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RESUM O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo que tern por tema O process© de Aquisicao da Leitura tern a 
fmalidade de identificar as dificuldades que os professores tern em desenvolver 
a pratica de leitura. Esta pesquisa nos possibilitara conhecer as acoes 
desenvolvidas pelos professores para que seus alunos possam adquirir a 
aprendizagem desta atividade com mais facilidade. Somos conhecedoras das 
dificuldades que os alunos tern em adquirir, compreender e organizar a pratica 
de leitura, e isso nos incentiva a buscar caminhos que possam vir contribuir 
para melhor desenvolver esta pratica, para com isso ajudar na formacao de 
cidadaos participativos e seres capazes de enfrentar a convivencia no mundo 
competitivo. Pensando no que os professores podem fazer para estimular nos 
alunos o gosto pela leitura e que procuramos, nas teorias que iremos 
fundamentar este trabalho, alguns subsidios que nos proporcionem exercer a 
pratica docente com mais eficacia, contribuindo essencialmente com a 
formacao dos nossos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: professor, aluno, aprendizagem, leitura. 



INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tem por tema o Processo de Aquisicao da Leitura que visa 

desenvolver como ocorre a pratica de leitura nos anos iniciais do ensino 

Fundamental. 

Sabemos que em nosso pais as dificuldades de leitura e urn problema 

preocupante, onde o gosto pela leitura nao e incentivado, muitas vezes ate o proprio 

professor nao gosta de ler e nao exercita a pratica. Por isso idealizamos com esta 

pesquisa encontrar subsidies que possam amenizar tais dificuldades. 

A importancia de se trabalhar tal tematica esta no fato de que a falta de leitura 

implica na ma formacao do aluno e conseguintemente na falta de oportunidades 

futuramente. Nosso intuito e contribuir com a aprendizagem dos alunos, buscar 

oferecer as melhores situacoes para que os alunos progridam. 

Os problemas encontrados na educacao sao muito amplos. Nesta perspectiva 

optamos trabalhar com a leitura processo que exige disciplina, seriedade e 

condicoes conquistadas no proprio processo de desenvolvimento individual, tanto do 

aluno como do professor. Elemento esse que deve estar presente numa educacao 

concreta e de qualidade. 

A leitura e urn tema muito importante para ser estudado, pois e urn processo 

essencial para que o educando estabeleca e desenvolva outras aprendizagens. 

O desenvolvimento desta pesquisa nos possibilitara conhecer as acoes 

desenvolvidas pelos professores para que seus alunos possam adquirir a 

aprendizagem dessa atividade com mais facilidade. A aprendizagem da leitura e de 

suma importancia nos dias atuais, pericialmente tratando-se do ensino de criangas 

nos anos iniciais do ensino fundamental, o que exige bastante responsabilidade, 

pois este processo possibilita o contato direto com o aluno e a sua interacao entre si. 

Pretendemos com este estudo ajudar o educador a entender que ele precisa 

desenvolver individuos criticos, capazes de raciocinar sobre fatos, conceitos, 

procedimentos e caracteristicas de qualquer campo do saber. Ajudar tambem os 

alunos a perderem a inibicao, estimular a imaginacao, a criatividade e promover a 

integracao social, tornando-se assim, individuos conscientes e atuantes. 

Somos conhecedoras das dificuldades que os aiunos tem em adquirir, 

compreender e organizar a pratica de leitura, e isso nos incentive a buscar caminhos 
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que possam vir contribuir para melhor desenvolver esta pratica, para com isso ajudar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n a f o r m a c a o d e c i d a d l o s participativos e s e r e s c a p a z e s d e e n f r e n t a r a convivencia 

no mundo competitivo. 

Pensando no que os professores podem fazer para estimular nos alunos o 

gosto pela leitura e que procuramos, nas teorias que iremos fundamentar este 

trabalho, alguns caminhos que nos proporcionem exercer a pratica docente com 

mais eficacia, contribuindo essencialmente com a formacao dos nossos alunos. 

Esta pesquisa e de estudo de caso, desenvolvida na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Leomar Leite na cidade de Conceicao, a mesma contempla a 

educacao infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Teremos como universo 

de pesquisa os professores da referida escola, a fim de analisarmos o trabalho dos 

mesmos e compreendermos quais as dificuldades que eles encontram ao 

desenvolverem sua pratica docente. Utilizamos como instrumentos de coleta de 

dados questionarios, contendo questoes objetivas e subjetivas, com a finalidade de 

reconhecer o andamento de suas praticas, e tambem, atraves de conversas 

informais para conhecermos a escola e os professores com os quais trabalhamos. 

O objetivo geral desta pesquisa e identificar as dificuldades dos professores 

quanto ao processo de aquisicao da leitura pelos educandos. Os objetivos 

especificos sao: reconhecer a importancia da leitura no meio social; identificar a 

metodologia aplicada pelos professores, verificar como se da a intervencao do 

professor no processo de aprendizagem da crianca e conhecer tambem as 

dificuldades dos proprios alunos. 

Este trabalho se divide em dois capitulos. O primeiro capitulo divide-se em 

quatro subtitulos denominados Evolucao Historica da Leitura, As condicSes de 

Producao de Leitura na Sociedade, As praticas de leitura na escola e o Papel do 

professor no processo de aquisicao da leitura. 

No segundo capitulo denominado Metodologia e Analise dos dados, 

desenvolvido a partir do estudo de caso e analtses referentes a nossas observacoes 

e acoes durante Estagio em Docencia. 

Nesta perspectiva, pretendemos com este estudo trazer contribuigoes para 

melhoria nas atividades do trabalho dos docentes. 

UNiVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRMS'PE 

CBffRO OE FORMACAO DE RQFESS0RE8 



CAPI TULO i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evolucao Historica da Leitura 

Desde o seculo XVIII na Europa, a atividade de leitura tornou grande 

dimensao no cenario social, isso desencadeado por transformacoes, segundo 

Breves Filho, de ordem tecnologica e institucional. Esse perfil social a que nos 

referimos, e a propria dependencia de urn sistema, de urn processo e seu conjunto 

de valores. Para isso, a propagacao se deu tanto no ambito tecnologico (imprensa), 

como no ambito institucional (a escola). 

Diante disso, o autor Breves Filho, nos mostra q u e : 

[...] Sabemos tambem que, quanta mais tecnologia puder dispor, tanto mais 
eficiente podera ser o ensino. Desse modo, a escola garante a divulgaeao 
da escrita, todavia essa instituicao depende de uma tecnologia. E, se 
pensarmos apenas na disponibilizacao do material escrito, a escola passa a 
ter, como aiiada, a industria do livro. (2004, p. 19). 

Passando por todo urn processo de evolucao historica, a evolucao dos 

livros e dos seus leitores percorreu toda uma trajetoria ate chegar ao que temos 

hoje. 

O livro e os sujeitos passaram a fazer parte de uma mesma sociedade, 

convivencia esta que passou a constituir mudancas no cotidiano dos mesmos. Duas 

dessas mudancas principals que valem ser citadas dizem respeito a importancia que 

toma o vernaculo, sendo d e responsabilidade d a escola a sua difusao, e mais a 

importancia da escrita como forma de percepcao e registro da realidade e o mais 

importante, segundo Chatier (1994. In BREVES FILHO, 2004), abre possibilidade de 

transgressao atraves da ampliacao dos horizontes do sujeito leitor. 

Respaldo da Revolugao Industrial do seculo XVIII, o investimento em 

tecnologia (industria grafica), significou urn aumento na producao de obras 

impressas, em urn universo em que se forma urn publico-leitor e dai a formacao das 

livrarias que surgiram nessa epoca, investimento que buscavam atender essa nova 

necessidade. 

E consequencia tambem do aumento desse publico-leitor o grande 

crescimento de numero de obras publicadas, a fragmentacao dos generos e as 
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mudancas dos tipos de producao de obras escritas. E desta epoca, seculo XVIII, que 

data a aceleragao da producao de suportes escritos diversificados como o jornal, o 

cartaz; a folhetim ou cordel. 

Resultado desse fenomeno de multiplicacao de materials destinados a 

leitura e tambem, o aparecimento de novos generos onde podem ser citados ainda o 

folhetim e a literatura infantil e outros generos ja existente como o romance e o conto 

passaram a assumir caracteristicas drferentes. 

Dentro dessa nova realidade a leitura passa a atingir publico de diferentes 

classes sociais, nao deixando de destacar que algumas distensoes sao feitas em 

questSes como preferencias e disposigao financeira para a aquisicao das obras 

entres outras. 

Ate o seculo XVIII, o gosto que se impoe e o da camada dominante da 

aristocracia. Havia uma divisao bem marcada de segmentos bastante distintos: de 

urn lado a produzida e consumida pela aristocracia e de outro, a cultura popular que 

circulava por tradigao baseada na oralidade que so foi documentada por escrito mais 

tarde no seculo XIX como e o exemplo do conto de fada que acaba sendo absorvida 

pela literatura. Dessa forma, "enquanto pratica, a leitura associa-se desde seu 

aparecimento a difusao da escrita, a fixagao do texto na materia livro (ou numa 

forma similar a essa), a aifabetizacao do individuo, [...]". (ZILBERMAN & SILVA, 

1998, p. 12) 

E marcado nessa esfera de propagacao da leitura, alem de uma marcada 

variacao de genero, o publico-leitor passa a assumir nova esfera atingindo o publico 

feminino, masculino e tambem atinge urn publico infantil, cada urn direcionado a urn 

genero em especifico. 

A burguesia constitui-se na principal consumidora de leitura selando 

assim a completa hegemonia que ja exercia no piano politico e economico. Assim, 

grande parte do que era produzido no campo literario, respeitando a variabilidade de 

generos, destinava-se a burguesia, isso determinado, principalmente pela 

determinacao de urn maior poder aquisitivo da mesma. As camadas dependentes 

por ter sua tradigao cultural essencialmente marcada pelo uso oral, nao tiveram suas 

preferencias tao marcadas pela dependencia do uso escrito para uma maior 

circulacao e disseminacao da tradigao. 
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Como afirma Zilberman & Silva ao mostrar como e feita a valorizacao da 

leitura nos dois segmentos da sociedade, 

[..,] os valores da leitura sempre apontados sao aqueles que ihe atribuem as 
classes dominantes, radicalmente diferente dos que Ihe atribuem as classes 
dominadas. Pesquisas ja demonstraram que, enquanto as classes 
dominantes veem a leitura como fruicao, lazer, ampliacao de horizontes,... 
as classes dominadas a veem pragmaticamente como instrumento 
necessario a sobrevivencia, ao acesso ao mundo do trabalho,[...]. (1998, p. 
21). 

A leitura acabou por refletir a divisao de classes existente na sociedade. 

Por ser produto de uma conotagao ideologica de que o status de urn sujeito letrado 

se torna superior ao das demais pessoas que nio leem. Dessa forma a burguesia 

transforma em padrao desejavel o comportamento adotado por ela. Ou seja, seu 

poder de ser, consumo e difusao de leitura se reverte em ponto positivo e obriga as 

classes dependentes a consumirem sob a pressao da exclusao do mundo que se 

configura letrado. O carater social da leitura se da principalmente quando passamos 

a considera-la urn ato promovido pela ordem institucional. 

Uma breve retomada a historia, possibilitara o entendimento de como a 

educacao passa da pratica individual ao ensino coletivo e a importancia dessa 

relacio para que a mesma atingisse o grande status social. Conforme menciona 

Zilberman & Silva: 

Por estar integrada a um processo histdrico, a leitura e dinamica e, ao 
mesmo tempo, fator de dinamtzacao daquele processo. De um lado, o 
exercfcio individual ou coletivo da leitura resulta funcionamento das 
inst i tutes (como a escola ou a linguagem enquanto sistema) criadas pela 
sociedade; de outro, ela (a leitura) favorece ou nao o desenvolvimento e a 
afirmacio de tais instituicSes. (1998, p. 113). 

Remetendo-se a historia da humanidade e possivel ver que na Grecia 

Antiga, a educacao ja gozava desse sentido geral, o problema e que esse privilegio 

era apenas da aristocracia. O sentido de educar nos seculos IV e V a. C na Grecia 

Antiga, segundo historiadores, visava a formacao do individuo, sobretudo, a 

assimilacao de um padrao de comportamento, ou seja, n io correspondia a aquisicao 

de conhecimentos somente, e sim formar sob o ponto de vista fisico e moral, 

pessoas de aristocracia que acreditavam ser importante educar. 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORiAL 

CAJAZEIRAS • PARAiRA 
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Esse modo coletivo mais que se destinava ao interesse aristocratico 

simplesmente, foi seguido por um longo periodo em que a educacao nao era 

considerada primeira necessidade. 

A idade media foi um longo periodo em que as transformacoes culturais 

foram lentamente preparadas. O Renascimento marca o grande apogeu das 

transformacoes das ideias dos costumes, influenciadas por grandes descobertas. 

No periodo da Renascenca, a educacao, ainda que em uma perspectiva 

individual, volta a ter importancia, tomando como principio da formacao do individuo 

na mesma concepcao da educacao grega. 

No seculo XVI, a educacao volta ao sentido coletivo, agentes de 

educacao, os padres seguiam a linha da doutrinacao. Ao chegar no tempo de hoje, 

esse sentido e visto como uma especie de preparacao do indivfduo para a vida, para 

a adocao de certos valores aceitos socialmente, como afirma Breves Filho (2004), 

substituidos hoje pelos valores da Burguesia, onde valoriza a aquisicao do 

conhecimento onde o ensino torna-se uma forma de ascensao onde apesar do 

sentido coletivo, forma-se um arsenal altamente competitivo onde as qualidades 

individuals sao determinantes no processo de ascensao, situando esse o processo 

historico nesse nosso contexto de trabalho de aquisicao de conhecimento, a 

alfabetizagao e apontada como base desse processo de aquisicao, estando este, 

diretamente ligado, a viabiiidade do processo de leitura. 

O saber passou a ser relacionado ao intermedio do livro. Experiencia, o 

fruto da vivencia das pessoas nao e valorizado pela escola. 

Pela necessidade que se fez em torno do ensino da leitura, expandiu-se 

cada vez mais o sistema de ensino e a valorizacao dos seus significados. 0 seculo 

XIX na Europa se earacterizou pela imposigao do ensino (no Brasil esse processo so 

ocorreu 100 anos depois); decorrente desse processo, a escola tomou o sentido 

pedagogico indissoluvel entre escola e leitura. 

Resultado desse processo de ensino foi a leitura assumir nao um, mais 

varias conotacoes dependendo do sentido que a atribuimos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
„ 0 A .. _ . . M  *  DE CAMPINA GRANDE 
1.2. As condicoes de producao de leitura na sociedade cantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO OE PROFESSOF 

BIBLIQTECASETORIAI 



13 

Os preparativos para a alfabetizagao comecam, na verdade, no periodo 

pre-escolar e nem sempre sao planejados. Assim, quando os pais distraem o filho 

pequeno com livros ilustrados ou revistas, mostram no jornal a inicial do nome dele 

ou chamam sua atengao para placas de transito, por exemplo, estao familiarizando a 

crianga com o mundo da leitura. Mesmo porque :"[...] ninguem ensina ninguem a ler; 

o aprendizado e, em ultima instancia, solitario, embora se desencadeie e se 

desenvolva na convivencia com os outros e com o mundo." (MARTINS, 1994, p. 12). 

O objetivo da educagao pre-escolar no processo de ensino-aprendizagem 

da leitura tem por proposito o desenvolvimento global e harmonico da crianga. 

Global, porque inclui todos os aspectos da pessoa humana, por exemplo, o corpo e 

a mente, a afetividade, a consciencia moral, a integragao social. Harmonico, porque 

todos esses aspectos devem se desenvolver equilibradamente, paralelamente, sem 

exagero de um em detrimento de outros. Por isso, a leitura "[...] liga-se por tradigao 

ao processo de formagao global do individuo, a sua capacitagao para o convivio e 

atuagdes social, politica, economica e cultural." (Ibid, p. 22). 

A pre-escola preocupa-se hoje em alfabetizar. Mas ha criangas que nao 

tem essa oportunidade, sao matriculadas numa ciasse com colegas que ja leem. 

Isso acontece porque, "as condigoes sociais de acesso a leitura, em nossa 

sociedade capitalista, sao diferenciadas." (ZILBERMAN & SILVA, 1988, p. 25). 

Antes de saber ler convencionalmente as criangas ja sao capazes de ler o 

mundo que as rodeiam, pois sao leitores desde muito cedo, desde entao, fazem 

parte do mundo e sao capazes de interpretar e dar o significado as palavras. Por 

estas razoes, concordo com Freire, que "a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, dai que a posterior leitura desta nao possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele." (2003, p. 11). 

Os estimulos de aprendizagens as quais o individuo se submete de forma 

variada e difusa antes de comegar a frequentar uma escola, como atraves da familia, 

do convivio social, da midia, sao algumas das solicitagoes em que o aluno adquire 

informagoes, nao se restringindo apenas a uma instituigao de ensino. E nesse 

sentido, portanto, que "as criangas trabalham cognitivamente (quer dizer, tentam 

compreender) desde muito cedo informagoes das mais variadas procedencias[...]" 

(FERREIRO, 1995, p. 99). 
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Por isso, as criangas estao numa fase de descobertas e precisam ser 

estimuladas. Porem em meio a tantas formas de comunicagao pelas quais somos 

bombardeados hoje em dia, fica meio complicado entender a importancia da leitura e 

tambem da escrita no contexto social. 

Aprendemos a ler antes mesmo de frequentarmos a escola, atraves das 

observagoes das coisas que nos rodeiam. Assim, podemos dizer que aprendemos a 

ler observando o mundo e dessa forma o individuo busca mais conhecimentos a 

respeito da realidade e assim, a leitura torna-se um instrumento de fundamental 

importancia. Nesse sentido concordamos com Martins, quando afirma que 

aprendemos a ler: 

[...] quando comecamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir 
das situacoes que a realidade impoe e da nossa atuacSo nela, quando 
comecamos a estabelecer relacoes entre as experiencias e a tentar resolver 
os problemas que se apresentam [...]. (1994, p. 17). 

Aprendemos a ler a partir das nossas experiencias pessoais vividas no 

dia-a-dia no meio social, principalmente no convivio com a familia e assim, 

adquirimos uma leitura de mundo abrangente. Como afirma Martins, "Certamente 

aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, e temos que valoriza-lo para 

poder ir alem dele [...]". (1994, p. 15). 

Ler nao significa apenas saber identificar palavras, e preciso entender o 

que o texto diz e esta em condigoes de manejar os mais diversos tipos de texto. 

Desse modo concordamos com Torres quando afirma que "[...] sabre ler, significa 

muito mais que ter acesso as primeiras letras, muito mais que ser capaz de decrfrar 

as frases padronizadas e pre-fabrieadas da cartilha ou do texto escolar [...]". (1995, 

P 1) 

Pode-se entender que em algumas situagoes a aprendizagem de leitura 

se da no individuo por meio de processos necessaries que estao presentes na vida 

do sujeito. Esta necessidade esta relacionada a varios fatores, como por exemplo as 

condigoes financeiras e ao acesso a um trabalho que possa proporcionar melhores 

condigoes de vida. E em outras situagoes a leitura e vista como forma de lazer e 

enriquecimento.cultural. Assim descreve Zilberman & Silva que: 
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[...] as condigoes sociais de acesso a ieitura, em nossa sociedade 
capitalista, sao diferenciadas: Descriminam-se as camadas populares pelo 
reforco de sua concepcao pragmatica da leitura, a que se atribui apenas um 
"valor de produtividade", enquanto, para as classes dominantes, ler e 
proposta de lazer e prazer, de enriquecimento cultura e ampliacao de 
horizontes [...]. (1998, p. 25). 

No decorrer de toda sua vida o sujeito adquire continuadamente novos 

conhecimentos aos quais os individuos estao expostos a transformacoes pessoais 

que comprometem sua personalidade, isso porque ao adquirir novos conhecimentos 

o sujeito podera mudar sua maneira de pensar e agir diante dos fatos, o mesmo 

acontece com a leitura, a medida que o sujeito le obtem-se novos conhecimentos. 

Na escola se manifestam os conflitos existentes na sociedade. Pois, os 

conhecimentos que se transmitem e se recriam na escola ganham sentido quando 

sao produtos de uma construcao dinamica que se opera na interacao constante 

entre o saber escolar e os demais saberes, entre o que o aluno aprende na escola e 

o que ele traz para a escola, num processo continuo e permanente de aquisicao, no 

qual interferem fatores polfticos, sociais, culturais e psicologicos. Desse modo, 

[...] Na verdade o leitor pre-existe a descoberta do significado das palavras 
escritas; foi-se configurando no decorrer das experiencias de vida, desde as 
mais elementares e individuals as oriundas do intercambio de seu mundo 
pessoal e o universo social e cultural circundante. (MARTINS, 1994, p. 17). 

Fora da escola a leitura e uma instancia da vida como outra qualquer, 

esta em lugares diferentes e esta diferentemente em cada lugar. Lemos, a cada 

momento dependendo das circunstancias, diferentemente. 

O material de leitura que a vida nos oferece, se comparando ao material 

de leitura disponivel nas escolas e muito maior e diversificado. O material escolar de 

leitura, geralmente, e feito de fragmento e adaptacoes especialmente selecionadas 

para fins didaticos. Instituindo assim, uma unica e artificial possibilidade de leitura. 

A escola nao leva em consideracao o aprendizado anterior feito de 

intuicoes, representacoes e hipoteses acerca da leitura, resultado da convivencia 

diversificada das criangas com esse universo letrado, uma convivencia medida pela 

historia de cada um, pela sua origem social. 
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O aprendizado da leitura supoe uma base de experiencia, supoe que o 

individuo possua elementos referenciais possiveis de serem utilizados como pontos 

de relacionamento. Estes elementos de referenda sao formados pela vivencia direta 

dos fatos, pela experiencia com a realidade, pela relacao pessoa-mundo que, em 

grande parte, independe da escola e do professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 As praticas de leitura na escola 

O processo de aprendizagem da leitura e da escrita nas salas de aula 

esta distante de uma pratica que promova a formacao de leitores e escritores criticos 

participativos. Os professores deparam-se muitas vezes com dificuldades culturais e 

economicas para trabalhar com o desenvolvimento da leitura, assim como Ihe faltam 

fundamentacao teorico-cientifica para compreenderem o processo da leitura e os 

aspectos basicos que dao margem ao conhecimento do ato de ler. 

O nosso desafio neste seculo e o d e estabelecer o estimulo dos 

educandos para a leitura e a escrita. Assim, teremos leitores criticos, participativos e 

reflexivos para cumprirem com o seu papel na sociedade. 

A aprendizagem da crianga na escola esta fundamentada na leitura e na 

escrita. A pratica destas, implicam no desenvolvimento do educando, permitindo a 

curto prazo a aquisicao de novos conceitos, informagoes e producao de 

conhecimentos. E a longo prazo o acesso a cultura letrada. 

O mau dominio da leitura cria dificuldades para a escrita nas aulas de 

Portugues, nas aulas de Matematica ou nas aulas de qualquer outra disciplina. 

Sendo assim, 

Sabe-se que a leitura pode ser adquirida independentemente da escrita, 
sendo possfvel ler e nao escrever. Mas parece impossfvel escrever e nao 
ler. Isso nao quer dizer que a pratica do ato de escrever nao possa intervir 
favoravelmente na capacidade de ler, principalmente levando-se em conta 
que o ato de escrever exige menos automatizacao e mais reftexao 
metalingufstica. Na verdade, uma vez iniciado o processo da aquisicao e de 
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escrita, parece haver uma intervencao reciproca de forma que, quando mais 
se le, melhor se escreve e quanta mais se escreve, meihor se le. (ABUD, 
1987, p. 36). 

Desta forma e na escola que se podem promover, por meio da leitura, as 

diferentes aprendizagens de cada area de conhecimentos e do mundo. 

As propostas pedagogicas comegam a apontar a necessidade de a escola 

propiciar as criangas o contato com diferentes suportes de textos, estimularem uma 

leitura baseada na compreensao e garantir a formagao de um leitor critico. 

Pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que se muda a concepgao de 

alfabetizagao, muda-se, por outro lado, a expectativa em relagao ao tipo de leitor 

que a escola devera formar ja a partir dos primeiros anos de escolarizagao. 

Ensinar a ler e a escrever sao tarefas da escola, desafio indispensavel 

para todas as areas ou disciplinas escolares, uma vez que ler e escrever sao os 

meios basicos para o desenvolvimento da capacidade de aprender e constitui 

competencias para a formagao do estudante, responsabilidade maior da escola. 

A escola vem se constituindo como espago privilegiado para a 

aprendizagem e o desenvolvimento da leitura e da escrita, ja que e nela que se da o 

encontro decisivo da crianga com o ler e o escrever. Para muitas criangas, a escola 

e o unico lugar onde ha livros. E, a sala de aula e o lugar do vinculo com a leitura, de 

insergao do aluno na tradigao do conhecimento. 

Feil (1985, p. 65) afirma que, 

[...] £ importante lembrar que os primeiros contatos com a leitura sao 
fundamentals para a formacao de um bom leitor. Se a leitura for 
apresentada sob uma forma ludica, agradavel e significativa, certamente se 
estara ai proporcionando o nascimento de um verdadeiro leitor. 

Um leitor so pode constituir-se mediante uma pratica constante de leitura, 

a partir de um trabalho que deve se organizar em torno da diversidade de textos que 

circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos os alunos, inclusive 

aqueles que ainda nao sabem ler convencionalmente. 

As aprendizagens que os alunos adquirem na escola serao significativas 

a medida que conseguirem estabelecer relagoes substantivas e nao-arbitrarias entre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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os conteudos escolares e os conhecimentos previamente construidos por eles, num 

processo de articulagao de novos significados. 

Para construir uma pratica de leitura na escola que realmente abarque 

todas as dimensoes possiveis da leitura como pratica social e preciso formular uma 

outra concepcao de leitura, que traga de volta a palavra como constitutiva de 

pensamento e de subjetividade, que tenha como fundamento uma, concepcao de 

linguagem que privilegia as interacoes verbais e que, por sua vez, passa refletir-se 

na pratica pedagogica atraves de uma proposta de leitura escolar que inclua todos 

os tipos de texto circulantes na sociedade, ampliando a leitura de tais textos para 

alem do objetivo escolar. 

As praticas de leitura em sala de aula, segundo Breves Filho, atenta ao 

fato de que: 

[...] e comum encontrarmos professores conduzindo o trabalho de leitura de 
acordo com um ritual ja determinado, que inclui leituras silenciosa e oral, 
seguidas de uma discussao sobre o que transmite o texto. Esse trabalho e 
conduzido pela imagem que o professor faz de si mesmo na condicao de 
educador, [...]. (2004, p. 54). 

O ensino da leitura e processo continuo e que o professor, 

independentemente da disciplina responde, em grande parte, pelo exito ou fracasso 

desse processo. 

E na escola, pela mediacao do professor e com a ajuda do livro didatico 

que os estudantes aprenderao a ler, a escrever e a enxergar sua propria realidade e 

a realidade do outro. Essa relacao e essencial a crianga, que pelo contato e 

exploragao de diferentes textos e por meio de agoes intermediadas, o aluno passara 

a interagir e produzir um conhecimento compartilhado e, com isto consegue 

representar oralmente e por escrito, sob varios registros verbais, seu pensamento, 

sua experiencia previa de vida e seu conhecimento coletivo de mundo. E importante 

que a escola crie condigoes para uma pratica de leitura prazerosa e valorizada, uma 

vez que essas praticas nos possibilitem a compreensao de mensagens simples, com 

anuncios, cartazes, propagandas, etc. E tambem a compreensao de linguagem mais 

complexa, como a leitura de jornais, livros e revistas, sem falar que e um importante 
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fator de inclusao do individuo numa sociedade letrada, como tambem na insercao do 

mesmo no mercado de trabalho, e ainda mais importante nos possibilita uma leitura 

critica do mundo e dos fatores que nos cerca, tornando assim cidadaos 

conscientizados. 

Entre os ambientes em que se desenvolvem praticas sociais de leitura, a 

escola e considerada a maior responsavel pelo amplo e irrestrito acesso ao mundo 

das letras, abarcando a leitura informativa, a leitura para fins pragmaticos, a leitura 

literaria e tantas outras que a vida exige do sujeito-leitor. 

Nesta perspectiva, conforme Bacelar, 

[...] Poder ler, isto e, compreender e interpretar textos escritos de diversos 
tipos com diferentes intencoes e objetivos contribui de forma decisiva para a 
autonomia das pessoas, na medida em que a leitura e um instrumento 
necessario para que nos manejemos com certas garantias em uma 
sociedade letrada. (2000, p. 52). 

A leitura, portanto, e uma atividade essencial a qualquer area de 

conhecimento. Esta intimamente ligada ao sucesso do ser que aprende. Permite ao 

individuo situar-se com os outros, possibilita a aquisicao de diferentes pontos de 

vista e alargamento de experiencias. A leitura e importante em todos os niveis 

educacionais. Pois, deve ser iniciada no periodo de alfabetizacao e continuar nos 

diferentes graus de ensino. Ela constitui-se numa forma de interacao das pessoas de 

qualquer area de conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 O pape) do professor nos processos de aquisicao da leitura 

E importante e funcao do educador se renovar a cada dia, procurando 

trazer para o educando novos conhecimentos. O papel do educador como ponto de 

partida para a agio educativa e considerar os conhecimentos que as criangas 

possuem, advindas das mais variadas experiencias sociais, afetivas e cognitivas que 

estao expostas. E preciso que os profissionais que atuam na pre-escola sejam 
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adequadamente qualificados para atuarem nas escolas, melhorar o material didatico, 

a disposicao das atividadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o ambiente ftsico. 

Diante de todo esse processo "[...] a principal tarefa do professor e 

aprender a observar, ver e entender a evolucao da crianga, para que possa trabalhar 

a partir do nivel de conceitualizagao da mesma." (SILVA, 19991, p, 20). 

Os professores nao devem proporcionar para os alunos uma leitura 

limitada e sim, uma leitura de mundo que envolva o aluno, para que ele sinta-se 

capaz de interagir e participar, ja que vivemos em permanente processo de 

transformagoes e descobertas. 

Se os professores de materias diferentes se envolvem com o ensino de 

leitura as oportunidades dos alunos em aprender mais a respeito da ampliagao da 

leitura evoluirao, como afirma Kleiman, (1998, p. 32) ao dizer que: "Quando os 

professores das demais materias se envolvem com o ensino de leitura, como 

deveriam faze-!o, as oportunidades de criar objetivos significativos para a leitura de 

diversos textos se multiplicam [...]". 

A nogao de pratica de leitura envolve varias dimensoes, nas quais se 

pode compartilhar conhecimentos e experiencias que visam a resolugao de 

problemas, a discussao de um assunto para uma melhor compreensao da realidade. 

Diante disso, os profissionais da educagao podem interagir com outros professores, 

tendo a oportunidade de conhecer outras formas de conhecimentos e adquirir novas 

experiencias, e assim, modificar algumas de suas praticas monotonas de leitura, 

pois a leitura nao esta restrita somente a codigos escrrtos, ela engloba outras 

dimensoes. 

O professor deve se colocar a disposigao dos alunos, com seu 

conhecimento especializado e a sua experiencia, mas nao deve se impor a eles. E 

necessario, portanto, que o educador respeite o modo de pensar dos alunos e de 

assistencia, ajudando-os a questionar, a argumentos e a conhecer novas versoes de 

mundo. 

Os educadores devem deixar os alunos participarem da aula e 

expressarem suas ideias" e pensamentos, pois o ensino nao deve ser restrito aos 

conhecimentos sistematizados da disciplina, e sim se expandir a assuntos sociais do 
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ambiente em que vive o aluno e tambem da comunidade escolar na qua! o mesmo 

esta inserido. 

0 docente deve desenvolver um trabalho criativo e produtivo para seus 

alunos, utilizando tecnicas adequadas de acordo com as necessidades de cada um, 

pois cada aluno tem suas dificuldades e cabe ao professor identifica-las, procurando 

sempre inovar suas aulas para que possa formar cidadaos pensantes e capazes de 

atuar com exito na sociedade. 

O conhecimento e constituido a partir das experiencias vivenciadas, pelo 

individuo na sociedade. E, essas experiencias se apresentam de forma dinamica e 

continua, de modo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o processo de aquisicao de conhecimentos por parte do 

educando se da atraves da sua participacao ativa frente a realidade em que vive, 

fazendo com que o sujeito sinta-se capaz de interagir e participar de dtscussoes. 

Segundo Libaneo, "[...] os alunos nao conseguirao pensar interdisciplinarmente se o 

professor Ihes oferecer um saber fragmentado e descontextualizado." (2003, p. 34). 

O ensino, mais do que promover o acumulo de conhecimento, cria 

maneiras e condicoes de ajudar os alunos a se colocarem diante da realidade para 

pensar e atuar nela. "[...] a apropriacio critica da realidade significa contextualizar 

um tema de estudo buscando compreender suas ligacoes com a pratica humana." 

(Libaneo, 2003, p.37-38). Devemos auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva 

critica dos conteudos, abordando temas atuais que facam com que estes procurem 

solucoes ou alternativas para os conteudos discutidos em sala de aula, pois assim 

os alunos vao se tornando criticos sobre todos os assuntos ao longo de sua vida 

escolar, auxiliando tambem em seu ponto de vista como individuo atuante na 

sociedade. 

E preciso tambem integrar no exercicio da docencia a dimensao afetiva, 

desse modo o professor deve manter uma boa relacao com os alunos, identificando 

as dificuldades de cada um, pois os alunos vivem em ambientes diferentes e o 

professor deve ter o cuidado de conhecer as necessidades desses alunos. 

"Proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa supoe da parte do professor 

conhecer e compreender motivacoes, interesses, necessidades de alunos diferentes 

entre si,[...]". (LIBANEO, 2003, p. 44). 
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Infeiizmente, o professor nunca foi reconhecido devidamente como 

merece. Mesmo com a importancia de sua missao, a tendencia e sempre considerar 

que Ihes basta dominarem bem a materia que ensinam e possuirem um certo jeito 

para comunicar e para lidar com os alunos. De acordo com Antonio Novoa, "A mais 

complexa das atividades profissionais e assim, reduzida ao estatuto de coisa simples 

e natural." (2002, p. 22). Diante disso, o professor precisa refazer uma identidade 

profissional que valorize o seu papel como animadores de redes de aprendizagem, 

como mediadores culturais e como organizadores de situagoes educativas. 

Contrariamente a outros profissionais, o trabalho do professor depende do 

aluno. O sucesso do professor depende da cooperacao ativa do aluno. Sendo assim, 

"ninguem ensina quern nao quer aprender [...] nao e possivel ser bom professor se 

nao houver alguem que aprenda [...]" (Novoa, 2002, p. 23). 

Os professores nao sao apenas receptores de informacoes prontas, eles 

tern capacidades de criar novas metodologias que sao de fundamental importancia 

para sua pratica e para o desenvolvimento das capacidades dos alunos. Desse 

modo, o professor nao deve nunca aceitar os modelos de ensino padronizados, e 

preciso que ele seja critico e inovador. Surge assim: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] a necessidade de construir uma visSo dos professores como 

profissionais reflexivos, que rompa com determinacoes estritas ao nivel da 

regulacao da atividade docente e supere uma relacao linear (e unfvoca) 

entre o conhecimento cientifico-curricular e as praticas escolares. Os 

professores devem possuir capacidades de autodesenvoivimento reflexivo, 

[...] (Novoa, 2002. p. 37). 

E necessario, portanto, que exista um elo de ligagao entre o professor e o 

aluno, desse modo o educador deve trabalhar numa perspectiva geradora de novos 

conceitos, observando o que o aluno esta aprendendo e orientando-o para que seus 

conhecimentos progridam com maior exito. 

Cabe ao educador, por meio da intervengao pedagogica, promover a 

realizagao de atividades de leitura com maior grau de significado possivel, uma vez 

que esta nunca e absoluta, sempre e possivel estabelecer alguma relagao entre o 

que se pretende conhecer e as possibilidades de observagao, reflexao e informagao 

aue o suieito ia possui. Os conhecimentos gerados da historia pessoal e educativa 
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tern um papel determinante na expectativa que o aluno tern da escola, do professor 

e de mesmo, nas suas motivagoes e interesses, em seu auto-conceito e em sua 

auto-estima. Dessa forma, o professor tern a capacidade de fazer auto-reflexoes, 

identificando os obstaculos de seus alunos e a partir disso, criar estrategias de 

solugoes para que seus alunos ultrapassem esses obstaculos e obtenham o gosto 

pela leitura, de modo que se sintam envolvidos e seduzidos a aprenderem sempre 

mais. 

Os professores dos primeiros anos escolarizagao devem desempenhar 

importantes tarefas, e a forma como ele ira conduzir o processo de alfabetizagao de 

seus alunos esta baseado em suas proprias experiencias com o aluno. 

Portanto todos os professores devem assumir seu papel de mediador de 

leitura, pois o educador e aquele que apresenta as diferentes possibilidades, 

contribuindo no desenvolvimento da capacidade de interpretar e estabelecer 

significados dos diferentes textos, criando e promovendo variadas experiencias, 

situagdes novas, que levem a uma utilizagao diversificada do ler. Isso tornara 

possivel a formagao de uma geragao de leitores capazes de dominar as multipias 

formas de linguagem, disponiveis para a comunicagao humana no dia-a-dia. 
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CAPITULO II 

ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 PERCURSO METODOLOGICO 

Este trabalho se compoe de um estudo de caso, segundo Matos, utilizamos este 

procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, obtendo grande 

quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, consequentemente, 

aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos estudos quantitativos porque estes 

ultimos buscam obter informacoes padronizadas sobre muitos casos. (MATOS, 

2001) 

Trata-se de uma forma de investigagao bastante utilizada nos cursos de pos-

graduagao, sobre tudo pela facilidade operacional que proporciona. A alternativa de 

utilizar uma amostra reduzida faz com que essa modaiidade de pesquisar se 

apresente como uma das mais populares entre os investigadores. 

O estudo de caso e uma pratica simples que oferece a possibilidade de 

reducao de custos, apresentando como limitagao a impossibilidade de generalizacao 

de seus dados. (MATOS, 2001). 

Este estudo de caso foi reaiizado no periodo de fevereiro a abril de 2007 na 

escola Leomar Leite, localizada na cidade de ConceicSo-PB. Neste periodo 

elaboramos os questionarios, um dos instrumentos usados para a obtengao dos 

dados desta pesquisa, como tambem roteiros de observagoes para que em seguida 

pudessemos realizar nosso estagio. 

Um dos questionarios foi aplicado a tres (3) professoras da referida escola e o 

outro foi aplicado para 14 alunos da 2 a serie dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Em seguida, preparamos o projeto de intervengao no processo de 

aquisigao da leitura, desenvolvido durante o estagio. 

Os instrumentos utilizados neste estudo de caso tinham objetivo de conhecer 

a pratica dos professores e tambem identificar as metodologias aplicadas com 

relagao ao desenvolvimento de suas atividades, principalmente os metodos 

apiicados a leitura, como por exemplo, as dificuldades que esses professores tern 

em desenvolver atividades que possam facilitar a aprendizagem do aluno no 

processo de aquisigao da leitura. 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DOS QUESTIONARIOS 

2.2.1 Analise do questionario aplicado aos professores 

Esta pesquisa foi feita com tres (3) professores da referida escola no periodo 

de fevereiro a abril de 2007. Estes dados foram coletados atraves de conversas 

informais e um questionario contendo 05 questoes. De acordo com a primeira 

questao perguntamos; "Qual a importancia da leitura"? O professor "A" respondeu 

que "A importancia de le e que atraves de uma leitura poderemos aprimorar nossos 

conhecimentos, porque grande parte deles esta acumulado em livros. Estamos em 

uma epoca que proliferam recursos tecnologicos, mas nenhum equipamento pode 

substituir a leitura.," O professor "B" definiu que a leitura "... e um ato muito 

importante, pois ela faz com que o ser humano praticante do ato de ler se 

desenvolva em plenitude, ajudando a se descobrir e descobrindo o mundo que o 

cerca." No caso do professor "C", ele tambem falou da importancia da leitura na vida 

de todos nos e tambem que "... e atraves dela que conhecemos tudo que esta ao 

nosso redor. Atraves dela podemos conhecer nao so um mundo de sonhos e 

fantasias, mas tambem um mundo coerente com a nossa realidade." Com relagao a 

esta pergunta, observamos que todos os professores souberam valorizar a 

importancia da leitura. Mesmo, porque a leitura e uma atividade essencial na escola 

e na vida do individuo, ajudando-o na sua formacao estudantil e preparando para 

sua inclusSo na sociedade no mercado de trabalho. 

De acordo com a segunda questao, perguntamos: "Diante das propostas dos 

PCN's e da teoria construtivista que incentiva novas metodologias para a aquisigao 

da leitura. Quais as suas principais dificuldades com as atividades de leitura 

desenvolvidas com os alunos? Cite-as." As grandes dificuldades com as atividades 

de leitura, desenvolvidas com os alunos que os professores "A" e "C" citaram, 

ocorrem devido a falta de compromisso dos pais, pois eles as vezes nao tern o 

habito de ler e nem acesso a leitura, entregando toda responsabilidade para a 

escola, ficando assim mais dificil ser despertado o interesse da leitura apenas no 

ambiente escolar. Outra dificuldade citada pelos mesmos e que alguns alunos nao 

veem o ato de le como prazer e sim como uma obrigagao, tornando, assim mais 
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complicada a compreensao por parte dos alunos, dificultando-os na aprendizagem 

dos conteudos. No caso do professor "B", as dificuldades encontradas na aquisigao 

da leitura, segundo ele, e devido... "a resistencia que o educando expressa para a 

interpretagao da leitura, o educador nao-leitor e a falta de materiais didaticos que as 

escolas nao dispoem...",tomando, desta forma, o processo de aquisiclo da leitura 

desmotivado. 

De acordo com a terceira questao, perguntamos: "Que atividade a escola tern 

realizado para promover a aprendizagem da leitura pelos alunos: visitamos a 

biblioteca, visitas a sala de leitura, semana de leitura, outras atividades?" Nesta 

pergunta os professores responderam que as atividades realizadas na escola que 

promovem a aprendizagem da leitura sao a "Semana de leitura", alem de outras 

atividades praticadas em sala de aula. Podemos constatar que as atividades 

mencionadas pelos professores nao foram bem especificadas, principalmente as 

realizadas na sala de aula, eles falaram apenas que e realizada a semana de leitura 

na escola. 

De acordo com a quarta questao, perguntamos "Qual metodologia utilizada foi 

mais eficaz para o desenvolvimento e aquisigao da leitura, cite quais as mais 

usadas?" Os professores "A" e "C" responderam que para o desenvolvimento e 

aquisigao da leitura as metodologias mais utilizadas e trabalhar a leitura nao so 

atraves de livros, mas, tambem, atraves de letras de musicas, receitas de comidas 

que os alunos mais gostam, fazer tambem a leitura visual, ou seja, a leitura de 

imagens, e estimular sempre a leitura de cantos infantis, acompanhados de musicas 

para despertar o interesse dos alunos. Usando, desta forma, nao so a leitura escrita, 

mas tambem a leitura de outros portadores de textos, possibilitando, assim, a 

compreensao nao so do que o aluno le, mas do que ele ve ao seu redor, no seu 

cotidiano, fazendo uma leitura de mundo, segundo Paulo Freire. O professor "B" 

respondeu que os alunos mostram grandes expectativas na questao da leitura de 

paradidaticos, segundo ele a metodologia mais eficaz para despertar maior atengao 

do aluno e "o uso de leitura de historinhas em sala de aula, atraves de gravuras, que 

e bastante interessante para a formagao de pequenos leitores". Nesse sentido, cabe 

ao professor inovar suas metodologias para facilitar a aprendizagem do aluno, nao 

se restringindo apenas as atividades propostas pelo livro didatico. O educador como 
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Os seguintes dados foram obtidos atraves de observagoes e um questionario 

realizado com 14 alunos dos anos intciais do Ensino Fundamental, com idade entre 

6 e 11 anos, da escola Estadual Leomar Leite, a qual foi realizado nosso Estagio em 

Docencia. Este questionario continha afirmacoes incompletas que os alunos 

deveriam completar oralmente ou por escrito e indagagoes a respeito de atitudes 

diante da leitura que iriamos observar nos mesmos. 

De acordo com as afirmacoes dos alunos constatamos que a maioria deles 

mencionaram que adoram ler historinhas, como a "Cinderela, Chapeuzinho 

Vermelho," "Area de Noe e outras, e os demais responderam que adoram ler seus 

livros, ou seja, o livro didatico. Nesse sentido, e muito importante explorar textos com 

caracteristicas diversas que possibilitem ao aluno desenvolver a leitura, nao 

limitando o aprendizado apenas ao livro didatico. 

Com relagao a escrita eles responderam que adoram escrever sobre os 

animais, a igreja, as disciplinas da escola, Portugues e Matematica, e apenas um 

aluno respondeu que adora escrever sobre "a namorada", que segundo ele dizia ter. 

Na afirmativa "Um dia vou escrever..." os alunos responderam da seguinte forma, 

que um dia queriam escrever livros, poesias, poemas, cartas e historinhas. 

Em outro ambiente quando n io estao na escola, perguntamos o que eles 

fazem para se distrairem. Os alunos responderam que quando nao estao na escola 

gostam de assistir desenhos e brincar, o que e muito comum para criangas. E o 

programa favorito para alguns deles e o desenho animado e os outros falaram que 

gostam de programas de auditorios e novelas. Mas nenhum deles mencionou gastar 

de assistir e nem de ler jornais, pois acham ruim. Por isso os professores devem 

incentivar seus alunos a ler diferentes tipos de texto utilizando varios portadores de 

texto como o jornal impresso e os rotulos por exemplo. As criancas cujos pais ieem 

historias para elas ou que presenciam comentarios sobre noticias de jornal estio 

aprendendo muito sobre a linguagem. Aprende-se a ler por meio de muitas leituras, 

do conhecimento de diversos autores, de varios setores da cultura escrita. 

Com relagao a leitura todos os alunos disseram que ficam muito feliz quando 

estao lendo. E, segundo eles, tern dificuldades de entender uma leitura quando nao 



29 

conhecem algumas letras ou quando os textos sao mais extensos. E leriam mais se 

ao inves do texto do livro didatico fossem historinhas mais divertidas, poemas ou 

ainda, se os textos do livro fossem mais emocionantes. Quando leem em voz alta, 

alguns deles gostam, mas os outros ficam envergonhados, preferindo ler em 

silencio, pois, de acordo com eles, conseguem refletir e pensar. 

Durante o desenvolvimento das atividades de leitura que foram aplicadas 

observamos que os alunos nem sempre estavam atentos e interessados para o que 

a professora estava explicando. Eles nao pareciam nem um pouco empolgados com 

a leitura dos textos sugeridos, dificultando assim a interpretacao do texto lido. 

Dificilmente os alunos se interessavam em ler em voz alta na sala, a professora ate 

pedia para que algum deles lesse, mas eles nao davam muita atencao, as vezes um 

ou outro que era mais ativo se aproximava da professora e pedia para ler o texto, 

mas os outros nao davam tanta importancia. 

Pelo o que observamos na turma os alunos eram muito dispersos, muitas 

vezes preferiam conversar, fazendo muito barulho que a professora nao conseguia 

controlar, o que acabava atrapalhando a aula. Isso acontecia tambem, porque a aula 

nao era muito atrativa, nao envolvia a turma, era muito monotona, a professora 

transmitia o texto escrevendo no quadro para depois fazer a leitura com os alunos, 

que estes apenas copiavam o texto sem entender seu sentido. 

Portando, podemos concluir que os alunos nao evoluiram na leitura durante o 

periodo de observacao. Desta forma, o grande desafio e reconhecer a dificuldade, 

questionar e quebrar a pratica tradicional das atividades de leitura incorporando no 

trabalho diario novas metodologias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 ANALISE DAS ATIVIDADES DE ESTAGIO 

O presente estudo de caso foi desenvolvido no periodo de fevereiro a abril de 

2007 durante Estagio em Docencia, realizado na escola Leomar Leite citada 

anteriormente. O objetivo desse estudo foi identificar as dificuldades encontradas 

pelo professor em desenvolver o processo de leitura, e conhecer tambem, o 

processo de evolugao da leitura dos alunos, bem como a analise das producoes dos 

mesmos. 
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Este estagio foi desenvolvido na 2 a serie dos anos inicias do ensino 

fundamental com 14 alunos com idade entre 6 e 11 anos. 

A primeira atividade trabalhada foi com portadores de textos. Levamos para a 

sala alguns portadores de texto e pedimos para que os alunos trouxessem de casa 

rotulos como biscoito, leite e outros produtos mais acessiveis e tambem bulas de 

remedios. Em seguida, fizemos uma leitura coletiva para a ampliagao do vocabulario 

para com isso eles registrarem no caderno as observagoes sobre o vocabulario, o 

formato e o tamanho das letras. Eles reagiram com entusiasmo, pois estavam 

interessados em fazer a leitura e anotacoes dos produtos que utilizavam todos os 

dias. Isso facilitou bastante no desenvolvimento da atividade pois afem de conhecer 

o produto pelas as cores e pelas figuras, identificaram as letras e como eram 

formadas as palavras, ampliando assim seus vocabularios. 

Na segunda atividade trabalhamos historias em quadrinhos. Levamos alguns 

gibis para a sala e pedimos para que cada um dos alunos escolhesse um gibi a seu 

gosto. Logo apos, cada um fez uma leitura silenciosa e em seguida contaram para 

toda turma a historia que leram como sao os personagens, em que lugar ocorre a 

historias, etc. Com esta atividade mesmo aqueles que nao queriam ler conseguiram 

relatar a historinha de acordo com a imaginagao, fazendo a leitura de imagens. Esta 

atividade chamou bastante atencao dos alunos por ser textos mais curtos e 

coloridos, com figurinhas dos personagens dos desenhos animados. 

No terceiro momento, trabalhamos literatura infantil. Escolhemos o livro que 

contava a historia de "Cinderela" e lemos em voz alta para a turma. Em seguida, 

abrimos uma discussao e perguntamos quais os personagens principals da historia, 

em que lugar aconteceu a historia e como termina a historia. Os alunos participaram 

muito bem da discussao, gostaram muito, todos queriam comentar sobre as agoes 

dos personagens na historia e falar sobre o personagem que mais gostaram. 

Em outro momento aplicamos uma atividade com leitura compartilhada e 

reconstrugao de textos. Nesta atividade escolhemos o texto e passamos para uma 

cartolina e depois fragmentamos o texto em partes correspondentes ao numero de 

alunos em outra cartolina. Distribuimos entre eles as partes do texto, cada um teria 

que ler a parte que Ihe coubesse, em seguida, pedimos que montassem o texto na 

seqiiencia de modo que se tornasse carente. Assim, a aula tornou-se mais dinamica 
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com a movimentagao da turma na reconstrucao do texto pois todos participaram da 

atividade uns ajudando os outros. 

Outra atividade trabalhada foi a utilizagao do dicionario. Aplicamos um texto 

do livro didatico, neste texto os alunos leram e retiram palavras que nao conheciam. 

Logo apos, pedimos que colocassem as palavras retiradas em ordem alfabetica para 

que procurassem no dicionario. Depois iriam ler o texto novamente substituindo as 

palavras retiradas pelo melhor sinonimo encontrado no dicionario. Com esta 

atividade os alunos sentiram um pouco de dificuldade, pois nao tinham o habito de 

utilizar o dicionario, alguns nem sabiam como utilizar, foi preciso explicar os 

procedimentos, a ordem alfabetica e como pesquisar. 

Constatamos que durante o desenvolvimento das atividades houve um 

grande envolvimento da turma com as metodologias propostas, novidades 

apresentadas a eles que estavam acostumados com as aulas monotonas de sua 

professora, que era baseada apenas na transmissao dos conteudos, esta escrevia o 

texto no quadro e os alunos teriam que copiar no caderno e assim se resumia a aula 

de "Portugues", nao havia momentos para a leitura. 

A leitura e um processo de ensino aprendizagem que deve ser trabalhado 

com criatividade, utilizando metodologias diversificadas proporcionado o interesse e 

a participagao dos alunos. Desse modo, os alunos alfabetizados com varios tipos de 

textos e metodologias variadas, desenvolveram com maior eficiencia as 

competencias para conquistarem o uso desejavel e eficaz da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L 

D E C A M P I N A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CtNTRO DE FORMACAO OE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL 
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Ensinar as criancas a ler, a escrever e se expressar de maneira competente 

na lingua portuguesa e o grande desafio dos professores do ensino fundamental. Ler 

e escrever sao atividades que se complementam. Os bons leitores tern grandes 

chances de escrever bem, ja que a leitura e que fornece a materia-prima para a 

escrita. Quern le mais tern um vocabulario mais rico e compreende melhor a 

estrutura gramatical e as normas ortograficas da Lingua Portuguesa. 

O conhecimento atualmente disponivel recomenda e aponta para a 

necessidade de repensar sobre teorias e praticas tao difundidas e estabelecidas, 

que, para a maioria dos professores, tendem a parecer as unicas possiveis. 

Quando se pretende que o aluno construa conhecimento, a questao nao e 

apenas qual informacao deve ser oferecida, mas, principalmente, que tipo de 

tratamento deve ser dado a informacio que se oferece. A questao e entao de 

natureza didatica. Nesse sentido, a intervencao pedagogica do professor tern valor 

decisive no processo de aprendizagem e, por isso, e preciso avaliar 

sistematicamente se ela esta adequada, se esta contribuindo para as aprendizagens 

que se espera alcancar. 

O professor tern a liberdade de escolher as obras didaticas para seus alunos 

em funcao do conhecimento que tern dos livros da escola e dos alunos. Pode ainda 

usar de materials impressos para o ensino de sua disciplina, e ate mesmo, elaborar 

seus proprios textos, incentivando assim as muitas formas de ler. 

E fundamental que o professor se reeonheca enquanto sujeito leitor, e saiba 

dimensionar suas praticas de leitura. Quanto mais o professor ampliar seu repertorio 

de leitura, atribuindo a leitura o papel de formadora das sensibilidades e ampliadora 

da visao de mundo, maior significativas serao suas praticas propostas a seus alunos. 

Portanto, nem todos os jovens serao leitores habituais para o resto da vida, 

nem tao pouco, saberao escrever tudo corretamente. Mas todos deverao estar aptos 

a ingressar no mundo do trabalho e a exercer plenamente a cidadania. 

UNIVERSIDADEFEPE^L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h p PAMP1NA GRANDE 
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o l S S o EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PROFESSORES 



Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Formacao de Professores 

Urddade Academica de Educacao 

Cursor Pedagogia 

Escola: ... 
Professor: ,.. , _ 
Formacao; . 
Tempo que ensina (Ensino Fundamental): 

Entrevista 

1. Qual a importancia da leitura? 

2. Diante das propostas dos PCN's e da teoria construtivista que incentiva novas 
metodologias para a aquisicao da leitura. Quais as suas principals dificuldades 
com as atividades de leitura desenvolvidas com os alunos? Cite - as. 

3. Que atividades a escola tem realizado para promover a aprendizagem da leitura 

pelos alunos: 

( ) Visitas a biblioteca; 
( ) Visita a sala de leitura; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(x) Semana de leitura; 
( ) Doacao de livros paradidaticos; 
( ) Incentiva o emprestimo de livros; 
( ) Outras atividades. 

4. Qual metodologia utilizada foi mais eficaz para o desenvolvimento e aquisi9ao 

da leitura, cite quais as mats usadas. 

5. Que mudangas voce identifica se compararmos a proposta de ensino dita como 

"tradicional" e as inovayoes propostas nos PCN's? Cite - as. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 



Nome ™ Ser ie . . . 

Como voce se sente quando ganha um livro de presente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ^^^^  J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  0 /  I o i 

Como voce se sente quando gasta seu tempo livre lendo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—vX^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |  f l -f in 
\ / s s ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y 

Voce acha que vai gostar de ler quando for maior? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 0 0 ) 1 ^^^^  J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\^==^/ J 
( )  
v ^3=^ y 

Como voce se sente quando vai a uma livraria? 

( 0© ) ( 0 © ] 
\ ° / v y 

( (•§•)) 

Como se sente quando leem uma historia para voce? 

( 0 0 | ( 0 © ) 1 0 /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ O j 

Quando vai a casa de um amigo, gosta de ler os livros dele? 

( 0 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ ^ ^ ^ ^ |  
\ o 1 

Como se sente quando leem poemas para voce? 

( 0 ©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j ( © 0 ) 
V ^ttiSZ^ J 

( 

UNWERS1DADE FEDERAL 
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rPMTRO DE FORMACAO OE PROFt&aORc 



Inventario de interesses.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os inventarios de interesses eonsistem em 

u m numerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de afirmacoes que os alunos fazem por escrito ou oralmente 

durante as entrevistas. Outras vezes, como no exemplo apresentado a seguir, 

sao feitas afirmacoes incompletas que os alunos devem completar oralmente 

ou por escrito. 

Inventario de interesses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Adoro ler... 

- Gosto de escrever sobre... 

- Um dia vou escrever... 

- Fico muito entretido quando... 

- Meu programa favorito na TV e... 

- Quando estou lendo, eu... 

- Gosto de usar meu tempo iivre em... 

- Tenho dificuldade de entender uma leitura quando... 

- Acho que as historinhas sao... 

- Eu leria mais se... 

- Quando leio em voz alta, eu... 

- Para mim, os livros de estudo sao... 

- Quando leio em silencio, eu... 

. - Se tivesse de recomendar um livro, eu escolheria... 

- Acho os jornais... 

- Se tivesse de viver um ano em uma ilha deserta, eu levaria os 
- seguintes livros... 

Pauta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observacao de a t i tudes diante da le i tura 

SIM NAO 

- Pareceu contente durante as atividades de leitura? 

- Pediu para ler em voz alta espontaneamente nas aulas? 

- Leu algum livro durante seu tempo Iivre? 

- Mencionou ter lido algum livro em casa? 

- Escolheu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

- pintar, conversar, etc.)? 

- Pediu permissao para ir a biblioteca? 

- Pediu livros emprestados na biblioteca?, 

- Leu a maioria dos livros ate o final? 

- Mencionou livros que tern em casa? 

FONTE: Giasson e Theriault, 1983. 



1. DADOS DE IDENTIFICAQAO: 

1.1 Titulo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Processo de Aquisicao da Leitura 
1.2 Curso/ Faculdade: Pedagogia/ UFCG 
1.3 Responsaveis pelo Projeto: Lucia n. Mangueira e Rosinilva B. Vitorino. 
1.4 Local de Realizagao: Escola Estadual de Ensino Fundamental "Leomar 

Leite". 

2. JUSTIFICATIVA: 

Optamos trabalhar com este tema porque esta pesquisa nos possibilitara 
conhecer as acoes desenvolvidas pelos professores para que seus alunos 
possam adquirir a aprendizagem da leitura com facilidade. Pois a leitura e 
um processo essentia para que o educando estabelega e desenvolva 
outras aprendizagens. 

3. OBJETIVOS: 

Identificar as dificuldades dos alunos quanto ao processo de aquisicao 
da leitura e, verificar como se da a intervencao do professor no processo 
de aprendizagem da crianca. 

3.1. Especificos; 

- Empregar a linguagem dos quadrinhos para expor suas ideias; 
- Criar material para o acervo de leitura da classe. 

4 CONTEUDO: 

Lingua portuguesa 

5. METODOLOGIA: 

5.1 Trabalhar com portadores de textos: 

- procedimentos: leitura coletiva para a ampliacao'do vocabulario; trazer para 
a classe algumas bulas de remedios; pedir aos alunos que facam a leitura 
dessas bulas e registrem no caderno as observacoes sobre o vocabulario, o 
formato, o tamanho das letras, etc. 
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5.2 Historia em quadrinhos: 

- procedimento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA levar alguns gibis para a sala pedir que cada um dos alunos 
escolha um gibi a seu gosto. Logo apos, cada um ira fazer uma leitura 
silenciosa e em seguida contar para toda a turma a historia que leram: como 
sao os personagens, em que lugar ocorre a historia, etc. 

5.3 Literatura Infantil: 

- Procedimento: Escolher no acervo de livro da escola uma historia infantil e 
ler em voz alta pra a turma. Em seguida, abrir uma discussao com a turma e 
perguntar quais os personagens principals da historias, em que lugar acontece 
a historia e como termina a historia. 

5.4 Leitura compartilhada - reconstrucao de textos: 

- procedimentos: Fragmentar o texto em partes correspondentes ao numero 
de alunos que ha na classe e distribui-las entre eles; cada um devera ler a 
parte que Ihe coube; em seguida, pedir-lhes que montem o texto na sequencia 
de modo que se torne coerente; todos devem prestar atencao na leitura dos 
colegas, para que possam realizar a atividade. 

5.5 trabalhar com dicionario - ordem alfabetica: 

- procedimento: retirar de um texto do livro didatico palavras que o aluno nao 
conhece; coloca-las em ordem alfabetica e procura-las no dicionario; reler o 
texto, substituindo palavras retiradas pelo melhor sinonimo encontrado no 

dicionario. 

6.RECURSO: 

6.1 Humanos: 

- Lucia Nunes Mangueira 
- Rosinilva Berto Vitorino 

CJ0 

6.2 Materials: 

- bulas de remedios; 



- gibis; 

- Livros infantis; 

- textos xerografados, tesoura, lapis, etc.; 
- dicionario, livros didaticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 CRONOGRAMAS DAS AQOES: 

DATA CONTEUDO ATIVIDADE TRABALHADA AVALIACAO 
Alfabetizacio 
com textos 

Portadores de textos Participacao e 
contribuicao da 
turma 

Historias em 
quadrinhos 

Leitura silenciosa seguida de 
apresentacao da turma 

Participacao e 
apresentacao da 
turma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Literature 
infantil 

Leitura oral e discussao com a 
turma 

Participacao da 
turma 

leitura Leitura compartilhada com texto 
xerografados-fatiado 

Participacao e 
reproducao de 
textos 

Estudo do 
vocabulario 
ordem 
alfabetica 

Colocar as palavras que nao 
conhecem em ordem alfabetica, 
procura-las no dicionario outro 
significado. 

Exercicio escrito 
e contribuicoes 
da turma 
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