre exige expressividade e musical idade para que os ouvintes 

sintam as emogoes que o texto quis transmitir. Ela simboliza o ouvinte e o estimula 

as novas experiencias. E portanto, de extrema importancia que o clima para a 

leitura, seja o mais favoravel possivel. O manuseio frequencia de livros, a leitura de 

ilustragoes, a leitura do texto pelo professor vao provocando no aluno o interesse 

para leitura. 

As leituras feitas em sala de aula, pelos alunos ou pelo proprio professor permitem 

diferentes tipos de exploragao: leituras em voz alta, em silencio, em jornal , em coro 

etc. No decorrer dessas leituras, o professor pode ajudar no esclarecimento do 

vocabular io desconhecido ou entao solicitar que seja feita uma pesquisa para a 

compreensao dos termos mais dif iceis ou pouco usuais. A compreensao do que se 

leu e uma etapa importante, que nao deve ser esquecida. Uma leitura e sempre um 

ponto de pal l ida para outras praticas, em especial a de produgao de texto. Com seu 

treinamento, a leitura pode ser o momento interessante para que ele possa aprender 

a realizagao do dialeto da escola. Cagliari (1994, p. 148) 'Ve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura como uma 

extensao da escola na vida das pessoas". E que esse processo nao e uma tarefa 

especif ica da escola, ela ja conhece muito antes do que a mesma imagina. Como 

diz Paulo Freire (2002, p. 11) "antes da crianga comegar a ser alfabetizada, ja sabe 

ver o mundo ampliando esse processo ao longo dos anos subsequentes". Diante 

disso, e importante ensinar a crianga partindo do seu proprio dialeto. 

O processo de alfabetizagao visto, em sentido estreito, refere-se ao ato de ensinar a 

ler e escrever. Ambas as atividades, sao novas para a crianga e precisam, portanto, 

de um tratamento especial na fase inicial. Pretende-se que a crianga no final de um 

determinado espago de tempo saiba ler e escrever, porem nao necessariamente, 

com extrema precisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A leitura nao deve ser trabalhada isoladamente das outras atividades escolares. 

Deve s im, ser uma pratica habitual. O professor precisa oferecer f requentemente 

situagoes que envolvam leitura no cotidiano escolar. Para Cagliari (1994, p. 148) "a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atividade fundamental a ser desenvolvida pela escola para a formagao dos alunos e 

a leitura". Podemos assim, considerar o que Ferreiro (2001 , p. 07) af irma, "ser leitor 

nao e conhecer as letras e seu valor sonoro sem ser capaz de construir significado", 

Sem duvida este signif icado esta relacionado com algo que vai alem da escrita, 

atraves do ato de ler. 

Estudos desenvolvidos por Goulart, para uma analise mais profunda sobre 

dif iculdades de leitura, demonstram que, mesmo antes de entrar na escola, muitas 

criangas ja tern contato com a leitura principalmente aquelas que vivem nas cidades, 

pois precisam saber ler, pelo menos placas de onibus, numeros, nomes, etiquetas, 

rotulos, etc. Esse dado ratifica a necessidade de que a leitura trabalhada na escola 

seja ampla, nao restrita ao texto das cart inhas. Entao, e necessario ensinar as 

criangas como proceder em cada caso, ensinando-lhes que se le de forma diferente 

uma revista, uma placa, uma etiqueta, um jornal , etc. 

Como afirma Goulart (1999, p.101): 

E lendo os varios sinais, as varias linguagens que se aprende a ler a 

leitura. Quando a crianga entra, na escola, a sua leitura de mundo ja 

esta bastante desenvolvida. E como aprender as letras entre as 

letras. 

Por ser a leitura, na sua experiencia, uma atividade individual, a escola nao deve 

torna-la um mero pretexto, para avaliar outros elementos, como pronuncia, rapidez 

de decifragao etc. Nao deve tambem passar aos alunos a falsa ideia de que a 

ortografia so permite a leitura das palavras, segundo a fonetica do dialogo padrao 

que a escola usa. E em outras palavras, a escola deve ensinar as criangas a ler no 

dialeto trazido por elas, essa atitude e fundamental para formar bons leitores. Vale 

salientar que, a medida que o aluno vai entendendo o que esta escrito atraves do 

ato de ler. Martins (1994, p.8) exemplif ica da seguinte forma: 

As vezes passamos anos vendo objetos comuns, um vaso, um 

cinzeiro, sem jamais ve-los de jeito exagerado, limitamo-los a sua 
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fungao decorativa e utilitaria. Um dia por motivo os mais diversos, 

nos encontramos diante de um deles como se fosse algo totalmente 

novo...Podemos pensar a sua historia circunstancia de sua criacao, o 

trabalho de sua realizacao e diversos outros processos. 

Nesse caso podemos dizer que afinal temos objetivo, sem intencao consciente, mas 

porque houve um conjunto de fatores pessoais como momento, lugar e as 

circunstancias. 

Cabe ao professor propor aos educadores atividades de leitura em sala de aula, 

todos os dias a fim de buscar exito na aprendizagem da leitura, por entender que a 

leitura e uma das atividades de grande importancia no desenvolvimento e na 

formagao do educando, fazendo com que as criangas v iagem em sua imaginagao, 

tornando prazeroso o ato de ler. 

A leitura so desperta interesse quando interage com o leitor, quando faz sentido e 

tras conceitos que se art iculam com as informagoes que se tern. Aprender a ler e 

uma das atividades escolares important issimas, uma das maiores experiencias de 

vida escolar. E uma vivencia unica para todo ser humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A leitura como objeto da aprendizagem 

A aprendizagem da l inguagem oral e um dos elementos importantes para as 

criangas ampl iarem suas possibil idades de insergao e de participagao das diversas 

praticas sociais, contribuindo para a formagao do sujeito na sua interagao com o 

outro, na construgao do conhecimento e no desenvolvimento do pensamento. 

Para que uma crianga aprenda a ler inicialmente e necessario que ela entenda a 

relagao simbolica que existe entre as letras e os sons da fala, sem esse 

entendimento dif ici lmente ela tera avangos, precisara ter capacidade de perceber 

que nao existe duas letras identicas. E necessario que saiba estabelecer diferengas 

entres os sons que houve de modo que possa estabelecer a letra certa para 

representa-la. 
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A l inguagem e uma forma de acao inter-individual orientada uma finalidade 

especif ica, um processo de interlocucao que se realiza nas praticas sociais 

existentes nos diferentes grupos sociais e uma sociedade. 

Em parceria com Ana Teberosky, Emil ia Ferreiro analisa como as criangas 

constroem seu processo de alfabetizagao, vivendo conflitos cognitivos para chegar 

ao sistema alfabetico. Suas ideias nao pretendem ser guia para os professores, ao 

contrario, fornecem elementos de reflexao e dao fundamentagao teorica para o 

processo evolutivo de descoberta da crianga. Segundo Ferreiro (1991 , p.51), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nenhuma crianga chega a escola ignorando totalmente a lingua e a escrita. Elas 

nao aprendem porque veem e escutam ou por ter lapis e papel a disposigao, e sim 

porque trabalham cognitivamente com o que o meio Ihe oferece". 

Da afirmagao da autora podemos depreender que a crianga constroi o seu 

conhecimento de leitura independente da camada social a que pertence, devendo 

ser aproveitado todo o rico conhecimento que a crianga ja tenha adquirido 

anteriormente como experiencia vivenciada no seu cotidiano. 

Aprender a ler e entender, interpretar e representar os signif icados das palavras de 

acordo com o meio socio-cultural, portanto deve promover experiencias significativas 

de aprendizagem de leitura e ampliar capacidades de comunicagao e expressao, 

associadas as quatro habil idades linguisticas basicas: escutar, falar, ler e escrever. 

Pois como afirma a escritora Emilia Ferreiro (1994, pag.52). "Para aprender a ler e a 

escrever e preciso apropriar-se desses conhecimentos, atraves, da reconstrugao do 

meio como ele e produzido, isto e, do saber". 

Para aprendizagem da leitura, a crianga que precisa compreender nao so da forma 

como ela e representada graf icamente, mas o que ela representa l inguisticamente. 

O papel do professor na classe e fundamental . Ele e importante no desenvolvimento 

do aluno, devera saber reconhecer e valorizar a leitura do sujeito, encorajando-o em 

suas descobertas. Fazendo-se necessario desenvolver todo um processo 

educacional desde o seu conhecimento previo ao seu desenvolvimento escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A crianga desde cedo comega a entender o signif icado da leitura atraves das 

observagoes que envolvem seu cotidiano. Segundo Paulo Freire (2001 , p. 11).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

crianga aprende a ler atraves do seu contexto pessoal, lendo observando, refletindo 

mesmo sem possuir a menor nogao das letras." 

Mesmo nao lendo a palavra escrita e nao tendo total dominio linguistico oral, o 

sujeito consegue entender a mensagem anal isando alguma figura desenhada ou 

mesmo pela explicagao dita. 

O primeiro contexto que a crianga tern com a leitura nao e feita por ela propria, mas 

sim por a lguem que le por ela, ao ouvir, a crianga atribui um sentido ao texto lido, 

t ransportando-se para o universo da historia. 

Uma leitura oral sempre exige expressividade, musical idade para que os ouvintes 

sintam emogoes que o texto quis transmitir. Ela simboliza o ouvinte e o estimula as 

novas experiencias. E, portanto, de extrema importancia que o cl ima para a leitura 

seja o mais favoravel possivel. O manuseio frequente dos livros, a leitura de 

ilustragoes, a leitura do texto pelo professor vao provocando no aluno o interesse 

pela leitura. 

A compreensao do que se leu e uma etapa importante, que nao deve ser esquecida. 

Uma leitura e sempre um ponto de partida para outras praticas dentro e fora da 

escola. Nao devendo ser trabalhada isoladamente das outras atividades escolares 

devendo s im, ser uma pratica habitual. O professor precisa oferecer f requentemente 

situagoes que envolvam leitura no cotidiano escolar. Para Cagliari (1994:148) "a 

atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formagao dos alunos e a 

leitura". Podemos assim, considerar o que Ferreiro (2001 , p.07) afirma: "Ser leitor 

nao e conhecer as letras e seu valor sonoro, e sim ser capaz de construir 

significado." Sem duvida este signif icado esta relacionado com a decodif icagao da 

escrita, atraves do ato de ler. 

A aprendizagem e m geral, e da leitura em particular, significa uma conquista de 

autonomia, permit indo a ampliagao dos horizontes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aprender a ler equivale a descobrir o significado das palavras do texto a pronunciar 

corretamente, a localizar as ideias e permit indo ver o mundo com outra visao. 

O ato de ler permite a descoberta de caracterist icas comuns e diferengas entre as 

culturas, incentiva tanto a fantasia como consciencia da realidade objetiva 

propiciando uma postura critica apontando alternativa. Segundo Martins (1990, p.29) 

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA implicaqao da noqao de leitura pressupoe transformaqoes na visao do mundo em 

geral e na cultura em particular". 

Ainda de acordo com o autor: "A leitura tern mais misterios e sutilezas do que a mera 

decodificaqao de palavra escrita tern tambem um lado de simplicidade que os 

letrados nao se preocupam muito em aprender". 

A construgao da capacidade de produzir e compreender as mais diversas l inguagens 

diretamente ligada as condigoes para leitura. Ela possui um carater imediatamente 

reflexivo e dinamico. O autor sai de si em busca da realidade do texto lido. Sua 

percepgao implica uma volta a sua experiencia pessoal tornado-se uma visao da 

propria historia do texto. 

Os pais que praticam a leitura e compart i lham com seus fi lhos com historia que 

contem imagens, esse tipo de participagao e atividades desenvolvidas pelos pais 

ajuda para o desenvolvimento intelectuai do aluno, Kleiman (1990, p.66). A lem 

disso, as trocas entre adultos e criangas possibil i tam a interagao entre si, a formagao 

que os pais t ransmitem nessas situagoes nao apenas a designagao t ipica dos 

rotulos, mas tambem a interagao com um tipo especif ico de texto: As modal idades 

de uso dos manuais de instrugao. 

O mesmo acontece com as revista, com as diferengas que as revistas possuem, 

uma maravi lha de fatos que podem ser olhados, recortados ou colecionados, ou 

guardar certos fatos ou imagens; ou adultos fazem crianga participar da leitura de 

jornais, costuma tambem orienta-los, ao assistir a televisao este tipo de leitura e 

mais informativa, e nao efemero e duradoura como os livros. No que se refere ao 

livro, Kleiman (1990, p.09) diz que: "O livro trata da compreensao de textos escritos, 

ele descreve varios aspectos que consti tuem a leitura revelando a complexidade do 
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ato de compreender e a multiplicar de processos cognitivos para construir o sentido 

de um texto escrito". 

A leitura proporciona um bom contexto para aprender a l inguagem, proporciona o 

desenvolvimento de habil idades l inguisticas e cognitivas e aprendizagem de 

vocabulario, permite a crianga construir hipoteses, resolver problemas e elaborar 

conceituagoes sobre a escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Leitura dever ou prazer? 

O dominio da l ingua tern estreita relagao com a possibil idade de plena participagao 

social. Pois e por meio dela que o homem se comunica, tern acesso a informagao, 

expressa e defende pontos de vida, parti lha, constroi v isoes de mundo e produz 

conhecimento. As atividades de leitura devem estimular o prazer e fruigao do ato de 

ler, habil itando o aluno a perceber a proposta do texto e sua intencionalidade, 

dotando-o de capacidade autonoma de compreensao e interpretagao. Como afirma 

Marcelo (1999, p. 122). O objetivo do trabalho com a leitura e a formagao de leitores 

competentes. Segundo os PCN's: 

Formar um leitor competente supoe formar alguem que compreenda o 

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

identificado elementos implicitos, que estabelega relacoes entre o 

texto que le e outros ja lidos, que saiba que varios sentidos podem ser 

atribuidos a um texto, que consigo justificar e avaliar a sua leitura a 

partir da localizagao de elementos discursivos (p.54). 

Nesse sentido e importante apresentar ao aluno uma multipl icidade de textos que 

envolvam diferentes respostas ao "porque" e "para que" a pratica de leitura se faz 

necessario, pois o que queremos e formar cidadaos capazes de compreender os 

diferentes textos que estao a sua volta. E preciso organizar o planejamento 

pedagogico de maneira que o aluno possa vivenciar as diferentes modal idades de 

leitura, ler para informa-los, estudar, escrever ou revisar o que produz, para resolver 

problemas do cotidiano, para divertir-se. Neste sentido, e importante estimula-lo a 

perceber o procedimento util izado. Para identificar a intengao de um escritor e 

diferente, por exemplo, de buscar inadequagoes e erros no texto que produziu e 

quer revisar. UNIVERSIDADE FEDERAL 
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Pode-se fazer circular na sala de aula diferentes materiais de leitura que estao 

presentes no cotidiano do aluno. Os panfletos, as bulas, os rotulos, as receitas 

culinarias, as contas de agua, luz, telefone, rotulos de presentes variados, entre 

outros, os portadores sociais de texto sao ot imos para serem lidos pelos alunos. 

E bom lembrar que mesmo quando nao leem, o professor deve ler para eles, discutir 

as mensagens lidas, para que eles possam ir se famil iarizando com a l inguagem dos 

textos escritos. Ao trabalhar a leitura de textos significativos, o professor estara 

possibil i tando aos alunos o exercicio de ouvir, comentar ideias, formular perguntas, 

dramatizar historias lidas, e assim, eles estao exercitando a l inguagem oral. O 

professor deve tambem discutir com os alunos sobre as caracterist icas e f inalidades 

dos diferentes textos trabalhados, chamando a atengao para a forma como o texto 

esta estruturado, a sua fungao social, ou seja, para que ele foi escrito, as palavras 

sinonimas ou antonimos, empregos de letras maiusculas, pontuagao etc. O aluno 

precisa resolver problema de natureza logica ate chegar a compreender de que 

forma a leitura representa a l inguagem, e ass im, poderem ler e escrever por si 

mesmo. Quanta aos textos, acreditamos que esses devem ser curtos, porem 

variados quanta a funcional idade, desde palavras que compoe listas de 

supermercados etc. ate textos informativos ou bilhetes. 

Quando a leitura e uma necessidade, um gosto apreciado no ambiente em que a 

crianga vive, se e parti lhado, usufruida em comum, a crianga desenvolvera o maximo 

possivel a capacidade de ler, mesmo que ainda nao conhega, nao domine a letra e a 

palavra escrita. 
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3 CONTRIBUIQAO COM R E L A C A O A P R A T I C A D E L E I T U R A D O S D O C E N T E S 

A O S D I C E N T E S ? 

"se podemos sonhar, tambem podemos 

tomar nossos sonhos realidade". (Walt 

Disney) 

Neste terceiro Capitulo relataremos as experiencias educativa, vivenciadas durante 

o periodo do Estagio Supervisionado. 

Iniciamos no dia primeiro de margo a visita em sala, realizando um diagnostico da 

turma, observando seu comportamento, sua aprendizagem, oral idade, escrita, 

interpretagao de texto, leitura e metodologia adotada. O relato do diagnostico pode 

ser visto nos anexos. 

Com toda experiencia vivenciada, f icou claro que ensinar e saber e compreender 

que nao posso duvidar um momento sequer da minha pratica educativa-crit ica e o 

de que, como experiencia especif icamente humana, a educagao e uma forma de 

intervengao no mundo. A formagao dos professores devia insistir na constituigao 

deste saber necessario que me faz certo desta coisa obvia, que e a importancia 

inegavel que tern sobre nos o contorno ecologico, social e economico em que 

v ivemos. E ao saber teorico desta influencia ter iamos que juntar o saber teorico-

pratico da realidade concreta em que os professores t rabalham. Nao ha duvida que 

v ivem os educandos Ihes condicionam a compreensao do proprio mundo, sua 

capacidade de aprender, de responder aos desafios. 

O que importa e que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos, 

para que os alunos se tornam um cidadao consciente e crit ico, e preciso, ler para 

estudar, ler para se informar e ler por prazer. 

O professor precisa saber teorizar sua pratica, partir delas, alem do representar um 

ponto de partida absolutamente proximo e familiar, permite perceber melhor o efeito 

inovador e direcionar melhor a teoria para a pratica ^docente, somos obrigados a 
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realizar pesquisa sobre os temas mais exoticos possiveis, temos que atinar que 

nossa pratica e a primeira coisa a ser pesquisada. 

O professor pesquisador nao concebe o conhecimento como algo definitivo, pronto, 

acabado. Mais, e aquele que o concebe como algo dinamico, possivel de 

construgoes e reconstrugoes. Por isso, ele mesmo, constroi-se a se como ou ser 

refletivo, capaz de pensar crit icamente a sua pratica e encaminha-la dentro de uma 

perspectiva dinamica, onde o processo tern um lugar de destaque, e embora os 

"resultados" sejam perseguidos como todo empenho possivel , sua pratica obedece 

ao ritmo e interesses do seu anulado. 

Anal isando a reflexao e a mostra do bom professor com o seu aluno na sala de aula, 

a questao posicionamento polit ico expresso nao e uma constante. 

Em alguns casos acontece, mas em muitas outras nao. Para os nossos alunos 

atuais o bom professor e o que tern dominio do conteudo e apresenta a materia e 

tern relacionamento com o grupo em um todo. Buscar esses ideais nao e um sonho 

vao, e a tentativa de por em pratica o principio basico e fundamental de direito, que 

constitui em garantia a dignidade. O ensino-aprendizagem deve fazer parte desse 

processo de libertagao, educar para vida, de buscar e descobrir, crescer e progredir. 

"Formar homens capazes de transformar o mundo" (Piaget, 1970). 

O nosso papel e situar o aluno diante da qual idade e orienta-los na busca e analise 

dos fatos sao principios fundamentals para acabar com as visoes manipuladoras 

que tanto mal ja causaram ao planeta e seus habitantes. A lem de agugar o olhar da 

garotada esse jeito de ensinar traz a tona a importancia da educagao para os 

valores s im, no mundo em crise nada melhor do que receber o dialogo e a amizade 

e lutar com todas as forgas, contra o preconceito e a ira. "Mais do que nunca, 

precisamos exercer nossa capacidade de lidar com os diferentes", em sala de aula, 

e muito simples e eficiente para mostrar a realidade com um aluno em pe na frente 

do quadro-negro, o professor diz que a intolerancia "e um virus que percorre todo o 

planeta provocando a cada dia novas feridas". 
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"E preciso dar oportunidade para teu aluno em sala de aula, com base em uma 

discussao sobre questao presentes no cotidiano do professor possam refletir o 

respeito do seu desempenho, e suas acoes marcadas pelo uso da esperteza". 

E o nosso bom senso que nos adverte de que exerce a nossa autoridade de 

professor na classe, tomando decisoes, orientando atividades, estabelecendo 

tarefas, cobrando a produgao individual e coletiva do grupo, nao e sinal de 

autoritarismo da nossa parte. E a nossa autoridade cumprindo o seu dever. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 A c a o docente, contribuir para que a e s c o l a cumpra a s u a fungao 

Aprende-se a ler a medida que se vive. Ler livros geralmente se aprende nos bancos 

da escola, outras leituras se aprendem por a i , na chamada escola da vida. Le-se 

para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanta mais 

abrangente a concepcao de mundo e de vida, mais intensamente se le, numa espiral 

quase sem f im, que pode e deve comeear na escola, mas nao pode encerrar-se 

nela. 

Sabemos que a disponibi l idade de materiais sao necessarias para facilitar as acoes 

de desenvolvimento da leitura e que a maioria das vezes a escola nao disponibi l izam 

desses materiais entao concordamos plenamente quando Ferreiro (1993, p. 102) 

coloca que: "E necessario imaginacao pedagogica para dar as criangas 

oportunidades ricas e variadas de interagir com a l inguagem escrita. E necessaria 

formagao psicologica para compreender as respostas e as perguntas das criangas". 

Para tentar minimizar as dif iculdades existentes em sala de aula e char situagoes 

est imuladoras para despertar no aluno o gosto pela leitura, necessariamente temos 

que usar toda nossa imaginagao, produzir aulas criativas, dinamicas, util izando 

diversos materiais didaticos, tais como: musicas, rotulos, revistas, jornais, paineis, 

v ideos, dramatizagoes, passeios, brincadeiras, pesquisas e muitas outras coisas. 

Temos que trabalhar com muito carinho, e total paciencia, com aqueles que tern 

dif iculdade de decifrar a leitura, nao desistindo jamais de enfrentar os obstaculos 

encontrados, sempre util izando metodologias novas e de facil entendimento. 
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Nao devemos mais procurar buscar na ausencia da famfl ia, o motivo das 

dif iculdades de leitura ou ate mesmo a escrita apresentadas pelas criangas. E sim 

buscar solugoes que mude totalmente este quadro, no entanto, nao podemos deixar 

de considerar a importancia dos pais na educagao da crianga. 

Somos conscientes da nossa responsabil idade no incentivo da turma e admit imos 

que precisamos trabalhar ainda mais a leitura. 

Apesar dos alunos serem provenientes de ambientes desfavoraveis a leitura, nao 

sao vazios de conhecimentos. Acredi tamos que e preciso trabalhar partindo do que 

as criangas ja sabem, considerando o conhecimento previo de seus alunos, e 

durante os encontros, deixando bem claro que se trabalha levando em conta a 

cultura apresentada pelos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Util izacao de materiais didaticos para desenvolver a pratica da leitura 

A metodologia apl icada na intervengao pedagogica foi desenvolvida atraves das 

atividades tais como: interpretagao do livro didatico, revistas, jornais, rotulos, 

dramatizagao, pesquisas, tarefas mimeografadas e dinamica de grupo e musica 

tudo contextualizado dentro do piano de aula do mes de margo. Podendo ser visto 

nos anexos. 

A partir dos objetivos propostos a serem desenvolvidos neste estagio uti l izamos os 

seguintes procedimentos metodologicos: nosso objetivo e incentivar os alunos para 

formagao de vovos leitores, visando conscientiza-los para pratica de leitura. O piano 

sera executado junto aos alunos da 1 a serie do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Batista Leite. No primeiro momento sera apresentado a proposta de 

trabalho e em seguida iremos intervir com agoes centradas em atividades grupais e 

individuals, relatos orais e escritos, trabalhos diversos e o resgate do conhecimento 

previo do aluno. 

Teremos que estabelecer relagoes entre o texto e o contexto. Entao, mais uma vez, 

podemos reafirmar as ideias de Ferreiro. Observando em nossos sujeitos as 

mesmas etapas por ela identif icadas em seu estudo. Ass im verif icamos que na 
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primeira etapa na tentativa do aluno buscar signif icado do contexto. Em segundo 

momento a relagao inicial estabelecido pelo educando ao interpretar uma escrita e 

mantida a despeito da mudanga de contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Anal ise da interpretacao Pedagogica 

Em Estagio realizado na Escola de Ensino Fundamental Batista Leite, no periodo de 

1 a 30 de margo de 2007, tive a oportunidade de implementar minhas ideias 

juntamente com os pianos de aula elaborados com a professora da primeira serie, 

uma turma composta por 25 alunos da referida escola. 

No primeiro dia fui apresentada a turma, a seguir observei a aula ministrada pela 

professora em exercicio, o conteudo que a mesma estava expl icando para os alunos 

era a leitura de textos. Onde pude constatar uma boa adequagao da materia 

desenvolvida para os alunos. 

Nos dias seguintes comecei a interagir com os alunos, apresentando as propostas 

que ir iamos trabalhar juntos durante meu Estagio, dando continuidade aos pianos 

elaborados. 

Fiz frequencia, apresentei trabalhos de leitura coletiva dando boas vindas aos 

alunos, apresentagao de textos que introduzia as vogais, consoantes e variados 

assuntos que seriam expostos ao decorrer dos dias, todos os textos t inha como 

objetivo, mostrar para eles como e importante o ato de ler. 

Expliquei a eles que para ler textos e importante saber ouvir, houve a leitura coletiva 

e individual, todos f izeram interpretagao dos textos, onde pude observar seus 

entendimentos, aprendizados, duvidas que alguns t inham e ideias criativas citadas 

por eles mesmo. 

Trabalhamos variadas atividade; tarefas mimeografadas, ditado das palavras mais 

importante contida dentro do texto, havendo sempre corregao das palavras, onde 

pude constatar falhas na ortografia, frases incompletas, e outras trocadas as letras 

mudando a pronuncia das palavras,. todas estas falhas foram orientadas e.supridas 
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pelos mesmos, trabalhos com materiais didaticos, distribuigao de livros de historias 

infantis, uti l izando a leitura individual e interpretagao do mesmo. 

A lgumas destas tarefas estao expostas nos anexos. 

Quanto a leitura todos apresentaram uma otima condigao de aprendizado, atingindo 

minhas expectativas. Dando sequencia ao meu Estagio, no decorrer dos outros dias 

trabalhados com a leitura, a comemoracao do dia da poesia. 

Neste tema houve um otimo aproveitamento de leitura, com os alunos montamos um 

pequeno teatro, com a pega dos tres porquinhos. Fizemos com que todos eles 

part ic ipassem. Primeiramente, houve o estudo da historia, leitura e interpretagao de 

textos, depois ouvimos as ideias que os alunos iam falando com grande entusiasmo. 

Nos mesmos confeccionamos o material e a apresentagao do teatro foi no auditorio 

da escola no dia da poesia, as outras turmas foram assistir e foi um maior sucesso. 

Fotos da apresentagao estao contidas nos anexos. 

Com apenas alguns dias de aulas diferente, acredito eu , que eles entenderam a 

importancia da leitura e o prazer e diversao que ela pode proporcionar. 

Uma experiencia maravi lhosa, constatei um bom desempenho da diregao com os 

alunos, e professores, material didatico fornecidos, o corpo docente da escola fez 

presente as aulas, professores, diretora e supervisora. 

No desempenho dos alunos, constatei que todos t iveram uma otica frequencia e 

participagao nas aulas, nos conteudos apresentados neste Estagio fiquei muito 

contente e senti a importancia de ser professor. 

Ensinar exige competencia do professor, d issemos que, para a escola cumprir o seu 

papel de transmissao democrat ica, exige um professor competente. A competencia 

profissional varia caracterist icas que sao importante indicar em primeiro lugar, o 

dominio adequado do saber escolar a ser transmit ido, juntamente com a habil idade 
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de organizar e transmitir esse saber, de modo a garantir que ele seja efet ivamente 

apropriado pelo aluno. 

Em segundo lugar uma visao relativamente integrada e articulada dos aspectos 

relevantes mais imediatos de sua propria pratica, ou seja, um entendimento das 

multiplas relagoes entre varios aspectos da escola, desde a organizagao dos 

periodos de aula, passando por criterios de matricula e agrupamento de classe, ate 

o curriculo e o metodo de ensino. Em terceiro, uma compreensao das relagoes entre 

o preparo tecnico que recebeu, a organizacao da escola e os resultados de sua 

acao. Em quarto lugar, uma compreensao ampla das reiacoes entre a escola e a 

sociedade, que passaria necessariamente pela questao de suas condigoes de 

trabalho e remuneragao. 

E preciso rever o perfil do professor; sua formagao, desempenho, compromisso e a 

importancia do seu papel de educador da sociedade, s im, por que atuando com o 

mediador entre os alunos e os conteudos universais do saber, o professor e o 

fundamento da democrat izagao da escola, e o risco em torno da qual se deve 

processar a melhoria da qual idade do ensino. 

Nao se trata de esperar do professor mais do que pode fazer, mais espera-se que 

seja capaz de enfrentar os desafios concretos da escola e termos pedagogicos e 

cumprir o papel especif icamente educativo. Tudo isso se relaciona a questao da 

valorizagao profissional do professor, que deve receber atuagao em termos de 

formagao, atualizagao e remuneragao. 

A sociedade possui o direito de cobrar competencia, mas para isso e preciso que o 

professor seja valorizado e remunerado convenientemente. 

Tomamos por base as caracteristicas fundamentals do educador e do educando, 

como seres humanos e como sujeito da praxis pedagogica, veri f icamos que o papel 

do educador esta em criar condigoes para que o educando aprenda a se 

desenvolver, de forma ativa, inteligivel e sistematiea. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O educador, como sujeito direcionador da pratica pedagogica escolar, devera no seu 

trabalho docente, estar atento a todos os elementos necessarios para que o 

educando efet ivamente aprenda a se desenvolver. Para isso, alem das observacoes 

aqui contidas, devera ter presente os resultados das ciencias pedagogicas, da 

didatica e das metodologias especif icas de cada disciplina. 

0 planejamento, a execugao e a avaliagao do ensino serao insatisfatorios se nao 

forem processados dentro de minimos parametros de crit icidade. 

Para finalizar reaf irmamos que o papel do professor e definir prioridades quanta aos 

objetivos que quer trabalhar com aquele grupo especif ico, tendo em vista os 

conhecimentos e o seu nivel de desenvolvimento; problematizar as questoes e 

contribuir para organizar o trabalho, buscando a participagao de todas as criangas 

nas definigoes de responsabil idade, tomadas de decisoes e sobretudo, no 

desenvolvimento de todas as etapas de trabalho. 

Observei nas avaliagoes escritas e orais, bons resultados dos conteudos que foram 

ministrados em sala de aula durante o periodo junto com eles. Ainda pude observar 

que a leitura e a escrita apareceu como objetivos prioritarios da educagao 

fundamental , espera-se que, no final dessa etapa os alunos passam a ler textos 

adequados para a sua idade de forma autonoma e a utilizar os recursos ao seu 

alcance, para referir as dif iculdades dessa area estabelecer inferencias, conjecturas; 

re-Ie o texto, perguntar ao professor ou a outra pessoa mais capacitado, tambem se 

espera que tenham preferencias na leitura e que possam exprimir opinioes proprias 

sobre o que leram. 

Ao encerrar esta analise nao podemos deixar de registrar a importancia da 

articulagao entre professor, aluno e diregao, que oferega meios para que a sala de 

aula se tome um espago de produgao de saberes, de convivencia, e que, contribua 

para formagao moral e intelectual dos alunos. "Compart i lhar com os colegas, os 

sonhos, as esperangas, as duvidas, e anseios surgidos na busca de mudangas 

parece ser a unica forma de construir algo consistente e novo". 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Concluindo a tematica leitura apos o meu estagio na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Batista Leite, no municipio de Sousa-PB, vi que a leitura e a escrita 

tern sido fundamentalmente, um objeto de ensino. Para que possa construir tambem 

na aprendizagem, e necessario que va de encontro com a experiencia, as ideias 

previas e o conhecimento do leitor, bem como as informacoes proporcionadas isto e, 

as atividades de leitura devem responder, do seu ponto de vista, a objetivos de 

realizaeao imediata. 

Durante o estagio percebi que as professoras enfrentam problemas como falta de 

materiais disponiveis, ausencia da colaboracao familiar, entre outros que dif icultam o 

trabalho com a leitura nas series iniciais da escola citada. 

Nos encontros que tive com as professoras percebemos que elas se mostravam 

disponiveis as mudancas sugeridas para o apr imoramento do processo de leitura 

demonstrando em seus posicionamentos maior interesse e envolvimento, nao 

temendo as mudangas. Mostravam-se abertas, igualmente para a necessidade de 

um estudo teorico do assunto tendo em vista um desempenho satisfatorio da 

proposta ali apresentada. 

Considerei o tempo destinado ao estagio insuficiente para a aplicagao das 

atividades. Que seja iniciado o estagio no inicio do bimestre e seja dando uma 

pausa, para conclusao das analises e relatorios. Ressaltando que a necessidade de 

que as mesmas cont inuam com os estudos sobre a tematica; Pratica de Leitura: um 

desafio permanente da docencia. Com as supervisoras da referida escola, dada a 

relevancia do tema e aceitacao deste trabalho por parte dos educadores. 

O desafio para nos, educadores e garantir acessp, permanencia e uma educagao de 

qual idade para todos os alunos. • 

Diante desse fato, e valido enfatizar a necessidade de implantagao de trabalhos 

novos e criativos dessa natureza nas escolas publicas visto que, essa pratica de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ensino contribui para o desenvolvimento do educando e, consequentemente da 

escola. 

Enfim, conclui meu estagio com o proposito de ter contr ibuido para despertar nos 

professores maior interesse na busca cada vez mais praticas inovadoras que 

resultem numa aprendizagem significativa relacionada a leitura e consequentemente 

a escrita. 

Foi bastante gratif icante, pois percebi o avango e o interesse dos educandos com 

relagao a leitura. Ressaltando ainda que, cada atividade trabalhada com os alunos 

se tornava mais acessiveis a proposta do trabalho, ensino-aprendizagem da leitura. 

Finalizando as atividades do Estagio acredito que contribui para uma auto-reflexao 

da pratica adotada por nos professores, objet ivando a construgao de novos 

caminhos no processo de ensino-aprendizagem da Leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERStDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEKTRO OE FORMACAO OE PROFESSORES 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E F E R E N C E S 

CAGLIARI , Luiz Carlos. Alfabetizacao e Hngufstica. Sao Paulo: Brasil iense, 1994. 

EMILIA FERREIRO: T raducao Horacio Gonza les (et al). 24, ed. Atual izada. Sao 

Paulo: Cortez, 1995 (colegao questoes de nossa epoca). 

FOUCAMBERT, Jean.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A leitura em questao / Jean Foucanbert, Traducao Bruno 

Magnes. Porto Alegre. Artes medicas, 1994. 

Formando cr iangas leitores / coord. Josette Jolibert. Tradugao Bruno C. Magnes. 

Porto Alegre: Artes medicas, 1994. 

1. Pedagogia Apl icada a educagao. Cr iangas. 

I - Jolibert Josette. II. Ti tulo. 

FERREIRO e Teberosky. P s i c o g e n e s e da lingua escr i ta . Porto Alegre: Ar tmed, 

1921-2001. 

FREIRE, Paulo. A importancia do ato de ler:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em tres artigos que se competam / 

Paulo Freire. 46. ed. Sao Paulo, Cortez, 2005. 

. Pedagogia de Autonomia: Saberes necessarios a pratica educativa / 

Paulo Freire. Sao Paulo: Paz e Terra. 1996, colegao leitura. 

GOULART, Cecil ia Maria. Ler rima com viver: Construgao de significados, In: 

Secretaria de Educagao a Distancia, salto para o futuro. Ensino Fundamental . V. 1. 

Brasil ia, 1999. 

GOMES e SENA: Dif iculdades de aprendizagem na alfabetizagao. 

MARTINS, Maria Helena. O que e leitura. 19 ed. Sao Paulo: Brasil iense, 1994. 

MORAES, Margarete Solange. C u r s o de especia l izagao em Literatura Infanto-

juvenil; Leitura. Pau dos Ferros, 2006. 

TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever : perspectivas psicologicas e 

implicag5es educacionais. Sao Paulo: Atica, 2002. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTR0 0EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO 0EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PROFESSORES 

BiBUCTECASETORIAL 

CWAZEIRAS.PARAJBA 



ANEXOS 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

ALUNA: DYLAMARA GOMES DE ALMEIDA SUCUPIRA 

PLANO DE AULA DO MES DE MARQO 

C A J A Z E I R A S - P B 

MARQO - 2007 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FORMACAO DE PROFESSORES 

BtBUOTECASETQRlAL 



1 a SEMANA DE MARQO 

05 de margo (segunda-feira). 

Assunto - Reapresentagao das vogais; 

Apresentagao dos encontros vocal icos. 

Atividade Trabalhar as vogais, uti l izando letras moveis 

(material didatico). 

Trabalhar os encontros vocalicos atraves de 

pequenos textos, jogos de encaixe, fixas e 

gravuras que representa estas fungoes. 

06 de margo (terga-feira). 

Assunto - Reapresentagao dos encontros vocalicos. 

Atividade - Escritas exercicios de classe (tarefas 

mimeografadas). Desenho criativos representando 

as jungoes. 

07 de margo (quarta-feira). 

Assunto - Sons nasais. 

Iniciar o projeto de poesia, atraves de contos de 

fadas. 

At iv idades - Atraves de um conto, explorar os sons nasais, 

(uso do t i l ) .(mimeografada). 

08 de margo (quinta-feira). 

Assunto - Reapresentagao dos sons nasais. 

At ividade - Leitura oral de cartazes e pesquisas em jornais e 

revistas, etc. 

09 de margo (sexta-feira). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  

Assunto - Revisao do conteudo* trajpalhado durante a 

semana. • 

At ividade - Dinamica de grupo, ctivisao sala em 03 (tres) 

grupos cada grupo representara um conteudo que 

foi revisado. Colagem ou desenhos de figuras que 

representa o que foi estudado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 a SEMANA DE MARQO 

12 de margo (segunda-feira). 

Assunto - Introdugao da letra B. 

At iv idade - Atraves de textos, leitura oral, interpretagao, 

exercicio do livro, mimeografado. 

13 de margo (terga-feira). 

Assunto - Revisao das vogais e da letra B. 

Leitura de um conto. 

Atividade - Pesquisar em revista e jornais a letra B maiuscula 

e minuscula, colagem no caderno de classe. 

Pedir para um aluno contar um conto e debater. 

At ividade escrita no caderno. 

14 de margo (quarta-feira). 

Assunto - Estudo das si labas da consoante B. 

Debate sobre o dia da poesia. 

At iv idades - Leitura das si labas, formagao de pequenas 

palavras com si labas moveis, atividade 

relacionada. 

Dramatizar o dia da poesia. 

15 de margo (quinta-feira). 

Assunto - Introdugao da letra C. 

Atividade - Atraves da musiea "acanoa virou", a leitura, o 

canto, interpretagao oral e o treino da letra escrita. 

16 de margo (sexta-feira). 

Assunto - Representagao da letra C e B e as si labas. 

Atividade - Exercicio no caderno de classe. 

Atividade mimeografada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 



3 a SEMANA DE MARQO 

19 de Margo (Segunda-feira) 

Assunto - Lingua Portuguesa. Representagao das vogais 

e encontros vocal icos. 

At ividades - Exercicio no caderno de classe, leitura e copia. 

20 de Margo (Terga-feira) 

Assunto - Recreagao, corregao das tarefas, 

reapresentagao das consoantes Bb e Cc. 

At ividades - Brincadeiras na quadra esportiva, tarefa 

mimeografada e contar historias. 

21 de Margo (Quarta-feira) 

Assunto - Apresentagao de Letra Dd, textos (folclore) e 

matematica. 

At ividades - Treino de letra Dd e da si laba, atividade do 

livro Porta Abertas (p. 58), trabalhar musiea e 

trabalho com os numerals apresentados. 

22 de Margo (Quinta-feira) 

Assunto - Leitura informativa sobre a importancia da 

agua. 

At iv idades - Leitura oral, discussao de informagoes sobre a 

agua. 

23 de Margo (Sexta-feira) 

Assunto - Apresentagao da letra f f ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F f e reapresentagao 

das letras Bb, Cc e Dd. 

Importancia da leitura (debate) 

At ividades - Exercicios no caderno de classe, folha 

mimeografada. 

Leitura individual com os livros da caixinha de 

leitura e trabalho com as si labas moveis. 



D I A G N O S T I C O DA S A L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 meu diagnostico em relagao a sala do 1° ano neste educandario, constatei um 

bom desempenho da professora com os alunos, e uma diversidade de conhecimento 

existente entre as criangas. Observando o comportamento dos alunos em sala de 

aula part icularmente considero muito bom. 

Eles tentavam estabelecer todos os criterios citados pela professora tentando assim 

alcangar seus objetivos de aprendizagem. Havendo algumas excegoes. Dentro de 

vinte e cinco alunos, aproximadamente cinco, nao tern uma disciplina regular, 

apresentando um temperamento forte e um comportamento que deixa a desejar, 

indisciplinar. Uma inquietagao no seu lugar (cadeira), certa displicencia ao decorrer 

da aula e preguiga na execugao das tarefas, mais nada que nao possa ser 

modif icado ao decorrer do ano letivo, com uma grande ajuda dos pais. O restante da 

turma desempenha no momento um bom comportamento. 

Acredito eu, que estas excegoes, existe em todas as salas de aula 

independentemente da metodologia adotada pela professora. 

Das 25 criangas, 18 apresentam uma boa oral idade, conseguindo pronunciar bem a 

leitura junto com a professora, e trabalhado diversos textos de formas variadas, 

leitura em cartazes, no quadra, revistas, livros, rotulos e outros. 

Dezoito (18) alunos desenvolve suas tarefas de sala com sucesso, enquanto que os 

demais sentem alguma dif iculdade de entendimento do que esta escrito, precisamos 

do auxilio da professora. 

Oito (08) criangas ja executa a leitura corretamente de pequenas frases e textos, 

doze (12) delas esta iniciando lentamente, mais com exito e os demais estao um 

pouco atras, acredito que seja por causa da sua imaturidade, pois eles so tern 

apenas cinco (05) anos. 

Com todas estas dif iculdades, existe uma participagao constante deles em relagao 

aos trabalhos aplicados em sala de aula. Todos participam com grande entusiasmo. 



Quando se trata dos deveres de casa, existe um problema. Aiguns dos vinte e cinco 

(25) alunos, aproximadamente oito (8) nao fazem ou nao part icipam dos deveres e 

exercicios de casa. 

A aprendizagem da escrita se encontra bem, todos eles adoram escrever, pintar e 

desenhar. 

Existe a lgumas criangas, exatamente (6) seis delas, que a escrita anda um pouco 

lenta, acredito que seja por causa de um obstaculo chamado preguiga. 

A cada aula a professora procura utilizar recursos novos para expor seu piano de 

aula, metodos novos que possa provocar a atengao, o interesse e a curiosidade dos 

alunos. 

No desempenho dos alunos, constatei que todos t iveram uma otima frequencia e 

participagao nas aulas, nos conteudos apresentados em aula, f iquei muito contente 

e senti a importancia de ser professor. 





Uux zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ03D M I . _£̂ L 

- C M . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_£l4  

a x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sf^j&vLomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -a/3 aaa 

1F1 



. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I *  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.3 J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i na WFRSIDADE FEDERAL 
UnECAMP^AGRANDE 





Apresentagao da turma da 1 a serie da Escola Batista Leite 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

nPCAMPINA GRANDE 

C 6 M T R ° «BU0TECA8ET0RIAL 



Comemoracao do dia da poesia 



Ilustracao da apresentacao do teatro no Auditorio da Escola 






