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EPIGRAFE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ensinar e um exercicio 

DezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imoitalidade. 

De alguma forma continuamos 

A viver naqueles cujos olhos, 

Aprenderam a ver o mundo 

Pela magia da nossa palavra 

O professor, assim, nao morre 

Jamais... "Rubens Alves". 
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Resumo 

A investigacao feita sobre a Ieitura na escola considerando os 

aspectos de construeao da aprendizagem constitui o objetivo 

primordial da presente pesquisa.Visando eompreender este processo, 

notadamente na escola pubiica, direcionamos a analise 

fundamentada nos pressupostos teoricos sobre os quais a relevancia 

do enquadramento historico, evidenciando que as bases do ensino 

valorizam a Ieitura como aprendizagem na escola.Possibilitando 

pensar com maior propriedade a questao de pratica da Ieitura 

deixando claro a importaneia que os professores vivem com suas 

experiencias com os alunos em sala de aula, poderao eles subsidiar a 

formulacao de uma nova metodologia de ensino da Ieitura voltada 

para o interesse do aluno, objetivando a superacao de uma visao 

reprodutora do ensino que sabemos esta arraigada, desde a 

colonizacao, no ambito educacional brasileiro. 

Nesse aspecto, este estudo busca orientar e refletir junto aos 

discentes outros niveis de conhecimentos, considerando a Ieitura 

como um processo continuo e interativo. 

Foram fornecidos pressupostos gerais sobre o ensino nas series 

iniciais, a elaboracao da Ieitura, as teorias,as discussoes e reflexoes 

dentro dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90  escolar.Em sequencia abordamos a linguagem suas 

concepcoes a cerca da oralidade e escrita,dentro desse contexto 

tentamos demonstrar a necessidade e a importaneia de o professor 

saber identificar as fases da aprendizagem do aluno para 

posteriormente adequar as atividades de acordo com o 

desenvolvimento da turma, afim de que os mesmos atraves da 

constraclo de suas hipoteses, pudessem formar seu conceito do que 

e leitura.Tratamos tambem de algumas novas elementares da funcao 

social da Ieitura como interacao entre leitor e auto|via textos 

pealizamos tambem atividades com diversos portadores de textos 

que se circulam em nossa sociedade, posteriormente abordavam-se 

as dificuldades no processo de aprendizagem da Ieitura ou seja, os 



pontos positivos e negativos que norteiam ,esse processo, os 

metodos adotados pelos professores e os livros didaticos, estes ditos 

como um dos grandes atraves da educacao e que na sua maioria 

reproduz o conhecimento muitas vezes desvalorizando as vivencias 

e experiencias dos alunos.Apos ter sido levantado todas as questoes 

pertinentes ao desenvolvimento da tematica, destacamos as opinioes 

e sugestoes dos professores, grandes responsaveis pelo 

desenvolvimento no processo de aprendizagem dos alunos, e um 

outro elemento fundamental que este estudo buscou foi o de 

evidenciar a rela^ao do aluno no grupo, visando a colaboracao 

coletiva do conhecimento e a relacao dialogica entre a crianca e o 

professor. Esse estudo tras uma proposta de ensino-aprendizagem 

significativa entre o-sujetto f̂tfee o sujeito-aprendiz e objeto de 

conhecimento, mediatizada pelo professor, onde a Ieitura deve ser 

repensada como um processo no qual o leitor realiza urn trabalho 

ativo de conhecimento ,de modo a favorecer o desenvolvimento de 

sua aprendizagem. 

Palavra chave: Leitura, aprendizagem. 
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INTRODUCAO 

A realizacao deste trabalho surgiu da expectativa em repensarmos a pratica de 

Ieitura, no Ensino Fundamental J, da Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental, Izidra Pacifico de Araujo, no municipio de Sousa, uma vez que nossa 

experiencia como educadora nesta instituigao, levou-nos a observar alguns 

probiemas relacionando a pratica de Ieitura como: Por que os alunos nao gostam de 

ler? O que fazer para eles sintam o gosto pela Ieitura? 

Tais questoes nos preocupam, tendo em vista que nos dias atuais somente a 

simples decodificacao de codigos escritos, ja nao atendem as demandas 

contemporaneas. Neste sentido, e indiscutivel que a Ieitura e importante para o 

ensino aprendizagem dos alunos, ou seja, um dos instrumentos que permite ao ser 

humane situar-se no mundo ietrado de forma dinamiea, Entretanto, a questao da 

Ieitura nas escolas ainda apresenta falhas, no que se refere a integracao do aluno 

com os textos, no momento da busca de compreensao do que o autor procura 

expressar. 

A partir dessas informacoes percebemos a necessidade de se tratar melhor a 

questao da Ieitura na escola citada acima, tentando compreender as drficuldades 

que os alunos sentem em ampliar seus limites de conhecimentos, tomando-se 

desafios para os educadores que ainda direcionam as leituras por apenas simples 

atividades escritas, cartilhas e livros diditicos. 

Buscamos nesse estudo, enfocar autores que enfatizam as analises sobre as 

concepcSes de textos de Ieitura dando subsidios as praticas de sala de aula. Desse 

modo, buscamos tambem, verificar como a tematica e trabalhada pelos docentes da 

instituigao mencionada. 

Compreendemos que Ieitura e um mecanismo principal que dispomos para manter 

contato com as outras realidades sociais, pois a Ieitura e um exercicio que nos leva 

a um mundo fascinante, enriquecendo no profissionalismo detxando-nos atualizados, 

fazendo-nos descobrir coisas formais vistas e imaginarias, e precise ler para que 



possamos ver o que esta a nossa frente que esta escondido nos livros no meio das 

letras, na formacao das palavras, afinal quem le, ve o mundo como um todo e quern 

nao tern essa pratica ve apenas uma parte das coisas do mundo. 

Reeonhecemos que a Ieitura envolve o ser como um todo, tanto pessoai como na 

sua subjetividade, de tal maneira que nao pode ser estudada empiricamente, visto 

que envolve atitudes internas de niveis cognitivo e mental, os quais sao observados 

a olhos vistos e requer do leitor o contato com as informacoes do autor nos registros 

graficos, bem como as informacSes. 

Para saber ler e preciso interpretar o que esta escrito. A nossa sociedade esta muito 

competitiva, e a Ieitura contribui para o desenvolvimento do individuo no seu meio, 

facilitando sua vida e de outras pessoas que estao a sua votta. 

Se a Ieitura e fmportante para o cidadao, por que as criancas nao sentem prazer na 

Ieitura? Por que a populacSo parece atribui importaneia a Ieitura? De que maneira eu 

posso despertar o interesse sobre a Ieitura, com essas criancas? 

Com esse trabalho tentamos nos aprofundar no assunto, procurando informacoes 

nas teorias, fazendo analise da nossa experiencia, para tentar descobrir um meio 

para que pudesse tornar o ato de ler para essas criancas num ato de prazer. Desse 

modo, o presente trabalho foi estruturado em 04 (quatro) capitulos, a saber: O 

primeiro capitulo tras a tematica: o que entendemos por Ieitura. O segundo capitulo; 

a construcao da Ieitura na escola e no meio social no tereeiro capitulo; o ato de ler 

como contribuicao ao processo de formacao do aluno.No quarto capitulo; como os 

alunos veem a Ieitura. 



PROCEDIMENTOS METODOLOGiCOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para desenvolvermos o presente trabalho, inicialmente, realizamos o mapeamento 

do local que foi desenvolvimento este estudo, como forma de garantir uma primeira 

aproximagao ao campo investigado. 

No segundo momenta, trabalhamos com referenciais bibliograficos necessarios a 

este estudo, ou seja, tentando a partir de um dialogo com os autores que 

trabalhando com a tematica, compreender melhor o significado da Ieitura. 

Ap6s a esfruturacao do referencial teorico, elaboramos o instrument© de coleta de 

dados necessario ao estudo. Assim, estruturamos um questionario composto de dez 

(10) questoes abertas direcionadas aos discentes do 4° ano da Escola. 

O desenvolvimento do estagio compreendeu o periodo de julho a setembro de 2007, 

contemplando o tema "Ieitura" e foi desenvolvida na escola onde leciono, na qual foi 

observar alunos de 08 a 09 anos de idade do 4° ano, que se encontraram com 

dificuldades relacionada a pratica de Ieitura. 

Realizamos uma observacao na sala de aula com os alunos, analisando, 

diagnosticando sobre o tema em questao. Com o intuito de melhorar a qualidade do 

ensino. Foi desenvolvida uma pesquisa acio, que como docente efetiva da turma 

intervir diretamente na realidade pesquisada, implantando um projeto de Ieitura 

numa perspectiva critica. Essa investigacao teve por objetivo compreender o 

processo de Ieitura que ocorre na sala de aula, entender as dificuldades dos alunos 

com a Ieitura e porque nao gostam de ler. 

Desenvolvemos situacdes que favorecem a compreensao e o uso dos codigos 

escritos para identificar o sentido da Ieitura. Alem desses objetivos tivemos a 

intencao de desenvolver situacdes de leituras que proporcionam aos nossos alunos 

o entendimento do que e Ieitura. 



Esse estudo pretende oportunizar os alunos com textos diversificados como jornais 

impressos revistas, literatures infantis, etc. num incentivo a lerem com prazer, 

analisando os recursos que a escola dispoe para desenvolver as atividades. 

A partir desses pressupostos, esse trabalho tera uma fungao social, pois precisa-se 

ler para obter informagoes, buscar caminhos e descobrir significados de tudo o que 

nos rodeiam fazer nossa pr6pria histdria, numa perspectiva que somos capazes de 

veneer obstaculos, utilizando o ato de ler, como fonte de contribuigao para a 

renovagao da pratica educativa. Que por sua vez possa ainda existir educadores 

que nao aceitam as mudangas dos metodos de ensino, podendo oportunizar os 

alunos a vivenciarem situacdes de formacao de competfencia leitoras, n lo so de 

textos escritos mas tambem no mundo de conhecimentos do espago onde se situam. 

Portanto consideramos esse estudo relevante uma vez que se preocupa com a 

problematica da aquisigao da Ieitura onde esta se conftgura como de fundamental 

importaneia para o ensino. 

- Incentivar a Ieitura. 

- Identificar as principals dificuldades de Ieitura. 



CAPITULO 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-0 que entendemos por Ieitura? 

1.1 Concerto 

A Ieitura e uma atividade de assimilacao de conhecimentos, de interiorizacao de 

reflexao, e fundamental para aprendizagem da crianca na escola, porque a Ieitura 

faz parte da nossa vida, e tern influencia no meio social como tambem nas varias 

situacoes que muitas vezes temos que enfrentar no nosso dia-a-dia: Um recital 

publico de poesia, examinar listas de precos de supermercados, uma bula de 

remedio, um simples nome de rua etc. E para que ela se tome essencial e preciso 

que haja uma contribuicao das escolas, no sentido de despertar o interesse dos 

alunos numa percepcao de que desde a alfabetizacao a crianca, ja possa comecar a 

interagir-se com o que esta lendo, para uma possivel compreensao. 

A Ieitura1 consiste na captacao de significados, onde existe uma comunicacao do 

leitor com o texto, dai e necessario uma compreensao nao so dos textos escritos, 

mas tambem de que forma a linguagem esta sendo gratificante representada. 

Entender a Ieitura - e entender o que e ensina-la - e falar sobre ela, e 

responsabilizar-se em mediar textos e leitores. 

Ao nascermos Ja somo leitores de mundo. Martins (1994, p. 34) afirma "que ler 

significa aprender a ler o mundo dar sentido a ele e a nos proprios, o que mal ou 

bem, fazemos mesmos sem ser ensinado". 

Podemos cnamar de Ieitura o nosso olhar inquteto sobre as coisas e relacionar-mos 

ou nao este olhar que aos poucos vai se tornando denso pelo volume de 

informacoes e de conhecimentos que vamos construindo. Estes conhecimentos v§o 

se organizando de forma complexa, envolvendo contradicoes, certezas e incertezas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Leitura arte ou habito de ler. • i 



probtemas e solucoes. Assim, construimos esse mundo e nos tornamos diferenciais 

do mesmo, atraves da Ieitura como ela e. Essa Ieitura nos une e nos diversifica, 

fazendo parte de um mundo de uma historia construida por muitos homens e 

mulheres que nos antecederem na historia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A ieitura e a base para a aquisigao de 

uma cuitura geral, ela e, portanto o alicerce da aprendizagem escolar" Abud (1987, p. 

06), 

A Ieitura e uma palavra dinamica como tantas outras que, depende do contexto no 

qual esta inserida. Assim, nao esperemos encontrar uma unica definicao para a 

palavra "Ieitura" porque a mesma possui uma variedade de significados. 

Assim diz ROCCO (1996, p. 6). "Sao muitas e diferentes as circunsta'ncias da vida e 

por isso as pessoas suas leituras de modo diversificado. Todas as formas de leituras 

sao relevantes devendo pois ser contempiada". 

Ao lermos estamos nos questionando com o mundo e com nos mesmos e que 

muitas vezes encontramos essas respostas nos textos escritos, isso se da pelo 

acesso que temos com os escritos e a partir dai construir respostas que se integram 

parte de novas informacoes ao que ja se e, porque ler implica nao so aprender a ler 

significado, mas tambem trazer para o texto lido a experiencia e a vtsao de mundo 

do leitor ha assim uma interagao dinamica entre leitor e texto, dando possibiiidades 

de surgir um novo texto e uma nova Ieitura. Conforme CAGLIARE (1997, p. 155): 

"Por Ieitura se entende toda manifestagao linguistica que uma pessoa realize para 

recuperar um pensamento formulado por outro, colocado em forma de escrita". 

1.2 A importaneia de ler 

E importante o ato de ler para o individuo porque e, antes de mais nada uma 

continuidade da Ieitura que aprendemos a fazer da vida. E um ato onde podemos 

adentrar nos textos, criar uma disciplina intelectual que viabilize um saber vivo, 

fixado de forma a levar o individuo a ter capacidade de interagir com o mundo de 

forma criativa, consciente e acima de tudo como sujeito capaz de transformar, 

modificar, porque cada de nos e um ser no mundo, onde nos faz pensar que n io 



te r nao e um ato mecinico de decifracao como ja relatamos, mas uma fousca. 

Nessa amplitude diz LERNER (2002, p. 61).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Aprender-se a ler, lendo e aprender-se 

a escrever escrevendo sSo lemas educativos que expressam o proposito de instalar 

as priticas de Ieitura e escrita como objetivo de ensino". Nessa perspectiva 

podemos dizer que o aluno partteipa das trajetorias de mudancas que a sociedade 

apresenta. 

1.3 A pratica da Ieitura na escola 

As criancas desde muito cedo comecam a compreender e organizar os 

conhecimentos adquiridos, e estabelecer relacoes com o mundo num processo 

cognitive Quando a crianca vem para a escola tras um conhecimento relacionado 

com o seu meio social que e a familia. 

Cabe a escola conhecer a realidade dos alunos procurando relacionar o 

conhecimento da crianca com as experiencias que provavelmente terao na escola, 

dessa maneira o professor podera trabalhar com o cotidiano do aluno, ou seja, o 

contexto pessoal do aluno com o contexto escolar cumprindo o papel de estimular as 

criancas a Ieitura. 

Sabemos que as criancas muitas vezes restsfem em nao querer praticar a Ieitura, 

tornando-se uma "barreira" que o professor tende negociar antes mesmo de ensinar 

a ler. De acordo com MARTINS (1994, P. 10): "A Ieitura de mundo precede a Ieitura 

da palavra e a Ieitura desta implica da continuidade da Ieitura daquele". 

Quando nos referimos a pratica de Ieitura, estamos sempre nos deparando com a 

realidade de que a cada dia precisamos mais de nos aproximar tanto como leitor 

como profissional. Acredita-se que a pratica de Ieitura ocorra a partir de um processo 

interativo entre professor e aluno, numa sintonia de conhecimentos, levando em 

constderacoes a realidade em que muitas vezes encontramos nossos alunos, no que 

diz respeito a questao da Ieitura como pratica. 



estamos sozinho que temos capacidade de nao so pensar mas tambem de aprender, 

ensinar, criar e fazer leituras da vida e do mundo. Somos capazes de decodificar as 

letras, de ler formas, palavras, frases, historias, livros, numa perspectiva de 

construeao de vida em sociedade. 

Percebemos que a Ieitura e uma pratica fundamental e essencial que pode mudar as 

pessoas e como tambem as pessoas mudarem o mundo. Acreditamos que uma 

sociedade nao se cria sozinha e sim com leitores e escolas, porque sao algo 

importantes para que haja desenvolvimento na politica, cultura etc. Nessa 

perspectiva podemos pensar na Ieitura como um ato de educacao, por isso dizemos 

que aprender a ler antes de tudo e compreender o contexto dinamico que vincula a 

linguagem e realidade. 

Ler e um processo de descoberta como busca do saber cientifico. Outras vezes 

requer um trabalho perseverante e desafiador, semelhante a pesquisa laboratoriai. A 

Ieitura pode tambem ser superficial, sem grandes pretensoes, uma atividade ludica, 

como um jogo de bola em que os participantes jamais se preocupam com a lei da 

gravidade, e cinetica e a balfstica, mas nem por isso deixam de jogar bola com gosto 

e perfeicao. 

Pode ter varias atitudes perante a Ieitura: Ela e indtspensavel onde podemos 

observar que duas pessoas dificilmente fazem uma mesma ieitura de um mesmo 

texto. A Ieitura e uma atividade que exterioriza o nosso pensamento e a nossa 

reflexao. Assim percebemos que a nossa experiencia de vida n io se reduz a Ieitura, 

a vida como tal e nossa grande mestra. Segundo MATOS (2004, p. 19). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aprendizagem da Ieitura e um ato de educagao e educagao e um ato 

profundamente politico", 

Acreditamos que a Ieitura se toma uma necessidade de todos que vivem em 

sociedade, pois e um ponto de partida para todas as outras praticas em especial a 

producao de textos.A Ieitura por sua vez permite a ampliacao da experiencia do 

sujeito. Le-se para ficar informando sobre os mais diferentes assuntos, para 

conhecer outras possibilidades de ver, pensar etc. 



CapftuJo II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Construeao da Ieitura na Escola e no meio Soeial 

2.1 Principios fundamentals 

A Ieitura e fundamental para aprendizagem da crianca na escola, que tern influencia 

direta no meio social. O processo de contextualizacao de linguagem e mais 

significativa seqiiencia do processo de escolarizacao, especialmente na aquisicao 

da escrita. Assim permite entre outros fazeres, a interacSo social com um interlocutor 

(a pessoa que fala em nome de outro), nao imediatamente acessivel, que contribui 

eom seu texto na intervencao direta do leitor. 

Para a aprendizagem, e essencial esse tipo de interacao. Entretanto, isso e 

vedado a grande parte das criancas, para as quais o texto escrito e incompreensivei 

constituindo-se o maior obstaculo no sucesso escolar. 

A quest§o fundamental para o ensino esta no processo como ensinar a crianca e 

compreender o texto escrito, evidentemente que nao se pode ensinar a 

compreensio. Mas, nesse contexto, o professor tern o papel de criar oportunidades 

que permitam o desenvolvimento desse processo cognitivo, atraves do 

conhecimento dos aspectos sociais envotvidos na compreensao como das diversas 

estrategias que compoe os processos. 

Assim, refletir sobre o conhecimento e controlar os processos cognitivos sao passos 

coerentes que se pode conduzir a formacao do leitor.Sao importantes os principios 

fundamentals como afirma Bamberger (1995, p. 24), alem do metodo usado pelo 

professor "promover a prontidao para a Ieitura". 

O professor e capaz de formar leitores quando analisa a Ieitura do aluno como um 

todo. Mais importante que igualar o metodo de ensino da Ieitura ao nivel do leitor, e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vedado - feehado, tampado, estancado, impedido. proibido. 



interagir com a Ieitura adquire autonomia, capacidade de criar e compreender, sem 

que tenha de esperar que o outro faca por ele. 

A partir do momento em que o leitor adquire essa responsabiltdade, passara ete a 

utilizar no seu convivio socio cultural, pois uma educagao adequada para a vida, 

podera possibilitar o cidadao a exercer seu papel na sociedade em que vive. 

Conforme MARTINS (1994, p. 22): 

"Se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concetto esta gerafmente restrito a decodificagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da escrita sua 

aprendizagem, no entanto, liga-se por tradigoes ao processo de formagSo 

global do individuo, sua capacitagSo social, politics, economia e cultural". 

Quando pensamos na Ieitura somente com o intutto de decodificar os codtgos 

escritos, estamos apenas nos alfabetizando, numa aprendizagem formaJ e uma 

Ieitura fragmentada. Portanto, devemos caminhar para uma Ieitura onde a interagao 

seja de forma compreensiva, dando sentido ao que esta lendo. 

O habito de ler e fundamental no modo como a Ieitura e desenvolvida, processo 

esse que influencia diretamente na escrita. Dessa forma entendemos que haja uma 

ligagao com o conhecimento do leitor e o que diz o autor. 

Para MARTINS (1994, p. 36): "A Ieitura se realize a partir do dialogo do leitor com o 

objetivo lido seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento". 

Havendo uma reftexao por parte do leitor com o que ele fe e uma compreensao do 

objeto lido, havera melhor desempenho no processo da Ieitura, pois uma Ieitura so 

passa a ser dinamica, quando o leitor pode sentir diferencas nos diversos tipos e 

formas de ler. 

No ambito escolar geraimente o aluno aprende tambem dialogar a partir do 

professor, quando este estimula e incentiva o desenvolvimento da Ieitura de uma 

forma que haja autonomia e domfnio. 



Se pararmos para observar ha 30 anos atras nao se ouvia faiar tanto em atribuicao 

de significados daquilo que lia, apenas o aprender ler, escrever e contar era o 

essencial para se dizer que um aluno sabia ler, em quase todas as disciplinas 

tinham de ser "decorada". ou seja, memorizar questoes para que fosse avaliadas. 

Nos dias atuats quando nos deparamos com esse tipo de Ieitura, mesmo em casos 

isolados como e o adulto que chega a escola para ser alfabetizado, eles tern em 

mente a ideia de que alfabetizar e decodificar as letras, palavras e escreve-las, isso 

para eles ja e o suficiente. Como afirma FOUCAMBERT (1994, p. 31):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Entre 1960 a 

1970, a escola confrontou-se com um problema de Ieitura que nao conseguiu 

superar". 

Hoje, seculo XXI, por razao de uma sucessao de reformas e mudancas ocorridas na 

educagao tem-se adotado mais flexibilidade e autonomia nas escolas, provocando 

modificagoes, quanto ao desempenho dos alunos no que diz respeito a reflexao ao 

que esta lendo, embora nao podemos dizer que isso se dar de forma generalizada. 

O aluno atualmente tern mats capacidade de construir respostas para os setts 

questionamentos, explorar o que le\ Na verdade, lemos o que esta escrito e de 

forma voluntaria, podemos atribuir significados formulando um juizo sobre o que leu. 

Para FREIRE (1997, p. 46): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AprenderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ler, a escrever, affabetizar-se e, antes de mais nada aprender o 

mundo, compreender o seu contexto, nunca manipulagSo mecan/ca de 

palavras, mas numa relagSo dinimica que vincula linguagem e realidade". 

A Ieitura quanto a sua pratica sempre esteve em questao, observar-se quando lemos 

algumas leituras dos autores como Foucambert Silva, Martins etc. quando das 

preocupagoes que atraves de pesquisa tentam mostrar para os leitores que o 

processo de Ieitura n io e algo limitado e sim, ocorre de forma ampla, pois o leitor ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

decorar Aprender de cor. 



adaptar o material ao seu nivei e seu meio. Assim, quando se comeca com 

interesses existentes, tentando expandir-lhes o horizonte, se atinge o objetivo do 

ensino da Ieitura: a contribuicao na aquisicao do conhecimento. 

Apesar dos avancos no campo da pesquisa da Ieitura, muitos educadores, ainda nao 

conseguiram superar a pratica formalista. Para tanto o professor deve tornar um 

professor - leitor, participador da Ieitura desenvolvendo um trabalho impulsionador 

de novas leituras, levando em consideracao a diversidade de textos existentes no 

meio socio-cultural em que vive a crianca. 

2.2 A diversidade de textos no meio social 

Os textos devem possuir atributos que dizem respeito a sua utilizacao pratica, de 

efeito didatico aplicativo, ou seja: textos informaivos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bem escritos textos curiosos 

ou entao escolhidos de forma variave! dependendo do grau de maturidade dos 

alunos, das personalidades de aquisicao. 

Os textos podem ser explorados de forma criativa desde que se saiba nele 

reconhecer a diversidade socio-cultural, ou seja, a possibiWade que o professor tern 

de informar o aluno, explorando o texto. 

A Ieitura de drferentes tipos de textos exige do educando o dominio de habilidades, 

resuttante da pratica e de aprendizagem no tenscorrer de sua trajetoria escolar, 

Assim, para questionar, discutir um texto, os educandos precisam vivenciar 

situacdes de questionamento, discussao e critica juntos com os seus companheiros 

e com a participacSo do professor em sala de aula. 

Segundo Bamberger (1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No contexto da Hteratura, a maioria das pesquisas, apresenta as seguintes 

conclusdes: que a motivacao para ler e os interesses da Ieitura 

entrecruzam-se, nao obstante, o professor deve ten tar descobrir os 

impulsos e interesses dominantes do jovem leitor". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"5 



Os interesses e a motivacao do individuo se refletem em seu modo de vida total 

Um material de Ieitura facil, emoGionante, apropriado ao grupo de idade especifica 

responde a primeira motivacao para ler, que e simplesmente alegria de praticar 

habilidades recem-adquiridas, prazer da atividade intelectual da recem-descoberta e 

o dominio de uma habiiidade mecanica. 

O professor tern um papel fundamental no desenvolvimento de interesses e habitos 

permanentes da Ieitura. Nesse momenta o ato de ler e importante para aproximar o 

leitor do livro, cabendo ao professor utilizar tecnicas e estrategias especificas, que 

promova essa integracao. Para FREIRE (1997, p. 39):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 UE imprescindivel que o 

professor se automotive para o trabaiho". 

Esta motivacao so sera encontrada no papel social que desempenha. Assim, a 

verdadeira estrategia para atrair a crianca para a Ieitura, sera assumir o nosso 

compromisso a essas estrategias silenciosa e convincente, se constitui numa 

verdadeira funcao pedagogica. 

2.3 Processos de transformacao e mediaeao da Ieitura 

A transformacao da realidade educacional e social brasileira se dar com a 

intervencao do processo de aprendizagem e a reflexa© na busca do saber. Busca-se 

no saber do outro que e o ponto de referenda para o principio do saber, mas so 

sabe quern conhece e so conhece quern se dispoe a colocar em pratica as teorias. 

Para FERNANDEZ (1990, p. 29). Afirma que: "para pensar novas ideias temos que 

desarmar nossas ideias e misturar as peeas, assim como um tipografo ver-se-a 

obrigado a desarmar os cliches, se deseja imprimir um texto num novo idioma". 

Com base neste argumento, busca-se um estudo teorico aprofundado onde possa 

sustentar o desejo de criar uma pratica, em que fosse resgatar duas identidades: a 

do educando e do educador na sociedade em que vivem. Diante de estudos sobre a 

interacao da crianca com a Ieitura, observa-se que antes de ingressar na escola ela 

ja vem com bastante conhecimento relacionado ao seu meio social. 



CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 111 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. O ato de ter como corrtrrbuicao ao processo de formagio do aluno 

3.1 Concerto 

Em busca do concerto do ato de ler faz lembrar Martins (1989, p. 6). "O ato de ler e 

usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto como decodificador da letra". 

Mas, observando de um outro angulo podemos observar que ela reflete sobre as 

varias expressoes que o uso diario de ler, onde descreve alguns exemplos que 

podemos destacar: ler os olhos de alguem, ler um gesto, ler uma situacao, um 

aperto de mao, um abraco, um objeto etc. Sendo assim, o ato de ler vai alem dela. 

Pois o comportamento do leitor muda a cada situacao, e a resposta que esse envia 

a cada uma dessas situacdes, e o modo de como eles os leem, 

Sabemos que a Ieitura e um ato individual de construcao de significados num 

contexto que se configure mediante a intencao entre o autor e leitor, sera diferente 

para cada leitor, isso vai depender dos objetos, interesses e conhecimentos do 

momento. 

Nao basta so decrfrar os sinais, decodrfica-los, ler superficialmente, temos que 

acrescentar o ato de ler o nosso gosto, nossas experiencias, emocoes, fantasias, ler 

com fascinacao. Construir significados e nao ficar alheios a ele. Assim nao se pode 

considerar a Ieitura como um processo mecanico de decrtracao ativa de pensamento 

em busca da compreensao. 

Ainda dentro dessa visao de que Ieitura esta vinculada com a realidade social, 

abordamos Freire (1996, p. 61): "A Ieitura do mundo precede a Ieitura da palavra, dai 

que a posterior Ieitura desta nao possa prescindir da continuidade daquele". 

Configure - dar a forma ou figura de represe. 



Nesse momento Freire enfoca que, aprender a ler, a escrever e ser alfabetizado sao 

antes de qualquer coisa, aprender a ler o mundo compreender o seu contexto. nao 

numa manipulacao mecanicamente as palavras, mas numa relacao dinamica que 

vincula linguagem e realidade. 

Para Martins (1989, p. 16). "Aprendemos a ler muitos antes de chegar a escola e 

que o ato de ler se da nas nossas primeiras experiencias e com nosso convivio 

social com a Ieitura". Assim, aprender a ler tern tudo haver com o contexto socio-

cultural em que estamos inserido, com experiencias vivenciadas por cada um. Ler 

implica em olhar e interpretar, fazer uma critica a ver alem das entrelinhas, reverem 

a Ieitura e construir seus proprios concertos. Assim, deve-se ter nao so o 

conhecimento linguistico, mas organizar esses conhecimentos adquiridos, 

estabelecendo relacoes com as situacoes que a realidade social exige, para que 

possamos atuar nela, pois o aprendizado na Ieitura assim, se da de forma mais 

completa, 

Para Martins (1989, p. 22): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Ieitura esta geralmente restrita a decifracao de escrita, ja a sua 

aprendizagem, iiga-se por traducao ao processo de formacao global do 

individuo, a sua capacitacao para o convivio e atuacoes social, politics, 

econftmica e cultural". 

Nesta compreensSo, a questao da Ieitura, ler implica sempre na percepcao critica, 

interpretacao e reescrita do lido, e essa interpretacao critica depende, em grande 

medida esse procedimentos. 

3.2. Finaiidades do ato de ler zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

contexto: o que constitui o texto no seu todo. 



No ato de ler, a pratica de trabalho com Ieitura, tern como finalidade a formacao de 

leitores competente e, consequentemente, a formac§o de escritores, pois a 

possibilidade de produzir textos eficazes tern origem na pratica de Ieitura, espaco de 

construcao da intertextualidade e fonte de referencias modificadoras. A Ieitura, por 

um lado, nos fornece a materia-prima para a escrita: o que escreve. Por outro, 

contribui para a construcao de modelos: como escreve, pois o objetivo da escrita e a 

Ieitura, e a Ieitura que vai operar juntamente nesse universe 

Cagliari (1998, p. 149): 

"AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vezes, ler e um processo de descoberta, como a busca de saber 

cientffico. Outras vezes requer um trabalho paciente, perseverante, 

desafiador, semelhante a pesquisa laboratorial. Pode tambem ser superficial. 

Sem grandes pretensoes. Uma atividade ludica. Como um jogo de bola em 

que os participantes jamais se preocupam com a lei da gravidade, a cinetica 

e a balfstica, mais nem por isso deixam de jogar bola com gosto e 

perfelgSo". 

Percebe-se que para a crianca ler, alem de perseveranca, precisa haver seducio, se 

torna falso pensar que o bom leitor nasce lendo qualquer coisa, com ja vimos e um 

processo, e como todo processo acontece gradativamente, entio o ato de ler, e uma 

experiencia de vida extremamente ligada a Ieitura de mundo. Sem contar que ler e 

uma atividade complexa e envolve problemas nao so semantieos cutturais, 

ideologicos, sociais, etc. 

Alguns alunos, por exemplo, tern dificuldades em matematica porque nao sabem ler, 

o que significa que nao basta apenas ensinar as relacoes matematicas, e necessario 

ensinar tambem o portugues. 

Para Cagliari (1998, p. 110): 

"A grande materia dos problemas que os alunos encontram ao tongo dos 

anos de estudo, chegando ate a graduacio, e decorrente de problema de 

Ieitura. Os alunos muitas vezes nao resolvem problemas matematicos, nao 

porque nao saiba matematica, mais porque n§o sabem ler o enunciado do 

problema. Ele sabe somar dividir etc. "Mais nao sabe interpretar, ter de fato 

o problema". 



Por isso, acredita-se que uma metodologia de ensino centralizada em objetivos 

explicita, tanto para quern ensina como para quern aprende a ler, vai favorecer 

parametros para uma melhoria tambem na quatidade de leitores, a Ieitura deve ser 

contemplada em todas as areas de conhecimento, nao se pode considerar apenas 

lingua portuguesa "obrigada" a estimular no aluno a Ieitura. 

3.3 A crianca e a Ieitura na escola. Construindo a Cidadania 

A crianca esta de tal forma inserida em nosso cotidiano que sem o conhecimento 

dessa forma de linguagem, sem o dominio da Ieitura, nao se pode participar 

plenamente da vida social da cidade. Assim nao se e efetivamente um cidadao como 

pensa Saviane (1986, p. 296): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sem duvida, no mundo modemo, o transito social e limitado para os que 

nao sao introduzidos na cultura letrada ou que constitui a grande parcela da 

populacao brasileira, denomtnada de analfabetos funcbnais, ou seja, sao 

pessoas que, embora capazes de assinar o nome e realizar alguns atos de 

Ieitura, nao conseguem ler de forma compreensiva um texto mais longo". 

Esse grupo pode encontrar-se, portanto numa posicao de dependencia, tendo que 

contar muitas vezes com a boa vontade daqueles que dominam a Ieitura para que 

Ihe repassem informacoes das quais necessitam. 

Segundo esse pensamento, a Ieitura se constrtui numa forma de encontro entre a 

crianca e a realidade socio-cultural desta, cujo resultado e um situar-se 

constantemente frente aos dados dessa realidade expressos e interpretados atraves 

de linguagem. 

Considerando o pensamento do autor, percebe-se que a formacao de leitor pode 

contribuir de forma significativa para o processo da constituicao do cidadao como um 

ser social. O ato de ler e essencialmente um ato de conhecimento e o saber implicito 

em poder perceberem as relacdes estabelecidas no mundo dos homens explicando-

as e, sobretudo transformando-as. 



Por isso, eonsideramos o papel primordial da Ieitura, muita alem do sucesso 

pedagogico. Muitas vezes os professores perguntam: Por que meu aluno nao sabe 

ler? O que fazer para criar neles o gosto pela Ieitura? Mas reflexoes no ambito 

escolar costuma-se a restringir a eficiencia do metodo para ensinar a ler e a melhor 

maneira de desenvolver o habito da Ieitura. 

A Ieitura nao dever ser situada enquanto mera formacao de habito, apresentando 

uma conotacao de algo rotineiro, mecanico. Dessa forma seu sentido e muitas vezes 

modificado na medida em que, a escola, se circunda o ato de ler com tantas e 

diversas atividades, esses vao somente reproduzindo. 

Soares (1993, p. 37) defende que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Ieitura na escola se presta, muitas vezes, para servir de modelo, quer na 

assimilacao de valores e comportamentos. A literatura infantil e infanto-

juvenil, por exemplo, apresenta em muitos casos um compromisso com o 

pedagogismo moral ao difundir concertos, valores, atividades e 

comportamentos considerados corretos pelo sistema social e educacionaf, 

O que nao quer dizer que, por isso deva-se abandonar a literatura do universo 

escolar. Na verdade em qualquer espaco ou circunstancia, a literatura e capaz de 

gerar, reforcar ou mudar sentimentos e comportamentos. Parece constituir uma 

funcao ligada a literatura a transformacao de representacoes psiquicas, portanto, o 

fundamental e a discussao em sala de aula das informacoes e sobre tudo, das ideias 

submetendo as leituras dos textos literarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Circunda - rodeio, aedar a volte de. 



Capitulo IV- A COMPREENSAO DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LEITURA NA PERSPECTIVA DOS 

DiSCENTES 

Quando foi elaborada as questoes abertas sobre o significado do ato de ler, o aluno 

(01) respondeu:" Saber ler para mim e uma coisa que significa muito se nao fosse a 

Ieitura nossos pais nio tinham arrumado emprego eu adoro ler".Percebe-se que a 

Ieitura para esse aluno e baseada na questao social, relacionando a sobrevivencia. 

Sabemos que atualmente estamos vivenciando uma competicao no mercado de 

trabalho por vagas, talvez seja o motivo das pessoas (jovens e adultos) procurarem 

mais as escolas, nao somente pelo fato de estudar, ler, sao atos prazerosos, mas 

tambem para poderem ter uma posicao melhor nos locais de trabalho e tambem, por 

melhores salarios. Isso nao significa dizer que mais adiante esse aluno nao venha 

ter uma concepcao diferente sobre a Ieitura compreendendo que a Ieitura e parte 

fundamental em nosso dia-a-dia, podendo preencher outras lacunas nossa vida. 

Conforme cita Martins (199A, p. 38) 

"Para a Ieitura se efettvar deve preencher uma lacuna em nossa vida, prectso 

vir ao encontro de uma necessidade, de um desejo de expansao sensorial 

emocional ou racial de uma vontade de conhecer mais". 

O aluno (02) respondeu a mesma questao da seguinte forma:" Saber ler paramim e 

o que mais ensina a mim e muito bom ler".No ponto de vista do aluno a questao da 

Ieitura e de ensinamento que ao mesmo tempo ele sente-se bem ao ler. O que nos 

chama atencao nesta resposta e da escrita discente, quando escreveu as palavras 

(paramim) de forma direta, onde podemos observar que o aluno tern dificuldade 

nesse termo, podendo ser um desafio tanto para o professor como para o prbprio 

aluno pois a comunicacao ajuda melhor resultado. 

Uma outra observacao e sobre a forma de organizacao da expressio pois parece 

que o alunos escreve da maneira como faia. Conforme Perrotti (2006, pag. 26):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E 

fundamental operar medigoes entre as criangas e uma literatura que tenha 

condig&es de produzir significagdes importantes". 



CAPITULdV 

TRABALHANDO LEITURA A SALA EM DE AULA: A EXPERIENCIA DO ESTAGIO 

Durante 20 encontros realizados na sala de aula com os alunos do 4° ano, da Escola 

Estaduai Ensino Infantil e Fundamental, Izidra Pacifico de Araujo estudamos varios 

generos de textos, referente a tematica Ieitura, como tambem textos visuais que 

exigiam do aluno uma boa observacao e reflexao (dinamicas). 

As experiencias vivenciadas durante o periodo do estigio, foram realizadas atraves 

de diagndsticos das atividades orais e escritas. Utilizamos textos onde 

possibilitavam aos alunos a compreensao do que o autor estava querendo dizer. 

Quando realizada as atividades, atraves de oficinas de Ieitura com revistas e jornais 

na perspectiva de que esses portadores de textos trariam beneficios assim os 

alunos na interacao com as noticias. 

Tais atividades atenderam as expectativas, porque ao indagarmos sobre o assunto 

(noticias) logo eles respondia que "e importante as noticias, para saber o que esta 

acontecendo" e todos falavam sobre "o acidente do aviao da TAM em Sao Paulo". 

Assim percebemos que os alunos estavam gostando da dinamica. 

Em seguida dividimos em grupos de (05) cinco, distribuimos as revistas e jornais, 

para que os alunos pudessem folhear e dizer o que eles tinham visto de importante. 

Fazer um pequeno comentario oral sobre o assunto. Em seguida, foi produzido 

textos como: propagandas, noticias de radio e televisao. 

A partir dessas producers foram feitas analises quanto a compreensao dos alunos 

no que se refere a Ieitura oral e escrita. Observamos que 10 alunos tiveram 

dificuldades nessa atividade no momento da produgao. Para que houvesse um 

melhor entendimento o professor orientou em cada grupo.Em seguida foram 

sorteados os grupos com atividades fora da escola como: Ouvir noticias de radio e 

televisao e transcrever tudo que eles conseguissem. ^% 
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Ja o aluno (03) responde que: "Saber ler e entender as letras e escrever". Nesta 

concepcao, o aluno demonstra que ainda nao tern um entendimento melhor sobre a 

Ieitura, ve a Ieitura, como decifracao de codigos. Nesse aspecto, talvez seja 

necessario uma intervencao do professor e uma reflexao maior por parte do aluno, 

pois a Ieitura e uma atividade de aprendizagem, onde deve-se procurar meios e 

veneer essas dificuldades. 

Sabemos que para se formar bons leitores e precise um despertar do aluno, quanto 

ao seu interesse e o gosto pela Ieitura. E fundamental saber que a Ieitura e a escrita 

sao distintas, mas para ser bom leitor nao basta apenas decodrficar letras para se 

dizer que sabe ler. 

A Ieitura vai muito alem, e algo que tern muito a ver com cada um de nos, na 

maneira como vemos os objetos de Ieitura, No moment© em que comecamos atribuir 

sentido a tudo que nos cerca, passamos a ver que a Ieitura pode transformar nossa 

vida dependendo do contexto social, ou seia. as condicoes de sobrevivencia material, 

cultural do individuo. 

Conforme Ferreiro (2001, P. 09): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao ha uma relacio direta entre uma anaJise da emissao sonora que 

procederia a escrita e a prdpria escrita, mas sim uma relacao de ida e volta, 

para a qua) o termo diaietica e o que melhor convem". 

O aluno (04) respondeu que: "OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melhor para nossa vida porque e importante para as 

criangas ase inteligente". Ao observar o pensamento dessa crianca temos a ideia de 

que ele v§ a Ieitura como uma necessidade na nossa vida e ao mesmo tempo nos 

dar um incentive quando o aluno 04 diz que e "importante para as criancas serem 

inteligente" mesmo sendo escrito de forma diferente (ase), que quis dizer (a ser). 

Pode significar que a crianca ao aprender a ler se toma mais inteligente e que 

realmente e a na escola que essa aprendizagem e desenvolvida. Pois todo individuo 

tern o direito de ter e desenvolver suas potenciaiidades no aprender e progredir. 

Conforme afirma: Silva (1988, p.58): 

"O ensino das series iniciais podem ser tornado como sindnimo de Ieitura de 

ensino da Ieitura, de modo que as crian§§s possam se situar no mundo da 



escrita. A partir daf a escoia proporciona situacdes nas quais etas possam ler 

para aprender". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aluno (05) respondeu: "Saber ler e importante para a saude porque deixa a mente 

sadia".Essa concepcio nos mostra que aluno esta percebendo que o ato de ler pode 

ser extremamente prazeroso, pois tudo que deixa nossa mente mais leve e com a 

sensacao que estamos alegres e saudaveis, podemos assim entender que a Ieitura 

e um momento relaxante, num processo de descoberta e de sentido a Ieitura. 

Assim a Ieitura passa a ser entendida como um ato social entre o leitor e o autor que 

participam de um processo interativo. Para Vigotslcy (1989 P. 107):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Lerdeve estar 

ligado a vida. Isto e a Ieitura e a escrita precise ter significado para uma 

aprendizagem naturaT. 

Aluno (06), diz: "Saber ler e ter atengao e saber o que esta lendo e graver na sua 

mente". Num primeiro momento entende-se que o aluno deve ser atencioso nas 

leituras, que entende o que le, mas tambem a impressao que podemos ter e que ele 

esteja falando no que diz respeito a memorizacao daquiio que ler, ou seja, a 

decoreba. 

No mundo em que vivemos caracterizado peia circulacao social de um grande e 

diversificado volume de informacoes. A capacidade de ler e de interpretar textos nao 

se baseia em decodificacao apenas. Mas, tambem adquirir conhecimentos para 

poder fazer da Ieitura um instrumento valioso. 

Explicita Zilbermam (1988, P. 112). 

"Compreendida dialeti a Ieitura pode se apresentar como um instrumento de 

conscientizacao colocando-se neste caso, um meio de aproximacao entre 

os indivlduos e a producao socio cultural podendo significar a possibilidade 

concreta de acesso ao conhecimento e a condicao de poder de critica do 

leitor". 

Os alunos (07), (08), (09), (10), (11) e (12) tiveram uma mesma percepcao da Ieitura 

ao responderem que: "Ler e uma coisa que varias pessoas fazem gostar de ler". 

Subtende-se que para esses alunos e real o fato de que nem todas as pessoas tern 

a pratica de Ieitura e mesmo aqueles que sabem ler, poucos sao que gostam. 



Tatvez o exercicio da Ieitura, na sala de aula e mal interpretado no que diz respeito a 

interpretacao do que reaimente seja a Ieitura. Ha uma necessidade no ato de ler que 

sao importantes como: a de querer conhecer, descobrir etc. isso significa dizer que 

podemos enfrentar desafios para poder gerar prazer e estimulos. 

Afirma Morais (1996; p. 13). 

"N5ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lemos todos um mesmo texto da mesma maneira. He i Ieitura 

respeitosas analiticas para ouvir as palavras e as frases, Ieitura para 

reescrever imaginar sonhar, Ieitura narcisistas em que se procura a si 

mesmo, leituras magicas em que seres e sentimentos inesperados se 

materiaJizam e saltam diante de nossos olhos espantados''. 

Ao abordar a questao sobre o tipo de Ieitura que os alunos gostam. Os alunos (01) e 

(02) responderam que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu gosto de ler revistas, revistas em quadrinhos e livros de 

Histdrias de terror". 

No primeiro momento observamos que os alunos ja tern uma ideia do que querem 

ler. Quando escreveram que gostam de ler revistas embora nao citadas, mas nos 

dar a impressao que ja tiveram contato com revistas na escola ou na pr6pria famflia. 

Quanto a revista em quadrinhos, sabemos pois que as criancas estao sempre em 

contato com histdrias em quadrinhos, ate mesmo nos prdprios livros didaticos, 

trazem leituras desse tipo. No caso das histdrias de terror talvez esse tipo de Ieitura 

nao seja aplicada na sala de aula podendo haver uma pequena confusao com esses 

alunos e confundiram com os filmes que eles veem na televisao em casa.Essas 

criancas estao na faixa-etaria de 08 a 09 anos, onde fazem bastante fantasias das 

coisas. 

De acordo com Malaguzzi (1998, p. 92): "A cada passo, a crianga vai mais longe e 

mais alto como uma espagonave com diversos est&gios cada uma deles levando o 

foguete par mais longe no espago". 

Alunos (04) e (05) escreveram que: "Eu gosto de poema e o nome do livro e o beija-

flor" "gosto muito de ler histdrias de poema". Na primeira escrita as criancas mostram 

que ja conhece um pouco sobre poemas, pois citou o nome do livro que leu (beija-

flor) provavelmente tenha sido trabalhado na escola. Sabemos que e importante ter 



o conhecimento sobre poemas, Podemos encontrar poemas de varies tipos por 

exemplo: humoristicos, romanticos, etc. 

A importaneia de se trabalhar Ieitura com o livro de literatura podera trazer desafios 

de como querer conhecer a hist6ria ir tambem na busca de outras leituras, nao s6 

de poemas mas de outros generos como contos de fada etc. isso podera gerar 

prazer estimulo etc. 

A segunda crianca escreve que gosta de historias de poemas so que ela foi bastante 

resumida, nao escreveu nome de nenhum livro. Significa dizer que a crianca 

esqueceu o nome do livro ou realmente fez uma Ieitura rapida que nao conseguiu 

compreender a Ieitura em sua totalidade. 

A Ieitura e considerada necessaria para a apropriacao do conhecimento nas 

diversas areas do saber. Conforme Tonucci (2003; p. 20): "AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA triariga nao e um futuro 

homem, uma futura mulher ou um futuro cidadao. Ela e uma pessoa titular de 

direitos, com uma maneira propria de pensare de ver o mundo". 

Os alunos (07), (08), (09), (10), (11) e (12) tiveram a mesma concepcao quando 

escreveram sobre o que gostam de ler. Mesmo escrita de maneiras diferentes pode-

se observar que tiveram as mesmas respostas. 

Eu gosto de: "estorinhas em quadrinhos" 

"gosto de ler em quadrinhos" 

"gosto de ler as leituras em quadrinhos" 

"gosto de ler historinhas em quadrinhos" 

"Eu gosto de ler muito. O tipo de livro e livro em quadrinhos". 

Observa-se que estes alunos tern uma so preferencia que sao as historias em 

quadrinhos. Ha a possibldade de que eles tenham um maior contato com esse tipo 

de ieitura seja em revistinhas, ou ate mesmo pelo fato de alguns livros dtdaficos 

trazerem textos desse tipo, ou talvez o professor trabalhe a estrategia de producao 

de texto usando quadrinhos. 



Sabemos que a atividade com quadrinhos desenvotve na crianca a capacidade de 

compreensao o entretenimento, tomando a ieitura menos cansativa para o aluno. 

Observamos tambem na parte da escrita onde todos iniciaram com letras minusculas 

apenas um iniciou com letras maiusculas, talvez a rapidez ou ate mesmo a falta de 

atencao do aluno possa ter provocado esse equivoco. 

ParaMello (2001, P. 73): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desenvotvimento pteno da capacidade tinguistica da crianca atraves do 

acesso e da familiaridade com a linguagem conotativa, e refinamento da 

sensibilidade para a compreensao de si propria e do mundo sao dois 

motivos relevantes para fazer texto lirico uma parte imprescindfvel entre a 

crianca e a vida". 

Apenas um aluno escreveu que: "Eu gosto quando fala de higiene". Nota-se que 

essa crianca gosta de livros de cidncias onde trata da questao de higiene. Uma outra 

hipotese, e que essa crianca viva num ambiente familiar onde ha bastante higiene 

nas pessoas, na casa, objetos etc. Que pode influenciar o prazer de sentir-se bem 

com esse tipo de ieitura pois a ciencia em sua amplitude faz parte de nossa vida 

seja ela como disciplina ou como acao cientifica. 

O ser humano esta sempre em contato com a natureza, ou seja, com o meio 

ambiente de um modo geral. A ciencia tambem desempenha um papel fundamental 

na construcao da cidadania e na formacao de opinides. Como todas as outras 

disciplinas as leituras devem ter uma compreensao, interpretacao dos textos, seja 

eles de informacoes ou de imagens (filme). 

As leituras nao sao apenas um exercicio escolar, mas tambem uma forma de 

estreitar a relacao com o mundo pela construcao de significados conforme o aluno 

aprende, dando oportunidade dele se interar com o mundo que o cerca. Conforme 

Berthelot (2004, p. 256. 261): "AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ci&ncia nao se distingue pela aplicagao rigorosa de 

metodo cientifico unico, formado por um corpo de regras que os cientistas aplicaram 

de modo uniforme, procurando validar teorias cada vez mais precises". 



Quando indagamos sobre os livros que os alunos ja leram, e entre eles o que mais 

gostaram.O aluno (01) respondeu que gostava de livros infantis como: "A Branca de 

Neve, Tres Porquinhos A Bela Adormecida, e gosta mais dos Tres Porquinhos". 

Observamos que esse aluno ten ha um contato com as leituras infantis e demonstra 

que ja tern uma preferencia no tipo de Ieitura que ja quer ler. Isso leva a crer que o 

aluno ja comeca a entender o que ler e fazer sua escolha. 

A Ieitura para a crianca pode ser um momento divertido porque tras a magia, 

imaginacao, fantasia, que torna-se inesqueciveis.Alerta-nos Becker (2005. MEC):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

crianga precisa muito de fantasia e de imaginagao. Livros de literatura infantil contos 

de fadas fahulas e contos do folclore favorecem a fruigao estetica". 

O aluno (02) quando foi perguntado sobre a mesma questao dos livros que ele ja leu. 

O mesmo respondeu: "Gosto sim do livrinho da Emilia e o livro de Portugues". O 

aluno mostra que seu gosto pela Ieitura nao e apenas pelos livros infantis, mas 

tambem pelos livros didaticos, embora nao tenha sido revelado o nome do livro, o 

autor etc. Mas se percebe que ele tenha acesso a esse tipo de Ieitura. 

Sabemos que o aluno nao pode deixar os livros didaticos fora do seu contexto 

escolar podendo haver uma interacao do aluno com as leituras que por vez tenha 

nos livros, pois trazem informagoes importantes. 

Segundo Morais (2004. P. 16): "A ciencia cognitiva da Ieitura e necessaria para 

determinar quais sao os processos da Ieitura, porque nao temos acesso consciente 

a eles", 

O aluno (03) respondeu: "Eu gosto de livro irjffantil porque conta coisas da vida os 

dalmatas e o bajpie emsmo A n_atureza. Esse aluno ja demonstra uma aplicagao da 

Ieitura com o mundo. Procura relacionar as leituras com o mundo exterior, quando 

ele faz a relagao com as coisas da vida "a natureza" "os animais". 

Isso torna gratificante porque percebemos que o aluno esta progredindo, ele ja 

comega a entender o que quer ler e faz comparagoes, embora precise ser 

trabalhado no sentido da escrita. Na palavra por exemplo "em sina" (ensina) onde 

poderia ter escrito com letra (n) e junta com o restante das letras. 



Uma outra observacao e na escrita da palavra (imfantil) que tambem poderia ser 

escrita com (n) (infantil). Mas isso nao significa dizer que o aluno nao possa 

aprender, pois a aprendizagem devera ser toda uma vida, ou seja, forma continua. 

Segundo Freire (2003, p. 16). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A compreensao critica do ato de ier se veio em mim constituindo atraves de 

sua pratica, retomo o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, 

me experimentei na percepcao critica dos textos que lia em ciasse com a 

colaboracao ate hoje recordada do meu entao professor de lingua 

portuguesa". 

Aluno (04) respondeu que leu: "Patinho Feio a branca de Neve Ursinho Puf. do 

patinho feio porque naceu feio e os outros nasceu bonito. porque agente deve ser 

como a gente e". O que mais chamou a atencao, foi o aluno dizer que "a gente" deve 

ser como a gente e", isso significa que a crianca ja comeca a perceber que somos 

diferentes, de que nao podemos ser o outro, cada um tern a sua particularidade. 

Mostrando assim que a Ieitura do Patinho Feio, trouxe para esse aluno uma licao de 

vida, a de que nao devemos querer ser igual a ninguem de que apenas somos 

semelhantes. 

Observa-se tambem que foi escrito nomes proprios com letras minusculas (branca 

de neve) o primeiro nome nao foi escrito com letra maiuscuia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nao se sabe se foi 

falta de atencao ou se o aluno precisa ser trabalhado a partir dessa analise. 

Segundo Ferreiro (1994. P. 280): 

"Para alcancar uma escrita (...) nao bastaria possuir uma linguagem; seria 

precise, alem disso certo grau de reflexao sobre a linguagem, o qual permita 

tomar consciencia de algumas de suas propriedades fundamentals" 

Aluno (05) respondeu da seguinte forma:"da cinderela, porque essa historia e boa 

porque e muito interessante", Embora o aluno nao tenha escrito de forma ©rganizada 

o seu pensamento mas entendemos que gosta de livros infantis com relacao aos 

contos de fadas. Para ele e bastante interessante talvez porque conta a historia de 

principe de muita fantasia de coisas que vao alem da imaginacao da crianca sao 

coisas que ela nao esta vendo no mundo real. 

E muitas vezes a crianca pode se colocar dentro da historia e pensar que ela 

poderia ser um dos personagens, talvez seja o fato dela achar a historia interessante 



e boa. A crianca escreveu o nome de apenas um livro (Cinderela) isso nao significa 

dizer que ela leu apenas esse, mas sim, o que ela mais se identificou. 

Em conformidade com Kleiman (1993, P. 82) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O leitor cortstrc-i, e nao apenas recebe um significado global para o texto; 

ele procura pistas formais antecipa essas pistas formula e reformula 

hipoteses, aceita ou rejeita conclusoes. [...] isso nao quer dizer que sempre 

haja necessidade de explicitacao, mas que o implicito possa ser inferido ou 

por apelo ao texto ou por outras fontes de conhecimento". 

Aluno (06) Teve como resposta: "A Branca de Neve Os tres Porquinhos 

Chapeuzinho Vermelho. Eu gostei mas foi do, Os tres Porquinhos, Porque era..." 

O aluno confirma que gosta de literatura infantil mesmo nao tendo explicado o 

porque de gostar desse tipo de Ieitura, entendemos que a Ieitura sejam lidas apenas 

para o entretenimento e nao com o intuito de aprofundar na essentia do que diz o 

texto, ou seja, para que fim ele esta tendo, nao tern um objetivo definido. 

No momento de se explicar faltou palavras deftnidas deixando uma lacuna quando 

se refere o porque (era...). Para que possamos ler com discemimento e preciso 

interagir-se com a diversidade de textos escritos que estes por sua vez quando 

estao sendo lidos, com a Ieitura que nao estao nos livros escritos, mas nas paginas 

impressas dos esquemas mentais onde se localiza todas as experiencias vividas 

pelos educandos. Esse processo de interacao promove a Ieitura propriamente dita. 

Como pensa Saviani (1986, P. 296) 

"Sem dtivida, no mundo moderno o transito social e iimitado para os que 

nao sao introduzidos na cultura letrada ou que constitui a grande parcela da 

populacao brasileira, denominada de analfabetos funcionais, ou seja, sao 

pessoas que embora capazes de assinar o nome e realizar alguns atos de 

Ieitura, nao conseguem ler de forma compreensiva um texto mais tango". 

Aluno (07) obteve como resposta escrita de nomes de livros: "O do maluquinho A 

Branca de Neve eu gosto mais do maluquinho porque fala que tern um menino que 

gosta de brincar e fazer travessuras". 

Essa crianca esta na faixa-etaria de 08 a 09anos onde a fantasia tern grande relacao 

com a vida.Quando ele fala que entre os livros que leu^menino maluquinho e o que 



ele mais gosta, porque mostra travessuras e brincadeiras. Isso pode signiftcar que 

esse aluno e uma crianca imperativa, ou ate mesmo uma crianca que nao tenha 

acesso as brincadeiras, sendo daquelas criancas que nao gostam de se interagir 

com os outros coleguinhas por ser timido. 

Pensando por este aspecto podera a crianca esta se vendo naquele menino da 

historia onde faz tudo que ele gostaria de fazer. Segundo Teberosky (2000, p. 220): 

"LerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e escrever nao sSo atividades inverses mas sim diferentes, que exigem que o 

sujeito ponha em jogo conhecimentos e recursos distintos". 

Aluno (08) respondeu a questao da seguinte forma: "Os tr&s Porquinhos e o patinho 

feio o patinho feio porque ele e engragado". Na versao do aluno podemos perceber 

que tudo que acontecia na vida do patinho para ele e engracado. Ele acha a historia 

interessante porque provoca risos, distracoes etc. Nao parece que ele faz a ieitura 

pensando no conhecimento que ela tras, 

O aprendizado n io e uma coisa rapida, exige uma tonga caminhada, ou seja, e uma 

vida, mas isso pode levar o aluno na sua maturidade ter uma compreensao sobre as 

leituras e assim poder sentir a necessidade quanto ao processo do ato de ler. 

Afirma Teberosky (2000, p. 09) 

"Os conhecimentos crencas e atitudes das criancas sobre a escrita e a linguagem 

escrita tern sido um importante foco de atencao de pesquisas psicologicas e de 

intervencoes pedagogicas nos ultimos anos". 

Aluno (09) escreve que: "Eu ja li o livro de Pica-Pau amarelo porque e emgracadp". 

A partir da resposta obtida, do ponto de vista do aluno o gosto pela a Ieitura infantil 

continua sendo o foco principal entre os demais alunos, podemos assim observar 

que o nivel de conhecimento sobre a Ieitura ainda necessita de mais experiencias, 

pois o aluno fala muito na expressao engracado, talvez as gravuras, o mesmo a fala 

simbolica onde a crianca ler os desenhos. 

Sabe-se que esse nivel amalfabetico e para crianca de 05 anos, mas nao impede 

que uma crianca de 08 anos possa esta neste nivel dV aprendizagem. Significa 



ainda que a mesma alcancou o nivel de maturidade, mas nao impede que essa 

crianca avance junto a turma e consiga uma melhor compreensao do que ler. 

Para Piaget (2001, p. 24): "A forma de raciocinar e de aprender da crianca passa por 

estagios". 

Aluno (10) escreve como resposta: "Portugues, Geografia mais de Portugues por 

que ele traz muita cultura e tern varios textos". Nesta perspectiva, o aluno parece ter 

maior contato com os livros didaticos e em especial na escola onde sao estudados 

os textos. Talvez, do proprio livro sem a preocupagao de interdiscipiinar os textos. 

Tambem pode o fato da transmissSo do professor ao informar sobre a cultura. 

Observa-se que falta uma melhor organizacao na maneira como estruturar a frase, 

faJtam palavras no initio da frase como complemento, nao assimiia a Ieitura com a 

escrita. No caso da Ieitura podera pensar que o aluno seja acomodado e nao tenha 

interessante por outros tipos de Ieitura, como por exemplo a literatura infantil, 

deixando uma lacuna sobre a Ieitura. 

Segundo Martins (1974, p. 73): 

"Que se queira ou nao, todos estamos historicamente ligados a nocao 

de Ieitura como referindo-se a letra, talvez o sinal mais desafiador e 

exigente em qualquer nivel especialmente o rational". 

Aluno (11) e (12) responderam: "os livros que ja li foram livros de matematica 

Historia etc. 0 que mais gostei foi o de matematica".Uma hipotese que esses alunos 

nao gostam de literatures, apenas gostam dos livros, didaticos. 

Sabemos que os livros didaticos tambem sao importantes para o aluno e para o 

professor, pois eles nos dar um encaminhamento para que possamos enriquecer 

com outros tipos de suportes que se articule com o assunto o qual queremos 

aprender o exemplo desses suportes podem ser os ja bem conhetidos. os jornais, 

as revistas, os livros paradidaticos, literatura infantil, musica , receitas, filmes etc. 

A Ieitura deve ser praticada para que possamos ampliar nossa visao de 

compreensao, isso se dar pelo fato de que precisamos ser responsavel pela nossa 

propria aprendizagem, enfrentar nossos problemas na proaura de soiucoes. 

"DcCAMPlNA6R/. l€3E 

CENTRO OE FORMAQAQ DE PROFEiSOnSS 
BIBUOTECA SET0.11AL 



Conforme Sifva (2002, P. 96) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na 6tica da psicologia antologica, o ato de ler sem pre pressupoe um 

enriquecimento do leitor atraves do desvelamento de novas possibilidades de 

existencia". 

Quando foi abordadas as questoes fechadas sobre se ha incentivo da Ieitura no 

espago familiar. Os alunos (01), (02), (03), (04) e (05) responderam que apenas a 

"mae" gosta de ler em casa e ajudam no incentivo a Ieitura desses alunos o que 

podemos perceber e que as maes possuem alguma escolarizagao e se preocupam 

de passar para os filhos o exemplo de um bom leitor. 

A crianga ao receber esse tipo de incentivo da familia nao s6 da mae, mas de todos 

com quern ela convive, ajuda a crianca nas atividades escolares no sentido de saber 

que e importante ler, que a Ieitura e um instrumento pedagogico e cultural, e o 

basico em nossa educagao. Diz Abud. (1987, p. 06): "A Ieitura e a base para 

aquisicao de uma cultura geral, ela e, portanto o alicerce da aprendizagem escolar". 

Alunos (06) e (07) responderam que sao seus "irmaos". Nesta abordagem 

percebemos que estas criancas tern irmaos que estudam e provavelmente fazem 

atividades escolares em casa todos juntos, e que talvez as criancas descrevem 

esses irmaos como incentivador da Ieitura. Por outro aspecto, pode se pensar que 

as criancas realmente vejam os irmaos lendo revistas romances, biblias etc. porque 

geralmente os adolescentes gostam desse tipo de Ieitura. 

E importante para o aluno uma Ieitura coletiva, porque podera influenciar nos 

trabalhos em grupo no que se refere a cooperagao, inteiragao do professor e aluno. 

Conforme Martins (1974. P. 07) 

"Faiando em Ieitura podemos ter em mente alguem lendo jomal, revista, 

folheto, mas o mais comum e pensamento em Ieitura de livros. E quando se 

diz que uma pessoa gosta de ler "vive lendo" talvez seja rato de biblioteca 

ou consumidor de romances, histdrias em quadrinhos, fotonovelas". 

Os alunos (08), (09), (10), (11) e (12) foram unanimes na sua resposta, quando 

responderam: "pai, a mae os irmaos". •? 



Observamos que estas criancas responderam que todos da sua casa incentivam no 

ato de ler. Nesse ponto de vista pode-se imaginar que e uma familia com certo grau 

de cultura. 

O incentivo da familia e muito importante para que a crianca possa compreender 

melhor a Ieitura como forma de necessidade na vida escolar e social. Que e atraves 

da ieitura que podemos exercer uma funcao social letrada. 

Torna-se necessario a participacao da familia na vida do aluno, nao so os pais, mas 

tambem os irmaos mais velhos os avbs. Isso pode ser tanto como cidadao como na 

vida estudantil, pois todos nos temos algo a ensinar e a aprender. 

Afirma Medeiros (2004. p. 46) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A relacao entre a familia e a escola devem consistir em uma preocupacao 

de todos os proftssionais da educacao, sobretudo dos que trabalham com a 

educacao infantil. A relacao entre escola e lar deve ser um dos eixos 

centrais desse seguimento da educacao". 

Questao 05 

Foi abordado na quinta questao sobre como a Ieitura e importante na nossa vida. 

Todos foram unanimes ao responder que: "A ieitura educa e tras conhecimentos". O 

fato de todos optarem pela mesma resposta, talvez tenha uma relacao com o que o 

professor discute ou informa na sala de aula, no que diz respeito ao conhecimento, 

cultura, educacao, com certeza isso influencia no conhecimento do aluno, mediando 

o entendimento do que seja a expressao "importaneia da Ieitura". 

No mundo atual tudo esta mudando: as ciencias, os metodos e suas invencoes, a 

forma de transformar as coisas, as tecnicas. Neste sentido, percebemos que as 

escolas precisam ser mobilizadoras e organizadoras no processo em que envolve a 

comunidade numa interacao educational contribuindo assim para que as pessoas se 

envolvam nessa transformacSo em que vive o mundo. Segundo Rego (2001, p. 25): 

"O ser humano tern potential de andar ereto, articular sons, conquistar modos e 

pensar baseado em concertos. Mas isso resulta dos aprendizados que tiver ao longo 

da vida dentro de seu grupo cultural". 



Questao 03 

Quando abordamos a concepcio de um bom leitor 99% desses alunos que 

corresponde a 11 deles responderam que: "Um bom leitor e aquele que "entende o 

que le". 

Ao observarmos essa questao nota-se que teoricamente esses alunos tern uma 

resposta correta sobre o assunto, nao pode-se afirmar que na pratica eles possam 

praticar esse ato de ler. Porque na realidade entender o que le e facil de dizer, mas 

comprovar somente na pratica quando passam a ser capazes de construir opinioes, 

ter atitudes e conclusdes, procurar solucdes para um determinado problema com 

relacao a Ieitura nesse caso estudado. Uma outra hipotese e de que os alunos 

possam esta confundindo a Ieitura rapida, onde eles apenas decodificam as palavras, 

frases etc. com a Ieitura onde eles devem organizar as ideias do que foi lido, para 

que possa haver sucesso. 

Pois o sucesso do aluno depende do produto do seu trabalho. Conforme as ideias 

de Freire (2003, p. 08)."Antes de ensinar uma pessoa a ler as palavras e preciso 

ensina-la a ler o mundo" 1% por cento desses alunos que corresponde a um aluno, 

responde que: "Decora o que ler". 

Fazendo uma pequena analise desta questao podemos dizer que ler e um processo 

de atribuicao de sentido ao texto e a construcao de significadb do texto pelo leitor. 

Pois isso, podemos observar que nesse contexto a pratica de Ieitura deve ser 

constante tento no ambiente escolar como fora dela. 

Como diz Cagliare (1997, p. 155): "Por Ieitura se entende toda manifestacio 

linguistica que uma pessoa realiza para recuperar um pensamento formulado por 

outro, colocando em forma de escrita". 



Questao 07 

Quando abordamos sobre a questao em que lugar o aluno mais gosta de ler, 07 

alunos dos 12 responderam que gostam de ter na "escola".Provavelmente esses 

alunos nao gostam de ter sozinhos, mas em companhia dos colegas com a 

orientacSo do professor/a, para eles a Ieitura tera mais importaneia quando feita em 

grupos na perspectiva de que o conhecimento coletivo fica mais facil porque existe 

uma troca de ideias e descoberta de significados. 

Sabemos que a troca e entendida como o meio fundamental para tornar as ideias 

mais consistentes e mais abrangentes e, portanto capazes de tocar as pessoas e de 

produzir outras ideias e atitudes. 

Nas palavras de Lemer: (2002, p. 41) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...Desde o principle-, a escola deve fazer as criancas partictparem em 

situacdes de Ieitura e de escrita: e necessario por sua disposicio materials 

escritos variados, e necessario ler par elas muitos bons trechos para que 

tenham a oportunidade de conhecer diversos generos e possam fazer 

antecipacoes fundadas nesse conhecimento...". 

(04) alunos responderam que gostam de ter "em casa". Com certeza sao aqueles 

alunos mais tranqiiilos, que gostam de ler num local silencioso onde possam 

concentrar-se. Sabemos que em casa sempre encontramos lugares ou momentos 

de tranqiiilidade, desenvolvendo assim um desempenho na Ieitura. 

Sabemos que um bom leitor s6 se forma atraves de uma pratica constante de Ieitura. 

Nesse aspecto, vemos que a Ieitura e um processo do qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensao e interpretagSo. 

Nesse contexto, assegura Cagliari (1995, p. 184): "Tudo o que a escola pode 

oferecer de bom ao aluno e a Ieitura, sem duvida a grande heranca da educacao". 

(01) aluno respondeu que gosta de ler "na rua" nao podemos afirmar essa versSo do 

aluno, pois nao ficou explicado o motivo da escolha. Num primeiro momento pode-se 

entender que o aluno esteja fatando da Ieitura que ele faz dos escritos como: nome 

de lojas, bancos, placas, propagandas etc. ou aquete individuo que gosta de ler no 



banco das pracas ouvindo os barulhos dos carros, sons de musicas, pessoas indo e 

vindo. Enfim, que consegue encontrar uma forma agradavel para a ieitura. Esses 

dois aspectos podem nos dar a ideia de que a ieitura pode trazer prazer para o leitor 

importante leituras, e todos conhecimentos. 



ALGUMAS CQMSIDERACQES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das informacoes obtidas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA decorrer do curso de pedagogia, como um 

caminho aberto para professores que realmente querem mudar.Atraves das 

teorias, compreendemos a Ieitura na condigao de ser um instrumento de 

concientizacao e principal fator de interacao social entre os homens.Esse 

relacionamento que ativa a produgao cultural e social nas mais diversas 

manifestacoes de linguagens, sejam estas visuais, audiovisuais, verbal.Neste 

caso, a Ieitura coloca-se como um meio apropriagao entre os individuos, 

significando a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento. 

Por estar integrada a um processo dinamico, a Ieitura traz para qualquer 

comunidade, eontribuigoes socials valorosas no sentido de melhorar as 

condigoes de vida dos individuos, pois aprendendo essa competencia o ser 

humano sera capaz de construir significados a partir da compreensao de um 

texto lido, tornado-se um sujeito critico e reflexive 

Diante do que percebemos com respeito a pratica de Ieitura dos alunos do 4° 

ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Izidra Pacifico de Araujo, e 

que, ainda nao apresentam muita habilidade com relacao ao nivel de 

letramento apropriado para a serie que eles estao.Embora isso nao signifique 

dizer que a continuidade do processo de Ieitura nao va trazer exito.Isso nos 

motivou para realizagao desta pesquisa, objetivando investigar a fungao da 

Ieitura na sociedade atual. 

Sabemos que cada instituigao escolar tern o papel de ensinar a ler, bem.Nesse 

aspecto a escola deve viabilizar o acesso do dominio da habilidade 

||© ler com competencia, mostrar eficiencias, pois a mesma deve apresentar 

uma pratica de Ieitura centrada na compreensao leitora, levando em conta as 

variedades linguisticas, e as condigoes socio-economico, culturais dos alunos 

envolvidos no processo de ieitura.Isso certamente promove uma percepgao de 
Ieitura onde desenvolver um trabalho que venha suprir as deficiencias para 

que o aluno/leitor torne-se apto a compreender o sentido do texto, mostrando-

se critico ou criativo perante os materials lidos e do mundo que o cerca. 

Diante dos fundamentos abordados na pesquisa, observamos que os 

professores que trabalham com Ieitura de forma mecanica sao minuria, eles ja 

procuram ver a Ieitura de forma integrada com as demais areas do 

conhecimento e que os textos adequados dao caminhos para a compreensao do 

leitor de maneira a estabelecer estrategias que favorecem a aquisigao de uma 

maior compreensao social. 



Observamos tambem que as criancas, sao poucas as que na familia ternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 
habito de ler.Isso aumenta o distanciamento da Ieitura e as dificuldades de 

compreender um problema, um texto lido ou ouvido. 

Acreditamos ter realizado uma pesquisa, onde defendemos eontribuigoes de 

Martins (1994), Soares (1993), Silva (2000), Freire (1996), entre outros que 

constituem uma base para a pratica pedagogica consistente o suficiente para 

assegurar o dominio da Ieitura num ato significativo, impulsionando os 

professores e alunos a agir com competencia leitora ou pelo desejar faze-lo. 

Defendemos ainda, que a atuacao do professor deve ser coerente no tocante a 

ser um profissional leitor competente para o desejo, a necessidade dos alunos 

com relacao a Ieitura. 

Acreditamos que este estudo sirva como objeto de reflexao na pratica 

pedagogica dos professores ajudando as criancas no que for necessario para 

que sejam futuro cidadaos e bons leitores ou quern sabe bons professores. 

faz ao longo de uma eaniinfaada* 
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ANEXOS 



QUESTdES A60RDADAS. 

01- O que e saber ler para voce? 

02- Voce gosta de ler? Que tipo de Ieitura.? 

03- Quais os livros que voce ja leu? Qual deles voce mais gostou. 

Por-que? 

04- Na sua casa quern voce observa que gosta de ler? 

( ) pai ( ) mae ( ) irmaos ( ) ninguem 

05- A Ieitura e importante na nossa vida por-que? 

( ) Eduea e tras conhecimentos 

( ) Deixa a pessoa ignorante e sem cultura 

06- Voce se acha um bom leitor? Por-que? 

( ) Entende o que ler 

( ) Decora o que ler 

07- Em que lugar voce mais gosta de ler? 

( ) Em casa 

( ) Na rua 

( ) Na escola 


