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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. INTRODUCAO 

A leitura e considerada essencial no processo de ensino - aprendizagem A leitura 

e algo que nos envolve, nos fascina, e atraves dela quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p e n s a m o s , s e n t i m o s , imaginamos 

e temos acesso ao saber, ampliando o conhecimento de mundo e a criatividade do 

individuo. 

A leitura desenvolve urn papel significativo na vida do individuo. A escola, deve 

da prioridade a leitura vendo el a como fonte de enriquecimento pessoal, portanto a 

escola deve esta preparada para receber quern nela chega, sendo leitor ou nao, tudo 

depende da forma de como a escola trabalha a leitura, pois ela se torna prazerosa a 

medida que for bem trabalhada. 

O inter esse por essa tematica surgiu a partir de reunioes realizadas com 

professores na Escola Municipal do Ensino Fundamental Henrique Alves Santana, 

localizada no municipio de Vieirdpolis - PB . Com o objetivo de analisar o processo de 

leitura no cotidiano escolar buscado urn melhor entendimento dos fatores que interferem 

no processo de aquisicao da leitura com um proposito de organiza-lo, propiciando assim 

o incentivo, estimulo a pratica da leitura numa perspectiva critica inovadora e prazerosa 

O estagio foi desenvolvido na Escola Henrique Alves Santana com os professores 

da primeira fase foi realizado dez encontro, onde debatemos, estudamos sobre a 

tematica leitura. 

No primeiro capitulo apresento as contribui^oes da leitura da formacao do 

cidadao, abordando importancia, conceitos, niveis, tipos e funcoes de leitura. 

No segundo capitulo apresento formacao e estagio, objetivos, analises dos dados 

vivencias e praticas do estagio.. 

E por fim as considera<?oes finais. 

'"••MP 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONTEIBUICOES DA LEITURA NA FORMACAO DO CIDADAO 

2.1 Importancia da leitora 

Numa sociedade letrada como a nossa, ler e uma necessidade basica e urn direito 

do ser humano. Para compreender e participar do mundo e precioso ler, A leitura diverte 

e informa e ao mesmo tempo alimenta a fantasia e estimula a imaginacao. A educacao 

libertadora so se da atraves da leitura, pois quern le se abre a nova ideia, avalia as 

proprias e cria outros modos de ver, novas maneira de entender a si mesmo e ao mundo. 

O dominio da literatura abre os caminhos para o sucesso escolar, mais sobretudo, 

acrescenta o desenvolvimento intelectual e afetivo e possibilita o exercicio dos direitos 

do cidadao, por isso que a leitura alem de essencial e imprescindivel, pois atraves del a 

partilhamos sentimentos e conhecimentos. O mais import ante da leitura e que ela nos 

coloca em outros tempos e lugares, culturas enfim, fazcm-nos sonhar e pensar. 

Para Cagliari (1997, p 168) "Do mundo em que vivemos e mais importante ler do 

que escrever" de acordo com o autor, a literatura propricia ao leitor conhecimento de 

mundo e enriquece o seu vocabulario. Muitas pessoas alfabetizadas vivem praticamente 

sem escrever, mas nao sem ler, pois a leitura esta esposta no nosso dia-dia, no nosso 

cotidiano como por exemplo, tolas, receitas, jornais, placas e etc. 

Ler possibilita viajarmos no passado, presente e futuro, desse modo, aprendemos 

coisas novas, nos distraimos, enfim ampliamos nossos conhecimento e cultura. 

Na otica de Cagliari (1997, p. 176) "O ser humano precisa conversar consigo, ter 

seu momento de solidao, e a leitura e urn grande auxiliar da reflexao da meditacao do 

voltar-se para dentro de si." A leitura nao so e necessaria para apreender a ler e ter mais 

conhecimento e cultura, mas tambem para refletir e meditar momentos de solidao ou 

alegria. E para que isso aconteca e necessario que o leitor nao so leia apenas leitura 

literaria, ou a leitura cotidiana, mas tambem leituras diversificadas, leitura que se 

intercabeme se completem com a intencao de formar urn mosaico das diferentes formas 

de manifestacoes culturais, sociais, enfim leituras que traga prazer ao leitor. 

Ninguem gosta de ler, algo que nao traga prazer, ao menos que seja algo curto, 

pois ao folhear um livro o leitor logo percebe se vai l ie proporcionar prazer ou nao, por 

isso e interessante que os professores leiam coisas que chamem a atencSo dos alunos, e 

propiciem fontes de acordo como o prazer e o gosto da turma. 
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Na visao de silva (1981, p.47) "A leitura possibilita a aquisicao de diferentes 

pontos de vista e alargamento de experiencias, parece ser o unico meio de desenvolver a 

originalidade e autenticidade dos seres que aprendem". Percebemos a importancia da 

leitura no campo do desenvolvimento do ser humano, atraves dela o leitor se torna um 

ser critico e conhecedor de outras experiencias de mundo. Nao devemos encarar a 

leitura como instrumento de poder, dominacao dos que ja sabem ler e escrever sob os 

analfabetos ou iletrados, temos que ver a leitura como instrumento de libertacao e 

reconsiderar que mesmo os analfabetos possuem sua leitura de mundo e de vida seja 

interpretando, um codigo, uma paisagem, imagem, ideias, enfim situacoes reais ou 

imaginarias. As diversas formas de leitura tern sua importancia em menor ou maior 

escala de conhecimento. 

Uma politica de formacao de leitores experientes, precisam de estimulos e de 

leituras diversificadas, para que assim possam valorizar e apreciar diferentes textos era 

diferentes suportes. E preciso fomentar o debate permanente sobre leitura e fornecer 

instrumento para que esse debate e a pratica da leitura se efetivem no ambiente escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Conceitos de Leitura 

Conforme a literatura sao varios os conceitos da leitura, variam conforme as 

perspectivas e campos de atuacao, para alguns autores a leitura e considerada como um 

ato de decodificar sinais graficos, um ato mecanico uma pratica sem vida e sem alma. 

Para outro a leitura se processa atraves das experiencias e vivencias, a leitura se torna 

uma pratica mais ampla e viva, o pulsar das inform acoes. 

Para desenvolver o gosto pela leitura e preciso comecar por texto agradaveis, onde 

o aluno possa registra adequadamente as diferentes situacoes comunicativas sociais e 

culturalmente da sua comunidade. O professor precisa despertar o prazer pela leitura, os 

alunos poderao se descobrir conhecer a historia da humanidade, saber como as coisas 

funcionam saber mais de si mesmo e do mundo. 

No que diz respeito ao conceito de leitura Freire (1994, p. 11) destaca que "A 

leitura precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da 

leitura daquele". Neste sentido, a leitura de mundo e essencial na vida dos alunos, pois 

eles ja trazem para a escola conhecimentos e experiencias vivenciadas no seu contexto, 

e o professor deve esta atento para trabalhar essa realidade. 
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O professor deve estimular o prazer da leitura nos alunos, conscientizado-as que e 

atraves dela que o ser humano se transforma, exerce sua cidadania transformado a si 

mesmo e o mundo que se encorrtra. 

Para Martins (1994, p. 25) "A leitura seria a ponte para o processo educacional 

eficiente proporcionando a formacao integral do individuo". Nao nascemos leitores, a 

formacao de leitores e uma necessidade ao longo da vida. Ler nao e um simples fato 

biologico. Apesar de envolver visao, neuronics e outros aspectos fisiologicos e um ato 

eminentemente cultural, e producao de significados. Portanto, a leitura e algo essencial 

na vida dos individuos por isso, e fundamental leva-lo a serio objetivando adquirir 

informacoes e conhecimerrtos. 

No entcndimento de Zilbermam e Silva (1998, P 21) "Os valores da leitura 

sempre apontados sao aqueles que atribuem as classes dominantes radicalmente 

diferentes dos que lhes atribuem as classes dominantes". De acordo com os autores, a 

leitura e articulada ao conhecimento, por isso quem tern acesso a ela, adquire mais 

informacoes. 

A leitura deve ser explorada de forma diver si ficada cada leitor tern uma 

interpretacao diferenciada do que ler, alem, disso, a leitura e usufruida pela sociedade de 

forma variada, de modo que as classes dominantes tern mais acesso ao conhecimento. 

Pesquisas ja demonstraram que enquanto as classes dominantes veem a leitura como 

fruicao, lazer, ampliacao de horizontes, de conhecimento, experiencias as classes 

dominadas a veem pragmaticamente como instrumento necessario a sobrevivencia ao 

acesso ao mundo do trabalho, a luta suas condicoes de vida. Portanto, em nossa 

sociedade capitalista reforca-se essa diferenciacao do valor da leitura para dominantes e 

dominados. 

Segundo Fulgencio e Liberato (1998, p. 26) "Nao existe uma taxa de leitura 

melhor, ela depende da dificuldade da passagem que esta sendo linda, das habilidades 

do leitor para interpreter aquela passagem". A leitura e mais eficiente na medida em que 

o leitor consegue compreender o texto captando porcQes maiores de informacoes em 

cada fixacao, entao o leitor devcr ser capaz de selecionar no texto as partes que contem 

as informacoes mais importantcs. Vale salientar que para que haja uma compreensao 

mais provcitosa, o leitor deve esta tranquilo, calmo e completamente concentrado no 

que ele esta lendo. 

Para Menezes e Ramos (2000, p. 17) "A leitura de diferentes tipos de texto com o 

objetivo de ensinar a ler, e chamada de leitura basica ou formativa (formativa do 
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leitor)". E essa leitura deve ser uma verdadeira exploracao do texto, descobrindo o que o 

autor disse e dialogando com outro texto, ir alem e fazer uma aplicacao da leitura, ou 

seja, utiliza-la em outro horario como novas finalidades. Para comecar um estudo de 

texto,a aula de leitura, deve-se fazer uma introducao rapida relacionando as experiencias 

do aluno com o contexto a ser desenvolvido na leitura Em seguida, a incentivarao, a 

conversa, o debate, a socializacao e a troca de experiencia e enriquecimento de ideias 

produtivas para o desenvolvimento. 

Cada estrategia utilizada, depende da maturidade do leitor, do lugar onde o leitor 

se encontra, por outro lado, o leitor forma-se idcntifica-se a partir do que le, pois a 

leitura nao e so informacao, mas tambem processo de interaclo, de representacao de 

compreensao e de conhecimento, e a partir dai o leitor passa dos textos especificos para 

os genericos, dos significado explicitos para os implicitos ou subestimados, e a partir 

dai avalia e reconstroi o texto. O leitor, dai avalia e reconstroi o texto. O leitor a partir 

de suas experiencias produz e constroi urn novo texto. 

Na visao de Horbatiuk (2006, p 16) "Enquanto lemos, vivemos uma experiencia 

transformadora". Quando lemos colocamos nossa, mente para raciocinar colocando 

favoravel ou nao aos pontos de vistas apresentados, estabelecendo um dialogo 

compreendendo as intencoes do autor. Somos levados a procurar respostas dentro de 

nos mesmo, refletimos sobre as ideias defendidas pelo autor, e transformamos nosso 

modo de ser e ver o mundo como ele e. 

Segundo Jozef (1986, p. 2 

6) "Cada leitura e uma nova escrita de um texto. O ato de criacao nao estaria, 

assim, na escrita, mas na leitura, o verdadeiro produtor nao seria o autor, mas o leitor". 

Quern ler atribui significado ao texto, isso ocorre porque o leitor ja traz experiencias, e 

conhecimento de mundo, isso que dizer que a leitura depende da sociedade, da cultura 

da lingua, das concepcoes, dos conhecimentos, e das crencas que o leitor vivencia 

durante sua vida. O leitor passa a ter uma visao mais ampla de sens conhecimentos, vai 

descobrindo e desvendando o mundo atraves da leitura e isso Ihe propicia melhores 

condicoes de discutir propor e recriar suas ideias. 

E importante que o leitor saiba decifrar os tipos de leitura e quais de seus 

objetivos praticos, ex: um livro de literatura se le passando pagina por paginas ate 

chegar ao fim; o dicionario torna-se util para verificar a grafia das palavras; o jornal 

pode ser consultado quando queremos ler uma noticia, portanto o papel da leitura e 
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formar pessoas que compreendam o que leem e enxergam nela uma maneira de se 

in forma e se desenvolver pessoalmente. 

De acordo com os Pen's (1997, p. 57) "A leitura como pratica social e sempre um 

meio nunca um fim. Ler e resposta a um objetivo a uma necessidade pessoal". Ler e 

compreender melhor o mundo em que se vive, adquirindo conhecimentos, pode-se dizer 

que a leitura e um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma nacao. A 

leitura vem atraves dos tempos assumindo seu papel na sociedade. Habito de ler exerce 

uma grande forca num contexto social, politico, economico e cultural, uma nova visao 

de vida de mundo. 

Faz se necessario que a escola exerca seu papel no sentido de contribuir e 

propiciar subsidios visando apontar novas direcoes de modo a esclarecer dirvidas, 

evidencia aspectos antes despercebidos, ou subestimados, apurado a consciencia critica 

acerca do texto, proporcionado novos element os de comparacao Portanto, e necessaria 

que a escola esteja atenta a diversidade de sujeito com as quais trabalha. 

Na percepcao de Foucambert (1994, p. 5) "Ler nao e apenas passar os olhos por 

algo escritos". Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certa resposta pode ser encontrado na escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, 

significa construir uma resposta que Integra parte de novas informacoes ao que ja se e. E 

a escola precisa de uma reflexao muito mais fundamental necessita entender o que e a 

leitura, so entao seria facil e frutifero escolher e provocar nos pais e professor uma 

tomada de consciencia sobre o que e a leitura, a partir de sua propria pratica, para 

derrotar as falsas nocoes que continuam sendo utilizados como referencias para acoes 

educativa escolar e familiar. 

A escola e um espaco de formacao do leitor, a formacao dos docentes deve 

priorizar o conhecimento que as criancas utilizam, bem como: a observacao das 

estrategias que as historias em quadrinhos, manuals de instrucoes, dos documentos dos 

alunos, da ficcao etc, mais se essa formacao for abandonada mais tarde teremos pessoas 

que, por motivos sociais e culturais, continuam sendo leitores e progredirao em suas 

leituras, e outras que retrocederam e abandonaram qualquer processo de leitura. 

Na visao de Maricato (2005, p. 18) "A crianca ler do seu jeito muito antes da 

alfabetizaflo folheando e olhando figuras, ainda que nao decodifique palavras e frases 

escritas". A crianca aprender observando o gesto da leitura dos outros. O processo de 

aprendizagem comeca com a percepcao da existencia de coisa que serve para ser Iidas e 

de sinais graficos, esse aprendizado chama-se letramento. E e o convivio da crianca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y W VER 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
DAl H;  
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desde muito pequena com a literatura, o livro, a revista, com as praticas de leitura e 

escrita. 

Nao basta ter acesso aos materiais, as criancas devem ser envolvida em pratica 

para aprender a aprenderem a usa-los, e no entanto e necessario que seja criado um 

ambiente de leitura nas escolas, pois a algumas criancas nao tern esse ambiente 

favoravel de leitura em casa, e a escola deve criar o caminho do aprendizado a crianca 

deve ser rodeada de livros e materias em espaco de leitura, seja biblioteca, sala de aula e 

cantinho da leitura. O papel do professor e mediar o contato disponivel e orienta-la no 

seu uso e convivio, com o material escrito as atividades sao varias: contar historias 

folhear, mostra o material escrito de diferentes generos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Niveis de leitura 

No que diz respeito aos niveis de leitura podemos destacar, Leitura Sensorial, 

Leitura Emocional e Leitura Racional. 

Segundo Martins (1994, p. 40) "A leitura sensorial representa a visao, fato, a 

audicao o olfato e o gesto, podem ser apontados como referencia mais elementares do 

ato de ler". A leitura sensorial comeca muito cedo e nos acompanha por toda a vida. Ela 

vai portanto dando a conhccer ao leitor o que de gosta ou nao, mesmo inconsciente, 

sem a necessidade de racional izacao 

A leitura, sensorial e uma leitura facil, pois o leitor nao se preocupa tanto em 

raciocinar e mesmo assim nao Ihe tira o direito de manter o mesmo prazer que a leitura 

lida, pois o toque, o cheiro etc, Ihe darao a entender que aquilo e um, a forma de leitura, 

mais no mundo letrado essa leitura nao e valorizada, ela e discriminada, pois muitos 

veem essa leitura usada para anatfabeto e usado por todos embora nao seja leitura 

elaborada, mas e uma leitura marcante, pois ela traz muitas revelacoes. 

Para Martins (1994, p 51) "A leitura Emocional um dramalhao, uma noticia, um 

jomal ou um incidente cotidiano, podem suscitar lagrimas ou gargalhadas". Tudo isso 

depende muito do emocional ao qua! o leitor se encontra, da realidade que ela Ihe traz 

prazer, lembrancas, tristeza enfim desperta de alguma forma um sentimento profundo e 

duradouro. 

E importante tambem que o leitor procure ler aquilo que ele mais goste, aquilo 

Ihe traga um prazer profundo, e que de alguma forma fique algo na memoria. 
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Na concepcao de Martins (1994, p. 65) "A leitura Racional e certamente 

intelectual, enquanto elaborada por nosso intelecto". Percefae-se que, a leitura racional 

estabelece uma ponte de conhecimento e reflexao do leitor, pois o objetivo da leitura e 

atribui significado ao texto e questionar tanto a propria individualidade como universe 

das relacoes sociais. 

A leitura racional sem duvida induz a disposicao sensorial e o envolvimento 

emocional a cederem espaco e protidao para questionamento. Ela aproxima o leitor 

atraves da leitura emocionais e sensoriais, pois o que o leitor realmente pretende nesse 

tipo de leitura e ter uma compreensao de mundo e alargar seus horizontes de 

conhecimentos reflexivos e didaticos. 

2.4 Tipos de Leitura 

No que diz respeito aos tipos de leitura podemos destacar: Leitura Silenciosa e 

Leitura oral. 

Segundo Gagliare (1997, p. 155) "A leitura oral e vista em geral devido aos 

preconceitos linguistico da sociedade, como devendo ser a realizacao plena do dialeto 

padrao no seu nivel formal". A leitura ora pelos preconceitos da sociedade, as pessoa se 

enibem ao lerem, umas chegam ate a darem desculpas do tipo: "Nao sei ler", isso 

acontece por que elas tern vergonha de seu dialeto particular uma vez que este e um 

preconceito que a escola nao desfez. 

A leitura oral e feita nao somente por quern ler, mas para quern escuta, pois ouvir 

uma historia e uma forma de ler. E e desse modo que as criancas tern seu primeiro 

contato com a leitura, pois os adultos leem e elas escutam 

Na concepcao de Gagliari (1997, p. 156) "A leitura silenciosa favorece mais a 

reflexao sobre o texto". Em concordancia com o autor, a leitura silenciosa e mais 

vantajosa, pois ela exercer mais reflexao sobre o que se esta lendo, o leitor se ver livre 

de padraos lingiiisticos 

Portanto a leitura silenciosa e muita mais comum entre as pessoas, pois esse tipo 

de leitura e mais facil porque o leitor nao se preocupa com questoes linguistica, e isso 

favorece mais vantagem pois ele pode parar onde quiser para fazer uma reflexao, ja que 

com a leitura oral ele nao tern essa permissao. 
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2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Funcoes de Leitura 

A leitura e uma pratica que se realiza individualmente, mas que se insere num 

contexto social, envolvendo disciplina atitudinais e capacidades que vao desde a 

decodifi cacao do sistema de escrita a ate a compressao e a producao de sentido para o 

texto lido. 

A pratica de leitura na sala de aula faz com que as funcoes da comunicacao sejam 

amplamente possibilitadas. Essa funcao socializadora da comunicacao no espaco escolar 

podera da comunicacao no espaco escolar podera possibilitar um novo tipo de escuta 

sensivel. Na verdade ao dizer uma palavra ou ler um texto estamos desenvolvendo uma 

funcao comunicativa que requer nao so a lingua, mas tambem a contribuicao de outras 

Hnguagens 

Segundo Martins (1994, p. 25) "Na leitura seria a parte para o processo 

educacional eficiente proporcionado a formacao integral do individuo". De acordo com 

a autora, a leitura em particular, significa uma conquista de autonomia, permite a 

ampliacao dos horizontes, a compreender e valorizar melhor cada passo do aprendizado, 

das coisas e do mundo ao seu redor. 

Mas por outro lado sabemos que a leitura nao e uma atividade cotidiana na vida 

das pessoas e limitada a uma parcela da sociedade umas por nao gostar de ler, outra por 

nao ter acesso, mesmo com tanta crise e falta de leitura na vida dos individuo e 

import ante saber que atraves dela o individuo aperfeicoa seus conhecimento. 

Ainda na visao de Martins (1994, p. 34) "Ler significa tambem aprender a ler o 

mundo, da sentido a ele e a nos proprios". Nesse sentido nao basta apenas aprender a ler 

texto mas ler o mundo, os acontecimentos da nossa vida, o que mal ou bem fazemos, 

mesmo sem ser ensinado, pois a funcao da leitura nao implica apenas alfabetizar trata 

antes de tudo de dialogar com o autor sobre a sua leitura, seja atraves de um quadro, 

paisagem, sons imagens coisas ideias situacoes reais e imaginarias. Portanto ler e um 

processo de compreensao de expressdes formais e simbolicas, nao importando por meio 

de que linguagem. 
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3. FORMACAO E ESTAGIO 

3.1 - Procedimentos metodologicos 

A tematica leitura foi desenvolvida na Escola Municipal do Ensino Fundamental 

Henrique Alves Santana, nas quatro series. Com cinco professores. 

A tematica leitura foi trabalhada com os professores com os seguintes objetivos: 

1° Analisar o processo de leitura da escola Henrique Alves Santana. 

2° Compreender as concepcoes de leitura dos professores. 

3° Identificar as metodologias utilizadas pelos professores para trabalhar a leitura na 

escola. 

4° Constatar as dificuldades que o professor encontra para ensinar. 

5° Oportunizar subsidios para que o educador desenvolva a leitura de forma 

diversificada e prazerosa 

6° Identificar as dificuldades que os professores encontram para ensinar a leitura; 

7° Discutir formas metodologicas no sentido de superar as dificuldades de leitura; 

Para a realizacao do presente estudo optamos por uma pesquisa de carater 

exploratorios, que conforme Goncalves (2001, p. 65) "Se caracteriza pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de ideias com o objetivo de oferecer fenomeno que e 

pouco explorado" 

A coleta de dados ocorrem atraves de um questionario com questoes abertas e 

fechadas que conforme Richardson (1991, p. 192) "Cumprcm pelo menos duas funcoes. 

descrever as caracteristica e medir determinada variaveis de um grupo social". 

A analise dos dados ocorreu atraves dos metodos quantitativos e qualitativos. Para 

Richarson (1999, p. 71) "O metodo quantitativo representa em principio a intencao de 

garantir a precisao dos resultados, com a intencao de analise e interpretacao, evitar 

distorcao de sequentemente, uma margem de seguranca quais as inferencias". 

A pesquisa qualitativa segundo Richardson (1999, p. 79) "Aborda um problema, 

alem de ser uma opcao do investigador, justifica-se sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender natureza de um fenomeno social". 

Os encontros foram desenvolvidos na escola com os professores atraves de 

reuniao, estudos de texto, debates, discussoes, com o objetivo de adquirirmos mais 

conhecimentos, e tentar minimizar os problemas encontrados. 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caracterizacao da Escola campo de estagio 

A Escola municipal do Ensino Fundamental Henrique Alves Santana, localizada 

no Sitio Cachoeira dos Alves, Municipio de Sousa PB, construida pelo Sr Necodemos 

de Paiva Gadelha em 15 de agosto de 1995 pelo decreto PNS / GP / N° 019 / 95. 

A escola recebe o nome de Henrique Alves Santana em homenagem ao agricultor 

com boas condicoes financeiras que ajudou a comunidade na participacao do trabalho 

agricola com plantil de mifho, feijao, arroz e algodao, o proprio senhor Henrique duou o 

terrene 

A escola possuem 46 alunos matriculados: na 1° serie funciona com 12 alunos; na 

2° serie funciona com 09, na 3° serie com 11 e na 4° serie com 14 alunos. 

A escola funciona nos turnos manha e tarde, sendo das 07: 00 as 11. 00 horas e 

das 13;00 as horas. A faixa etaria e de 7 a 10 anos de idade. 

A escola pesquisada dispoem de quatro professores de 1° a 4°, serie, sedo todos 

concursados, 01 com licenciatura em pedagogia e 3 estao cursando pedagogia. 

Nas concepcoes dos professores a educacao visa promover o sentido da formacao 

ao educando tendo como principio o exercicio da cidadania. 

O planejamento da escola e realizado mensalmente pela equipe da secretaria de 

Educacao e Junto com os professores para levantar as informacoes sobre o trabalho, 

visando render bons resultados. A escola realiza planejamento quinzenal com os 

supervi sores diretor e professores. 

A filosofia da escola se volta para criar concisoes de aprendizagens buscando 

fortalecer o conhecimento. 

As atividades de ensino sao desenvolvidas atraves de aulas praticas, excursoes, 

debates, mini-teatros, palestras, entrevistas, pesquisas observacoes, reuniao e aulas. 

A escola conta com o apoio da Secretaria de Saude para fazer exames de vista. 

A equipe do PSF faz palestras na escola orientando a higiene bocal, aplicacoes de 

fluor e obturacoes. Os agentes de saude participam junto com os professores nas 

campanhas que a escola realizar tais como: dengue, semana do meio ambiente etc. 

A avaliacao se da de forma continua e com utiiizacao de instrumentos 

diversificados atraves de observacoes, debates, aulas praticas provas orais e escritas. 

A escola e a familia trabal ham em parceria com a intencao de contribuir para 

qualificar a vida escolar dos alunos. Ao final dos bimestres os pais sao convidados para 
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uma reuniao aberta, onde os professores apresentam o andamento escolar de seus filhos 

e os pais opinam a respeito. 

A escola tambem realiza festas como. carnaval, SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jam, dia da familia, para que 

assim que haja um contato mais interativo. 

As recuperacoes sao realizadas permanentes ao longo de cada bimestre, atendendo 

as necessidades especificas de cada aluno, ou seja, o atuno que nao atingir a media 7 '2 

revisado todo os conteudos e aplicado uma nova avaliacao, afim que ele aprenda o 

conteudo e nao somente obtencao a nota desejada. 

O conhecimento esta sendo trabalhado de uma maneira planejada com a 

participacao das orientacdes pedagogicas, a selecao e feita com base na proposta dos PC 

N's livros didaticos, pesquisa em algumas revistas tais como: Patio, Nova Escola, 

Mundo Jovem etc. 

A escola tern um papel destacado no processo de construcao da autonomia. 

Sobretudo buscamos destacar as potencialidades do trabalho individual e do trabalho 

coletivo, e levar em conta a capacidade e a contribuicao da administracao. 

A escola dispoe de uma diretora com curso magisterio cursando Pedagogia, 

leciona na escola ha 10 anos e a esta assumindo o cargo de diretora ha cinco anos. 

A escola conta com duas auxiliares de servico que trabalha nos turnos manha e 

tarde, uma merendeira e outra como servente, sendo concursadas e esta trabalhando a 10 

anos na escola. Com grau de escolaridade fundamental I . 

A escola Henrique Alves Santana, nao dispoem de quadra de esporte, refeitorio, 

secretaria e diretoria, secretaria, area de lazer e isso drficulta o trabalho dos professores. 

A escola dispoe dos seguintes materias: mimeografo, mapas e globos que sao 

utilizados pelo professor visando desenvolver aulas mais interessantes. 

A escola tambem dispoe de jogos pedagogicos que sao de grande utilidades para 

as criancas, pois facilita a aprendizagem e leva os alunos a aprenderam a pratica cidada 

brincando, tendo acesso ao alfabeto, silabicas e numeros, alfebetos divertidos, palavras 

cruzadas etc. 

Apesar de nao dispor de biblioteca, a escola conta com livros didaticos e 

paradidaticos e com eles os professores tentam buscar no aluno o interesse pela leitura, 

pela interpretacao e pela aprendizagem 
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3.3 Analise dos dados 

3.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCEPCOES E PIRSP1CTIVASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D O S PROFESSORES 

Os dados foram coletados junto aos professores da Escola Municipal Henrique 

Alves Santana com objetivo de compreender melhor o processo de leitura da escola 

Idade dos professores entrevistados 75% possuem entre 20 a 30 anos e 25% 

possuem 57 anos. 25% tern 23 anos de servico, e 75% possuem 10 anos no magisterio. 

Dos professores entrevistados 100% gostam de ler, como ilustra o depoimento da 

professora A e B "Lendo eu aprimoro meus conhecimentos e descobrimos novas 

estrategias". Para os professores C e D "A leitura instrui, e uma pratica social que 

envolver a atividades, gestos e habilidades". 

Constata-se, portanto que este professores tern a visao de que a leitura vai alem do 

simples fato de decodificar letras e decifrar palavras. Como diz Martins (1997, p. 84) 

"Fundamental mesmo e a continuidades da leitura, o interesse em realiza - la". 

Quando indagamos, se os alunos gostavam de ler, 75% responderam que sim e 

25 responderam que nao. As professoras A e B, C e D disseram que apensar das 

dificuldades elas trabalham com estrategias diversificadas para mobilizarem os alunos a 

gostarem de ler. O professor DT abordou que os alunos veem a leitura como obrigacao e 

mesmo levando texto diversificados os alunos se recusam a ler. 

Nos depoimentos vemos que ainda existe resistencia para o processo de realizacao 

da leitura, e cabe ao professor trabalhar e estimular mais a leitura para que desperte no 

aluno o interesse. 

Quando indagamos, se o professor costuma fazer atividades de leitura com 

alunos, 100% responderam sim, e nessa perspectiva vemos que reconhecer que a leitura 

e valida na medida em que sua pratica e deserrvolvida dia apos dia. 

Quando indagamos, quantas vezes por semana desenvolvem atividades de 

leitura com os alunos, 75% desenvolvem tres ou mais vezes, e 25% mais vezes. Neste 

sentido, eies compreenderam que a leitura deve esta presente em todos os mementos de 

nossa vida. Por isso ela deve ser desenvolvida sempre, pois quanto mais lemos, mais, 

adquirimos experiencia, e assim a leitura se torna prazerosa em nossas vidas. 

Quando indagamos, sobre que recursos eies utilizam para trabalhar a leitura 

com os alunos, 25% t r a b a l h a m  com jornais, revistas, j i b i s e 75% trabalham com livros 

didaticos e com outros tipos de leitura tais como: roda da leitura, cadeira do leitor e etc. 
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Constata-se, portanto que estes professores tern uma visao de que o individuo 

adquire mais conhecimentos, informacoes, quando o mesmo tern acesso a varies tipos 

de leitura. Segundo Foucambert (1994, p. 05) "Ler significar ser questionado pelo o 

mundo e por si mesmo, significa poder ter acesso a varias leituras significa construir 

uma resposta que Integra parte das novas informacoes, ao que ja setem". 

Quando foi questionado sobre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos de leitura que eles utilizavam 50% 

trabalham com leitura oral e 50% trabalham com leitura silenciosa. 

Indagados, se eles desenvolvem alguma atividade de motivacao antes de 

iniciarem a leitura, 100% responderam que sim. A professora A "Respondeu que roda 

de leitura dramatizaeao". A professora B "Leva texto com gravura e imagens para 

despertar o interesse" Os professores C e D costumam levar musica jogos de leituras e 

dinamicas. 

Indagados, se sente dificuldade de trabalhar leitura, 75% responderam que sim 

e 25% responderam que nao. A professora A, B e C responderam que mesmo com as 

dificuldades tentam supera-las atraves de incentivos novas estrategias, texto de reflexao, 

texto ilustrados e etc. 

Diante de tais dificuldades dos professores podemos afirmar que a maior 

dificuldade de trabalhar leitura e a faha de material didatico, pois a falta de material e 

ainda o grande entrave ao ensino da leitura. 

Quando indagamos sobre o que enteadem por leitura. A professora A respondeu 

"E um tipo de pratica que enriquece o conhecimento e o vocabulario dos alunos". A 

professora B "Enfatizou que leitura e conhecimento". A professora C respondeu "A 

leitura e importante, mas nao basta ler, tern que saber interpreta - la". A professora D 

respondeu que "A leitura e um processo que insere num contexto social e envolve 

disposicoes atitudes e capacidades". 

Constata-se atraves das falas dos professores que a leitura e algo que deve ser 

sempre realizada pela humanidade, por ser considerada essencial na vida dos 

individuos. 

Indagamos qua! a importancia da leitura, a professora A destaca que "A leitura 

atribuiu apoio e dominio ortografico". A professora B "Aberta para as dificuldades". 

Para a professora C "E importante porque aperfeicoa os conhecimentos". E a D expressa 

que "Estimula o senso crrtico". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CP ' 
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Vimos atraves dos depoimentos dos professor© que eles entendem que a leitura e 

importante, com ela atribuimos conhecimentos, enriquecemos o nosso vocabulario, e e 

uma. 

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vivencias e praticas de estagio 

As atividades do estagio foram rcalizadas na Escola Municipal do Ensino 

Fundamental Henrique Alves Santana, localizada no Sitio Cachoeira Municipio de 

vieiropolis - PB. Inicialmente apresentei o projeto de estagio aos professores em 

seguida trabalhei com os professores concepcoes e leitura, onde tiveram oportunidade 

de refletir e questionar sobre a importancia da leitura. 

Posteriormente realizei a dinamica: Sentimento com o objetivo de social izacao 

entre o grupo.a dinamica fala dos sentimentos e qualidades dos homens tais como: 

Alegria, liberdade e amor, fizemos uma reflexao sobre os sentimentos e, chegamos a 

conclusao que nao basta ensinar ao alunos apenas a ler, mas, ensinar para a vida. 

Em seguida debatemos as concepcoes dos professores sobre leitura e 

confrontamos com a visao de varios autores estudiosos da tematica leitura. 

Alguns professores disseram que gostava de ler porque "A leitura e uma pratica 

social que envolver atitudes, gestos e habilidades que sao mobilizados pelo leitor. O ato 

de ser implica ser capaz de produzir uma visao global". Essa ideia esta iserida dentro de 

conceitos de Martins (1999, p.25) "A leitura seria a ponte para o processo educational 

eficiente, proporcionando a formacao integral do individuo". 

Para um outro professor "A leitura e considera um instrumento para o crescimento 

pessoal e professional".. De acordo com os Pen's (1997, p. 57) "A leitura como pratica 

social e sempre um meio, nunca um fim. Ler e a resposta a um objetivo a uma 

necessidade pessoa". 

Os professores da escola, ja haviam trabalhado com o cantinho da leitura e 

afirmaram que foi um trabalho positive Sugerimos que voltassem a trabalhar com o 

cantinho e promovesse leitura diferentes tais como: Painel de leitura, gira-gira do livro, 

texto-teca palanquinho, cadeira do leitor e etc, para que assim despertasse neles um 

estimulo e um gosto. 

O encontro foi encerrado agradecendo aos professores. Para Silva (1981, p. 47) 

"A leitura possibilita a aquisicao de experiencias parece ser o unico meio de 

desenvolvimentos da originalidade e autencidade dos seres que aprendem" 
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No segundo encontro trabalhei com os professores. A Importancia da Leitura. 

Iniciei a discussao do texto: O ato de Ler de Paulo Freire, onde foi. discutido, que 

aprendemos a ler a realidade em nosso cotidiano social. 

E essa aprendizagem social inclui tambem formas de pensar a realidade, pois 

aprender a ler o mundo e apropriar - se desses valores de nossa cultura. E como diz 

Paulo Freire (1994, p. 48) "Ler e portanto u, processo continuo que confunde com 

proprio fato de esta no mundo - biologico e social mente faiando". 

No segundo momento foi abordado que uma leitura mal orientada pode virar um 

pesadelo, apresentamos as seguintes dicas: 

_ De liberdade aos alunos na leitura; 

_ Leia. Quern nao le nao pode ensinar a gostar de ler; 

Ofereca sempre mais de uma opcao de leitura; 

Deixe o aluno escolher o que quer ler; 

Estimule o rodizio de livros; 

O encontro foi encerrado, e por fim foi entregue uma flor com mensagem: 

"Educar e ser um artesao da personalidade, um poeta da inteligencia, um 

semeador de ideias. (A. cury)". 

No terceiro encontro trabalhei com os professores "Niveis de Leitura onde foram 

enfocados os tres niveis; Leitura Sensorial; Leitura Emocional e Leitura Racional" 

Debatemos sobre a importancia de cada nivel mostrando a visao de Freire. "A 

leitura sensorial do texto escrito e uma primeira etapa do processo de decodificacao". 

"A leitura emocional costuma ser criticada, sendo muitas vezes chamada de 

superficial e alienante" "A leitura racional e certamente inteiectual, enquanto elaborada 

por nosso intelecto". (Freire 1994, p. 51). 

Logo apos, foi apresentada uma Ficha de Leitura, um subsidio importante que tern 

o objetivo de fazer com que o aluno aprenda a cada texto identifica-lo: 

nome do livro, 

do ator; 

do ilustrador; 

da editora; 

Quais personagens aparecem na historia; 

Em que lugar acontece a historia; 

O que voce mudaria na historia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE f ORMAyAO DE PR" 
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Nas atividades do quarto encontro, trabalhamos com os professores: Os tipos de 

Leituras. Leitura Silenciosa e Leitura Oral. Foi discutido as concepcoes de Gagiiari 

sobre tais tipos. 

Segundo Gagiiari (1997, p. 155) "A leitura oral e feita nao somente por quern ler, 

mas para quern escuta, pois ouvir uma historia e uma forma de ler". Ainda na concepcao 

de Gagiiari (1997, p. 156) "A leitura silenciosa favorece mais reflexao sobre o texto". 

Posteriormente apresentei varias maneiras de trabalhar leitura tais como: 

Leitura coletiva, reproducoes ampliada; 

Leitura como poemas, bilhetes, jornais e revistas; 

Leitura ilustrada; 

Leitura de cancoes; 

Leitura relampago; 

Todos esses subsidies explicam passo a passo a maneira de como desenvolvera 

leitura. 

Finalizamos o encontro como a leitura, do texto o "o ato de Estudar" Do autor 

Freire. 

No quinto encontro de estagio realizamos uma reflexao do texto trabalhado, 

anteriormente "o ato de Estudar" onde mostra uma historia de Pedro e Antonio, onde 

volta para casa e tiveram que resolver um problema, que logo encontraram uma resposta 

diante do problema. 

A historia nos mostrou que estudar e assumir uma atitude seria e curiosa diante de 

um problema, e no entanto, nao importa que o estudo seja feito no momento e no lugar 

de trabalho, como no caso de Pedro e Antonio, em qualquer caso, o estudo exige sempre 

atitude seria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que absorvamos. 

Na atividades do sexto encontro de estagio trabalhamos "Funcao de Leitura". Ja 

tendo discutido sobre importancia, conceit©, niveis, agora vamos discutir que a leitura 

tern como funcao: ler, irrterpretar, recriar, produzir, enfim a funcao da leitura e uma boa 

diversidade de conhecimento e flexibilidade de atividade. lima das funcoes da leitura 

segundo Martins (1994, p. 25) "E proporcionar a formacao integral do individuo". 

portanto, nao basta ler ou ensinar os alunos a ler, o importante e ensinar na verdade que 

ao ler um texto estamos desenvolvendo uma funcao comunicativa que requer nao so a 

leitura, mais tambem a contribuicao de outros linguagens. 

O encontro foi encerrado com uma citacao dc Freire 91994, p .52) "Ninguem 

ignora tudo, ninguem sabe tudo". 



19 

Nas atividades do setimo encontro de estagio, trabalhamos as Etapas da Leitura. A 

leitura e todo um processo de aprendizagem extrernamente complexo, que envolve, pelo 

menos, ires etapas ou acoes mentais quase simultanea, e duas posteriormente, que se 

prolongam e se sedimentam mesmo depois que se terminam a leitura. Sao elas: 

1 A concentracao; 

2 O entendimento; 

3 Vivencia Simbolica; 

4 Assimilacao; 

5 A Integracao; 

Dando inicio as nossas discussSes de estagio trabalhamos as tres primeiras etapas: 

A Concentracao, o Entendimento e a vivencia Simbolica, onde debatemos cada etapa. 

Para Carvalho (1974, p. 22) "A concentracao se da quando lemos um livro, e se a 

atencao nao estiver voltada para a pagina impressa, nos estaremos perdendo tempo! Em 

consonancia com o autor chegamos a conclusao de que se nao estivermos concentrado 

no que lemos de nada adiantara, pois a concentracao e a primeira etapa para uma leitura 

prazerosa ou nao. 

Na visao de Carvalho (1974, p.22) "O entendimento e importante'. De acordo 

com o autor, discutimos sobre essa importancia, pois si nio, estamos entendendo aquilo 

que lemos de nada adiatara essa leitura, pois a leitura so e valida a medida que 

entendemos sua mensagens, pois essa e a segunda etapa da leitura. 

Ainda segundo Carvalho (1974, p. 23) "A vivencia Simbolica se da quando 

estamos lendo e entendemos um romance, nos estamos vivenciando "vivendo" o drama 

das personagens, sentimos o que eles sentem" baseada na visao do autor, entendemos o 

porque de nos emocionarmos tanto com as historias que lemos, pois o escritor mostra o 

lado de dentro de seus personagens e nos leitores sentimos as sensacoes simbolicas, 

porque nos identificamos com as personagens, e sao essas vivenciais simbolicas que 

enriquece a nossa cultura e deserrvolve a nossa mentalidade Por isso, e que temos que 

variar nossas leituras. 

Nas atividades do nosso oitavo encontro de estagio foi dado continuidade ao texto 

"As Etapas da leitura", onde trabalhamos as duas ultimas etapas. A assimilacao e 

a integracao. Para Carvalho (1974, p. 24) "A assimilacao se da quando lemos um 

romance, nos nos concentramos, sem sentirmos, quase, em aspect os que julgamos mais 

importantes". Em consonancia com a visao do autor, discutimos que a assimilacao sao 

as lembrancas os anseios ou os nossos pensamentos. Nos podemos esquecer quase tudo 
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de um livro lido, mais sempre ficara na memoria a descricao angustinte ou alegre da 

historia. 

Para Carvalho (1974, p. 24) "A integracao e, entao, a capacidade de adquirimos, 

na leitura, de moldar as capacidades lidas as nossas proprias ideias". Portanto, 

entendemos que ao ler um texto, entregamos a nossa propria inteligencia, as nossas 

proprias situacoes e vivencias, pois nessa integracao as ideias do autor passarao a ser 

nossa tambem, e delas nos seremos naquilo que dissemos ou escrevemos a nossa 

maneira, ao nosso jeito. 

O encontro foi encerrado com depoimento dos professores, onde afirmaram que 

acharam interessante trabalhar as etapas da leitura, foi uma forma de desenvolver a 

capacidade e o raciocinio.No nosso nono encontro de estagio trabalhemos juntos aos 

professores "Os objetivos da leitura". O livro tambem e de certo modo, um alimento. E 

quern nao ler nao tern o direito de criticar um livro. O livro pode ser provado e rejeitado 

como bom ou ruim. A pessoa nao e forcada a ler um livro de eu nao esteja gostando. 

Para que nos saibamos se um livro e bom ou ruim, nos devemos prova la, saboreando-o 

Segundo Carvalho (1974, p. 25) "Um dos objetivos da leitura e educar o gosto do 

leitor leva-lo a melhorar o seu nivel cultural, o seu apetite de saber". Diante de tais 

ideias chegamos a entender que , a leitura deve ter sempre um objetivo a ser alcancado, 

primeiro temos que estimular o gosto e o apetite, e importante tambem trabalhamos a 

leitura diversificadas. Quantas mais lemos, mais apuramos nosso gosto, mais 

requintados e exigent es ficaremos. 

Ao concluir o encontro sintetizamos os varios objetivos da leitura. 

Apuracao do gosto; 

Formacao de Habitos, 

Aplicacoes do vocabulario; 

Desenvolvimento do senso critico; 

Compreensao e consciencia das coisas; 

Aumentos da capacidade de comunicacao; 

As atividades do nosso decimo encontro de estagio trabalhamos com os 

professores o texto "Os meios de aprender" onde abordava tres maneiras necessarias 

para a aprendizagem do homem: 

Pela experiencia propria; 

Pelo convivio Social; 

Pela Leitura; ' 



21 

Sabemos que atraves da experiencia propria adquirimos beneficios e le e bem 

valiosa para compreendermos nossos anseios e desejos. Atraves do convivio social 

adquirimos tambem ensinamentos que sao uteis e ricos para convivemos com o outro. 

A atraves da leitura podemos adquirir conhecimentos que preenchera as lacunas 

desse conhecer. Atraves da leitura enriquecemos nossos vocabulario, descobrimos o que 

e desconhecido. Assim, a leitura e um meio principal de que se servira o homem para 

enriquecer os seus conhecimentos e viver civilizadamente. 

Apos discutir "os meios de aprender", fizemos uma avaliacao dos textos 

estudados sobre o processo de leitura durante os dez encontro que tivemos no estagio, 

os professores disseram que foi satisfatorio nossos encontros, pois foi uma forma de 

ganhar experiencia e subsidio para da continuidade a sua caminhada no magisterio. 

Terminamos nosso encontro com a citacao de Carvalho (I974,p. 19) "Para um 

homem sem instrucao e sem leitura que qucira viver numa cidade civilizada, existem 

poucas esperangas de sobrevivencias e quase nenhuma de sucesso pessoal e 

professional". 
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CONCLUCAO 

A leitura e algo importante no cotidiano dos alunos, pots ler e uma necessidade 

basica para qualquer individuo. 

Ao desenvolver as atividades de estagios com os professores, percebe-se que a 

maior dificuldade encontrada na escola e que a maioria dos alunos nao desenvolvem a 

leitura como habito, o que exige a necessidade dos professores desenvolverem projetos 

inovadores de leitura, visado criar a cultura da leitura no cotidiano dos alunos. 

No decorrer do estagio os professores foram bastante coerentes com relacao a 

tematica estudada. Os textos trabalhados com os professores no estagio serviram de 

base para vacilitar o trabalho da leitura com os alunos e no desenvolvimento do gosto 

pela leitura. 

A leitura e7um processo essencial na elaboracao do conhecimento, ler e criar 

oportunidades para compreensao a escrita, possibilrtando porem, compreender o mundo 

e mais precisamente sua realidade, dessa forma, o ato de, ler abre novas perspectivas ao 

individuo permitido assim posicionar-se. A leitura e algo valioso, e por isso deve ser 

praticada cotidianamerrtc atraves dela adquirimos experiencias de mundo e desejo de 

aprender mais. 

No entanto, os professores acreditam que explorando a leitura, aumentam-se a 

capacidade de pensar e agir, portanto, os professores devem se conscientizar de a leitura 

e cada vez mais uma atividade necessaria na vida das pessoas. Dai sua responsabilidade 

para que os alunos interessem em aprender a ler. 

Percebe que os professores sao capacitados, sabendo debater muito leem as 

questoes sobre a leitura, por isso posso afirmar que os membros que pertence a escola 

trabalhada foram muito atencioso e receptivos e mim receberam muito bem. A escola 

Henrique Alves Santana desenvolve um bom trabalho, ajudando seus alunos a 

despertarem o interesse em aprender a ler. Portanto com a elaboracao desse trabalho 

pude adquirir experiencias com os professores e com a tematica em questoes. 

O estagio propiciou como estagiaria,e momentos de enriquecimento profissional, 

e isso vai ficar gravado no meu coracao por toda minha vida. Pretendo continuar a 

carreira como supervisora, pois depois do estagio percebi que vale a pena ser educadora, 

e quern sabe contribuir para minimizar os problemas que muitas as escolas enfrentam 

que e contribuir para que o aluno possa adquirir o habito em aprender a ler. . 
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Dados pessoais / formacao escolar 

Made: 

Sexo: 

Tempo que atua como professor: 
Formacao: ( ) nivel medio -qual? 

1. Voce gosta de ler? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Seu aluno gosta de ler? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique 

3. Voce costuma fazer atividades de leitura com seus alunos? 

( ) sim ( ) nao 

4. Quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de leitura com seus alunos? 

( )Uma 

( )Duas 

( ) Tre 

( ) Mais 

5. Que recursos voce utiliza para trabalhar a leitura com seus alunos? 

( )jornais 

( ) revistas 

( ) livros didaticos 

( ) jibis 

( )outros 

Quais? 

6. Que tipo de leitura voce utiliza para trabalhar com seus alunos? 

( ) silenciosa ( ) oral 

6. que tipo de leitura voce utiliza para trabalha com seus alunos? 

( ) silenciosa ( ) oral 

7. Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de 

leitura ? 

( ) sim ( ) olo 

Quais_ 

8. Voce sente dificuldade para trabalha leitura com seus alunos? 

( ) sim ( ) nao 
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9, Casso exista dificuldade para trabalhar a leitura, o que faz para supera-la? 

10. O que wee entende por leitura 

11. Qua! a importancia da leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEI f i ROt  
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