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Esta monografia enfocou o processo de leitura na Educacao de Jovens e adultos. Pretendeu-

se, a partir desse conceito, pesquisar o desenvolvimento da leitura e sua apropriacao social 

por jovens e adultos. Buscando subsidio teorico-metodologico em Funk, Ferreiro, Cunha, 

Dias, e no parametro legal da Educacao de Jovens e Adultos, foram os principais 

referenciais teoricos utilizadas que possibilita um conhecimento teorico da pratica 

pedagogica da EJA. Resolvemos investigar e ao mesmo tempo propor praticas pedagogicas 

de leitura que venham emergir no sujeito o desejo de ler. Nesse sentido, a pesquisa contara 

com a participacao de quatro (04) professoras da l a fase do Ensino Fundamenta que 

lecionam no turno noite na escola E. E. E. 1 E. F. Antonio Lacerda Neto na cidade de Sao 

Jose de Piranhas-PB. Utilizaremos o questionario para fazermos a coleta dos dados. Os 

dados foram submetidos a analise tematica, de acordo com algumas categorias criadas por 

autores, as consideracoes finais buscam apontar para a necessidade de aprofundamento das 

pesquisas neste campo de estudo. Acreditamos na possibilidade de estarmos contribuindo 

para refletir sobre a pratica docente, possibilitando o acesso a novos conhecimentos 

teoricos que contribuam para uma formacao mais solida, discutindo novas altemativas de 

trabalho que favoreca a formacao critica c conscientes do leitor, viabilizando um despertar 

para uma sociedade mais justa e igualitaria. 
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Procedimento Metodologico 

A pesquisa leitura na alfabetizacao de jovens e adultos objetivos foi realizada na Escola 

Municipal de Ensino Infanta1 e Fundamental Instituto Educacional Antonio Lacerda Neto, 

localizada na rua Odon Bezerra, s/n°' bairro centre, na cidade de Sao Jose de Piranhas. PB. 

O universo da pesquisa foi composto por (4) quatro professoras das series iniciais do ensino 

fundamental da EJA. 

O estudo da tematica teve o carater exploratorio, pois segundo Gonsalves (2001.p.65) "A 

pesquisa exploratona e aquela que se caractenza pelo desenvolvimento e o esclarecimemo 

da ideias,com o objetivo de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a 

um determinado fenomeno que e pouco explorado" Utilizamos tambem o metodo 

qualitativo, por partir do "fundamento de que ha uma relacao dinamica, entre o mundo real 

e o sujeito, uma interdependencia viva entre sujeito e objeto, um vinculo indissociavel entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito". (CFUZZOTTI, 2001, p. 79). e de acordo 

com Richardson (1999,p.79): " A abordagem qualitativa de um problema, alem de ser uma 

opcao do investigadorjustifica-se sobretudo, por ser uma forma adequada para en tender a 

natureza de um fenomeno social". 

No primeiro momento julgamos necessario um levantamento bibliografico que tambem foi 

importante porque nos proporcionou uma maior aproximacao com o tema em estudo, 

formentou-nos conhecimentos tedncos necessarios para realizacao da pesquisa. 

Como instrumento de coletas de dados necessarios ao estudo utilizamos, no segundo 

momento, questionarios com questoes objetivas e subjetivas. Escolhemos o questionario 

por ser um instrumento de facil aplicacao, obtencao e analise dos dados e pode ser 

considerado um instrumento que facilita a familiarizacao com o problema, Richarrdson 

(1999,p.l89) acredita que: "... os questionarios cumprem pelo menos duas fun goes: 

descreve as caracteristicas e medir determinadas variaveis de um grupo social". Isso nao 

implica, porem que nao possamos posteriormente adotar outros instrumentos de coletas de 

dados que venham a enriquecer e contribuir para o tema em estudo O conteudo desse 

questionario tern como objetivo os seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\M\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - i t .  FERAL 
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• Analisar o process© de leitura na Educacao de Jovens e Adultos; 

• Investigar quais dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar o processo 

de leitura com a EJA; 

• Identificar a metodologia utilizada pelos professores da EJA; 

0 referido instrumento contribuir significativamente para elaborarmos o segundo momento 

do nosso trabalho, o qual constou o estagio noturno, realizados com os alunos da Eja da 

referida escola. As atividades eram realizadas atraves de estudos, leituras, discussoes, 

reflexoes e dinamicas sobre a importancia da leitura na formacao de cidadaos capazes de 

desenvolver o seu proprio conhecimento. 

Assim, realizamos esse trabalho, na perspectiva de que as mudancas sao lentas, porem, 

necessarias. Uma vez que no context© atual, faz-se necessano que os professores busquem 

maneiras que possibilitem aos alunos uma leitura prazerosa, compreensiva, como forma de 

torna-los leitores criticos e cidadaos conscientes. 

A escola funciona durante os tres turnos, manha e tarde o ensino infantil, e noite o ensino 

fundamental. O ambiente e composto por 296 alunos, sendo que 190 estao na faixa etaria entre 

6 a 14 anos e 106 alunos da Educacao de Jovens s Adultos apresentam uma faixa etaria entre 

25 a 72 anos. O projeto foi aplicado durante o turno noite onde existem salas da Educacao de 

Jovens e Adultos. O ambiente fisico da escola e bem restrito, sao 06 salas de aula, 01 diretoria, 

01 cozinha, 04 banheiros, 01 dispensa, 01 bibhoteca e 01 patio. A escola conta com recursos 

materias como: carteiras, mesas, bebedouro, som, mimedgrafo, video, televisao e alguns 

eletrodomesticos. 

A referida escola no tumo noite conta com quatro (4) professoras contratadas, nenhum 

efetiva, ( I ) diretora e uma (1) coordenadora pedagogica que nao freqiicntam neste turno, 

duas (2) pessoas na secretaria e duas (2) auxiHares de servico que vao pra ficar sentadas, 

pois durante esse turno nao e oferecido a merenda escolar 
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Introducao 

O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de leitura na modalidade de 

Educacao de Jovens e Adultos, bem como, compreender os processos de aprendizagem 

formais e nao formais. Neste sentido, veremos que para um melhor entendimento acerca da 

EJA faz necessario tomarmos a politica educacional influenciando diretamente na historia 

da Educacao. 

Nao e de hoje que a Educacao de Jovens e Adultos tern espaco no texto da constituicao, o 

ensino primario extensivo aos adultos, tambem e assegurado pcla LDB 9394/96. A questao 

do aces so ao ensino Primario aos adultos tern espaco garantido no texto da constituicao 

Brasileira e e tambem assegura pela lei de Diretrizes e Base (LDB), artigo 37. 

A EJA trabalha inicialmente com jovens e adultos analfabetos ou semi-analfabetos, que se 

sustentam ou complementam a renda familiar vendendo balas, jornais, fazendo "biscates"... 

Estes jovens sao geralmente nao tern muito contato com o processo de leitura. 

Hoje milhares de pessoas nao sabem ler nem escrever, nao conseguem ler uma carta, 

escrever vim bilhete. Esta realidade nacional exclm grande numero de jovens e adultos dos 

bens materiais e culturais produzidos, dificulta seu mgresso no mercado de trabalho, alem 

do que, estes cidadaos deixam de exercer seu direito a cidadania, pois nao participam 

efetivamente da vida social nao se identificando como sujeito historico na construcao de 

uma sociedade Jivre e igualitaria. 

Neste sentido, observando as pesquisas e estudos feitos sobre essa tematica percebemos que 

a leitura tern sido centra de discussao para quern se preocupa com os rumos da educacao no 

nosso pais, visando melhorar a qualidade de ensino brasileiro. Pois o ato de ler e 

imprescindivel para apropnar-se do conhecimento, isso porque a leitura e a escrita 

constituem-se como meios que o individuo usa para comunicar-se com os grupos sociais, 

opmando, criticando e retletindo diante da realidade em que esta insendo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, i \ \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  -L ? :
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A leitura e de fundamental importancia para o "bem-estar" social do individuo. Hoje em 

dia vivemos num mundo sobrecarregado de mformacao e ler e uma das maneiras que o ser 

humano dispoe para adquirir um maior conhecimento de mundo. Em toda a histdna da 

humanidade nunca se produziu tanto conhecimento como no momento atual. Portanto, para 

que o individuo tenha acesso a essas informacoes, precisa ser um leitor com competence 

para desenvolver sua postura critica e assim contribuir para a formacao de cidadaos 

autonomos, capazes de assumir valores democraticos desejaveis e atuar no mercado de 

trabalho de forma participative. 

A leitura e algo que nos envolve tanto que nem paramos para pensar como vive uma pessoa 

que nao sabe ler e escrever' E notorio que existem muitas pessoas que nao sabem ler e 

outras que sabem ler, mas, nao consegue interpretar o que leu Ler e contextualiza, ou seja, 

e dar o seu ponto de vista, opinando se concorda ou nao com o que esta lendo. 

E para diminuir essas dificuldades e preciso de uma politics publica sustentavel que invista 

mais na Educacao para amenizar esse problema, levando em conta a realidade do educando, 

so assim, e que vamos garantir uma oferta de educacao de qualidade. faz-se entao, 

necessario a implantacao de propostas educacionais que atendam as suas necessidades. 

E preciso reformulagdes efetivas no sistema educational. Assim, nao podemos esquecer de 

uma peca fundamental que contribuira na amenizacao dessa situacao que e o profissiona! da 

educacao. Contudo, veremos se seta necessa.no que ele reveja sua pratica pedagogica 

comecando a agir diante da realidade vivenciada, assim como, que o governo invista nesses 

profissionais para que o seu trabalho seja eficiente 

Desta forma, algum questionamento nos inquietava, tais como: qual o tipo de leitor a Eja 

esta formando?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais as dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar o 

processo de leitura na EJA Formar um leitor competente supoe formar alguem que 

compreenda o que le, que passe aprender a ler tambem o que nao esta escnto, ou seja, 

identificando elementos implicitos, que estabelecam relacoes entre o que le e outros textos 

ja lidos, que saiba que varies sentidos podem ser atnbuidos a um texto, mas para isso a 

leitura deve ser prazerosa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U!N! . VL, JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O, 'JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fSJERhl 
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O objetivo da leitura e formar cidadaos capazes de compreender os diferentes tipos de 

textos com os quais se defrontam, e preciso antes de organizar o trabalho educativo, para 

que experimentem e aprendam isso na escola, e podemos perceber que os educandos jovens 

e adultos ja trazem outras expenencias educativas vivenciadas, ja possuem uma "leitura de 

mundo" uma formacao, so nao sabem ler e escrever Em termos de conhecimentos muitas 

vezes eles sabem coisa que o educador desconhece, o que lhe falta e ampliar esse saber, o 

conhecimento desse aluno em termos de instrumentacao para que ele possa codificar e 

decodificar a linguagem escrita, interpreter o que esta escrito, saber registrar o que leu, 

formulando ideias, sobre um detemunado assunto, pois a leitura no processo de ensino e 

aprendizagem e de suma importancia para o individuo, tanto na vida escolar como no 

cotidiano, porque no habito da leitura desenvolve-se a escrita. e sao duas operacoes 

essenciais na sociedade cm que vivemos. 

Diante de tal situacao, o presente estudo abordou e investigar tais questdes. Que concepcao 

de leitura tern os professores da EJA? Que tipo de leitura eles oferecem aos alunos? Como 

se da a pratica do educador em sala de aula? Quais as metodologias usadas? Quais as 

dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar o processo nesta modalidade de 

ensino.E de que forma ele (o educador) pode contribuir para a boa formacao do leitor? 

O primeiro capitulo vai se ocupar do conceito de leitura segundo o ponto de vista de 

diferentes autores 

No segundo capitulo aprofundaremos a questao afmal para que serve a leitura7 Qual a sua 

funcao social? Iremos destacar a importancia da leitura na vida de todo individuo 

No terceiro, estaremos discutiremos o papel da escola e a formacao de leitores, destacando 

a instituicao come am ambiente onde trocamos ideias, experiencias buscando aperfeicoar 

nossos conhecimentos adquiridos, procurando tambem ampliar os conhecimentos dos 

alunos, despertando-Ihes o piazer e o habito de leitura nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seu dia-a-dta. 

"No quarto capitulo, enfocaremos a leitura na Eja a partir da concepcao dos professores e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

malbsremos os dados do questionario spliesdm e pcsqursados a I«z dos concettos 

estudados. 



14 

No quinto capitulo, descreveremos a minha expenencia do estagio com jovens e adultos, 

onde foi possivel vivenciar os processos de leitura com discentes nesta modalidade de 

ensino. 

Para concluir, apresentaremos consideracdes que pret en demos que sejam uteis para 

contribuir no avanco das pesquisas realizadas neste campo de estudos. 

Com relacao aos referenctais teoricos, venficamos que muitos sao os autores que vem 

discutindo a questao da leitura na educacao de Adultos Neste trabalho, estaremos nos 

aliando a Freire no sentido de buscar identificar a dimensao social da leitura nos alunos 

pesquisados. 

De acordo com a constituicao de 1988, e dever do Estado e direito do cidadao o ensino 

primario extensivo aos adultos como componente da educacao A educacao de jovens e 

adultos, na LDB (9394/96), sera destinada aqueles que nao tiveram acesso ou continuidade 

de estudos no ensino fundamental e medio na idade propria. 

Recorreremos tambem para aprofuiidar melhor esta tematica, Funk (1994), Ferreiro, 

Pemandes (2002), Cunha (1986), SoareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2001),  Ortandi (2001), Sole (1998), Dias (2001) 

no sentido de enriquecer com exemplos de outras pesquisas ja realizadas sobre c tenia no 

Brasil. 
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Populate p o o u k c a o PopulaciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Taxadc 

15 anos ou . 13 anos ou Anaifabetismo 
15 alios ou mass 

mais mais 

IS 9.533.048 103.238.159 16.294.889 13,63% 

Existem nos pais 16.29 tnilhoes de pessoas acima de 15 anos analfabctas 
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A definicao etimologica da palavra leitura segundo Cunha(l 986): 

Vera do Latim tardio lectura que apresenta o sentido de 

comentario, Derivado do verbo ler, do latim 

legere.coiresptsiide a percotrer com a vista e interpreter o 

que esta escrito, captando o significado do que e lido, 

compreendeodo o que o autor do textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quia dizer. 

Pode-se ir mais adiante, ao entender a leitura enquanto o esclarecimento analitico ou nao de 

determinado fa to, imagem ou producao escrita, le-se para compreender, para expor uma 

opiniao. 

Segundo Freire (1987, p.20) " A leitura do mundo precede a leitura da palavra, "antes de 

aprendermos a ler palavras e liases, ja estamos lendo bem ou mal o mundo que nos cerca, 

ou melhor, somos insendos num processo que envolve uma compreensao entica do ato de 

ler que nao se limita apenas a decodificacao da escrita. A leitura esta mtrinseca ao nosso 

viver no mundo, desde a nossa concepcao ate o nosso ultimo minuto de vida, estando 

presentszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em nossa convtvencia diana. com os outros fezemos a leitura do mundo, 

aprendemos o seu significado, ao desvelar novos conhecimentos. 

Deste modo, compreendemos que o process© de alfabetizacao vai muito a I em de 

decodificai e mem *̂--**"" •"•"e*"^ ? Pr~» a pessoa se tornar usuario da escrita e 

preciso mais que &*" ~.>x.~r* j % * „v " zc* oa* .eu^a e d.-» :ixne:cs E precise enfrenta: 

um amplo conjtmtr d _ " - - - - . ~~- - • ' ' -

Freire. 

. J'- ~ -..1k.- . o >> 
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processo de producao do conhecimento, por possibilitar o contato do leitor com 

diferentes formas de vivenciar e compreender o mundo. Assim, e preciso pensar que todo 

educando seja ele joven ou adulto, tern um universo proprio de palavras que devem ser 

respeitadas, Freire (1987) acreditava e propunha uma acao educativa que nao negasse sua 

cultura, mas que fosse transformando a mesma atraves do dialogo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... Dai a valorizacao do saber ler c escrever, ja que se trata de um 

signo arbitrario. nao disponivel na natureza, criado como 

instrumento de comunicacao, registro das relacoes humanas; 

transformado com freqiiencia em instrumento de poder pelos 

dominadores, mas que pode tambem vir a ser a liberacSo dos 

dominados" (MARTINS, 1994, p. 19). 

Assim, a leitura e um processo de compreensao, de comunicacao e de registro das relacoes 

humanas que deve ser conquistada para atender as acoes e aspiracoes dos homens. Portanto, 

a aprendizagem da leitura se da ao longo de toda vida, dentro de contextos diversificados 

com objetivos diferenciados que podem ser influenciados pelos variados meios culturais e 

pelas diversas situacoes educativas. 

Numa perspectiva de leitura critica-transformadora, Freire apresenta suas reflexoes sobre 

leitura vinculadas a discussao sobre educacao. Contrario a leitura de carater memoristico, 

decifrativo, proprio da educacao bancaria, ancora-se numa compreensao critica do que o ato 

de ler vai alem da decodificacao da palavra escritica, buscando seu significado atraves do 

contexto em que se esta inserindo. 

A leitura de um texto quando realizada mecanicamente com o intuito de memorizar o 

conteudo expresso nao e visto como "real leitura", pois nao se aprende a significacao de seu 

conteudo. A compreensao de um texto por um leitor critico implica a percepcao das 

relagSes entre o texto e o contexto, ou melhor, a busca da associa^ao entre os conceitos 

trabalhados no mundo escolar com os que advem do mundo da cotidianidade. 

Nao podemos confundir ler com decifrar nem analisar, nem esperar um leitor passivo que 

apenas decodifica, pois a leitura e uma atividade cognitiva, requer que o sujeito esteja 

envolvido, nao ler por ler, mas compreender e interpretar o que se le, utilizando-se de textos 

reais que tenham significado para a vivencia social do aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERSlDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPiNA GRANDE 
TFMTBO 06 FORMAfyAO DE PROF ESSORS 
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Nao podemos introduzir a leitura e a escrita de forma mecanica, ensinando os alunos a 

repetir, a decodificar os simbolos linguisticos sem compreender o que se faz, tendo como 

resultado numerosos casos de crianeas, jovens e adultos que decifram e nao compreendem, 

ou escrevem, mas nao produzem, fazendo a linguagem escolar, uma linguagem deformada 

sem vida. Somos conhecedores de que o conhecimento nao e adquirido por repeticao, 

transmissao, dentro de um contexto artificial, no qual se prioriza a memorizaeao. E preciso 

propiciar um ambiente dinamico em que esses alunos vao construir seus conhecimentos de 

forma democratica, reflexiva, contextual e compartilhada. Ja que o desenvolvimento e fruto 

da interacao, e preciso propiciar a EJA a vivencia em um ambiente interativo, rico e 

envolvente. 

O domfnio da leitura e da escrita nao se da de forma mecanica, atraves de metodos de 

ensino, ja que nao e o metodo que cria a aprendizagem, pois a aquisicao do conhecimento e 

fruto da propria acao do sujeito. 

Precisamos desmistificar a atual dicotomia existente, na qual, para aprender, o aluno 

precisa saber ler. Fazendo-se necessario reconhecer que os educandos sao construtores do 

seu proprio conhecimento e o professor e um mediador que vai facilitar, propiciar essa 

construcao apresentando a leitura e a escrita dentro de um contexto social significativo. 

Favorecer o acesso a diferentes tipos de textos, nos diferentes contextos, com varias 

intencoes e diferentes destinatarios, criando vinculos entre a cultura e o conhecimento, 

priorizando nao so a aprendizagem dos eonteudos educativos determinados pelo curriculo, 

mas usar a linguagem com vida, como ferramenta de comunicacao entre as pessoas e as 

culturas, desvelando o mundo em que vivem para que possam agir sobre ele. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem da leitura e uma responsabilidade de todos 

os que ensinam e os que aprendem, ja nao mais se permite ter a visao bancaria de educacao, 

na qual o professor deposita seu conhecimento sobre o aluno que apenas recebe 

passivamente. Criou-se uma nova relacao entre educador e educando, na qual ambos se 

condicionam reciprocamente, mudando sua visao de homem e mundo, onde se busca uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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visao global e nao mais compartilhada, e a medida que determinamos o meio em que 

vivemos, vamos sendo tambem determinados por ele. 

Em resumo Perez e Garcia (2001, p. 24) diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprender e ensinar a ler e escrever sao fatos relevantes, 

funcionais e significativos quando aquilo que lemos e 

escrevemos tern uma finalidade, um sentido, e responde as 

neeessidades funcionais e aos interesses e as expectativas dos 

alunos, e quando sua conquista e resultado de uma atividade 

compartilhada e negociada entre aluno e professor em uma 

escola participativa, cooperativa, flexivel, integradora e 

democratica, que possibilite o encontro e o contato cotidiano 

com diferentes textos e a interacao entre colegas". 

O ato de ler envolve as representacoes que temos sobre o que e ler, como e o que pode ser 

lido. Ler tambem envolve conhecimentos diversos mobilizamos saberes trazidos pela nossa 

historia de vida, alem do que e fundamental tambem o conhecimento lingiiistico sobre o 

funcionamento do sistema da escrita, sobre o vocabulario, sobre os diferentes tipos de texto 

e os estilos de linguagem. De acordo com CAGLIARE, (p. 30,2003): 

A linguagem existe porque se uniu um pensamento a uma forma 

de expressao, um significado a um significante, como dizem os 

lingiiistas. Essa unidade de dupla face e o signo lingiiistico. Ele 

esta presente na fala, na escrita e na leitura como principio da 

propria linguagem, mas se atualiza em cada um desses casos de 

maneira diferente. Essa proeura das relacoes entre significado e 

significante e em outras palavras saber como uma lingua 

funciona e quais os usos que tem. 

Capitulo I I - Afmal pra que serve a leitura? 

Saber ler (e escrever) e uma condicao indispensavel para que o individuo participe de forma 

efetiva da construcao da sociedade e de si mesmo, enquanto ser humano na sua totalidade. 

Podemos levantar como as principais funeoes sociais da leitura: a leitura para funcao 

deleite ou prazer, a leitura para a aquisicao de informaeoes de cultura geral, da atualizaclo 

sobre o que ocorre na comunidade e no mundo; a leitura para fins de estudo, e a leitura para 

fins religiosos e de auto-ajuda, como familia. 
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Assim, a leitura faz parte do processo de formacao do educando, auxiliando no 

desenvolvirnento de situacoes, seja social, politica, econdmica, ou cultural, permitindo ao 

ser humano situar-se com os outros nos diversos meios sociais, formando-se individuos 

conscientes dos seus direitos e deveres. Portanto, a escola deve priorizar a formacao de 

leitores ativos reflexivos responsaveis por seus atos, que desenvolva capacidades para atuar 

no mundo competitive que nos rodeia, ou seja, todo mundo externo e interno ao aluno deve 

ser considerado quando lhe sao apresentados este novo universo, que podera oferecer 

autonomia e prestigio se bem interpretado no dia-a-dia, isso implica numa mudanca de vida 

tanto para os jovens como para os adultos. 

Muitas vezes a leitura assume uma posi9&o socio-econdmica e cultural, ou seja, a pessoa 

que nao sabe ler e visto com outros olhos e tern menos oportunidade de progredir na vida. 

Sabemos que a instituifao escolar contribui para reproducao dessa funcao, atraves da 

transmissao da linguagem utilizada pelos docentes, pelos textos dos livros didatieos que na 

maioria das vezes esta fora do contexto dos alunos das classes menos favorecidas. 

Considerando a situacao ainda mais agravante, como nos afirma Martins (1994:25) "[ . . . ] a 

escola esta limitada, com a utilizacao preponderante dos chamados livros didatieos". Na 

maioria das vezes, torna-se o unico recurso de leitura que os alunos tern acesso, recurso 

esse que nao possuem textos atrativos que desperte o interesse e o gosto pela leitura. 

Uma sociedade que sabe dizer o que quer e o que pensa e menos manobravel, menos 

submissa, que saiba interpreter o que esta escrito, todos os tipos de texto ou informac5es, 

DIAS(2001:42) afirma que; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[„.]Ler e atribuir diretamente (ou seja, ser 

intermediario) um sentido a algo escrito, um texto, 

questionario, esse escrito a partir de uma necessidade 

ou expectativa reais de situacoes de vida que sao 

diferentes das situacQes escolares. 

Para isso, a leitura deve ser incentivada pelo educador, pois e importante que o professor 

torne a sal a de aula um ambiente prazeroso e favoravel para que o aluno tanto da EJA como 

em geral, desperte seu interesse pela leitura. E importante que os docentes despertem nos 

educandos finalidades para que estes desenvolvam a pratica da leitura. E ainda, despertem o 

prazer e o gosto pela leitura, visto que ela e uma pratica social utilizada para diferentes fins. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para DIAS (2001:47) a leitura: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com objetivos futuros incluem-se aqui, as leituras 

relacionadas ao que se pode aleancar em nivel 

individual como, por exemplo, para conseguir emprego, 

melhorar de vida etc. 

Diante dessa afirmacao, sabe-se que o processo de leitura faz e deve fazer parte do nosso 

cotidiano, pois e atraves dela que conseguimos crescer na vida, ter conhecimento e formar, 

logo a leitura e uma das bases para se manter e se desenvolver. 

Uma atividade de leitura sera motivadora para alguem, se responder a interesses pessoais, 

atendendo a um objetivo. 

A leitura 6 vista como instrumento de transformac&o 

social, atraves do qual o individuo podera ser um 

cidadao, compreender e transformar o mundo e a 

realidade em que vive. (DIAS 2001:47) 

O ato de ler e indispensavel para aprender, para apropriar-se do conhecimento e de 

inforrnacoes, como tambem nos proporciona condicoes de refletir, vendo o mundo de olhos 

bem abertos, com possibilidade de se ter uma participacao mais ativa e consciente diante da 

sociedade, mas para isso a leitura deve ser prazerosa, o habito da leitura e fundamental para 

conhecimento globalizado do individuo, por isso nao deve ser limitado ou censurado, mas, 

incentivado e aprimorado. 

A escola deve preparer o aluno para dirigir, como adequacao, qualquer tipo de texto, em 

qualquer situacao com a qual se deparem na vida. O professor colabora para que os alunos 

desenvolvam sua competencia comunicativa tornando-se aptos a usarem melhor sua lingua. 

E preciso tambem que o aluno seja um leitor critico do seu proprio texto e dos textos 

produzidos por seus colegas, fazendo com que o ato de ler e escrever se constituam em 

duas fases de um mesmo processo cognitivo. 

Dias (2001, p. 47) evidencia que a leitura nao deve ser tratada como mera decodificacao 

dos sinais graficos, mas que sirva como: 
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... Instrumento de transformacao social, atraves do qual o 

individuo podera ser um cidadao, compreender e transformar o 

mundo e a realidade. 

A escrita concebida como uma tanscricao, da enfase apenas aos aspectos auditivos e 

visuais. Os encaminhamentos dados a leitura e a escrita que derivam desta concepcao 

acabam centrando esses processos como uma atividade mecanica. Dentro dessa visao, nao 

deveriam extstir dificuldades para aprender a ler e escrever, ja que se trata de uma simples 

transcricao do sonoro para um codigo visual (FERREIRO: 1995). 

Diferentemente quando no processo de construcao da escrita um sistema de representacao, 

algo a ser compreendido e nao apenas a aquisicao de uma tecnica. E preciso construir uma 

nova cultura, baseada na compreensao e no respeito, criar elos entre escola e a comunidade, 

dentro de um contexto, definindo objetivos com propositos significativos e relevantes para 

os alunos, onde eles compreendam o que esta sendo feito e percebam-se como agentes 

desse processo. 

Nessa aprendizagem entra em jogo a disponibilidade de o alfabetizando criar algo novo, 

recriar o discutido dialogicamente. Nesse momento, o alfabetizador deve iancar mao de 

conhecimentos linguisticos e da capacidade de apropriacao criativa dos modelos de textos 

disponiveis. Sao textos que podem ser encontrados dentro e fora da escola, textos trazidos 

pelo alfabetizador e lidos aos seus alunos e que podem ser usados como suporte nas 

atividades realizadas no processo de constnwpao da leitura e escrita. Da mesma forma 

utilizamos historias trazidas pelos alfabetizandos, contadas e discutidas oralmente e 

transformadas em historias registradas, escritas no livro, produto da dedicacao de cada 

aluno, assim como as historias do livro, a vivencia de cada um. 

Capitulo I I I - A escola e a formacao de leitores 

Em sociedades letradas, ler e o escrever sao vistos como competencias essenciais para o 

exercicio pleno da cidadania. Um projeto educativo comprometido em desenvolver essa 

competencia atribui a escola a responsabilidade de garantir ao sujeito o acesso aos saberes 

linguisticos necessario a sua forma9ao. 
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A leitura na escola tern sido fundamentalmente, um objeto de ensino e para que possa 

constituir tambem objeto de aprendizagem, e necessario que faca sentido para a crianca, o 

jovem e adulto, isto e, a atividade de leitura deve corresponder, do seu ponto de vista, a 

objetivos de realizacoes imediatas. De acordo com Freire (1994:101). "O espaco de sala de 

aula deve ser um espaco de formacao de leitores". A leitura deve ser vista num sentido 

amplo independente do contexto escolar, ir alem dos textos de livros didatieos, permitindo 

compreender e valorizar cada aprendizado. 

Ter uma visao critica do mundo e compreender a realidade vivenciada para podermos 

transforma-la, ja que devido as grandes desigualdades sociais e economicas, a leitura e a 

escrita se torna um instrumento de dominacio e alienacao sobre a grande maioria. Como 

afirma FREIRE (1987) para pensar certo, descobrindo a razao de ser dos fatos e aprofundar 

os conhecimentos que a pratica nos da, nao sao privilegios de uma maioria, mais um direito 

que o povo tem. Vale destacar que, na alfabetizacao de jovens e adultos, trabalhar a 

diversidade cultural e uma estrategia das mais importantes uma vez que contribui na 

construcao da identidade nacional. Nesse sentido, a escola pode ser o local de dialogo, de 

aprender a conviver e vivenciar a propria cultura, respeitando as diferentes formas de 

expressao cultural. Significa considerar as diferencas como fator de enriquecimento e nao 

como obstaculo para a alfabetizacao. 

A escola precisa priorizar a formacao de um leitor critico e criativo, pois e atraves da leitura 

que eonhecemos novos pensamentos, nos proporciona eondicoes de refletir, "vendo o 

mundo de olhos abertos", e uma forma de encontro entre o homem e a realidade socio-

cultural, e consigo mesmo, pois a leitura amplia o conhecimento e a forma de compreender 

o mundo. 

Todavia, reconhecemos que a escola vem atravessando varias dificuldades no que tange a 

leitura, as eondicoes materials da grande maioria das escolas, principalmente as publicas, 

permitem pouco e ainda com limitacoes, o acesso apenas a textos escritos, esquecendo 

entao de incorporar o uso de instrumentos mais avancados, encontrados no cotidiano dos 

alunos. Com isso os professores se veem situados em duas realidades dicotomizada ao 

ultrapassar os portoes da escola -uma, a social mais abrangente, que eles deixam atras de si 

e onde existem varios tipos de veiculos (televisao, cinema etc) com suas respectivas 

linguagens. Outra, a educacional, onde a transmissao de conhecimentos se faz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exclusivamente atraves do livro didatico, do quadro negro ou voz do professor, com 

preponderancia da linguagem verbal. 

Devemos valorizar tambem as inumeras manifestacoes cultural s que vem do povo das 

camadas populares que tem muito a nos oferecer, isso nos reforca que tanto a leitura quanta 

a cultura deve ser compreendida alem das instituicoes.FREIRE (2001:12) enfatiza que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ninguem educa ninguem, como tampouco ninguem se 

educa a si mesmo: os homens se educam em eomunhao, 

mediatizados pelo mundo. 

Na visao de Freire o aprendizado se desenvolve em eomunhao com os outros e com o 

mundo, e um ato coletivo, nao se da de forma solitaria, pois o homem e um ser social e vive 

sempre em sociedade. Assim existem meios para trabalhar com diversidades de textos, mas 

"no caso da leitura, nao basta oferecer aos educadores livros em quantidades. Precisam 

perceber, sentir de verdade que a leitura e um elemento essencial para a vida". 

(Macdo,1999:123). 

Conforme concebe Martins (1994 p. 25-26): 

Como, principalmente no contexto brasileiro, a escola e o 

lugar onde a maioria aprende a ler e escrever, muitos tem 

sua talvez unica oportunidade de contato com os livros, estes 

passa a ser identificados como marauais escolares (...), na 

verdade resultam em manuals da ignorancia; mais inibem do 

que incentivam o gosto de ler. Geralmente transmitindo uma 

visao de mundo anacronica, repressiva, tais livros estao 

repletos de falsas verdades, a servico de ideologias 

autoritarias, mesmo quando mascarados por recursos 

formais ou tematieos atuais e nao conservadores 

Assim, a principal atividade desenvolvida pela escola na formacao do aluno, e a leitura, 

portanto, o ato de ler se sobrepoe ao ato de escrever. Segundo Martins (1994, p.23) "ler 

significa inteirar-se com o mundo, sendo tambem uma forma de conquistar autonomia, de 

deixar de (ler pelos olhos de outrem)". 
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Diante disso, formacao do bom leitor e melhor que a escola pode oferecer, 

proporcionando ao individuo melhores condicoes de sobressair-se no seu convivio social. A 

medida que compreendemos o meio em que vivemos, nos e permitido fazer uma leitura 

desse meio, podendo agir sobre ele. Sendo assim, aqueles que nao tiveram uma boa 

formacao leitora acabam tendo menos chances no fiituro. Nessa perspectiva, nao sera 

apenas o diploma que resolvera os nossos problemas, como tambem a nossa formacao 

leitora. 

Nesse sentido Cagliari (1991, p. 148) evidencia que: "A leitura e a extensao da escola na 

vida das pessoas (...). A leitura e uma heranca maior do que qualquer diploma...". 

Por mais que saibamos que um dos principals objetivos da escola seja desenvolver o habito 

prazeroso da leitura, ainda nos deparamos com um numero alarmante de criancas, jovens e 

adultos que nao leem. E, apesar de tamanho enfoque dado a importancia da leitura, nao 

entendemos porque ainda vivenciamos os altos indices de analfabetismo, nos quais a 

realidade apresentada mostra-nos criancas chegando as 4 a series do ensino fundamental 

como analfabetas funcionais e esse caso nao se limita ao ensino fundamental vai muito 

mais alem. Assim, nos questionamos como esses alunos foram trabalhadas nas series 

iniciais (alfabetizacao) e como vivenciaram o processo de leitura e escrita, assim como vao 

trabalhar com esses jovens e adultos? 

Segundo Orlandi (2001) aborda a necessidade de se refletir sobre as condicoes de leitura. 

Basicamente o que se tem proposto em termos de solueoes para o problema da leitura tem-

se configurado como discurso da escola de classe media. 

A escola tem como funcao contribuir para a formacao de leitores e escritores a medida que 

proporciona momentos de troca entre os alunos e entre esses o professor, tornando o 

conhecimento dos alunos em conhecimentos letrado. Nesses momentos, estabelecem-se 

verdadeiras "relacoes de ensino". Entretanto as pressoes institucionais (programas e 

calendarios a serem cumpridos) levam o professor a preocupar-se muito mais com sua 

"tarefa de ensinar" e essa preocupacao leva-o, muitas vezes a silenciar o aluno. A falta de 

conhecimento dos professores sobre os diversos meios de trabalhar leitura faz com que 

cada vez mais os individuos tenham serios problemas na organizacao do pensamento e na 

escrita. 
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Segundo Martins (1994:29) "Para ampliar as nocoes de leitura pressupoe transforrnacoes na 

visao de mundo em geral e na cultura em particular". Presencia-se em nossa cultura que o 

processo de leitura se limita muitas vezes aos livros didatieos. A escola como uma das 

mstituicoes que contribui em grande parte para a formacao dos individuos, deve 

oportunizar aos alunos a leitura de mundo, ofcrecendo-lhes textos diversos, fazendo uma 

ponte com sua realidade, ou seja, sua experiencia de vida, e depois transforma-la num 

conhecimento que envolva experiencias que a leitura favorece, ao mesmo tempo incentivar 

tanto a fantasia como a eonseiencia da realidade objetiva, proporcionando elementos para 

uma postura critica, apontando alternativa para transformar e recriar o que esta a sua volta. 

As transmissoes dos conhecimentos na escola ganham sentido quando sao produtos de uma 

construcao entre o que o aluno aprende na escola e o que ele traz consigo para a mesma. 

Sob essa otica, a aprendizagem da leitura, tradicionalmente restrita a mera aquisicao e 

decodificacao do codigo lingiiistico, com conteudos fragmentados, pouco ou nada 

contribuem para a nossa formacao leitora. Em geral nao prepara para pensar e solucionar os 

problemas com os quais nos deparamos cotidianamente enquanto cidadaos e seres sociais, 

privando os nossos alunos da formacao de uma eonseiencia critica, de uma compreensao 

mais real do mundo em que vivemos. Para Freire (apud SEVERINO, 2001, p. 8 ): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... Escrever, alfabetizar-se e, antes de mais nada, aprender a ler o 

mundo, compreender o seu contexto, nlo numa manipulacao 

mecanica de palavras, mas numa relaclo dinamica que vincula 

imagem e realidade". 

Necessitamos assim de uma soli da formacao profissional. Para que as mudancas ocorram, 

nao podemos estar pautados em concepcoes mecanicas, com acoes meramente 

decodificadoras. 

Martins (1994, p. 23) aponta que: 

... Apesar de seculos de civilizacao, as coisas hoje nao sao muito 

diferentes. Muitos educadores nao conseguem superar a pratica 

formalista e mecanica, enquanto para a maioria dos educandos 

aprender a ler se resume a decoreba de signos linguisticos, por 

mais que se doure a pilula com metodos sofisticados e 

supostamente desalienados. Prevalece a pedagogia do sacrificio, do 

aprender por aprender, sem se colocar o porque, como e para que, 
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impossibilitando compreender verdadeiramente a funcao da 

leitura da leitura, o seu papel na vida do individuo e da sociedade. 

Enquanto educadores precisamos ter eonseiencia que ler nao e um ato mecanico, 

descontextualizado, limitado a decifracao ou oralizacao de textos, segundo etapas pre-

determinadas. 

Freire (2001, p. 21) trata a importancia do ato de ler como sendo a "[ . . . ] percepcao critica, 

interpretacao e reescrita do lido [. . .]". 

Tudo isso nos leva a rever a pratica docente, sabemos que transforma-la nao e algo facil, 

porem e necessario. E preciso rever o papel do educador e sua relacao com os alunos e com 

o conhecimento. 

A transformaeao desta pratica e que e realmente dificil, ja que 

obriga a redefinir o papel do professor e a dinamica das relacoes 

sociais dentro e fora de sala de aula [...]" (FERREIRO, 1995, p. 

39), 

Dentro dessa perspectiva, o professor precisa ter conhecimentos teorico-pedagogicos como 

subsidio para desenvolver em sala de aula atos de leitura que considerem as diversidades 

textuais e a realidade desses alunos optando pela melhor forma de leitura que favoreea o 

prazer, a compreensao e a reflexao por parte do leitor.Somos conscientes que qualquer 

pratica educativa esta fundamentada numa teoria de aprendizagem. 

Neste contexto, os alunos tendem a nao perceber ou ate mesmo a nao se preocupa com o 

verdadeiro significado, e o verdadeiro valor que a leitura tem para sua vida. Porem se 

acreditamos que a aprendizagem sera impulsionada mediante desafios e problematizacoes, 

seremos assim, um agente incentivador a pesquisa e as descobertas. 

Nesse contexto, o educador e um dos responsaveis pela formacao de um novo tipo de leitor, 

capaz de entender as novas exigencias do mundo contemporaneo. Tendo nas maos essa 

incumbencia e responsabilidade, o educador precisa estar certo para propiciar aos alunos tal 

formacao, sendo ele tambem um bom leitor. Pois, se ele nao adquiriu competencias basicas 

de leitura e escritura, como podera propor essa formacao aos educandos? 
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Entao, nao poderiamos aqui falar dos desafios vivenciados pelo professor para formar 

alunos leitores, sem tambem falar da formacao leitora dos proprios professores. Nao e 

possivel discutir o lugar da leitura na escola sem que se discuta o lugar da leitura em nossas 

vidas. 

Precisamos revistar a nossa propria historia e a nossa relacao com os alunos, identificando 

as razoes da existencia de alunos leitores e nao leitores e refletindo sobre a nossa condicao 

e leitores. 

Concordamos com CARDOSO (p. 51) ao dizer que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] A aprendizagem e compreensao do pensamento do professor e 

essencial se partirmos do pressuposto de que a inovacao so e 

possivel se eles considerados como motores desse processo. 

Deste modo, a mudanea de postura, a inovacao tera que partir do proprio professor. E ele 

que decide sua forma de atuacao. 

As instituicoes educativas precisam oferecer condicdes favoraveis para construcao 

significativa da aprendizagem, tendo o aluno como ser ativo, tornando-se autonomo no 

processo de reconstrucao do conhecimento, onde a escola como um todo pode ampliar e 

reformular seus conceitos de leitura. 

Neste sentido, acreditamos na possibilidade de contribuirmos para uma reflexao-acao-

raflexao, promovendo acdes coletivas que viabilizem o processo de formacao do leitor 

critico e reflexivo. Nao como um ato solitario, mas na troca mutua de_expcriencias, 

parti lhando angustias, anseios e resultados, onde cada professor e chamado a desempenhar 

seu papel de formador. Uma vez que na atual sociedade nao ha mais espaco para uma 

pratica mecanica de leitura, com procedimentos que exijam do leitor a mera reproducao ou 

a transcricao do que ja esta escrito. 

Como evidencia BRANDAO (1981, p. 30), " [ . . . ] Um trabalho mecanico de ensino de uma 

habilidade necessaria, mas neutra [...] se aprender pelo esforco do simples repetir sem 

t,<\i»VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD'.'c/L--\..t r*-nbHA>.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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refletir." Neste sentido, a formacao de leitores emerge como prioridade e como um 

grande desafio da educacao. 

Fica claro que sofremos hoje consequencias de uma realidade historiea excludente, onde a 

falta de alcance a leitura e a escrita prejudica sobremaneira a qualidade de vida das pessoas. 

No seculo que esta sendo chamado de seculo do "conhecimento", mais e mais saberes 

aliados a competencias tornar-se-ao indispensaveis para a vida cidada. 

A igualdade e a liberdade tornam-se os pressupostos fundamentais do dircito da educacao, 

pois o acesso ao conhecimento sempre teve um papel significativo na estratificacao social. 

Ser privado do acesso a cultura letrada e de fato, a perda de um instrumento significativo na 

convivencia de uma sociedade menos desigual e mais justa. 

Um outro aspecto que deve ser abordado refere-se a frequente reclamacao de que as 

criancas, jovens e adultas nao leem devido a forte influencia da televisao. Como declara 

Theodoro (1994) "...Esta se transforma num todo poderoso instrumento que aos poucos 

aniquila a vontade de ler textos escritos." 

Freire (1982:42) num dialogo tematizando a mesma questao, diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... a linguagem audiovisual teria que ser um acrescentamento a outra, 

e nao uma substituicao. Pelo menos no momento, nao me vejo num 

mundo em que a palavra escrita desapareca. Depois de milenios sem a 

palavra escrita, foi a propria conquista da palavra escrita que deflagrou 

toda esse processo, toda essa evolucio. E eu nao vejo como agora ela 

desapareceria, por causa de uma nova linguagem. 

Diante de tais colocacoes, vimos que assistir televisao tambem implica um certo tipo de 

leitura, possibilitando desafios cada vez maiores para a compreensao e decisao do leitor. 

Como esclarece, como esclarece Teodoro (1993:59): " Reduzir o processo de leitura 

somente ao verbal-escrito e perder de vista a realidade em que todos nos estamos 

inseridos". 

O grande problema aparentemente e que as novas linguagens, os novos veiculos para 

finalizar, enfatizam a importancia de se ouvir os jovens e adultos no que se refere as suas 

experiencias com relacao a leitura e a escrita, assim como estimular a troca de impressoes e 
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opinides entre eles e o educador acerca das foncoes e possibilidades da leitura e da 

escrita. E uma forma da escola desenvolver um trabalho voltado para os reais interesses e 

necessidades dos alunos, um trabalho no qual leitura e escrita nao sejam apenas "armas, 

mas regatem o carater de "sonho", fantasia, prazer e producao de sentidos pessoais que a 

linguagem escrita pode e deve ter. Dessa forma a escola estara contribuindo efetivamente 

para a formacao de leitores e nao apenas de individuos alfabetizados. Pessoas que sejam 

capazes de ir alem da leitura de placas de onibus, que sejam capazes de ter, na leitura e na 

escrita, meios de explorarem as possibilidades que a vida pode oferecer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo IV- A conccpcao de leitura a partir dos professores da E J A 

4.1- Analise dos resultados 

- O que pensam as professoras sobre o processo de leitura? 

Estes dados foram coletados atraves de um questionario aplicado com as professoras da 

Escola Municipal Instituto Educacional Antonio Lacerda Neto, na cidade de Sao Jose de 

Piranhas -PB, com o objetivo de investigar o processo de leitura na Educacao de Jovens e 

adultos. As discentes aqui investigadas foram identificadas como "A", "R" e "E". 

Referente ao habito da leitura, todas as professoras afirmaram que gostam de ler. Conforme 

o depoimento da professora "A": " a leitura e de grande importancia porque com o habito 

de ler nos aperfeicoamos o nosso vacabulario e despertamos o prazer e desejo de aprender, 

vendo o mundo de olhos mais aberto", a professora "E" respondeu:"atraves da leitura 

adquirimos muitos conhecimentos." Diante dessas afirmacoes, percebemos que e de grande 

importancia para as professoras o ato de ler, pois a leitura nos ajuda a refletir e criticar os 

pensamentos dos autores.De acordo com Cunha(1986,p:32) : 

A defmieao etimologica da palavra leitura vem do latim 

tardio que apresenta o sentido de comentario. Derivado do 

verbo ler, do latim legere, corresponde a percorrer com vista 

e interpretar o que esta escrita capitando o significado do 

que e lido, compreendendo o que o autor quis dizer. Pode-se 

ir mais adiante, ao entender a leitura enquanto o 

esclarecimento analitico ou nao de determinado fato, 
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Neste sentido, e importante que o professor esteja bastante preparado para trabalhar a 

leitura em sala de aula, desfrutando de sua dedicaeao do seu conhecimento teorico, usando 

sua criatividade e de muita perseveranca para enfrentar os desafios que a leitura impoe. 

Infelizmente essa nao e uma realidade na escola pesquisada, pois as professoras da 

mstituicao tiveram um treinamento para trabalhar com a EJA,muito curto e acreditamos que 

nao proveitoso, pois uma semana nao deixa professor qualificado para assumir tamanha 

responsabilidade que e ensinar os jovens e adultos a ler e escrever, sem contar a falta de 

material para trabalhar com esses alunos que nem um livro proprio para a EJA eles tem, um 

das professoras usa o livro didatico de sua filha que estuda em escola particular, entre 

outras dificuldades.Por pertencer a uma escola municipal, a professora "R" relatou que 

participam dos PCNs, de quinze em quinze dias com a coordenadora da EJA, "este curso 

oferecido pela Secretaria de Educacao do Municipio, discutem essa modafidade de ensino e 

apresentam propostas, projetos especificos para EJA, mas quando parte para a realidade da 

sala de aula nem folhas tem para trabalhar esses projetos." 

Diante da tamanha importancia que a leitura apresenta, o professor deve priorizar as 

atividades de leitura todos os dias da semana na sala de aula com seus alunos. Todas as 

quatro professoras (100%) afirmaram que realizam atividades de leitura todos os dias da 

semana. Segundo GAGLIARE (1997,p.l48) o professor deve saber que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formacao dos alunos e a leitura. E muito mais importante 

saber ler do que escrever. O melhor que a escola pode 

oferecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. Se o 

aluno nao se sair muito bem nas outras atividades, mas se 

for um bom leitor, penso que a escola cumpriu em grande 

parte a sua tarefa. 

No que se re fere ao material utilizado para trabalhar leitura com os alunos, todas as 

professoras afirmam que nao resume o ensino da leitura somente ao livro didatico, tambem 

utilizam jornais, revistas, bulas de remedios, receitas culinarias e outros tipos de textos 

informativos. 

Apesar do uso do livro didatico ser muito eficaz, existe a necessidade do professor buscar 

novas praticas educativas para poder adequa-las a realidade do aluno. Os textos 

informativos ajudam ao professor a fazer uma ligacao entre a realidade do aluno e a sala de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN;VERS!DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
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aula. Mediante o ponto de vista da professora "A", "Com textos informativos eles se 

interessam mais e prestam mais atencao" Pereebemos que existe a necessidade de se 

adequar as praticas educativas a realidade desses alunos justamente porque os mesmos ja 

possuem um conhecimento cultural e um nivel de subjetividade diferenciado das criancas 

do Ensino Regular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por essa razao nao acreditamos nas eartilhas que pretendem 

fazer uma montagem de sinalizacao grafica como uma 

doacao e que reduzem o alfabeto mais a condicao de 

objetivo de alfabetizacao do sujeito da mesma (FRIRE:. 

1979, p.72) 

O papel do educador e buscar novas metodologias, adequa-las a realidade do educando, nao 

seguindo a padronizacao da cartilha que reduz o aprendizado a simbolos pre-determinados 

e que nao condizem com o contexto do aluno: "As eartilhas nao consideram a peculiar 

logica do desenvolvimento cognitive) do aluno, apoiando-se tao somente na logica do 

sistema de escrita de ensinar" (FUNK, 1994, p 14). 

Dessa forma, nao basta somente revermos o material didatico, porem e preciso nao so o 

educador repensar no seu papel enquanto mediador de uma aprendizagem que priorize a 

bagagem de conhecimento trazida por seus alunos, mas tambem a flexibilidade das 

instituicoes em permitir a realizacao de um trabalho diferenciado e investir em material 

didatico e na qualificacao dos profissionais dessa area. 

A leitura pode ser trabalhada de forma individual, oral e coletiva. Segundo os dados 

coletados 95% das professoras trabalham a leitura das tres formas. 

A leitura individual que tambem e conhecida como leitura visual silenciosa, tem grandes 

vantagens comparadas aos outros tipos de leitura. 

Nao so imbe o leitor por questoes linguisticas, como permite 

ainda uma velocidade de leitura maior, podendo cio parar 

onde quiser e recuperar passagens ja lidas, o que a leitura 

oral de um texto nao costuma permitir. Dai a conclusao de 

algumas pessoas de que a leitura silenciosa favorece mais a 

reflexao sobre o texto. (GAGLIARE, 1997, p. 156) 
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A leitura individual e uma das tecnicas da leitura que deve ser aplicada principalmente 

para os individuos que dominam a leitura Na aplieacao de um tipo de atividade como essa 

para jovens e adultos e necessario, adquirir a confianca dos jovens e adultos, ter paciencia, 

conhecer seu interesses, saber ouvir, respeita-los sem subestimar sua inteligencia, travando-

se, assim um dialogo, tendo em vista a compreensao do mundo individual e social dos 

jovens e adultos e dos educadores O educador deve induzir os seus alunos a ler romances, 

contos, poesias, historias e periddicos como VEJA, ISTO E, e outras relacionados a 

diversos assuntos tais como: moda, arte assuntos atuais e etc., evidenciando que os jovens e 

adultos nao estao alienados do mundo, que quer manter-se informado c descja excrcer scu 

direito de cidadania. 

A leitura coletiva e outra tccnica de leitura que deve ser mais utilizada por individuos que 

nao dominam a leitura. O importante nessa atividade de leitura e que o educador ouca a 

opiniao de cada jovem e adulto na discussao do texto utilizado Ler para o jovem e adulto e 

ter o prazer de reabilita-lo ao mundo social. O pluralismo interpretative dos comentarios do 

um texto deixa claro que cada um pode manifestar sua verdade e ter sua visao de mundo. O 

texto abre o espaco para os comentarios e interpretacoes, propondo uma escolha de 

pensamento e de corn portamento. 

Segundo as professoras a escola pesquisada trabalha as tecnicas de leitura respeitando o 

nivel de aprendizagem de cada aluno, pois, o ensino de jovens e adultos e dividido em nivel 

pre-silabico, silabico, pre-alfabetico e alfabetico. 

De acordo com os dados coletados, 100 % das educadoras priorizam a leitura oral em sala 

de aula, nao desfrutando da leitura silenciosa A leitura oral e um tipo de leitura que 

proporciona ao leitor decifrar o que esta escrito e depois reproduzir oralmente o que foi 

decifrado. A leitura em voz alta pelo proprio jovem e adulto e a melhor modalidade 

lingiiistica para ajudar a memorizacao e, conseqiientemente, a aprendizagem no inicio da 

idade escolar. Geralmente, os alunos sao (treinados e ensinados a ler de maneira 

inadequada, se prcocupam somente em reproduzir oralmente os simbolos cscritos 

corretamente nao dando importancia a interpretacao do que foi lido). 

A pratica de leitura utilizada nas salas de aula da instituicao se aproxima muito do metodo 

tradicional, a educadora "A" confirma "Eu gosto muito de fazcr ditados de palavras com os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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meus alunos e eles adoram sempre pedem pra eu fazer" Assim observamos que nesta 

instituicao, a leitura oral esta diretamente ligada a repeticao das palavras ditadas. E uma 

leitura que via de regra, dirige-se a professora. 

A educadora conduz as atividades nas quais "ensinar a ler" por uma estrategia que consiste 

em apontar as letras e as silabas para que os alunos iclentifiquem os sons por el as formados. 

E o tipo de metodo de alfabetizacao que Ferreiro (1 991) classifica como "metodo sintetico" 

"O metodo sintetico insiste, fundamentalmcntc na correspondencia entre o oral e o escrito, 

entre o som e a grafia. Outro ponto chave para esse metodo e estabelecer a correspondencia 

a partir dos clcmentos minimos, num processo que consiste em ir das partes para o todo" 

(FERREIRO, 1991, p. 19) 

Para TEBEROSKY e COLOMER (2003 p. 122): 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA procedimento de ditado e bem difundido no Smbito 

escolar. De fato, fi-eqSentemente o professor faz ditados aos 

alunos, com o objetivo de avaliar a ortografia: dita o texto ja 

preparado, com o unico proposito de verificar se os alunos 

conhecem as regras de transcriclo da ortografia padrao 

Diferentemente, o que propomos aqui que as criancas ditem 

ao professor, que se prestara como cscriba pai u produzir um 

texto, 

Trabalhar leitura na Alfabetizacao de Jovens e Adultos nao e uma tare fa facil, mas o 

professor que busca tecnicas inovadoras para administra o problema com mais cautela. 

Pcrguntamos as professoras se clas sen tem dificuldades para trabalhar a leitura com os seus 

alunos, 95% das educadoras sentem dificuldades e 5 % nao sen tem dificuldades de 

administer a leitura em sala de aula. 

Nesta instituicao de ensino, as educadoras que sentem dificuldades para tornar os alunos 

bons leitores devido a falta de material proprio para EJA, problema de vista dos alunos que 

reclamam visao curta. Contudo, procuram superar as dificuldades incentivando o aluno a 

ler atraves do dialogo, procuram ler com eles em voz alta, trabalham textos que rerraiam a 

realidade do educando, fazem pesquisa em livros didatieos e trocam ideias com as demais 

professoras a respeito de como trabalhar a leitura. 

•. - VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >t,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P?:€RAI.  
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reclamam visao curta. Contudo, procuram superar as dificuldades incentivando o aluno a 

ler atraves do dialogo, procuram ler com eles em voz alta, trabalham textos que retraiam a 

realidade do educando, fazem pesquisa em livros didatieos e trocam ideias com as demais 

professoras a respeito de como trabalhar a leitura. 

Enquanto a escola nao assumir uma proposta seria de valorizacao do papel da leitura no 

desempenho escolar do aluno, enquanto os professores dos diferentes componentes 

curriculares (disciplinas) nao assumirem seu papel na formacao de leitores para toda a vida 

e continuarem a afirmar, simplesmente que os alunos nao gostam de ler (educadora "R"), o 

problema da leitura vai continuar interferindo negativamente na aprendizagem e no 

desempenho escolar dos jovens e adultos. 

As estrategias de leitura usadas pel as as professoras da escola, seguem uma linha que esta 

voltada para o pensamento de muitos estudiosos da area da educacao. O educador deve 

desenvolver um vinculo de afetividade com o educando atraves do dialogo e partir do 

proprio contexto do aluno para iniciar o processo de alfabetizacao com sucesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A alfabetizacao nao pode ser reduzir a um aprendizado 
teciiico-lingiiistico, como um fato acabado e neutro, ou 
simplesmente como uma construcao pessoal intelectual. A 
alfabetizacao passa por questocs de ordem logico-
intelectual, afetiva. socio-cultural, politica e tecnica 
(FREIRE, 1996. p.60) 

A Educacao de Jovens e Adultos precisa desenvolver um trabalho que valorize o contexto 

que o educando esteja inserido, considerando seu modo de ser. 

No que diz respeito a fiincao a leitura, uma das decente afirmou: "E atraves da leitura que 

descobrimos o nosso valor como cidadao" (educadora "E") Ac red it a que, para ser um 

integrante de uma sociedade, o individuo necessita de um mini mo de leitura, por exemplo, 

atitudes como pegar um onibus, encontrar uma rua, fazer compras. deslocar-se de uma 

cidade para outra, operar um caixa eletronico ou simplesmente atravessar uma rua 

pressupoe possuir a habilidade da leitura, outra docente ressalta: (Educadora "R'~) "a 

leitura e muito importante, pois alem de ser uma fonte prazerosa, e uma maneira que temos 

para enxergarmos o mundo de olhos aberto, e uma forma interpretarmos o que esta escrito e 

o mundo a nossa volta", 
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A leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a extetisao da escola na vida das pessoas. A 

maioria do que se deve aprender na vida tera de ser 

conseguido atraves da leitura fora da escola. A leitura e uma 

lieranca muito maior do que qualquer diploma 

((GAGI.IARI-, 1997. p 148) 

As palavras da educadora "A" conlirma: "A leitura e importante para nos e para quern nos 

rodeiam. O ato de ler e importante para qualquer ser humano". 

GAGLIARE (1997, p 149) menciona "Ler e uma atividade extremamente complexa e 

envolve problemas nao so semanticos, culturais ideologicos, filosoficos, mas ate fonetico". 

Muitos alunos apresentam dificuldades em materias como matematica. Na verdade, esses 

alunos apresentam dificuldades de leitura, conhecem os numeros sabem efetuar operacoes 

com os numeros e de fato nao interpretar o enunciado da questao. A leitura em qualquer 

disciplina e a compreensao da leitura depende do conhecimento de mundo do leitor e, 

principalmente, da multiplicidade de sentidos que podem ser atribuidos ao texto. Portanto, 

quanto maior for a diversidade de leituras, maior sera a possibilidade de ampliacao do 

conhecimento de mundo do leitor, de fazer interferencias, de exercitar a compreensao. 

Porem uma coisa interessante e que tanto a professora preocupa-si em perde-los,eles 

tambem tem um maior respeito e carinho pela professora em que num depoimento de um 

aluno afirma: "Nos estamos aqui para ajudar a professora ela precisa do emprego". Prova 

disso e a presenca dos pais da professora como alunos. 

No entanto, a maioria dos alunos da EJA acomodam-se em apenas aprender a escrever o 

seu no me, e ler o basico, eles nao gostam de "esquentar a cabeca" quando a professora 

coloca-os para pensar eles reclamam, no depoimento de uma aluna ela afirma "estou aqui 

para mi divertir, fazer amizades e ajudar a professora, pois o que eu queria ja aprendi, que 

foi escrever o meu nome'.Talvez essa seja a funcao Social da EJA, em que os alunos ja tem 

eonseiencia do que querent aprender e entendem que o trabalho da professora depende da 

presenca dos educandos, muitos encaram a sala de aula como um ambiente de 

descontracao, encontro de amigos, socializacao em que acabam trocando experiencias e 

conversando sobre o que acontece na cidade no seu dia-dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo V- Vivenciando o processo de leitura na Eja 

Logo de inicio e necessario entender a forma de pensar e de construir o conhecimento dos 

adultos. Essa e uma grande dificuldade entre os profissionais de educacao, diz a 

professora A "o que dificulta o processo de avaliacao dos avancos conquistados". Segundo 

ela, e por isso que, as vezes, os alunos sao rotulados como "incapazes de aprender". 

A raiz desse problema esta na formacao inicial. Nem todos os cursos de Magisterio, tanto 

no nivel medio quanto no superior, se preocupam com o publico que sera atendido. So que 

o professor de EJA deve ter competencias relativas as especificidades dos estudantes. 

Resolvida essa primeira questao, e hora de assumir a classe. Ja no contato inicial, foi 

preciso conhecer melhor o publico e nada melhor do um dialogo para conseguir essas 

informacoes. Toda a programacao de aulas foi pautada nos conhecimentos trazidos pelos 

educandos, ou seja, o queriam aprender? Quais as suas necessidades? Ouvimos tambem os 

professores, tendo que vista que sao estes que estao cotidianamente em sala de aula com os 

educandos. 

Como na grade maioria das escolas publicas de ensino, nesta nao havia abundincia de 

materials especificos para essa modalidade de ensino. Desse modo, o professor precisar 

pesquisar e ser criativo. "Essa e mais uma dificuldade, Comentam as professoras, porque 

muitas vezes, quando entra numa classe de EJA, o professor ja esta em sua segunda ou 

terceira Jornada", acrescenta a educadora A. "Para dar conta do recado, so com muito 

comprometimento'MJm caminho para driblar a questao e criar estrategias de formacao 

sugeridas pelos encontros PCNs Montar um grupo de estudos com colegas interessados no 

tema, procure textos, convide pessoas mais experientes para uma reflexao, promova 

oficinas. Isso vai ajuda-lo a encontrar uma linha de trabalho, mas para isso o professor 

precisa de tempo e dedicacao. 

Ao iniciar o trabalho de estagio com a turma de jovens e adultos, defrontei-me com 

problemas tipicos de turmas regulares, como baixa auto-estima, pouca participacao e 

muitos atrasos e faltas, porem esse nao e um problemas apenas da EJA e notado em outras 

modalidades de ensino. As razoes que movem os mais velhos, no entanto, sao diferentes. A 

auto-estima e baixa porque vivemos numa sociedade que os faz desacreditar da propria 
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capacidade cognitiva. "Cabe ao educador encontrar meios de fazer todos os alunos (sem 

excecao) acreditarem em si mesmos", ensina a professora B, da Escola pesquisada. Ela e 

coordenadora do ensino regular durante o dia e leciona para classes de EJA a noite. "E 

preciso ter sensibilidade para ouvir e interpretar o comportamento deles. Chegar atrasado 

ou participar pouco, por exemplo, nao sao necessariamente sinais de falta de interesse". A 

instituicao tem a obrigacao de responder as necessidades e lidar com problemas pessoais 

dos alunos os conteudos tem que ser relacionados com a vida deles se nao eles desistem. 

Tambem e comum, o estudante enfrentar uma fase de inseguranca. Ele chega atrasado 

porque estava trabalhando cuidando de um filho doente ou esta com problemas em casa. A 

evasao nesse segmento e tab alta que chega a ser encarada como natural. Apos o trabalho, 

com questoes familiares para resolver, o estudante so fica na aula se ela for muito 

estimulante. "Perde-lo e facil", diz a professora A. As classes de EJA sao heterogeneas, 

misturam jovens urbanos envolvidos em movimentos da cultura de massa, pessoas que 

precisam do diploma para uma promocao no emprego, migrantes da zona rural, gente que 

almeja uma participacao politico-social mais ativa, idosos, fieis que querem aprender a ler a 

Biblia Mas todos ganham com a diversidade. O perfil dos alunos observados sao pessoas 

de 32 a 75anos, a maioria dos alunos da turma do estagio sao pessoas idosas com 60, 72 

anos, muitos estao la para passar o tempo, nao ftcar sozinhos em casa, aprender a escrever o 

seu nome, assim como aprender a ler de acordo com as necessidades do dia a dia. Eles se 

respeitam e trocam constantemente experiencias e como uma familia uma aluna diz "aqui 

eu venho pra mi divertir, fazer amizades e aprender". 

Em um processo de alfabetizacao de adultos e fundamental considerar em que praticas de 

leitura essas pessoas se envolvem e com que objetivos almejam ler. Os alunos que 

pesquisamos, em suas demandas mais urgentes, e aprender a escrever o seu nome, assim 

como revelaram que gostariam de aprender a ler para poder identificar os onibus, fazer a 

leitura da Biblia, reconhecer seu nome na folha de presenca do trabalho, acompanhar as 

noticias nos jornais, dent re outras. Entretanto, tais necessidades nao justificam que devem 

aprender apenas atividades de leitura e de escrita que tenham apenas esses fins especificos. 

Nao devemos pensar que eles precisam da comunicacao escrita apenas para fins 

instrumentais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Se os alfabetizando adultos sao capazes de fazer com competencia a leitura do mundo, 

podem tambem ser competentes para a leitura de revistas, jornais, livros, Biblia, folhetos 

etc. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensao do texto a ser 

alcancada por sua leitura critica implica a percepcao das relacoes entre texto e contexto. 

Sendo assim, o ato de ler, antes de tudo, e um ato critico e aquele que esta aprendendo a ler 

e a escrever, deve ser concebido como o sujeito do conhecimento, ou seja, e por meio das 

interacoes que se constroi o contexto. 

Nas sociedades urbanas em que vivemos atualmente, os analfabetos estao diariamente 

expostos aos mais diversos generos textuais, mesmo que deles nao se utilizem. Nos mais 

variados contextos sociais a lingua escrita esta presente: nas ruas, nas igrejas, nos 

supermercados etc. Dessa forma vao usando estrategias, as mais diversas, para 

compreender os textos. 

Um dos alunos que participou de nossa pesquisa contou-nos que vai ao supermercado 

sozinho e que compra todos os produtos de que necessita, inclusive escolhendo as marcas 

de que gosta, um outro nos disse que ja reconhece os remedios. Ou seja, os alfabetizandos 

se sentem mobilizados diante de suas necessidades e assumem uma posicao ativa diante do 

texto. Sendo assim, o importante nao e possuir um grande repertorio de estrategias de 

leitura e sim saber usa-las para entender o que esta escrito. Portanto, numa sala de 

alfabetizagao de jovens e adultos e necessario que o texto escrito tenha presenca marcante e 

que o alfabetizador sempre faca uso da lingua escrita, nao apenas no sentido de 

"decodificar e codificar", para que os alunos se tornem leitores eftcientes e possam 

participar dos usos e das funcoes sociais que a linguagem escrita assume nas sociedades 

atuais. 

O fundamental numa alfabetizacao de jovens e adultos e que mesmo quando os alunos 

dizem que nao sabem ler, eles sejam levados a crer que a leitura nao e um processo de 

decifracao, mas um processo de construcao de sentidos do texto. Como nos afirma Kalman 

(2003, p. 77), e preciso: "compreender a leitura e a escrita mais como praticas sociais do 

que como um conjunto de habilidades centrado na manipulacao mecanica dos elementos 

isolados do texto". 
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Conforme Goulart (2003, p. 106): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) alfabctizar c menos impor modelos que permitir que o 

sujeito desenvolva sua forma de captar o simbolico social 

nos textos (e ai esta incluido o sistema de escrita), a partir 

de sua subjetividade, com a sua marca. a sua assinatura. A 

construcSo da identidade individual no processo de 

producao de textos parecc estar fundada na construcao da 

identidade social. 

Nao somente nas atividades de leitura, mas tambem nas de escrita e fundamental que os 

alunos possam ir compreendendo e penetrando na organizacao da linguagem escrita 

socialmente relevante. Como nos diz Kalman (op. cit , p. 25), conforme traducao nossa: 

Alfabetizar-se em um sentido amplo - e aprender a manipular e utilizar a linguagem 

deliberadamente para participar em eventos socialmente vaiorizados - implica tomar parte 

em situacoes geradoras de leitura e escrita onde estas praticas sao mobilizadas e utilizadas. 

Entretanto, reconhecemos que e um imenso desafio alfabetizar e garantir a Educacao 

Basica a todos os brasileiros, apesar deste direito ter sido estabelecido pela Constituicao de 

1988, ate hoje, grande parcel a da populacao brasileira nao tem acesso a escola e as 

aprendizagens necessarias para viver e participar de uma sociedade complexa como a 

nossa. Sao pessoas excluidas da escola que nao puderam compartilhar procedimentos, ter 

acesso a conhecimentos e desenvolver habilidades exigidos pela sociedade. Esses Jovens e 

adultos que frequentaram pouco ou nao tiveram acesso a escola, criam estrategias proprias 

para lidar com as situacoes que precisam da leitura e da escrita. 

A maioria dos alunos da EJA trabalha durante todo o dia e estudam durante a noite. Muitos 

deles trabalham, tambem, aos finais de semana restando pouco tempo para o convivio 

familiar, descanso e tarefas domesticas. Esses alunos, frequentemente, nao querem abdicar 

desse dia para realizar uma tarefa escolar, ai entra o papel do professor para estimular esses 

alunos a ler em casa, tornando possivel mostrar aos alunos um significado para essa 

atividade, sempre se levando em considerac&o que os alunos da EJA nao devem ser 

furtados do direito ao conhecimento como os alunos que estao em idade regular dos cursos 

diurnos e incentivando que eles podem ir alem de aprender apenas assinar o seu nome, 

apoiando-se em FREIRE (1997:26) que postula que. 
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Ensiiiar nao e transferir conhecimento, conteudos, nem 

formar e acao pela qual um sujeito criador da forma, estilo 

ou alma a um corpo indeciso ou acomodado (...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quern 

cnsina aprende ao cnsinar e qucm aprende ensina ao 

aprender. 

A educacao de jovens e adultos e uma das vias indicadas para fazer frente a estas 

estrategias, a exclusao e a desigualdade social. E fundamental para construcao de uma 

sociedade mais justa e democratica uma Educacao de Jovens e adultos de qualidade. E uma 

das maneiras eficientes de assegurar os direitos humanos se permitir que cada um exerca a 

cidadania valorizando a diversidade cultural, evitando a discriminacao e promovendo a 

solidariedade entre os povos. 

Aprender a ler nao e so obter conhecimento, nem tao pouco, adquirir um novo codigo, 

saber ler interpretar esse ato, de forma critica e ativa, e em ultima instancia, obter mais 

elementos para reflet ir sobre as condicoes da vida humana,e ter acesso a um mundo 

diferente daqueles que nao dominam a leitura, pois para se viver na sociedade urbanizada e 

tecnologizada na qual vivemos hoje em dia e necessario termos um dominio cada vez mais 

amplo da leitura. 

Foram propostos novos alternativa para se trabalhar o processo de leitura e ensinar jovens 

e adulto a ler e o metodo Paulo freire (as palavras geradoras): O Metodo Paulo Freire 

consiste numa proposta para a alfabetizacao de adultos desenvolvida pelo educador Paulo 

Freire, que criticava o si sterna tradicional que utilizava a cartilha como ferramenta central 

da didatica para o ensino da leitura e da escrita. 

Entretanto, percebemos que, ternos na sala de aula, por um lado, praticas de leitura e escrita 

consideradas relevantes pelo professor, que possuem como caracteristica principal a 

producao de um sentido escolar para os atos de ler e escrever. Livros de historia, jornais, 

livros didatieos sao todos trabalhados como "instrumentos" para ensinar a ler e a escrever, 

desconsiderando-se o carater interativo da leitura e da escrita, sua ligacao com a vida e a 

historia pessoal de cada leitor. De outro lado, nesse mesmo espaco da sala de aula, 

encontra-se praticas de leitura e escrita que nao sao incentivadas pelo professor (e muitas 

vezes nem se que legitimados), mas que efetivamente acontecem entre criancas, jovens e 

adultos. A leitura de imagens, os comentarios que tecem entre si a respeito dos textos lidos. 
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o esforco dos educandos para resgatarem carater dinamico e intersubjetivo da leitura e da 

escrita. 

Desse modo, precisa mo s urgente encontrar e colocar em pratica, novas estrategias 

pedagogicas que busquem trabalhar a linguagem de forma dinamica e interativa entre 

professor/aluno. 

Entao, e de fundamental importancia o estudo dessa tematica, levando em conta a forma 

como e trabalhada a leitura na EJA, pois entendemos essa questao torna-se cada vez mais 

urgente, necessitando uma revisao das posturas e praticas que utilizamos para a orientacao e 

formacao de leitores. 
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Na educacao de jovens e adultos, nao e nova a percepcao de que as pessoas sao portadoras 

de cultura e que dominam uma serie de conhecimentos. Isso nos trouxe algumas implicates, a 

primeira delas foi a de tomar como ponto de partida os saberes conhecimentos que o 

alfabetizando ja tem, que ele traz da sua vivencia em familia e em sociedade. Aprende-se 

estabelecendo relacoes entre o que ja se sabe e o novo que se apresenta 

A chave para quern trabalha com Educacao de Jovens e Adultos (EJA) e o conhecimento 

previo. Reconhecer os alunos como iguais portadores de cultura e de saberes, e o primeiro 

passo para o sucesso. A final, eles estao voltando para a escola em busca da educacao que o 

mercado de trabalho exige. Muitas vezes chegam cansados, depois de um dia de trabalho, 

com pouco tempo para dedicar aos estudos, mas cheios de historias e vivencias, ou seja, 

com um conhecimento previo bem diferente (porque muito maior) do que as criancas. 

Em nosso pensar, o ensino da leitura na Educacao de Jovens e Adultos da Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Instituto Educacional Antonio Lacerda Neto, no 

municipio de Sao Jose de Piranhas, teve uma contribuicao muito favoravel a partir do 

estagio que foi realizado, pois podemos deixar bem claro muitos aspectos que 

misteriosamente dificultam o ensino da leitura, contribuindo para que a escola entre em um 

estagio de transicao, saindo de uma etapa cm que a modalidade conta apenas com a 

utilizacao da cartilha (que nao e escolhida pelos professores do EJA). 

Com base em nosso estudo, podemos concluir que a troca de experiencia com as 

professoras que trabalham a leitura com Jovens e Adultos enriquece o nosso conhecimento 

a respeito da tematica, uma vez que procuramos aplicar novas formas pedagogicas em sala 

de aula, em busca resultados que comprovam o sucesso eficaz dos estudos a respeito da 

leitura. 

O desinteresse dos educandos e um outro fator que colabora para o estado de acomodacao 

dos educadores, pois esses se conformam em aprender apenas a escrever o seu nome, e 

acostumaram com a cartilha como sendo um dos meios mais usados de aquisicao da leitura 

e escrita. 
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O metodo utilizado pelas professoras para desenvolver o processo de leitura com a EJA 

em alguns casos ainda permanece no metodo tradicionais usos de eartilhas ensinavam pelo 

metodo da repeticao de palavras e silabas soltas e a leitura e trabalhada, assim (B com A 

beaba ), ou de frases criadas de forma forcosa (em linguagem de cartilha), como Eva viu a 

uva, O bebe baba dentre muitas outras 

A. partir dessas conclusoes, temos em vista tambem algumas consideracoes no sentido de 

que sejam feitos cursos regulares de capacitacao para os profissionais atuantes nas classes 

da EJA, para que os mesmos possam refletir sobre sua pratica e criar estrategias para 

modificar essa pratica descontextualizada, o investimento por parte do Municipio, 

subsidiando materiais didatieos para que se possam criar ambientes estimuladores do 

processo da aquisicao da leitura, a parceria dos famiHares e da propria instituicao de ensino, 

em dar credibilidade a atuacao dos educadores, no sentido de nao cobrar que a cartilha seja 

utilizada e preenchida em um tempo minimo fixado e, por fim, poder contar com a 

disposicao, boa vontade e entusiasmo dos professores em assumir esse compromisso de 

mudanca, para que esse espirito de transformacao contagie e motive os educandos das 

classes da EJA, para que os mesmos tambem lutem para ser participes de uma pratica 

educativa coerente com a realidade cultural por eles vivenciada. 

A modalidade de ensino EJA permite aos seus educandos uma compreensao nitida da 

realidade e experiencia de cada aluno, das necessidades basicas de aprendizado 

considerando seus valores, saberes, diversidade de interesses e competencies adquiridas na 

pratica social. Na maioria das vezes as praticas pedagogicas possibilitam que este aluno 

veja a leitura como algo enriquecedor capaz de proporcionar-lhe autonomia o crescimento 

individual, trazendo-lhe ricos conhecimentos sociais e culturais. 

O desenvolvimento das qualidades e perceptivas do aluno da EJA torna-se um caminho 

aberto para encontrar-se e sentir-se inserido no mundo atual. Acreditarnos que sentir e 

perceber o mundo ao seu redor facilita a aprendizagem evidenciando um caminho mais 

legitimo para a democratizacao da educacao. Tendo assim como objetivo formar pessoas 

capazes de usar a leitura e linguagem escrita para diversos fins e fundamental colocar os 

educando em contato com textos e praticas reals, que demanda leitura e escrita desde o inicio 



45 
do processo de aprendizagem, no entanto deve-se garantir tambem que eles aprendam como 

funcionam o sistema alfabetico brasileiro. Os valores das letras na leitura e a conversao dos 

fonemas na escrita, Contudo precisa-se ir alem desta etapa e conhecer os diversos tipos de texto 

para que os alfabetizandos desenvolvam habihdades de leitura e escrita, tornando-se usuarios 

autdnomos deste instrumento, algo que possa ser usado ao longo de toda sua vida. 

Na praxis, testamos e comparamos o que ja sabemos e a partir de novas experiencias de 

aprendizagem, verificamos a necessidade de modificar, aprimorar ou substituir nossos 

conhecimentos e saberes. A medida que jovens e adultos se defrontam com situacoes onde 

colocam em jogo o que ja sabem, reorganizam essa bagagem e podem receber novas 

informacoes dos educadores e dos colegas. Dentro da concepcao de que e importante fazer 

e reflet ir sobre o que se faz, para voltar a fazer e recriar. 

De acordo com Freire (1992, p.28) " reconhecer que o conhecimento nao e um dado, algo 

imobilizado, concluido, terminado a ser transferido por quern o adquirir a quern ainda o 

possui"'. Desta maneira nos mostra que produzir conhecimento faz parte da capacidade de 

todos, pois o conhecimento e inerente ao ser humano. Porem, muitos veem o conhecimento 

como sendo produto unicamente do cientista. Assim sendo, o educador deve ver o 

educando como um sujeito ativo, que possui uma cultura, ja trazendo consigo 

conhecimentos adquiridos na sua vivencia diaria. 

Por fim, a avaliacao. Ela nao pode ser igual a de outros niveis de ensino. O professor tem 

de levar em consideracao a quantidade de horas que os alunos estao expostos aos 

conteudos, ou seja, a flexibilizacao do curriculo para avaliar melhor. Segundo as 

professoras :"Cada um tem um ritmo e, por isso, nem sempre e possivel cumprir o 

programa inteiro". Nesse caso, deve-se priorizar o que e relevante de fato para a turma. 

Portanto, o que nao se pode esquecer o que mais importa e fazer parte do mundo letrado. 

Para chegar la, esses estudantes precisam perceber que os saberes sistematizados facilitam 

suas relacoes pessoais e sua integracao profissional. Porque sabedoria eles tem muita. Com 

eles descobrir que temos muito a aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F.ncerra-se a monografia que contribuiu muito para a minha formacao profissional e 

pessoal, que nos fez refletir sobre a nossa propria pratica e criar estrategias para modifica-la 

de acordo com as necessidades do educando. Mas permanece o compromisso e a vontade 

de que nossas praticas pedagogicas como um todo, e em particular no tocante a leitura, 

sejam aprimoradas, a fim de que possamos efetivamente contribuir para a efetivacao de um 

ensino de qualidade e para a construcao de uma sociedade mais humana coerente com a 

realidade cultural por eles vivenciada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 questionario foi constituido de perguntas objetivas e subjetivas com as quais aproxima-

nos do problema em questao. A opcao por esse instrumento de pesquisa deu-se devido ao 

curto espaco de tempo para a execucao desse projeto. 

O universo pesquisado foi os professores da Escola E. Municipal lnstituto Antonio Lacerda 

Neto, para a coleta dos dados. 

Os dados coletados me ajudarao a compreender esta pratica o que possibilita futuras 

discussoes. Portanto, considero a colaboracao de voces ao responderem este questionario 

algo fundamental. Agradeco desdeja a contribuicao de todos. 

Atenciosamente, 

Tatiana da Silva 

QUESTIONARIO 

1— Voce tem o habito de ler? 

( ) sim ( ) nao ( ) as vezes ( jsemanalmente ( ) quinzenalmente 

2- Quais os tipos de leitura voce costuma fazer? 

( ) livros didatieos ( ) receitas ( )Panfletos ( ) Literatura Infantil 

( ) livros sobre educacao ( ) jornais ( ) ficcao ( ) romance 

( ) revista (Nova Escola, Veja, Isto e, Manequim, Ana Maria, etc) 

( ) contos ( ) outros 

Especifique: 

3- Quais desses materials voce utiliza na sala de aula para trabalhar a leitura com seus 

alunos da EJA? 

( ) revistas ( ) bula de remedio ( ) literatura infantil ( ) textos informativos 

( ) poesias ( ) rotulos ( ) jornais ( ) outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ' . ^ r v , GRANDE 
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( ) filmes ( ) folhetos ( ) gib is 

Especifique: 
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• Com freqiiencia esses materials sao 

utilizados? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- Que estrategias de leitura voce utiliza em sala de aula com os jovens e Adultos? 

( ) oral ( ) coletiva ( ) silenciosa ( ) individual ( ) dramatizada ( ) outras 

Especifique: 

5-Quais as metodologias que voce costuma usar para desenvolver o uso da leitura com a 

EJA? 

( ) aula expositiva ( ) debates ( ) seminarios ( ) produ^oes textuais ( ) outros 

Especifique: ^ 

6- Qual a importancia da leitura para voce? 

7- Voce encontra dificuldade para trabalhar o ensino da leitura com a EJA? 

( ) sim ( ) nao 

Quais? 

8- Para voce, quais sao os maiores desafios para trabalhar a leitura com jovens e adultos? 
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9- Como avalia as praticas de leitura desenvolvidas por voce em sala de aula com a EJA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10-Quais atitudes sao relevantes no trabalho docente como formador de leitores da EJA? 

11- Voce acha que o meio que o aluno da EJA esta inserido influem no desenvolvimento da 

leitura ? 

( ) S i m ( ) 

Porque? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo II 

Turma do Estagio de Jovens e Adultos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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