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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico objetiva elucidar as questoes sobre como esta a leitura na 

infancia, quais os metodos utilizados, se os mesmos estao dando algum resultado e como 

esses metodos tern contribuido para a aprendizagem dos alunos nas series iniciais. Como 

tambem as dificuldades de leitura dos mesmos diante da diversidade de leituras existentes. Foi 

realizada uma pesquisa de campo para que fosse observado o cotidiano escolar de uma sala de 

aula, em uma escola de Pombal e posteriormente o estagio Supervisionado em Docencia. 

Assim, utilizou-se como instrumentos de coleta de dados a entrevista e a observacao, alem de 

fontes documentais, como um portfolio e um diario de campo que serviram para registrar as 

memorias do Estagio. Desta forma, constata-se que o estagio direciona para a iniciacao a 

pratica docente, visto que o mesmo faz entender a importancia de descobrir a identidade 

profissional como futures educadores. Ademais, este possibilitou trabalhar a questao da 

leitura sem separa-las das disciplinas fazendo uma interaeao com as mesmas, formando 

leitores com senso critico capaz de tomar decisoes sobre as questoes que se deparam no seu 

cotidiano. Enfim, o estudo consistiu em analisar e detectar alguns problemas de leitura para 

que assim fosse possivel trabalhar, de forma significativa, os problemas existentes, tendo 

assim, um maior suporte para saber transformar as dificuldades em desafios a serem 

superados. 

Paiavras - chave: Aprendizagem. Educandos. Leitura. Metodologia. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims to clarify questions about the childhood reading skills, what methods are 

used, i f they are giving up some results and how these methods have contributed to student 

learning in the beginning grades. As well as the reading difficulties of them own, in front of 

the diversity of readings that exists. It was conducted a field research to be observed the daily 

life of a school classroom in a Pombal school and later the Supervised Stage Teaching. Thus, 

it was used as instruments for data collection interviews and observation, and documentary 

sources, as a portfolio and a ground diary that served to record the memories of the stage. 

Therefore, it appears that the stage directs for the beginning of teaching practice, and it means 

understanding the importance of finding a professional identity as future teachers. 

Furthermore, this work allowed the issue of reading without separating them from an 

interaction with subjects doing the same, forming readers with a critical sense capable of 

making decisions on the issues they encounter in their daily lives. Finally, this study analyzed 

and detected some problems with reading to be possible to work, in a significant way, the 

existing problems, and thus having more support to learn how to turn the difficulties into 

challenges to be overcome. 

Keywords: Learning. Students. Reading. Methodology. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa intitulada "Leitura na Infancia" sera realizada na Escola 

Municipal Professor Newton Seixas, localizada na raa cel. Josue Bezerra, s/n no bairro dos 

Pereiros, na cidade de Pombal. Esta escola foi escolhida por ser considerada adequada para se 

fazer qualquer tipo de trabalho com os alunos, que apesar de serem de periferia e 

indisciplinados, sao bastante interessados em aprender. A leitura do livro "A arte de ler e 

contar historias "de Malba Tahan, marca o inicio da pesquisa. 

Visto que a educacao, nos dias atuais se depara com problemas de toda ordem, dentre 

os principals estao a falta de leitura, pois tal problematica comeca a ser desenvolvida desde a 

infancia. A falta de incentivo e a criatividade na leitura fazem com que os alunos nao tomem 

gosto pela mesma. Quando se trata do ensino infantil, os professores deste nivel escolar nao 

procuram dinamizar as leituras no dia a dia da sala de aula. 

Escolheu-se o tema leitura na infancia, para ir descobrindo quais sao as principais 

dificuldades de leitura que os alunos enfrentam, desde o principio da construcao por se 

entender que tudo depende do alicerce. 

Esta pesquisa e de fundamental importancia, pois atraves dela, a comunidade escolar 

em destaque pode perceber alguns fatores que estao sendo trabalhados e nao esta atingindo 

um bom exito e com isso ela deve procurar metodos que possam solucionar esses fatores. 

Atraves desta pesquisa, outras pessoas podem adota-la como referenda, para que possa ajudar 

a compreender o que esta se passando dentro desta escola em Pombal. 

Tendo em vista os fatos apresentados, justifiea-se que a presente pesquisa tem por 

finalidade fazer uma abordagem sobre a leitura na infancia, pois esta pratica deve ser 

interessante, motivadora e fator decisivo na delicada tarefa de ensinar. E para que isso 

aconteca, e preciso tambem saber contar historias para que desperte na crianea o gosto pela 

leitura. 

Em sua estrutura, a monografia esta divida em capitulos, seguida de conclusao, 

referencias e anexos. 

O primeiro capitulo trata do percurso metodologico, onde ficara evidential 

caminho que queremos percorrer nesta pesquisa, atraves dos dados coletados. 

Ja no segundo capitulo, contemplaremos a cerca da historia da leitura, onde veremos 

algumas de suas concepcoes. ^ ^- ^ ( > . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ _ ^ c H h [ 
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No terceiro capitulo, veremos as dificuldades e os fatores que acarretam o desestimulo 

da leitura na infancia, abordando seus temores e expectativas. 

Abordaremos no quarto capitulo a leitura no cotidiano escolar, que sera evidenciada 

atraves da representaeao sobre como acontece a leitura no dia a dia em sala de aula. 

O quinto capitulo trata sobre o estagio supervisionado em docencia, que nos mostrara 

os caminhos para a iniciacao docente e a interacao entre a leitura e as disciplinas trabalhadas 

no estagio. Portanto, veremos como se da todo esse processo de leitura na vida dos discentes. 



CAPITULO I 

1. PERCURSO M E T O D O L O G I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo ficara evidenciado o caminho trilhado da pesquisa, identificando os 

sujeitos e o local da mesma. Como tambem, quais foram os instrumentos de coleta de dados 

utilizados. Alem disso, abordaremos ainda o tipo de pesquisa necessaria a esta investigacao, e 

ajudara a entender melhor o tipo de trabalho que devera ser realizado. 

Como tambem, o Estagio Supervisionado em Doceneia sera uma importante fonte de 

pesquisa para que possamos dar um melhor embasamento ao objeto de estudo. 

Alem da abordagem da pesquisa que foi qualitativamente, atraves desta, podemos 

pontuar o que realmente se fez necessario na execucao da mesma. 
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1.1 Sujeitos e local da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa foi realizada com os alunos do 3° ano A. A amostragem para esse 

trabalho foi no total de 04 sujeitos, no qual foram entrevistados 02 duas crianeas do sexo 

masculino e 02 do sexo feminino. 

Realizamos esta pesquisa na Escola Municipal "Professor Newton Seixas", localizada 

na rua cel. Jose Bezerra, s/n, no bairro dos Pereiros da cidade de Pombal. 

1.2 Instrumentos de coletas de dados 

A coleta de dados abrangeu como instrumento uma entrevista semi-estruturada, 

gravada, e atraves das respostas dos entrevistados pode-se elaborar novas perguntas. A 

entrevista se deu com a turma do 3
a ano A, no horario da manha, no dia 23 de outubro de 

2009 e durou cerca de 02h: OOmin. E na opiniao de Marconi: "A entrevista consiste no 

desenvolvimento de precisao, focalizacao, fidedignidade e validade de certo ato social como a 

conversacao." (2010, p. 179) 

Desta forma, utilizou-se a observacao no momento da entrevista com o intuito de obter 

informacoes sobre como estar o grau de dificuldades da leitura para esses alunos. Desta 

maneira Marconi explica que: "A observacao e uma tecnica de coletas de dados para 

conseguir informacoes e utilizar os sentidos na obtencao de determinados aspectos da 

realidade. Nao consiste apenas em ver e ouvir, mas tambem em examinar fatos ou fenomenos 

que se deseja estudar." (2010, p. 173) 

Portanto, a observacao serve de ajuda para descobrir o que se passa com os alunos 

dentro da sala de aula, identificando como se deve trabalhar para obter resultados positivos 

perante a realidade, colaborando, desta forma, com os objetivos que almejamos alcancar. 

1.3 Tipos da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
RCMTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMfcQto DE PROf£S20ReS 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA investigacao da pesquisa partiu de um estudo de caso, pois atraves desta, podemos 

deteetar os problemas existentes e assim eooperar para sua transformacao, que na perspectiva 

de Cionsalves, explicita que este 

[...] e o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade 

significativa, considerada suficiente para anaiise de um fenomeno e 

importante destacar que, no geral o estudo de caso, ao realizar um exarae 

minucioso de experiencia, objetiva colaborar na tomada de decisdes sobre o 

problema estudado, indicando as possibilidades para sua modificacao. 

(GON SALVES, 2001, p.67 ). 

Portanto, atraves deste estudo, pode-se entender melhor o que esta sendo trabalhado, 

fazendo com que desta forma as tomadas de decisdes sobre o problema abordado seja 

pertinente ao que se objetiva alcancar. 

1.4 Abordagem da pesquisa 

Segundo a natureza dos dados, esta e uma pesquisa qualitativa, pois: [...J preocupa-se 

com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, considerando o significado que os 

outros dao as praticas, o que impoem ao pesquisador uma abordagem hermeneutica. 

(GONSALVES, 2001, p.68). 

Portanto, e do tipo que traz como contribuicao ao trabalho de pesquisa uma mistura de 

procedimentos de cunho rational e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensao 

dos fenomenos estudados. 

1.5 Observ acao e entrevista na sala de aula do estagio 

Dentro do campo de investigacao, observamos a escola, sua estrutura e o ambiente. 

Vimos algumas obras, as quais os professores trabalham nos anos initials. Como tambem 
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conversamos com diretores, supervisores e alguns funcionarios. Tivemos a oportunidade de 

participar do planejamento e de analisar o projeto politico pedagogico. 

Estivemos por diversas vezes diretamente em sala de aula, onde la observamos como 

se procedem as aulas, quais os eonteudos dados e se sao relacionados com a realidade do 

aluno, quais os recursos utilizados pelo professor e como os alunos reagem diante da 

metodologia usada pelo professor, percebemos que o grande problema e a indisciplina. 

Realizamos tambem uma entrevista com a professora e com alguns alunos do 3° ano B, turno 

tarde. 

1.6 Fontes de pesquisa para analise do estagio supervisionado 

Tivemos como fontes documentais para analisar a vivencia do estagio um portfolio, 

constituido pelos pianos de aula, ao qual ficam arquivados as memorias escritas, figuradas ou 

ilustradas. Nesse sentido e oportuno recorrer a Sarmento (2001) apud Redi e Gone quando 

afirma que: 

A memoria afirma-se diferentemente da historia pela capacidade de 

assegurar permanencias, manifestac5es sobreviventes de um passado muitas 

vezes sepultado, sempre isolado do presente pelas muitas transformacoes, 

pelos cortes que fragmentam o tempo. Memoria como lugar de persistencia, 

de continuidade, de capacidade de viver o ja nao existente. Projeeao do 

passado no presente, identificaeao de marcas de uma continuidade pouco 

notavel e certamente nao compulsoria. (2007, p.295). 

Portanto, podemos constatar que as historias que ali se encontram registradas sao 

importantes fontes documentais, pois podem proporcionar ao pesquisador importantes 

momentos vividos. Desta forma, o momento do estagio tambem se apresenta como principal 

fonte de memoria, pois servira para pontuar o que se fara necessario na futura profissao 

docente. 

Como tambem utilizamos como instrumento para analise do estagio um diario de 

campo, onde narramos como se procedeu as aulas e quais foram os resultados das mesmas. E 

na afirmacao de Redi e Gone (2007, p. 298) a narrativa trata-se de uma "pratica de escrita de 

afetividade, de amizade, de subjetividade". Portanto as narrativas correspondent a 

experiencias vividas e teorias construidas para uma melhor acao-reflexao na pratica docente. 
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O diario de campo e o portfolio, no caso dessa pesquisa se configuram como fontes 

documentais. Desta forma as fontes documentais foram de grande contribuieao na pesquisa, 

pois possibilitaram ao pesquisador uma melhor abordagem do que se estava pesquisando. 



CAPITULO I I 

2 A HISTORIA DA L E I T U R A : UMA ABORDAGEM T E O R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, abordaremos como se deu a leitura em outras epocas, quais as praticas 

majoritarias e herdadas do passado, e seus novos saberes. Como tambem entenderemos por 

que a leitura era um ato hostil para os poucos que se interessam em ler. 

Como tambem compreenderemos algumas de suas concepcoes e as desigualdades 

existentes nesta evolucao da leitura. 
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2.1 A leitura em outras epocas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebemos que existem varias concepcoes de leitura, desde muito tempo a leitura e 

tida apenas como a juncao de algumas letras e a soletracao de silabas, desta forma, comecava-

se aprender a ler. Isso tambem se dava dependendo da epoca e do lugar em que se 

encontravam, em alguns lugares trabalhava-se a leitura de forma oral, os ensinadores, que 

eram os mestres liam, enquanto os aprendizes muitas vezes so escutavam, os mestres, de 

maioria catolica buscavam ensinar os conceitos religiosos atraves da leitura, fazendo com que 

a Igreja ganhasse mais seguidores. Desta forma, 

A nova concepcao de leitura surgida no seculo IX ficou durante muito tempo 

circunscrita aos dominios do clero, pois investidas barbaras voltaram a 

assolar a Europa do seculo X, e a cultura mais uma vez volta a se exilar nos 

mosteiros religiosos onde monges passam a viver para os livros mais uma 

vez: doce missao naquele mundo dominado pela desordem e pela 

decadencia. (FOUCAMBERT, 1994 p.39). 

Em outras epocas, como na antiguidade existia bastante difieuldade para as pessoas 

lerem, pois a impressao de obras era rara e quase nunca tinha como divulga-las. Logo, as 

pessoas ouviam mais historias do que as liam. Existia uma grande forca de vontade de alguns 

em contribuir com o aprendizado da leitura e com o habito da mesma, mas infelizmente havia 

essa escassez quanto ao acesso a escrita, para que assim, as pessoas pudessem ler. 

O que se pode constatar tambem era a deficiencia nos textos quanto a concordancia, 

coesao e ortografia. Escrevia-se de forma desorganizada, sem espacamento e sem sinais de 

pontuacao, pois ainda nao existiam determinadas regras, que fizessem o leitor entender bem 

os textos, dificultando, assim, o entendimento do que estava escrito. 

Na Idade Media, utilizava-se como forma de leitura os pergaminhos, esse tipo de 

leitura era de mais facil acesso, pois ele era escrito na frente e no verso, o que facilitava a 

leitura para muitos, foi justamente dai que surgiu a ideia do livro, que se confrontou entre o 

final da Antiguidade e a Idade Media. E o que se pode perceber e que o livro e tido como 

algo feito para se adorar, encantar-se com sua beleza, haja vista, os livros eram todos 

enfeitados e cheios de gravuras, e nao algo feito para ler e compreender, e o que se pretendia 

de fato, era que houvesse uma revolucao da escrita. 
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2.2 Fazendo da leitura um ato hostil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 fracasso na leitura perdurou por varias decadas, quern tinha a oportunidade de ler, 

lia so por ler, sem entender o que se estava lendo, sem que a leitura tivesse sentido algum. 

Para aqueles que tinham a oportunidade de pratica-la, fazendo da leitura um simples ato sem 

sentido, hostil, que nao servia de muita coisa para quern estava lendo. Assim sendo, ato de ler 

para estes era como uma simples obrigacao do estudo ao qual eles tinham que se submeter. E 

ja para outros, a leitura era uma simples decifracao, que em nenhuma hipotese, poderia ser 

confundida com o ato de ler 

Portanto vale destacar que: 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser eneontradas na escrita, significa poder ter acesso 

a esta escrita, significa construir uma resposta que integra parte de novas 

informacoes do que ja se e. (FOUCAMBERT, 1994, p. 05). 

Podemos perceber a necessidade de mudanca neste quadro, uma mudanea, cuja 

significancia seria melhorar e aperfeicoar a leitura, pois ela nao poderia se limitar apenas a 

decifracao e a algumas estrategias que impossibilitassem o leitor de se aperfeicoar melhor no 

mundo da escrita. 

Dai chega-se ao leitor moderno, aquele que procura na leitura e no simples ato de ler, 

algo para aprender, para interpretar, para refletir, vai bem mais alem do que um passar de 

olhos, o leitor moderno procura da sentido ao texto, pois a necessidade por mais informacoes 

na era moderna, faz com que muitos leitores se interessem pelo que o texto escrito esta 

proporcionando. 

Portanto, diferentemente de outrora que o acesso a escola, a escrita e a leitura era 

restrito so para os que faziam parte da elite, hoje todos tern acesso a diversos textos de acordo 

com a necessidade de cada um, so que infelizmente, nao se ha muitos leitores, pois a leitura, 

para muitos, e algo cansativo e desinteressante. E nesta nova atualidade, ainda se encontra 

diversas falhas de leitura, os metodos escolhidos pelas escolas, muitas vezes, nao supera as 

expectativas do leitor, tornado-se assim, um leitor preguieoso, que se acostuma a ler so alguns 

pedacos de textos, absorvendo as partes que lhes sao interessantes. 



CAPITULO I I I 

3 AS DIFICULDADES E OS F A T O R E S QUE A C A R R E T A M O DESESTIMULO DA 

L E I T U R A NA INFANCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, abordaremos o que leva os alunos a eriarem aversao a leitura e o que se 

pode fazer para que isso nao ocorra, trabalhando seus temores e expectativas quanto a mesma. 

Como tambem, veremos em que o exercicio de leitura pode transformar-se em fonte 

de castigo, fazendo assim com que a leitura seja torturante e ocasionando o desinteresse do 

aluno pela mesma, ou em fonte de prazer, tornando, portanto, a leitura agradavel e 

interessante. 

Alem disso, vamos descobrir quais as principals dificuldades de leitura que os 

educando apresentam na fase inicial da sua aprendizagem e as principals estrategias para 

superar este problema. 
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Percebemos que na fase initial da aprendizagem da leitura, as erianeas devem 

aprender com estrategias ou tecnicas, para que as ajudem a aprender a ler e a interpreta. 

Sabemos que esta formacabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 continua e que se desenvolvera com as praticas de leitura no dia 

a dia, mas para que isso aconteca e necessaria uma boa diversificacao de textos e livros para 

que se possa abrir caminhos na democratizacao da leitura. 

3.2 Habitos de leitura, castigo ou fonte de prazer 

Alguns habitos de leitura sao considerados como castigo, pela forma como se e 

trabalhada algumas praticas de leitura e pelos textos que apresentamos ao leitor, pois 

algumas obras, sao de fato, de dificil compreensao, dificultando a leitura e tornado-a 

massificante, o que acaba fazendo com que as criancas interpretem a leitura como algum 

tipo de castigo. 

Infelizmente e comum alguns professores usarem a leitura como uma ameaca, como 

punicao, fazendo com que os alunos sintam a leitura como um castigo, deixando de lado o 

prazer pela mesma. 

E importante que se crie estrategias de leitura interessante, e deixe a crianca a vontade 

para escolher os textos que desejar ler, deixando-as curtir a leitura, sem pressiona-la, levando-

as a ambientes de leituras agradaveis aos olhos, pois desta forma, desperta na crianca a 

curiosidade pelos livros. Ter o cuidado para nao exagerar quando for ler para elas, pois muitas 

vezes costumamos ler textos longos e cansativos, sem que haja nenhum atrativo. 

E fundamental que procuremos ler de forma criativa, chamando sempre a aten9§o para 

os pontos interessantes da leitura, a leitura em voz alta e bem expressada desperta a atencSo 

de muitos que nao estao interessados, aproveitar tambem o momento para se trabalhar a 

ortografia, e outros conhecimentos linguisticos. 

Desta forma corroborando com Zilberman e importante entender que 

A aprendizagem da leitura e fundamental, portanto, para a integraclo do 

individuo no seu contexto socio-economico e cultural. O ato de ler abre 

novos perspectivas a crianca, permitindo-lhe posicionar-se criticamente 

diante da realidade. (1985, p.24). 
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Portanto, a leitura deve ser para o aluno a sua ascensao social, para que este, engajado 

na sociedade torne-se um individuo critico, capaz de assumir importantes decisoes frente a 

sua realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Dificuldades de leitura apresentadas pelos alunos nas series iniciais 

Alguns alunos sentem bastante dificuldade na leitura, pois muitos nao conseguem ler 

de forma certa, muitas vezes atropelam as palavras e engolem algumas letras e isso se da 

porque alguns textos sao dificeis para eles, por isso e importante o cuidado que devemos ter 

em escolher os textos que serao apresentados, pois podem fazer com que esses alunos percam 

o interesse na leitura, no entanto, 

Nao se trata de lhes negar o acesso a textos mais dificeis. Naturalmente o 

bom leitor deve ser capaz de ler textos de estrutura mais complexas e essa 

complexidade, ou dificuldade, seja graduada, e que os textos nao 

apresentem, num mesmo trecho, diversos pontes de dificuldade - o que 

poderia tornar a leitura um desafio arduo, por vezes insuperavel. 

(FULGENCIO, 1988, p.32). 

Desta forma, o que ocorre e que esses alunos ficam numa grande desvantagem de 

aprendizagem, quando nao conseguem acompanhar a leitura de alguns textos mais dificeis, e 

isso se da justamente pela falta de costume desde a infancia, por isso quando adulto, muitas 

vezes se tornam analfabetos funcionais, por terem sido privados de leituras mais complexas e 

da diversidade textual. Dai vemos o quanto e importante ja ir adequando diversos tipos de 

textos e de leitura, a partir das series inicias, para que esses alunos criem o habito de ler textos 

mais dificeis, como saber refletir a partir deles, mas tendo sempre o cuidado para nao frustrar 

com textos complexos demais. 

Podemos constatar claramente isso na afirmacao de Sole, quando diz: 

A leitura e a escrita aparecem como objetivos prioritarios da Educaclo 

fundamental. Espera-se que, no final dessa etapa, os alunos possam ler textos 

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

alcance para referir as dificuldades dessa area - estabelecer inferencias, 

conjunturas, reler o texto; perguntar ao professor ou a outra pessoa mais 

capacitada, fundamentalmente -; tambem se espera que tenham preferencias 



na leitura e que possam exprimir opinioes proprias sobre o que leram. 
(SOLE, 1998,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.34). 

So assim conseguiremos fazer com que de fato os alunos aprendam e apreendam com 

as variedades de leitura, tornando-se futuros bons leitores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENT* " '
f 



CAPITULO IV 

4 A L E I T U R A NO COTIDIANO E S C O L A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo descobriremos como a leitura pode ser um mecanismo de 

aprendizagem, mostrando alguns subsidios que sao essenciais na formacao de bons leitores, e 

o quanto esses subsidios sao importantes na formacao desde a infancia, fazendo desta forma 

as criancas criarem o habito de pratica-los, construindo assim um caminho para uma 

aprendizagem multidisciplinar. 

Como tambem abordaremos os fatores que contribuem ou nao para o aprendizado da 

leitura na infancia, fatores esses que podem desencadear um desinteresse pela mesma, se nao 

forem bem trabalhados. E tambem fatores interessantes que pode despertar na crianca a 

vontade em aprender cada vez mais. 
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4.1 Descobrindo na leitura um mecanismo de aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decorrer desta pesquisa, foi possivel detectar que muitos alunos ainda nao estao 

habituados a leituras no seu dia a dia, limitando-se apenas a ler algumas historinhas de vez em 

quando, so para matar o tempo, sem que estas facam nenhum sentido. Enquanto que, 

Assim, com relacao a leitura e a literatura infantil, pais e professores 

devem explorar a funcao educacional do texto literario: ficeao e poesia 

por meio da selecao e analise de livros infantis, do desenvolvimento 

do ludico e do domfnio da linguagem; do trabalho com projetos de 

literatura infantil em sala de aula, utilizando as historias infantis como 

caminho para o ensino multidisciplinar. (ZILBERMAN, 1988, p.42). 

Deste modo, os textos infantis servirao de grande contribuicao no aprendizado da 

leitura promovendo assim um ensino de qualidade. 

Infelizmente a escola ainda deixa muito a desejar neste sentido, um exemplo e a forma 

que o professor faz na hora da leitura. Portanto o Aluno "A" de 8 anos afirmou - "Ela faz a 

leitura". (sexo feminino, entrevista 13 de outubro de 2009). 

Quer dizer, e importante que o professor leia, mas nao no lugar do aluno, o professor 

tern que ser o maior incentivador pelo prazer da leitura, desenvolvendo habilidades de 

interpretacao e gosto pela mesma. Podemos tomar as orientacoes da autora Zilberman quando 

Como forma de motivarmos as crianeas ao habito de ler abordar as 

rela9oes entre literatura e ensino legitimando a funcao da leitura, 

sugerindo livros, assim como atividades didaticas, a fim de alcancar o 

uso da obra literaria em sala de aula e nas suas casas com objetivos 

cognitivos e nao apenas pedagogicos. (1985, p.36). 

Portanto, e interessante observar quando o Aluno "B" de 8 anos afirma: "A leitura traz 

muita coisa boa e interessante na minha vida e eu gosto de aprender". (sexo feminino, 

entrevista 13 de outubro de 2009). 

Assim, e possivel observar o quanto a leitura traz inumeras expectativas de 

aprendizagem ao leitor, e o mais importante e a vontade que esse aluno tern de aprender cada 

vez mais e sua capacidade em descobrir a leitura como mecanismo de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2 Fatores que contribuem ou nao contribuem para o aprendizado da leitura. 

E interessante destacarmos tambem quando o AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "C" de 8 anos nos fala: "Eu gosto 

de ler porque e muito importante para a minha edueacao" (sexo masculino, entrevista 13 de 

outubro de 2009). 

Na afirmacao do aluno, podemos inferir que o mesmo aprendeu que a leitura e 

importante para a sua ascensao a novos graus de ensino e quanto a seu crescimento perante a 

sociedade, ou seja, a leitura pode ser compreendida como requisite indispensavel para uma 

trajetoria bem sucedida. Portanto sobre este angulo Silva e Zilberman enfatizam: 

Atribui-se a leitura um valor positivo absoluto: ela traria beneficios 

obvios e indiscutiveis ao individuo e a sociedade - forma de lazer e 

prazer, de aquisicao de conhecimentos e de enriquecimento cultural, 

de ampliacao das condicoes de convivio social e de interacao. (2005, 

p.19). 

Desta forma, vale salientar a riqueza de leituras que compoem a nossa vida, e a 

diversidade de leituras que podemos encontrar. Muitas vezes prendemo-nos a um so tipo de 

leitura, ou a vermos a leitura com um s6 olhar, mas percebemos que a leitura esta presente no 

nosso cotidiano por todos os lados, como nos jornais, em bancas de revistas, num folheto e 

etc. Portanto, diante dessa riqueza de textual, temos a oportunidade de nos enriquecer 

culturalmente todos os dias da nossa vida. 

Podemos constatar isso na fala do Aluno "D" de 9 anos, quando diz: "A leitura faz 

com que a gente pense e saiba um monte de coisa". (sexo feminino, entrevista 13 de outubro 

de2009). 

Corroborando com a fala do aluno, vemos que mesmo na sua forma ainda tao simples 

de aprender a ler, ele ja e capaz de detectar o quanto a leitura e significativa na sua vida, e que 

nao adianta uma mera reproducao de leitura, e necessario que haja uma absorcao do que 

aquela leitura esta querendo passar. 

Do ponto de vista de Barbosa, 
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A habilidade exclusiva desenvolvida pelo ensino escolar da leitura - a 

transformacao do escrito no oral-, supostamente utilizada em qualquer 

das situafQes de leitura com que se defronta o leitor no seu dia-a-dia, 

foi ultrapassada por um conjunto de estrategias diversificadas, 

adequadas a cada uma das situacoes sociais do leitor. (1994, p.l 15). 

No entanto algumas estrategias de leitura nem sempre sao eficazes, muitas vezes os 

metodos que dao certo para alguns, ja nao funcionam para outros, o importante e que nunca 

deixemos que os alunos desistam da pratica de leitura. 

Podemos constar isso claramente quando o Aluno "C" de 8 anos diz: "nao sei dizer 

direito". 

Quer dizer, ele nao sabe falar direito sobre quais as contribuicoes que a leitura traz 

para a sua aprendizagem. 

Diante disso, e interessante que a escola trabalhe com seus alunos as tipologias 

textuais, a sua importancia, e o que as mesmas trazem para a aprendizagem, mostre tambem 

que a leitura se encontra por toda parte, no seu dia a dia e nao so nos livros. 



CAPITULO V 

5 ESTAGIO: O CAMINHO PARA A I N I C I A C A O DOCENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, faremos uma abordagem sobre o estagio supervisionado em docencia, 

visto que o mesmo e de grande contribuicao como fonte de pesquisa para a formacao docente. 

Alem disso, abordaremos o estagio na teoria e na pratica, visto que um e imprescindivel ao 

outro. Como tambem analisaremos a interacao da leitura com as disciplinas do estagio e 

conteudos apresentados pelas mesmas, relacionando-as com os assuntos estudados ao longo 

do curso de pedagogia. 
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5.1 O Estagio na teoria e na pratica 

O estagio supervisionado em docenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante para uma futura profissao, pois 

atraves dele teremos um maior entendimento a respeito da teoria e pratica e assim poderemos 

transforma-lo em fonte de pesquisa, desta forma, o estagio e importante na formacao docente, 

pois nos faz perceber as dificuldades e os desafios que teremos pela frente. Por isso e 

importante destacarmos que: 

[...] O estagio, ao contrario do que se propugnava, nao e atividade 

pratica, mas teorica, instrumentalizadora da praxis docente, entendida 

esta como atividade de transformacao da realidade. Nesse sentido, o 

estagio curricular e atividade teorica de conhecimento, 

fundamenta95o, dialogo e intervencao na realidade, esta, sim, objeto 

da praxis. (PIMENTA, 1994, p. 45). 

Portanto, podemos perceber que o estagio e uma etapa de preparacao sobre como 

deveremos atuar como profissionais docentes, de como podemos tentar modificar um pouco a 

realidade existente na sala de aula, atraves do dialogo e intervencao na realidade, realidade 

que se da na pratica de ensino. 

Podemos compreender tambem que e no estagio onde nos preparamos para colocar em 

acao a maioria das coisas que aprendemos com a teoria, pois atraves dele observamos, 

analisamos e pesquisamos, para disso tirar proveito das coisas boas que deram certo e com 

isso aproveita-los na nossa futura profissao. 

Corroborando com Piconez, 

A pratica de ensino sob a forma de estagio supervisionado e, na 

verdade, um componente teorico-pratico, isto e possui uma dimensio 

ideal, teorica, subjetiva, articulada com diferentes posturas 

educacionais, e uma dimensio real, material, social e pratica, propria 

do contexto da escola brasileira. (2002, p.24). 

E evidente destacar que e na vivencia do estagio onde vamos analisar e refletir sobre 

como podemos fazer na nossa pratica. E com isso, trazer elementos essenciais para a 

transformacao da acao docente, pois muitas vezes, os problemas encontrados sao os mesmos e 

para tentar modifica-los e preciso olhar com indaga9oes sobre o que se pode fazer para se 

construir conhecimento. 
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Portanto, podemos constatar tambem que a identidade do professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se dara pela 

pesquisa e atuaeao no campo escolar, atraves da realidade do ensino, onde poderemos 

identificar saberes e conflitos na caminhada e atraves de um processo continuo de reflexao e 

revisao constantes, e que a identidade do professor se construira. Sob este angulo Pimenta 

enfatiza que, 

[...] Constr6i-se, tambem, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor confere a atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 

historia de vida de suas representaeOes, de seus saberes, de suas 

angustias e anseios, do sentido que tern em sua vida o ser professor. 

(1999 p. 19). 

Utilizando-se disso, podemos constatar que esta identidade se constroi na reafirmacao 

do docente enquanto sujeito critico e reflexivo, que procura inovacoes na sua acao, enquanto 

docente transformador que e capaz de lidar com as inovacSes, como tambem aproveitar de 

forma significativa o que ja e considerado ultrapassado. 

5.2 Aulas de maternities como recurso de aprendizagem para a leitura 

A leitura nas aulas de Matematica foi utilizada, de maneira que o aluno pudesse 

aprender nao so a questao matematica, logica, mas aproveitar os conceitos para a leitura 

diaria, fazendo desta forma, uma interacao entre ambas. Podemos constatar isso claramente no 

diario de campo: "Iniciamos a aula de Matematica, com uma leitura visual das formas 

geometricas pedindo para os alunos identifica-las, e logo em seguida, associamos as palavras 

escritas no cartaz com os objetos geometricos." (23/08/2010). 

Podemos constatar que a interacao entre a aula de Matematica e a leitura trouxe 

bastantes beneficios aos alunos, pois os mesmos se interessaram pelo tipo de aula expost, que 

nao se limitou so a Matematica, mas que intercalando com leitura fez com que a aula surtisse 

o efeito esperado que era a participacao e o interesse em aprender. Diante disso podemos 

desmitificar, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A matematica como uma area do conhecimento pronta, acabada, perfeita, 

pertencente apenas ao mundo das ideias e cuja estrutura de sistematizacao 

serve de modelo para outras ciencias. A consequencia dessa visao em sala de 

aula e a imposicao autoritaria do conhecimento matematico por um professor 

que, supoe-se dominar e o transmite a um aluno passivo, que deve se moldar 

a autoridade da perfeicao cientffica. (CARVALHO, 1994, p. 15). 

Portanto e interessante que haja a interacao entre a leitura e a matematica, para que se 

possa dar continuidade a construcao do conhecimento, buscando assim, fortalecer a qualidade 

na aprendizagem, sem que tenha que separar a matematica da leitura. Percebemos isso 

claramente na aula sobre conjunto onde: "expomos os elementos dos conjuntos e pedimos 

para que os alunos lessem e identificassem os conjuntos. Como tambem atraves da atividade 

que oportunizou a leitura de forma visual e escrita dos conjuntos." (DIARIO DE CAMPO: 

30/08/2010). 

5.3 Explorando a leitura nas aulas de Geografia e Historia 

A leitura nas aulas de Geografia e Historia teve bastante proveito ja que as disciplinas 

e os assuntos abordados deram um grande suporte nessa interacao. Pois era de mais facil 

compreensao e ajudava com alguns suportes como trabalhar atraves de mapas geograficos, 

paisagens, textos atuais, antigos e etc. Podemos constatar isso na aula de Geografia, 

"Onde eomecamos a explorar a leitura do poema: "Memoria", que alem de 

possibilitar ao aluno a leitura e a escrita, possibilitou tambem a visual, pois trabalhamos os 

diversos tipos de paisagens, como naturais e culturais. Como tambem damos sequencia com a 

atividade que veio enriquecer ainda mais o assunto abordado". (DIARIO DE CAMPO: 

25/08/2010). 

Podemos ver isso na atividade a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OERMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DATA / 

" ' ~ A T I V I D A D E S 

De acordo com o poema: Mem&ia 

1- OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qm foi construido e depois destraMo na cidade do poema? 

2- Segundo o poema, quais elementos daoatureza forara desBufctos? 

3- 0 que vocg acha que pode aeontecer se o ser hum ano vSo souber usar corrctamente o que a 

natureza ofereoe? 

4- Responda: 

a) 0 que o homem queria tazer aproveitodo; 

O fogo 

A igaa 

0 vento 

A Terra 

Fotografia 01 - Atividade "Poema: Memoria", realizada com os alunos. 

Fonte: Portfolio 

Podemos constatar atraves disto que esmiucamos tanto a leitura como o conteudo que 

estava sendo abordado, sem que para isso precisassemos separar um do outro. Desta forma 

Ribeiro e Marques enfatizam 

E possivel construir uma geografia suficientemente critica que possibilite ao 

aluno torna-se, ao mesmo tempo, um leitor consciente do mundo e um 

produtor de seu proprto conhecimento. So assim a comunidade estara se 

potencializando para equacionar os graves problemas socioambientais em 

que ora a sociedade moderna se encontra mergulhada. (2001, p. 34). 

Portanto a leitura geografica e importante para que os alunos se desenvolvam, 

percebendo os problemas existentes no espaco geografico, tornando-se assim capazes de 

identifica-los e desta forma encontrar solu?oes para supera-los zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.4 A leitura nas aulas de portugues 

Nas aulas de Portugues a leitura foi trabalhada de diversas formas como atraves de 

leitura visual, escrita, textos, joeoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e etc. Trabalhamos de forma dinamica e criativa fazendc* 

com que os alunos se interessassem pelas questoes propostas. Podemos ver isso em uma das 

aulas: "Quando explicamos para a turma atraves do texto: "Aventura da Escrita" os diferentes 

tipos de leituras existentes e o quanto saber ler e importante na nossa vida, mostramos que a 

leitura esta presente em todos os momentos e damos sequencia ao assunto abordado com uma 

atividade, onde pedimos para eles escreverem palavras a partir das letras sorteadas no dado 

que seriajogado." (DIARIO DE CAMPO: 23/08/2010). 

Podemos ver isso na atividade a seguir: 

Nome 

V a m o s Brincr 

1- Vamos jogar o dado e escrever no quadro abaixo palavras 

que comecam c o m a lelra sorleada. 

. a V T R A 

S O R T E A O A 

N O M E D A 

P E S S O A 

N O M EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TM U M 

A N I M A L 

N O M E D E U M 

O B J E T O 

2- Escolha algumas palavras do quadro do j o g o , organize 

u n a frase e escreva no espa^o abaixo. 

Fotografia 02 - Atividade "Aventura da Escrita", realizada com os alunos. 

Fonte: Portfolio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S 1 D A D E F E D E R A L 

DE C A M P I N A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEMTRO DE F0RMAQA0 DE PROFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atraves disto, podemos ver que a leitura foi trabalhada sob varios aspectos, no 

sentido de melhorar um poueo a leitura na aula de Portugues, buscando fazer com que os 

alunos nao aprendessem a ler so por ler, mas buscar compreender o que se passa na leitura, 

como tambem saber interpreta-la. 

E na opiniao de Antunes, 

[.,.] O processo de ensino-aprendizagem de Lingua Portuguesa nas 

instituicoes educacionais brasileiras, intrigam e desafiam a tranquiltdade de 

inumeros teoricos da area e desanimam professores, que conscientes da 

ineficacia do estudo da metalinguagem de uma lingua, rodopiam em sala de 

aula no intuito de tentar cntender as razdes pelas quais os alunos nao sao 

capazes de ler criticamente e escrever bem uma vez que tais habilidades sao 

o objetivo do ensino. (2003, p. 75). 

Corroborando com a autora percebemos que isto retrata muito bem o que se passa 

dentro da sala de aula, visto que a maioria dos alunos tern bastante dificuldades de leitura, 

muitos nao conseguem ler sequer frases curtas, outros nao conseguem assimilar o que esta 

lendo. Podemos constatar isso no diario de campo: "Tivemos muitas dificuldades na aula, 

pelo fato de alguns alunos terem dificuldades na escrita e na leitura, desta maneira alguns 

alunos nao souberam desenvolver bem a atividade proposta." (09/09/2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
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A leitura e uma pratica social onde o sujeito pode aprender, atraves de varios aspectos, 

que a cultura oferece como a leitura da palavra, dos codigos, leituras visuais e atraves de uma 

infmidade de metodos que cooperam para esta aprendizagem. 

Apos o estudo sobre a leitura, pode-se perceber que ela e a base da aprendizagem, pois se 

o aluno nao consegue ler, o mesmo nao consegue assimilar e aprender os demais conteudos. 

Portanto, durante a realizacao deste trabalho, muitas vezes foi possivel perceber que as 

dificuldades de leitura sao bastante extensas, haja vista os alunos apresentarem dificuldades 

nos metodos apresentados para se fazer uma leitura. Sendo assim, pode-se perceber a 

necessidade em dinamizar a leitura para que a mesma tornasse estimulante no fator 

aprendizagem, para so assim agucar o interesse nas criancas nesse sentido. 

Durante o estagio supervisionado constata-se que a leitura era pouco explorada na vida 

escolar dos alunos, haja vista a grande dificuldade que os alunos apresentavam neste sentido, 

o que se pereebia era uma leitura mecanica, sem sentido algum. E sabe-se que a leitura deve 

acontecer de maneira natural, prazerosa e para que isso aconteca e preciso permitir ao aluno 

descobrir, julgar, pensar e argumentar atraves de metodos que o estimule e proporcione 

aprendizagem. 

Pode-se perceber tambem, que a leitura vem sendo um grande desafio, pois infelizmente 

este problema ja vem de outras epocas e perduram ate hoje. E os educadores muito ja se vem 

tentando fazer para rnodificar esse agravante quadro, ja que a sociedade e os pais acham que e 

dever so da escola preparer seus filhos para uma educacao de qualidade. 

No decorrer do estagio, percebemos que a leitura de fato e fator principal na tarefa de 

ensinar e aprender, pois sem isso, tudo o mais ocorre de maneira isolada, sem sentido algum, 

sem que haja proveito no que esta se passando, e no que esta querendo que se aprenda, 

fazendo, desta forma, uma aprendizagem mecanicista, onde se engana que ensina, e finge-se 

que aprende. Portanto o momenta do estagio foi bastante oportuno, pois possibilitou ao aluno 

estagiario uma interacao com a realidade do seu campo profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em virtude dos fatos mencionados, podemos constar que a leitura e fator decisivo para 

uma verdadeira aprendizagem na vida do individuo visto que a leitura e um alargamento na 

aprendizagem do mesmo, fazendo com que se crie um leitor ativo, capaz de tomar suas 

proprias decisoes perante a sociedade. 
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ANEXOS 



Roteiro de entrevista 

Entrevista realizada com os alunos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3° ano "A", turno: manna, da Escola Municipal 

"Professor Newton seixas" localizada no bairro dos Pereiros, da cidade de Pombal. 

2009 



Aluno entrevistado: Ramises 

Perguntas e Respostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Voce gosta de ler? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gosto. Por que traz muita aprendizagem 

2- Porque voce gosta de ler? Quais sao as contribuicoes que a leitura traz 

para a sua aprendizagem? 

Porque e bom e da sabedoria. [. . . ] traz aprendizagem e saber, nao tenho mais 

o que dizer. 

3- O que a leitura proporciona na sua vida? 

E aprendizagem, para mim crescer e saber mais. 

4- Qual a forma que o professor usa para que voce leia? E essa forma e 

interessante para voce? De que maneira? 

Ela toma a leitura e eu aprendo a ler, ela escreve no quadra e chama, por 

exemplo: Tainara leia essa frase que ta no quadro. 

5- Porque a leitura torna voce educado? 

Porque quando eu leio, eu sinto que eu aprendo mais. Por isso me tomo 

educado. 



Aluno entrevistado: Amanda Kelly 

Perguntas e Respostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce gosta de ler? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim, Porque e muito importante para a minha educacao. 

2. Por que voce gosta de ler? Quais sao as contribuicdes que a leitura traz 

para a sua aprendizagem? 

Por que e bom. Muita coisa boa [...] nao sei dizer direito. 

3. O que a leitura proporciona na sua vida? 

Muita coisa boa, interessante e eu gosto de aprender. 

4. Qual a forma que o professor usa para que voce leia? E essa forma e 

interessante para voce? De que maneira? 

Ela bota a gente pra ler. E. Ela faz a gente ler e se tornar educado. 

5. Por que a leitura torna voce educada? 

Porque eu aprendo mais e mais com a leitura. 



Aluno entrevistado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Junior 

Perguntas e Respostas 

1. Voce gosta de ler? Por qui? 

Hum, hum, gosto. Porque quando eu leio, eu aprendo mais. 

2. Por que voce gosta de ler? Quais sao as contribuicdes que a leitura traz 

para a sua aprendizagem? 

Eu gostozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para mim passar e se doutor. Nao sei. 

3. O que a leitura proporciona na sua vida? 

Muita coisa, ler e muito bom por que eu fico mais inteligente quando eu leio. 

4. Qual a forma que o professor usa para que voce leia? E essa forma e 

interessante para voce? De que maneira? 

Ela escreve no quadro e manda a gente refletir.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E , eu gosto. E bom. 

5. Por que a leitura torna voce educado? 

Nao sei. 



Aluno entrevistado: Tainara 

PerguntaseRespostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce gosta de ler? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gosto. Porque e bom e muito educado e a escola nos deixa mais educado ainda. 

2. Por que voce gosta de ler? Quais s i o as contribuicdes que a leitura traz 

para a sua aprendizagem? 

Porque [...] eu aprendo mais. Traz muito comportamento e educacao. 

3, O que a leitura proporciona na sua vida? 

Muito estudo e quando eu leio, eu quero ler mais. 

4. Qual a forma que o professor usa para que voce leia? E essa forma e 

interessante para voce? De que maneira? 

Eita [...] leitura, me faz ler todo dia e escreve muito no quadro. E bom, eia ajuda a 

pessoa a ser educado. Fazendo a leitura 

5. Por que a leitura toma voce educado? 

Porque ela faz com que a gente pense e saiba um monte de coisa. 


