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POESIA 

Um excelente educador nao e um ser 

humano perfeito, mas alguem que tern 

serenidade para se esvaziar e sensibilizar 

para aprender. 

(Autor Desconhecido) 

"Nao importa o tamanho dos nossos 

obstaculos, mas o tamanho da motivacao que 

temos para supera-los" 

(Augusto Cury) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho apresentado com o tema Construindo Conhecimentos atraves da Leitura foi 

realizado em uma escola da rede publica na cidade de Sausa/Pb. O interesse dessa tematica 

surgiu a partir das dificuldades enfrentadas em sala de aula. Com a perspectiva de minimizar 

este problema existente no dominio da leitura. ProcurcKse atraves de projetos despertar«mfi no 

aluno o interesse pela leitura, oferecendo-lhes oportunidades de conhecer as diversidades 

textuais existente em nosso meio. Com o objetivo de desenvolver no aluno, o habito de leitura 

de forma prazerosa, na tentativa de diminuir a resistencia do nao gostar de ler ou ler so por ler. 

Valorizando a leitura como fonte de informacoes, que ira contribuir para o seu 

desenvol vimento em toda sua vida. 
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INTRODUCAO 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 Educacao, Campus de Cajazeiras. 

Temos como finalidade desenvolver o habito de leitura e proporcionar competencia para a 

escrita do aluno de escolas publicas. 

A pesquisa surgiu originalmente para atender as necessidades especificas identificadas 

junto ao nosso alunado com relacao a falta de interesse pela leitura. A efetivacao da 

pesquisa ocorre
Mna Escola Estadual de Ensino Fundamental I e II Batista Leite, localizado 

no municipio de Sousa. Todas as observacoes foram aplicadas no 1° ano nivel I. A pesquisa 

teve inicio no mes de fevereiro de 2006 com grande avanco durante todo o seu percurso e 

foi concluida em 2007, no mes de setembrc^ com a expectativa de uma grande vitoria 

alcancada em atingir nosso objetivo. 

O nosso interesse em pesquisar acerca dessa tematica, surge a partir das dificuldades e 

necessidades que enfrentamos em sala de aula. Com a perspectiva de minimizar estes 

problemas existentes no tocante ao domlnio da leitura nas series iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Como ultima etapa da investigacao realizamos uma pesquisa-acaqj nos fundamentando 

teoricamente acerca da tematica, atraves de pesquisas bibliograficas de autores que tratam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1pesquisa-acao - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pesquisa-acao alem da participacao do pesquisador pressupoe uma agao 

planejada que devera realizar-se no decorrer da sua realizacao. Ha por parte dos pesquisadores o 

interesse de nao apenas verificar algo, mas de transformar. Nesse sentido, precisa haver uma 

interacao entre pesquisadores e pessoas investigadas. O processo de pesquisa e realizado com 

avaliacoes e discuss5es no grupo tanto para redirecionar os pianos, quanta para partilhar o 

conhecimento entre os envolvidos. 
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da tematica abordada. Esta pesquisa se caracteriza com um estudo exploratorio. Porque 

pretende ter uma visao panoramica do objeto do estudo, ou seja, quais as dificuldades no 

processo de aquisicao da leitura. 

Esta investigacao foi realizada na perspectiva da pesquisa qualitativa que estabelece relacao 

entre o fenomeno estudado e o social. A escola precisa ensinar os alunos a ler e a entender 

nao so as palavras, as historias das antologias, mas tambem a cultura, o mundo visual e 

tudo que estar ao seu redor. 

No decorrer das atividades sobre leitura desenvolvida com as ciencias, utilizaremos textos, 

considerando em primeiro lugar seus diferentes tipos, pois eles poderao abrigar fonnas 

variadas de expressao, depois a adequacao ao leitor dependente de um lado da 

inteligibilidade do material, e de outro, da maturidade e disponibilidade do aluno. 

Utilizawnos 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. 

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

suas competencias e habilidades 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, em funcao dos objetivos da escola e dos projetos existentes. E lendo 

que: comunicamos com o exterior; descobrimos as informacoes das quais se necessita; 

alimenta 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 momenta da leitura oral, se inibem, negando-se a ler. 

Isso acontece, por elas nao se sentirem confiantes no entendimento do que estao lendo ou 

simplesmente por nao saberem realmente ler, sofrendo dessa maneira, consequencias de 

forma indireta, o preconceito e a descriminacao da propria instituicao escolar. 
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Diante das experiencias dos professores em relacao a leitura, nos indagamos: que meios 

poderao ser usados para minimizar as dificuldades existentes em sala de aula? Quais 

situac5es estimuladoras que o professor devera utilizar para despertar no aluno o gosto pela 

leitura? 

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

sabem ler, e conveniente ainda, buscar respostas para os seguintes questionamentos: 

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 ado tar para que 

as tradicionais praticas de leitura se transformem num processo de letramento? 

Iniciaremos nosso projeto com o objetivo de contribuir para o aperfeicoamento da pratica 

da leitura docente, mas com relacao as dificuldades de leitura encontradas na escola. E de 

formas compromissadas, buscarem solucoes que minimizem as dificuldades vivenciadas 

pelos docentes no tocante a aquisicao 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 educacao que foram apontadas anteriormente, o compromisso com a causa, 

um querer mudar, e essencial. 

Evidenciamos as necessidades de termos responsabilidades e consciencia em relacao a 

pratica pedagogica. 

Assim, estaremos contribuindo para mudar o que ai esta. Alem da consciencia crltica, 

precisamos ainda, de sensibilidade para saber aproveitar a "historia previa" dos alunos em 

vez de ignora-los, sensibilidade para perceber-mos a importancia da nossa atuacao, nao so 
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no sentido de diagnosticar problemas, mas de busear formas para intervir eficazmente na 

solucao do problema. 

Dessa forma, queremos dizer que precisamos dar atencao, sistematizar trabalhos, contribuir 

para que a escola cumpra a sua funcao desde a f serie, dando continuidade nas series 

seguintes. Isso por entendermos que, quando a estrutura da casa e solida, o resto da 

construcao nao se abala com a chagada das tempestades. Quando o desenvolvimento da 

linguagem e bem trabalhado nas series iniciais, ha uma imensa contribuicao para o 

desenvolvimento cognitivo posterior do aluno. 

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, e ainda, socializar experiencias com outros educadores que tambem compartilham 

desses problemas. 

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

representacao da pesquisa; ressaltando os objetivos e a importancia do presente estudo; No 

primeiro capitulo, discutimos sob a eficieneia de leitura, portadora de preconceito e 

discriminacao, onde estaremos abordando os seguintes assuntos: classe social, processo de 

aprendizagem, compreensao e sensibilidade do professor. No segundo capitulo, falamos 

sobre leitura. Uma das dificuldades encontradas nas escolas dando enfase a leitura como 

objeto da aprendizagem, importancia da leitura, leitura: dever ou prazer? E por fim, no 

terceiro capitulo, analisamos a contribuicao do docente em relacao a pratica de leitura dos 

discentes. Apresentando e discutindo os dados; como a acao docente pode contribuir para 

que a escola cumpra a sua funcao; reflexao junto com os professores da escola Batista Leite 

acerca das praticas de leitura, utilizacao de materials didaticos para desenvolver a pratica da 

leitura. 
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1. A DEFICIENCIA DE LEITURA, PORTADORA DE PRECONCEITO 

E DISCRIMINACAO 

"Somos criadores e vftimas 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 formacao, 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 criancas e jovens. 

Comprovamos que alguns professores sao de certa forma alienados, no que diz respeito ao 

trabalho exercido pela escola, na formacao educational da crianca. Nao sabendo conduzir a 

questao da qualidade do ensino, atrelando-a a necessidade a capacidade do aluno. Hoje, 

praticamente, nao ha discussao com docentes sobre recuperacao; ou sobre a questao da ma 

formacao do aluno; de uma deficiencia indefinida em sala, especificamente de uma 

deficiencia de leitura nao analisando o seu ponto de origem. 

A atividade desenvolvida pela escola para a formacao dos alunos e a leitura. E muito mais 

importante saber ler do que saber escrever. O melhor que a escola pode oferecer aos alunos 

deve estar voltado para a leitura. De acordo com Cagliari "Tudo que se ensina na escola 

esta diretamente ligado a leitura e a mesma depende dela para se manter e se desenvolver". 

(2000, P. 149) 

Ao contrario, quando os alunos nao conseguem ler assumem uma postura inferiorizada no 

meio escolar, por se sentit- incapazi^e conseguir uma aprendizagem adequada ao seu nivel 

de serie escolar, sendo muitas vezes rotulados no seu meio social. 
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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 necessario e as condicoes 

de trabalho satisfatorias para a construcao, pelas proprias criancas, dessas hipoteses 

sucessivas. 

A construcao de uma perspectiva pedagogica da alfabetizacao deve envolver, entao, de um 

lado, o esforco dos professores no sentido de falarem sobre suas dificuldades e, de outro 

lado, o compromisso dos pesquisadores de direcionarem seus estudos para os mais agudos 

problemas da pratica escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Classe social 

E com a universalizacao da escolarizacao que surge o fracasso escolar. A escola nao estava 

preparada para atender a todos. Seus objetivos e pianos estavam voltados para a formacao 

de excelencias, de homem de bem em que pensariam a sociedade hegemonica da epoca de 

que uns nasciam para pensar, outros para executar. A populacao desfavorecida era 

considerada um povo sem cultura, que precisava ser civilizado, ou seja, ser esculturado. 

Mas este quadro, ja vem sendo modificado gradualmente, tentando corrigir o nosso livro do 

passado. 

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

problemas, seguidas de um exame critico por parte do professor. Se for verdade que 

eventualmente aprendemos de todos aqueles que nos rodeia, e inegavel que os professores e 

as escolas tem 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 acoes, as concepcoes que norteiam a 

nossa pratica, mesmo antes das barreiras enfrentadas na educacao e ora apontadas, o 

compromisso com a causa, um querer mudar, essencial. 
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E com a aprendizagem, que a crianca pode constrair a sua identidade e dar um significado a 

sua vida. 

Ao analisar sua producao de conhecimento, sobre seu mundo letrado, e que o professor 

podera despertar o prazer e a importancia do entendimento da leitura para aquela crianca. 

Temos que aceitar o desafio proposto no mundo da educacao que e formar criancas leitoras 

em todos seus significados nao se importando com seu nivel cultural. 

Nos professores precisamos construir um ambiente seguro e de qualidade 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 desenvolvimento fisico e 

psicologico no qual a turma esta. E fundamental o professor conhecer a realidade social em 

que vivem os alunos, isso se torna mais facil quando a propria escola recruta os educadores 

que moram por perto, e, portanto, vivenciam problemas semelhantes. 

Precisamos entender e aceitar que temos uma populacao formada por diversos grupos 

etnicos, cada um deles com seus costumes, seus ritmos, suas crencas, suas condicoes 

fmanceiras variadas e muitas outras coisas. Devemos valorizar de verdade essa diversidade, 

tanto pela sociedade como pela escola. 

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

culturais". Afirma Roseli Fischmann, professora de pos-graduacao da Faculdade de 

Educacao da Universidade de Sao Paulo. 

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

crianca que vem de uma origem pobre; pobre de cultura, espirito, financeiramente e outras 

pobrezas existentes. Nao podemos em hipotese nenhuma| rotula-las de incapazes de 

aprender diferenciando-as de outras criancas que possam ter a classe social superior. 
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Leitura e para todos, nao importando quern vai aprender. A tarefa mais importante da 

nossa pratica educativa e do aprender a ler e com isso proporcionar as condicoes favoraveis 

em que os educandos saibam se relacionar com os outros e enfrentar o mundo competitivo 

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 

assuncao 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 Processo de aprendizagem 

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

que leva os professores a um trabalho de pesquisa-acao com a finalidade de elaborar um 

novo projeto educativo comunitario. 

A escola deve ter seu proprio programa educacional baseado na realidade vivenciada por 

ela. De acordo com a LDB (9394/96) dos princlpios e fins da educacao nacional, a 

educacao, e dever da familia e do Estado, inspirada nos princlpios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho. 

Cabe a escola desenvolver uma gestao educacional adequando normas e regras, com a 

elaboracao de um projeto Politico Pedagogico, assegurando ao educando o pleno 

desenvolvimento intelectual. Devemos trabalhar com metodologias adequadas, procurando 

alternativas didatico-metodologicas para as aulas. Tornando-as criativas, prazerosas e 

facilitadoras onde possa despertar no aluno o gosto pela leitura e aprendizagem. 
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Devemos inicialmente realizar um trabalho em que cada crianca tera possibilidade de 

aprender, de realizar atividades ludicas, motivadoras e desafiantes, descobrindo, no seu dia-

a-dia novas situacoes e aprendendo o que o meio os oferece. 

Explorar as imagens, questionado e criando situafoes problemas, para que a crianca reflita 

sobre elas. Aproveitar para desenvolver atividades diversas que permitam a compreensao 

da leitura e toda compreensao do seu significado. 

Apos a leitura, e conveniente realizar debates, a exploracao verbal, duvidas de significados 

enfatizando trabalhos de leitura com a identidade da crianca. "Tudo o que se ensina na 

escola esta diretamente ligada a leitura e depende dela para se manter e se desenvolver". 

Assim fala Cagliari (1994, p.149). Pois e atraves dela que a crianca dar asas a sua 

imaginacao, criando seu proprio texto. 

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

facilitadores do processo de ensino e de aprendizagem, para que os estudantes possam 

atingir a meta desejada. E ainda, que atraves de conhecimento da leitura venham tornarem-

se cidadaos criticos. 

Minha posicao quanto ao significado que atribuo a alfabetizacao (como processos 

dinamicos que convergem para a construelo de um objeto de conhecimento, concretizando-

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 continuarmos a insistir 

nessa dicotomia: ou se ensina passiva e mecanicamente as criansas a ler e escrever ou se 

possibilita seu contato e convivio com producoes favorecendo sua construcao ativa e 

dinamica da linguagem escrita. 

Gagliari salienta (2000, p. 9): 

O processo de alfabetizacao inelui muitos fatores e, quanto mais ciente estiver o 

professor de como se da o processo de aquisicao de conhecimento, de como a 
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crianca/ou jovem se situa em termos de desenvolvimento emocional, de como 

vem evoluindo o seu processo de interacao social, da natureza da realidade 

lingiiistica envolvida no momenta em que esta acontecendo a alfabetizacao, mais 

condicoes tera esse professor de encaminhar de forma agradavel e produtiva o 

processo de aprendizagem da leitura sent os sofrimentos habituais. 

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

que a linguagem escrita tern um aspecto simbolico (as palavras representam, significant, 

querent dizer coisas, sentimentos, ideias), mas e preciso haver tambem aquisi9ao dos 

mecanismos basicos desse codigo, do contrario nao se le e nao se escreve. Assim, 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 seja uma estrategia usada derttre as 

demais, evitando-se que as crian9as apenas repitam exercicios indefinidamente sem 

compreender para onde estao indo, qual e o significado do que fazer, o que e ler e escrever, 

qual e a fun9ao da leitura. E essa compreensao do significado nao so pode como tambem 

deve ser trabalhada na produ9ao e na utiliza9ao direta de materials e textos escritos (jornais, 

livros, cartas, bilhetes, albuns, cartazes). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Compreensao e sensibilidade 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 funcao sem se valer da sua posi9&o de autoridade, ele e visto como um 

mediador do conhecimento, diante do aluno que e o sujeito da sua propria forma9ao. 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, ou seja, um mediador entre o aluno e 

a aquisi9ao de saberes. 
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O professor precisa entender que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem e 

dificuldades. Facilitar as descobertas dos alunos ao conhecimento, 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 linguagem. E preciso: 

sentir-se fisica, psicologica e eticamente bem; esta capacitado para atingir seus objetivos; 

estar atento a tudo que possa melhorar ainda mais sua funcao; entender o aluno; 

considerando a etapa do desenvolvimento 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 aperfeicoamento do seu conhecimento critico. Ter espirito 

critico significativo nao so questionar, mas fundamentalmente aprender a julgar, comparar, 

aprovar, rejuntar as dificuldades, colocacoes 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 juizo de valor, percebendo no texto o 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 facilidade para trabalhar no processo de desenvolvimento da leitura. Podendo 

colocar em pratica sua compreensao e sensibilidade, pois sabemos que e necessario toda 

esta atencao 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 publica constatam-se como muitos 

professores conjugam sua efetividade com a disciplina estabelecida na turma (entendida 
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esta disciplina nao so como manutencao da ordem, mas tambem como organizacao para o 

trabalho) e conjugam-na, ainda, com a enfase que dao aos conteudos. 

Essa combinacao e correspondida, por sua vez, por um entusiasmo manifesto pelas criancas 

por aprender, por adquirir os conteudos. A realidade das criancas e ponto de partida, para a 

medida que os professores observados tern um profundo conhecimento sobre as 

experiencias das criancas no seu cotidiano familiar, e esse conhecimento e necessario para 

que estabelecam uma ponte com seus alunos.Esta questao e esclarecida por Freire 

(2001,pll)"A crianca aprende a ler atraves do seu contexto pessoal, vendo, observando e 

refletindo mesmo sem possuir a menor nocao das letras." Aliado ao conhecimento da 

realidade vivencial dos alunos, esta presente tambem o sentimento tanto de valorizacao 

dessa realidade e das aprendizagens ja acontecidas, quanto de confianca na possibilidade de 

novas aprendizagens, estas viabilidades gracas a atuagao sistematica e intentional dos 

professores na sala de aula. E a propria atuagao se beneficia e enriquece pelo conhecimento 

do universo cultural dos alunos. 
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2- LEITURA: uma das dificuldades encontradas nas escolas 

"A memoria humana e um canteiro de informacoes e 

experiencias para que cada um de nos produza um 

fantastico mundo de ideias". 

(Augusto Cury) 

Sabemos que um dos grandes problemas da educacao 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 formacao dos profissionais que muitas vezes sao formados, mas 

nao sabem ou nao se sentem capazes de defender seus direitos, por nao ter certo dominio de 

leitura. E por falta desse dominio de conhecimento se omitem, sem buscar suas defesas. 

Portanto, devemos trabalhar professores e alunos numa perspectiva de que todos se tornem 

leitores criticos. 

Devido a todos estes problemas os alunos sentem-se desmotivados e vao para a escola sem 

nenhuma perspectiva de desenvolver suas habilidades e competencia, como ser consciente, 

capaz de exercer sua cidadania. 

A escola nao deve taxa-los 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 situacao, levando-os a assumir a culpa pelo fracasso. 

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 oposicao. 

Atraves de projetos temos a possibilidade 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 ele proprio podera colaborar na busca de solucao, dependendo tambem do seu 

conhecimento profissional e compromisso pessoal de querer mudar esta situacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Importancia da leitura 

Um dos requisites fundamentals da atividade pedagogica consiste em conseguir que a 

crianca adquira a capacidade de comunicar-se atraves do codigo escrito. Essa iniciacao dar-

se-a por meio da aproximaeao do educando aos signos visuais representados em qualquer 

tipo de suporte a fim de buscar o caminho progressivo, que vai dar a imagem ao texto. 

A crianca desde cedo ja comeca a entender o significado da leitura atraves das observac5es 

que envolvem seu cotidiano. Segundo Paulo Freire (2001, p . l l ) : "A crianca aprende a ler 

atraves do seu contexto pessoal, observando e refletindo mesmo sem possuir a menor nocao 

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 estimulacoes externas. 

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

fonetica na primeira leitura deve, portanto, referir-se a objetos e temas conhecidos. Isso 

prepara o educando para aprender a combinacao de palavras que geram significados 

identificaveis e coerentes com a imagem ou situacao. 

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 

criancas como sendo capaz de aprender a palavra antes de saber distinguir seus 

constituintes, desde que tal palavra corresponda a seu contexto cultural e vivencial. 
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O primeiro contato que a crianca tern com a leitura nao e feito por ela propria, mas sim por 

alguem que le por ela. 

Ao ouvir, a crianca atribui um sentido ao texto lido, transportando-se para o universo da 

historia. 

Uma leitura oral sempre exige expressividade e musicalidade para que os ouvintes sintam 

as emoc5es que o texto quis transmitir. Ela simboliza o ouvinte e o estimulam as novas 

experiencias. E, portanto, de extrema importancia que o clima para a leitura, seja o mais 

favoravel possivel. O manuseio com freqiieneia de livros, a leitura de ilustracoes, 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 exploracao: leituras em voz alta, em silencio, em jornal, em coro etc. No 

decorrer dessas leituras, o professor pode ajudar no esclarecimento do vocabulario 

desconhecido ou entao solicitar que seja feita uma pesquisa para a compreensao dos termos 

mais dificeis 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 partida para outras praticas, em 

especial a de producao de texto. A leitura pode ser o momenta interessante para que ele 

possa estabelecer diversas relacoes, e assim compreender a realidade que o cerca. Cagliari 

(1994, p. 148) "ve a leitura como uma extensao da escola na vida das pessoas". E que esse 

processo nao e uma tarefa especifica da escola, ela ja conhece muito antes do que a mesma 

imagina. Como diz Paulo Freire (2002, p. 11) "antes da crianca comecar a ser alfabetizada, 

ja sabe ver o mundo ampliando esse processo ao longo doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anos subseqtientes". Diante 

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

O processo de alfabetizacao visto, em sentido estreito, refere-se ao ato de ensinar a ler e 

escrever. Ambas as atividades, sao novas para a crianca e precisam, portanto, de um 

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

espaco de tempo saiba ler e escrever, porem nao necessariamente, com extrema precisao. 
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Parece-nos importante esclarecer, nesse momenta, que concebemos a alfabetizacao como 

um processo ativo de leitura e interpretacao, onde a erianga nao so decifra o codigo escrito, 

mas tambem o compreende, estabelece relacoes, interpreta. 

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

escrita, leitura e calculo, mas comega no momenta da propria expressao, quando as criancas 

falam de sua realidade e identificam 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 repentinamente, mas e um processo em construcao. 

A leitura nao deve ser trabalhada isoladamente das outras atividades escolares. Deve sim, 

ser uma pratica habitual. O professor precisa oferecer frequentemente situacoes que 

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

fundamental a ser desenvolvida pela escola para a formacao 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 sem ser capaz de construir significado". Sem duvida este 

significado esta relacionado com algo que vai alem da escrita, atraves do ato de ler. 

Estudos desenvolvidos por Goulart, para uma analise mais profunda sobre dificuldades 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 preeisam 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 

cartinhas. 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); 
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E lendo os varios sinais, as varias linguagens que se aprende a ler a leitura, 

Quando a erianga 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-Ia 

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) exemplifica 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 funcao 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 intengao 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 viagem em sua imaginagao, tornando prazeroso o ato de ler. Vejamos 

o que diz Macedo"0 objetivo do trabalho com a leitura e a formagao de leitores 

competentes." (1999, p. 122) 

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

conceitos que se articula com as informagoes que se tern. Aprender a ler e uma das 

atividades escolares importantissimas, uma das maiores experiencias de vida escolar. E 

uma vivencia unica para todo ser humano. 
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2.2 A leitura como objeto da aprendizagem 

A aprendizagem da linguagem oral e um dos elementos importante para as criangas 

ampliarem suas possibilidades de insercao e de participacao das diversas praticas sociais, 

contribuindo para a formagao do sujeito na sua interagao com o outro, na constragao 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 dificilmente 

ela tera avangos, preeisara ter capacidade de perceber que nao existem duas letras identicas. 

E necessario que saiba estabelecer diferengas entres os sons que houve de modo que possa 

estabelecer a letra certa para representa-Ia. 

A linguagem e uma forma de agao inter-individual orientada uma finalidade especifica, um 

processo de interlocugao que se realiza nas praticas sociais existentes nos diferentes grupos 

sociais e uma sociedade. 

Em parceria com Ana Teberosky, Emilia 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), "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 lhe 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. 
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Aprender a ler e entender, interpretar e representar os significados das palavras de acordo 

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

de aprendizagem de leitura e ampliar capacidades de comunicacao e expressao, associadas 

as quatro habilidades linguisticas basicas: escutar, falar, ler e escrever. Pois como afirma 

Emilia Ferreiro (1994, pag.52). "Para aprender a ler e a escrever e preciso apropriar-se 

desses conhecimentos, atraves, da reconstrucao do meio como ele e produzido, isto e, do 

saber". 

Para aprendizagem da leitura, a crianga precisa compreender nao so a forma como ela e 

representada graficamente, mas o que ela representa lingtiisticamente. 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. 

A crianga desde cedo comega a entender o significado da leitura atraves das observagoes 

que envolvem seu cotidiano. Segundo Paulo Freire (2001, p. 11). "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 analisando alguma figura desenhada ou mesmo pela 

explicagao dita. 

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

alguem que le por ela, ao ouvir, a crianga atribui um sentido ao texto lido, transportando-se 

para o universo da historia. 
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Uma leitura oral sempre exige expressividade, musicalidade para que os ouvintes sintam 

emocoes 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 freqtiente dos livros, a leitura de ilustracoes, 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 sim, ser uma 

pratica habitual. O professor precisa oferecer frequentemente situacoes 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 significado esta 

relacionado com a decodificacao da escrita, atraves do ato de ler. 

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

permitindo a ampliacao dos horizontes. Aprender a ler equivale a descobrir o significado 

das palavras do texto a pronunciar corretamente, a localizar as ideias e pennitindo ver o 

mundo com outra visao. 

O ato de ler permite a descoberta de caracteristicas 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) "A implicagao da nogao de 

leitura pressupoe transformagoes na visao do mundo em geral e na cultura em particular". 

Ainda de acordo com a autora supracitada (1990, p.30) "A leitura tern mais misterios e 

sutilezas do que a mera decodificagao de palavra escrita tern tambem um lado de 

simplicidade que os letrados nao se preocupam muito em aprender". 
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A construcao da capacidade de produzir e compreender as mais diversas linguagens 

diretamente ligada as condicoes para leitura. Ela possui um carater imediatamente reflexivo 

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

uma volta a sua experiencia pessoal tornado-se uma visao da propria historia do texto. 

Os pais que praticam a leitura e compartilham com seus filhos com historia que contem 

imagens, esse tipo de participacao e atividades desenvolvidas pelos pais ajuda para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, Kleiman (1990, p.66). Alem disso, as trocas entre 

adultos e criangas possibilitam a interagao entre si, a formagao que os pais transmitem 

nessas situagoes nao apenas a designagao tipica dos rotulos, mas tambem a interagao com 

um tipo especifico de texto: A modalidades de uso dos manuais de instrugao. 

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

maravilha 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 constituem a 

leitura revelando a complexidade do 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 linguagem, proporciona o 

desenvolvimento de habilidades linguisficas 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 lingua tern estreita relagao com a possibilidade de plena participagao social. 

Pois e por meio dela que o homem se comunica, tern acesso a informagao, expressa e 
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defende pontos de vida, partilha, constroi visoes de mundo e produz conhecimento. As 

atividades de leitura devem estimular o prazer e fruigao do ato de ler, habilitando o aluno a 

perceber a proposta do texto e sua intencionalidade, dotando-o de capacidade autonoma de 

compreensao e interpretacao. 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 IS, que 

possa aprender a ler tambem o que nao esta escrito, identificado elementos 

impli'eitos, que estabeleca relacoes entre o texto que le e outros j a lidos, que saiba 

que varios sentidos podem ser atribuidos a um texto, que consiga justificar e avaliar 

a sua leitura a partir da localizacao de elementos discursivos (p.54). 

Nesse sentido, e importante apresentar ao aluno uma multiplicidade de textos que envolvam 

diferentes respostas ao "porque" e "para que" a pratica de leitura faz-se 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 modalidades 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 utilizado. Para identificar a intencao de 

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

e quer revisar. 

Pode-se fazer circular na sala de aula diferentes materials 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 otimos para serem lidos pelos alunos. 

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

mensagens lidas, para que eles possam ir se familiarizando com a linguagem dos textos 

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



31 

alunos o exercieio de ouvir, comentar ideias, formular perguntas, dramatizar historias lidas, 

e assim, eles estao exercitando a linguagem oral. O professor deve tambem discutir com os 

alunos sobre as caracteristicas e fmalidades dos diferentes textos trabalhados, chamando a 

atengao para a forma como o texto esta estruturado, a sua funcao social, ou seja, para que 

ele foi escrito as palavras sinonimas ou antonimas, empregos de letras maiusculas, 

pontuacao etc. 

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

forma a leitura representa a linguagem, e assim, poderem ler e escrever por si mesmo. 

Quanto aos textos, acreditamos que esses devem ser curtos, porem variados quanto a 

funcionalidade, 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 partilhado, 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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CARACTERIZACAO DA ESCOLA ONDE ACONTECEU O 

ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E pensando criticamente a pratica de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a proxima 

pratica". 

(Paulo Freire) 

• Historico 

A escola Estadual de Ensino Fundamental Batista Leite, localizada a Rua Jose Pereira 

de Oliveira n°. 22, centro, na cidade de Sousa-PB. Tendo sido fundada no ano de 1928, 

pelo Senhor Joao Alvino de Sousa e o Coronel Jose Gomes de Morais, sentindo a 

necessidade urgente de escolas publicas para o municipio, solicitando ao 

Excelentissimo govemador do Estado, Joao Suassuna a consnucao de uma Escola 

Estadual, nesta cidade. Sendo inaugurada no dia 07 de setembro do mesmo ano, esta foi 

a primeira escola publica do municipio e recebeu o nome Escola Estadual Joao 

Suassuna. 

Com a revolucao de 1930, os sousenses, em sinal de protesto ao governo, substituiram o 

nome por Grupo Escolar de Sousa. 

Anos depois em homenagem ao ilustre professor e Inspetor Regional de Ensino, Joao 

Batista Leite, como tinha prestado relevantes servicos a educacao de Sousa, acharam 

conveniente prestar uma justa e merecida homenagem ao ilustre professor. O Grupo 

Escolar de Sousa passou-se a chamar Grupo escolar Professor Batista Leite. 

Em 1954, com o crescimento da populacao, elevando o indice de alunos, o governo da 

epoca, Jose Americo de Almeida, construiu outro predio maior para atender a demanda 

onde funciona a escola ate os dias atuais. No ano de 1982 a escola foi autorizada pela 

Resolucao 237/82 com o nome de Escola. Estadual de 1° grau "Batista Leite inserido no 
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padrao A - l atendendo de P a 4
a serie e passando a ser oficializada como escola da rede 

oficial do ensino, mas em 1985, passou para o padrao A-2, com a implantacao gradativa 

da 2
a fase". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Estrutura fisica 

Sua estrutura fisica e de um bom espaco e possui as seguintes estruturas: onze salas de 

aula, cinco banheiros, um refeitorio, uma sala de professor, diretoria, secretaria, 

biblioteca, sala de video, cozinha, auditorio, um patio com aproximadamente 200 m
2, 

onde as criancas brincam e fazem educacao fisica. 

A clientela atendida e de origem simples, filhos de agricultores e profissionais liberals. 

• Do quadro pessoal 

A escola Batista Leite hoje e constituida por 39 docentes, 42 funcionarios de apoio, 01 

diretor, 2 vice - diretor e 930 discentes. 

A situacao funcional dos professores hoje e: efetivos, protempores e por empenhos 

oferece os cursos fundamental I e I I , nos turnos vespertino e matutino, possui uma 

equipe de professores qualificados na sua maioria graduados e conta com uma pequena 

minoria de nivel medio (pedagogico). 

Os professores que desempenham suas atividades apresentam um bom nivel de ensino o 

que contribui para o programa de educacao e formagao socio-educacional vigente. 

• Proposta pedagogica 

O corpo docente desenvolve o trabalho pedagogico com eficacia, pois, o mesmo realiza 

estudos e planejamentos coletivos com suas areas de atuacao com a coordenacao e 
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direcao organizando seu trabalho pedagogico baseado em temas geradores, promovendo 

assim a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteudos, sanando as 

dificuldades e respondendo as necessidades do educando. 

Todo trabalho esta em consonancia com os objetivos e metas da proposta pedagogica, 

subsidiando o piano de acao da escola e despertando no aluno o raciocinio, o carater 

critico e participativo da cidadania plena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Curriculo desenvolvido pela escola 

Todas as acoes realizadas, por esta escola seguem as diretrizes e normas da Secretaria 

Estadual e da Cultura, sob a orientacao da 10
a

 Regional de Ensino, empenhada na busca 

da excelencia doa servicos prestados, a equipe da escola, atraves de acoes concretas, 

procura crescer, acreditando ser capaz de fazer uma educacao de qualidade. Buscando 

uma identidade propria baseada no compromisso e no trabalho dinamico tendo o aluno 

como meta prioritaria, partindo da analise dos valores externos e internos que nos 

envolvem para defmirmos o que queremos e pretendemos para alcancarmos nossos 

objetivos, que e despertar no aluno o interesse por uma aprendizagem continua e 

autonoma. 

Numa perspectiva de vinculacao entre educacao, trabalho e as praticas sociais 

valorizando as experiencias extras escolares do educando, a liberdade de aprender a 

pesquisar, a cultivar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte de saber, possibilitando 

as condicoes fundamentals para que todos no processo ensino-aprendizagem possa se 

auto-avaliar e serem avaliados, construindo seu conhecimento. 

Nesta perspectiva, serao oferecidos ao educando atividades que estimulam o mesmo a 

agir, a enfrentar mudancas, ampliar seus conhecimentos e pensar criticamente, para que 

possa se enquadrar nas exigencias atuais. 
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3.1 Pratica de leitura na minha experiencia docente anterior ao Estagio 

Supervisionado 

Ao iniciar minha pratica como professora fazendo aquilo que gostava, tive experiencias que 

posso conceitua-las de significativas para minha vida profissional. 

Tudo comecou com uma oportunidade de ensino, oferecida pela Instituicao Municipal na 

cidade de Sao Joao do Rio do Peixe, no ano de 1984. La ensinando numa classe 

multiseriado foi possivel aprender atraves do contato direto com o alunado as mais diversas 

formas de aprendizado. Procurei utilizar metodos dinamicos na tentativa de favorecer ao 

aluno novas descobertas da leitura. Mesmo dispondo de poucos recursos, obtive resultado 

satisfatorio. No ano del993, passei a ensinar atraves de concurso publico em uma escola do 

Estado. 

Diante da exigencia de uma sociedade globalizada e uma educacao mais complexa e 

voltada para a melhoria do educando, participei de cursos profissionalizantes a fim de 

enquadrar-me nas exigencias dessa nova sociedade. 

Na escola Batista Leite, onde estou ate hoje, diariamente procuro ampliar meus 

conhecimentos, atraves de estudos, juntamente com a supervisao e troca de experiencias 

com os colegas e toda clientela escolar, numa diversidade socio-cultural. Minna formagao 

tambem tern sido aperfeicoada atraves do conhecimento obtido por meio do curso de 

licenciatura em Pedagogia, onde ja estou no ultimo periodo letivo. 

Reflito sobre a pratica educativa na intimidade, no seu cotidiano, para aprender cada 

situacao didatica como uma totalidade de fatores que sao interdependentes. Esses fatores 

sao verdades, determinagoes sociais que afetam na pratica educativa. (valores, etica). Ao 

dar asas a imaginagao, pude concretizar projetos e sonhos que antes havia criado. Eram 

criangas lendo e escrevendo atraves de metodos dinamicos e criativos, partindo da 
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construgao e reconstrugao do conhecimento da crianga e sua criatividade, com o intuito de 

ser um mediador e facilitar nesta construgao, considerando a leitura como o conhecimento a 

ser adquirido ao longo do tempo, sendo fundamental para o desenvolvimento intelectual de 

toda e qualquer pessoa. 

Numa perspectiva de ampliar meus conhecimentos, engessei na Universidade atraves do 

vestibular PEC no ano de 2002, no curso de Pedagogia onde so adicionei o meu sucesso, 

apesar da luta enfrentada com o cansago e o stress da rotina estou concluindo, mas uma 

etapa da vida. 

O curso de Pedagogia trouxe boas contribuigoes para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Foi a partir de autores como: Martins, Freires, que compartilhei de 

conhecimentos teorico, reflexivo. Descobertas da minha pratica pedagogica. Marcou-me o 

texto, "O papel do professor" mostrando sua importancia como multiplicador do 

conhecimento e possibilitador de situagoes em que a crianga aprende a participar como 

produtora do seu proprio saber. 

Ciente da importancia do papel do educando na sociedade, pretendo nao parar por aqui, 

procurarei fazer especializagao para que possa continuar a caminhada e dessa fora fazer jus 

ao proverbio que diz: um bom professor e aquele que e um etemo aluno. 

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relato da pratica de leitura desenvolvida durante o estagio 

O Estagio Supervisionado compreendeu o periodo de 13 a 31 do mes de agosto. Fora 

realizado numa turma de l
a ano nivel I , composta de 25 alunos, na faixa etaria entre 5 a 8 

anos, apresentando niveis de aprendizagem diferenciados. 

Iniciei o trabalho realizando um diagnostico da turma com o intuito de identificar o nivel de 

desenvolvimento. Comecei com a aplicagao de um questionario sobre a importancia da 

leitura em nossas vidas. Anexo I 
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No primeiro momenta trabalhei de forma dinamica questoes contendo perguntas auto-

avaliativa sobre a aprendizagem escolar, diante das respostas obtidas, conclui que 70% 

(setenta por cento) das criangas apreciam a diversificagao da leitura: audio-visual, gibis, 

revistas, livros de historia infantis. Algumas criangas trouxeram de casa seus livros de 

literatura infantil e DVDs, percebi que algumas familias oferecem e deixam a disposigao 

das criangas esses tipos de leituras, para que elas brinquem de ler. Penso que esses adultos 

sem perceberem estao ensinando e estimulando as criangas a serem leitoras. 

No entanto 30% (trinta por cento) ainda nao despertaram o gosto pela leitura. Sinto que isto 

acontece por serem desprovidos deste conhecimento ou incentivo. Ou ainda porque nao 

perceberam o significado social da leitura para suas vidas. 

Aproveitando a Semana Cultural do Folclore expus textos literarios como: lendas, poemas, 

fabulas, parlendas, trava-lingua e musicas folcloricas, fazendo leituras, interpretagoes e 

atividades ortograficas, fixando o desenvolvimento do ensino-aprendizagem nos textos 

estudados. 

A apresentagao deste material deu-se atraves da oralidade, escrita e audio-visual. Os alunos 

receberam estes assuntos de forma positiva, sentindo-se capacitados a entender e dominar o 

conteudo. Ressaltando-se que nao foi de maneira uniforme, ao contrario, uns mais do que 

outros, mas de forma natural. 

Na semana seguinte, dando continuidade ao projeto, os alunos que antes conliecera os 

textos literarios, desta vez, estavam apresentando os temas folcloricos, atraves de cartazes, 

gravuras, dangas, brincadeiras de rodas e encenagoes trazendo para a atualidade as historias 

do passado. Anexo I I 

Neste terceiro momenta aproveitando a semana Cultural, trabalhei com Portadores Sociais 

de Textos, utilizando receitas culinarias, listas de compras, explorando o contexto social, 



38 

local de compras, qualidade, marca do produto, prego, quantidade, dando enfase a realidade 

vivida pelo aluno no seu cotidiano. 

Quanto a sistematizagao da leitura e escrita destacamos as letras iniciais e finais, os sons 

das silabas. 

Toda essa experiencia vivida levou-me a lembrar alguns textos de Maria Helena Martins 

(1994) como, por exemplo, "Falando em leitura" em que mostra os primeiros contatos da 

crianga com o mundo, no qual as sugestoes para desenvolver a leitura referem-se ao 

trabalho com diversos tipos de materiais didaticos como pequenos textos infantis, revistas, 

contos, fabulas, gravuras, para que os alunos comecem a reconhecer a importancia da 

leitura no seu mundo. 

Surpreendeu-me, o desempenho e a criatividade da turma. Acredito que e preciso o 

professor trabalhar mais, partindo do que as criangas ja sabem, ampliando, facilitando e 

mediando a construgao da sua aprendizagem. 

Portanto e importante garantir momentos em sala de aula com situagoes diversificadas para 

os grupos e situagoes em que as necessidades individuals dos alunos posam ser atendidas. 

Anexo I I I (Atividades) 

Penso que, para aprender a ler e necessario que os alunos participem de situagoes de leitura 

de fato, que entre em contato com textos de real circulagao na sociedade e interajam com a 

diversidade de textos escritos, contando com o incentivo e a ajuda dos colegas e do 

professor. 

E para tornar os alunos bons leitores, segundo os PCNs -a escola tera de mobiliza-los 

internamente, pois, aprender a ler requer esforgo. Precisara faze-los achar que a leitura e 

algo interessante e desafiador, algo que conquistado, dara autonomia e independencia. 
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Entendo que trabalhos dessa natureza precisam acontecer cada vez mais, porque e atraves 

da leitura que adquirimos novos conhecimentos, desafiamos nossa imaginagao e 

descobrimos o prazer de pensar, conhecer e sonhar. 

Ja que por e meio da leitura que se tern acesso a cidadania, melhores posicoes no mercado 

de trabalho, a um entendimento mais profundo da vida em sociedade, a construgao de uma 

personalidade mais critica e, portanto mais livre. Consciente a resolver toda e qualquer 

situagao-problema que durante a vida venha a acontecer. 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consideracoes Finais 

O Estagio foi iniciado com um projeto de leitura, numa perspectiva de desenvolver nos 

alunos suas habilidades em leitura e escrita. 

Durante a realizacao deste trabalho tivemos a oportunidades de conhecer melhores questoes 

ais quais devemos refletir caminhos que precisamos percorrer para conseguirmos um 

ensino-aprendizagem com eflciencia e de qualidade. 

Ao diagnosticarmos os problemas existentes sobre a tematica apresentada na pratica 

educacional, procuramos intervir eficazmente na solucao do problema, desenvolvendo um 

projeto de leitura, vivenciando sua diversidade e tudo que se trabalha dentro ou fora da 

escola, relacionado com a leitura, analisando assim sua produgao de conhecimento, sobre 

seu mundo letrado. Enfatizando a importancia do entendimento da leitura para todas as 

pessoas, independente de classe social. 

No decorrer desse projeto posso afirmar que houve um bom desempenho dos alunos nos 

aspectos cognitivos e afetivos. Porem, tivemos algumas dificuldades, por nao dispor de 

materials didaticos em quantidade e qualidade satisfatoria. O importante e que diante desta 

realidade, temos a boa vontade, consciencia politica do querer realizar de maneira prazerosa 

e constritiva. 

Todos esses processos, trabalhando com projetos, nos sensibilizaram muito o resultado que 

se foi obtido ao termino de cada etapa e a superacao do saber fragmentado das disciplinas 

atraves dos estudos com projetos. 

Consciente de que nosso alunado internalizou parte do conhecimento apresentado, seguira o 

caminlio adequado para sua formagao integral e que nos, como educadores nos 

orgulharemos em termos cornpartilhado com esse conhecimento. 
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Portanto, considero o Estagio Supervisionado uma parte importante da relacao trabalho 

escola, teoria e pratica, e eles podem representar, em certa medida, o elo de articulacao 

organica com a propria realidade. 

E de estrema importancia, exercer um papel pratico do projeto apresentado no decorrer 

deste trabalho, muito foram as fontes que ajudaram a desenvolver o Estagio 

Supervisionado, dentre eles, autores, que assim como eu acredito numa educacao voltada 

para o educando. 

Tambem contribuiram para o exito deste tatbalho os conhecimentos eompartilhados com a 

mestra orientadora do Estagio supervisionado Maria Gerlaine Belchior Amaral. 
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ANEXOS 



Anexo I 

QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabendo do saber transformador da leitura na vida das pessoas, comecei a entrevista 

com o poema: 

Ler o mundo 

Com a leitura 

Posso criar 

Uma realidade mais digna 

E o mundo questionar 

Ler para entender, 

Ler para criticar 

Ler a cada momento 

As leituras que o mundo da! 

Posso encontra-la 

Na diversidade cultural, 

Na crianga divina 

Na troca com o outro 

Nos diversos falares 

Dessa imensa aldeia global. 

(Maria das Dores/Maria Araujo-Chapinha-MA) 



1. Voce gosta de ler? 

2. O que voce entende por leitura? 

3. Para que serve a leitura? 

4. Que tipo de leitura voce costuma fazer? 

( ) Livros 

( ) jornais e re vistas 

( ) gibis 

( ) rotulos e propagandas 

( ) receitas/culinarias 

( ) bulas de medicamentos 

( ) literatura infantil 

( ) artigos religiosos 

( ) papeis de agua, luz e telefone 

( ) outros 

5. Com que freqiiencia voce ler? 

( ) so na sala de aula 

( ) diariamente 

( ) semanalmente 

( ) nenhuma das altemativas 

6. Voce concorda com a ideia de que quern tem o habito de ler diariamente, 

desenvolve melhor nas suas atividades pessoal e social? Justifique. 



ANEXO I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S PROPOSTA DE P R O J E T O C O M LEND AS E PAR L E N D AS 

S Construindo conhecimentos atraves da leitura 

1. Identificacao 

Titulo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construindo e alfabetizando atraves da pratica da leitura. 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Batista Leite. 

Duracao: 60 horas 

Periodo: 3 semanas 

Serie: l
a 

Numero de alunos: 25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Justificativa 

Sentindo a necessidade do despertar no educando o gosto pela leitura, este projeto 

pretende dar folego e suscitar o continuo processo de estimulo a leitura mediante a 

pratica do professor em sala de aula. 

Ciente que este e o processo que proporciona os alunos elevar seu lado critico e 

reflexivo independente do contexto escolar. 

3. Objetivos 

S Objetivo Geral 

Conhecer os estilos textuais existentes em nosso meio, e possibilitar o acesso dos alunos 

as caracteristicas formais da escrita. 

S Objetivos Especificos 



- Repassar valores culturais. 

- Conhecer rmisica e brincadeiras folcloricas. 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

- Desperta na crianga e no adolescente o interesse pelo universo da leitura. 

- Propiciar um ambiente escolar voltado a cultura da leitura.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conteudos 

- Textos 

- Narrativas/cenas/dialogo. 

- Deserieao de personagens. 

- Jogos de mimeros e palavras. 

- Ortografia: ce/ci/c/an 

- Gramatica: alfabeto maiiisculo e minuseulo silaba", formagao de palavras, diminutivo. 

5. Metodologia 

-Leitura de textos literarios brasileiros (poemas prosas, contos, parlendas, lendas 

fabulas.). 

- Escrever nomes de personagens de textos lidos. 

-Exposigao de textos produzidos pelos alunos. 

-Jogos e brincadeiras. 

- Pesquisas. 

- Conhecimento e produgao de diversos generos textuais. 

-Promover dramatizagao com as criangas de historias lidas. 

6. Cronograma 

7. Culminancia 

- exposigao dos trabalhos 

-coquetel 



8. Avaliacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo avaliativo ocorrera continuamente, durante a execucao do projeto mediante 

observacao e participacao dos envolvidos. 

9. Bibliografia 
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Anexo I I I 

l
a

 SEMANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segunda-feira 

13 de agosto 

-Texto "A noivinha do Saci". 

-Leitura oral e individual. 

- Interpretacao. 

- Auto-ditado. 

Terca-feira 

14 de agosto 

- Reapresentagao do texto "A noivinha do Saci". 

-Formagao de novas palavras com as letras das palavras-

chaves-Saci, noivinha, cachimbo. 

- Descobrir quais sao as palavras misturadas. 

Quarta-feira 

15 de agosto 

-Trabalhando com pontilhado. 

-Descobrir quern e a personagem do texto. 

-Contagem de letras, vogais e consoantes. 

- Destacar a primeira e ultima letra do nome da personagem. 

Quinta-feira 

16 de agosto 

-Texto "0 doce da batata doce" 

-Trabalhar a palavra chave doce e as silabas ce e ci. 

-Ler com os colegas sem tropegar. 

Sexta-feira 

17 de agosto 

-Reapresentagao do trava lingua-doce da batata doce-. 

-Ler as palavras e resolver as cruzadinhas Lv. p. 154 

- Jogo da velha. 

-Numeros pares e impares. 



TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SEMANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segunda-feira 

20 de agosto 

-Texto "Corre cutia" (Parlenda popular) 

- Leitura silenciosa, oral, individual e coletiva. 

-Interpretacao oral. 

-Trabalho com rimas. 

Terca-feira 

21 de agosto 

-Reapresentagao da parlenda. 

-Trabalhar a cedilha (c) nas palavras. 

- Encontrar palavras do texto no caca-palavras. 

Quarta-feira 

22 de agosto 

-Leitura informativa sobre o folclore. A origem da palavra. 

-Pesquisa sobre os temas folcloricos: lendas, parlendas, 

adivinhas, brincadeiras, etc. 

-Atividade mimeografada. 

-Palavras com c e c. 

Quinta-feira 

23 de agosto 

-Apresentacao da lenda do Saci. 

-Confeccao de cartaz com temas folcloricos. 

-Personagens, adivinhas, cantigas de roda. 

Sexta-feira 

24 de agosto 

-Culminancia. 

-Feira do Folclore com exposigao de trabalhos, realizagao de 

brincadeiras e dramatizagao folclorica. 

-Montagem de murais sobre lendas, comidas tipicas, 

proverbios, adivinhas, etc. 



3
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 SEMANA 

Segunda-feira 

27 de agosto 

-Texto: "Pinto" (trava lingua) 

-Leitura, interpretacao e ilustracao. 

-som nasal da letra n apos vocalico. 

Terca-feira 

28 de agosto 

-Reapresentagao do texto "Pinto", 

-trabalhar com os sons das silabas. 

-Lista de palavras: nomes de frutas e animais 

(interdisciplinando) Ciencias. 

Quarta-feira 

29 de agosto 

-Texto: "Vamos a compra". 

-Leitura da lista de compras. 

-Circular os produtos que tem o som nasal (n). 

-Treinar a leitura e escrita. 

-Separar as palavras de acordo com as colunas: 

higiene/alimentacao/limpeza. 

-Trabalhar a quantidade, marca, data de validade e preco. 

Quinta-feira 

30 de agosto 

-Trabalhar com embalagem (rotulos). 

-confeccao de um varal com as embalagens. 

-Pedir aos alunos nomes de produtos iniciados com a letra do 

seu nome. 

-Trabalhar a letra inicial, final, n°. de letras e silabas. 

Sexta-feira 

31 de agosto 

-Continuacao: 

-Nomear estabelecimentos comerciais e alguns produtos 

encontrados em cada um deles, 

-atividade relacionada: Cruzadinha. 



EscoiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hstedual.de hnsino hundamentai Batista Leite 

Aluno 

Atividade 

I 8 Complete a reeefe, escrevendo o nome de eada desenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vitamina saboros3 



Escola Estadual dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino Fundamental Batista Leite 

Aluno (a) 

Atividade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Complete ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quadra com o texto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME 1RGURA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| 

CAPACTERISTICA | N°DE 

LETRAS 

N'DE ! 

SILABAS | 

i 

Saci j 4 

i 
t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 

Orelhas grandes, 

calcanhares para f rente, 

defend e a nalureza. 4 

Lobisomem 4 

1 
s 

{ 

i 

1^ 

Vr« em escGnderijos, 

, escamaa coloridaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

| barriga, longos cabelos 

1 
1 , 

j 



;o!a Estadual ele EnsinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fundamental Batista Leite 

\ no: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At iv idade 

tesolva as cruiadinfras abaixo com bastarste atencao: 

'ivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m  mar e o meu canto enfeltlea os Pescadores. 

ou muito levado e uso um gorro vermeiho, 

lo lugar da cabeea tenhofogo. 

.ou urn peixecor-de-rosa evivo na Amazonia, 

ou um liomein-lobo e a.pareco nos diss d iua cheia. 

rotejo os animals etenho os pes virados para tras, 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 

4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . 

Circute nas frases do quesito I as palavras que aparecem com 

e esereva-as. 

Fata a ilustra$3o das trava-ltnguas • 

ranha arranha a jarra, Orato roeu a roupa do reide 

i i a 

;rra arranha a a ran ha, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CP*~~ • * ~^ 



—* ofa<xc£x*j&A.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —w, -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : ^ ^ _ j _ w ; _ ; 

M \  ; _ |  •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 1 \  

U I \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

P ! :
 ] 

&
 :

 I . >
 1 

•m cada ^certo 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qluno ganha ^ î ohio, 

Jo f m ^ sorngr as pontes de enda qU-no. 

$c?nh$ ojogo 911 eh Û er nws pohto5. 



Escola Estadual de Ensino Fundamental Batista Leite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alurto:: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ativid'acte: 

i ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Observe a lista de comprasa segulr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JjoJjiQ'"izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.lt 

?2 Agora circule sos aiimentos que aparecem na lists de compras. 

3 5

 Veja abaixo alguns produtos a sublinhe os que faxem parte da 

lista de compras que voce leu. 

Sabao xampu aicool 

Detergente desinfetante sabcnete 

4
s identifique pel as embalagens outros produtos que 

costumamos comprar. Depois, anote o nome de cada produto. 

5 s

 Observe as informacoes que aparecem em cada uma das 

emba \ agens a p resentados. 


