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i - A leitura do mundo precede a leitura da palavra. daf que a 

posterior leitura desta nao possa prescindir da continuidadc da 

leitura daquela". 

Paulo Freire 
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06 

Em tempos de modernizacao a leitura e a escrita possue maior importancia na vida das 

pessoas, pois vivemos em uma sociedade globalizada. onde e preciso o dominio da leitura e da 

escrita. Com isso podemos acompanhar os avancos tecnologicos, como estamos vendo entramos 

em uma nova etapa cultural: era digital. Essa realidade nao pode passar desperccbida as 

criancas, e nessa faixa que temos de estimular a inteligencia das criancas para a partir dai 

desenvolver o processo de leitura e escrita. Nao podemos parar no tempo, temos que esta sempre 

em constante renovacao. Porque ate as pessoas alfabetizadas estao tcndo ditlculdades de ser 

incluida na sociedade, isso se torna mais dificil para quern naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e alfabetizada. Precisamos 

aprender a ler e a escrever para que haja inclusao social para todos. 

Optamos por trabaihar a tematica Leitura e Escrita na Eseola de Educacao Infantil e 

Ensino Fundamental Antonio de Souza Dias localizada na zona rural da cidade de Cajazeiras 

Paraiba. Visando analisar o processo de leitura e escrita na tentativa de possibilitar aos 

educadores ampiiar sua visao referente ao processo de leitura e escrita; na tentativa de ajuda-los 

a compreender melhor a sua pratica, e conseqiientemente desenvolver a formacao de leitores e 

escritores cnticos. 

Face a necessidade cle discutir com os professores o processo de leitura e escrita e novas 

metodologias para se aprender a ler e escrever, e que decidimos trabaihar com esta tematica, 

pois percebemos o quanto os ahtnos sentem necessidade de desenvolver esse processo com mais 

naluralidade. uma vez que descnvolvida no periodo inicial da aprcndizagcm da crianca facililan'i 

toda a sua desenvoltura escolar. 

A pratica de leitura e escrita nas salas de aula precisa ser desenvolvida diante de uma 

visao que venha prom over a formacao de pessoas criticas parficipativas. Os professores muitas 

vezes, se deparam diante de algumas ditlculdades, cullurais e econdmicas para trabaihar o 

processo de leitura e escrita. Faita tambem dos nossos govcrnantes investir mais recursos na 
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educacao. para que o educador tenha mais possibilidade para estimular o educando a pratica da' 

leitura e escrita. 

Neste sentido, a escola precisa suscitar no aluno o prazer pela leitura e escrita. 

auxiliando-o a descobrir leitores e escritores para que se torn cm cidadSos ativos, criativos, 

reflexives, cumprindo com o seu papel social, pois e uma das tarefas primordiais da escola 

promotora do ensino de qualidade. 

Quando femos enriquecemos a nossa cultura o nosso voeabulario e nos tornamos pessoas 

informadas e com um poder de criatividade maior, no contexio social a que estamos inseridos. E 

important desenvolver o habito da leitura, pois so assim e que vamos ter pessoas criticas 

conscientes do que querem, para que assim possamos contribuir na melhoria da nossa sociedade. 

A escrita e um processo complexo, porque necessita de habilidades, mas esta sendo 

iniciada desde o initio da vida estudantil da crianca, torna-se muito facil lidar com ela durante 

toda a vida f'utura. Para que uma crianca desenvotva com sucessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i t processo de escrita e preciso 

que o professor acompanhe a crianca e saiba em que nivel alfabetico ela se encontra e isso e um 

processo continue que deve ser acompanhado desde o primeiro dia de aula da crianca. 

O habito de ler e escrever constitui-se, um pilar do processo ensino-aprendizagem, 

portanto e inadmissivel omiti-lo, despreza-lo em nossa acao pedagogica. A pratica da leitura e 

escrita implica no desenvolvimento do educando permitindo a aquisicao de novos conceitos, 

informacoos e acesso a cuhura letrada. 

A leitura e a escrita tern um valor significativo em nossa sociedade, os individuos que 

nao sabem ler nem escrever sao excluidos da sociedade. Neste sentido este estudo pretende 

discutir, quais as causas que dificultam o processo de leitura e escrita? 
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Hste trabalho esta dividido e'm quatro eaphulos. No prhnciro capituio apresenlamos'as 

teorias quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deu suporte para entendimento do estudo, possibilitando reflexoes sobre o processo 

leitura e escrita; concepcoes de leituras; funcoes da escrita e da leitura; e tipos de leitura. 

No segundo capituio - os procedimentos metodologieos os objetivos; o instrumento de 

coleia uiilizado; a amostra; e a caracterizacao da escola trabalhada. 

No tercetro capituio - apresenlamos a analise dos dados coletados alraves do 

questionario aplicado com os professores da Fscola Antonio de Sousa Dias. 

No quarto capituio aprescntamos as atividades dcsenvolvidas no eslagio e por fim. as 

conclusoes. 
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C A P I T U L O I 

1. R E F L E X O E S SOB R E O P R O C E S S O D E E S C R I T A E L E I T U R A 

1.1 Breve his tor ico da escrita 

0 desenvolvimento da leitura e da escrita inicia bem antes da escolarizacao, a partir do 

momento que a crianca ve um objeto e sabe que aquilo e um objcto ela esta absorvendo o 

processo de aprendizagem, por exemplo. quando esta crianca oiha para uma cadcira e ela 

identifier o objeto isto ja e aprendizado, bem como ver uma manchetc de jornal, uma receita 

culinaria, ao consultar uma lista telefonica, ler a lista das compras, tudo isso e aprendizado 

previo de leitura e escrita.Nas cidades a leitura e a escrita sao mais faceis de ser clesenvolvidas, 

porque em todos os lugares que passamos nos defrontamos com plaeas, propagandas e muito 

mais recursos cscritos. Desse modo, o initio das civilizacdes houve-se a necessidade do adquirir 

o dominio da leitura e da escrita para se eomunicar, com isso foi estabefecido vinculos de 

comunicacao e foi a partir dessa necessidade que os povos primitivos desenvolveram do sen 

jeito o ato de ler e escrever. 

A escrita costuma aparccer sob as formas de outros objetos cm diferentes portadorcs ou 

suportes de lexto. Esses portadores e suportes represcnlam tipos de escrito: rotulos. cartazes. 

placas, livros, jornais. dicionarios, cartas, enciclopedias. etc. Esses tipos de escrito apresentam. 

por sua vez, diferentes tipos de textoxontos, noticias, instrucoes, identificacoes. etc. 

precisamente por esse motivo, o material da escola infantil nao deveria limitar-se aos escritos 

escolares, mas deveria explorar os espacos escritos nas ruas e nos bairros, os espacos escritos 

nas ruas e nos bairros, os espacos domesticos e familiares, que permitem uma primeira iniciacao 

as diversas funcoes da escrita. 
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Sogundo Teberosky (2000,p,66) 

O conhecimento da escrita eomeea nmiio antes dc a crianca Irequentar uma escola. 

Portanto, sua origcm e extra escolar. Rsse conhecimento evolui, muda com a idade dos 

sujeilos, e nao e possivel estabeleeer uma relacao direta entre o ensino sistematico e 

essa evolucao. porque entre outras razoes nao se ensinava a ler e escrever. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se que nao sao todos os conhecimentos da escrita que sao extra escolar, como 

diz Teberosky (2000,p.70)
 l>

se todas as aprendizagens fossem pre-escolares nao haveria 

analfabetismo". Pode-se demonstrar que a crianca e o adulto sabem outras coisas que se supoe 

que eles nao sabem. Esses conhecimentos nao-eseolares sao classificados em dois tipos; 

representaeao sobre as condic-5es da Hnguagem que se escreve e representaeao das propriedades 

perceptivas graficas e da relacao entre escrita e Hnguagem. Esses conhecimentos derivam das 

interacdes entre as representa9oes internas dos sujeitos e as propriedades cxternas da Hnguagem 

escrita e da escrita como sistema notacional. No processo aprendizagem, os individuos nao 

podem deixar de levar em consideracao que a escrita e a Hnguagem escrita obedecem a regras ou 

eonvencoes de funcionamento. Grande parte da aprendizagem normativa e frequenlomcnte 

realizada em situacoes institucionais, particularmente na escola. 

Desse modo, a leitura e a escrita devem ser molivadas pelos professores, dado que a 

pratica traz para quern exerce, uma infinidade de bencficios.De acordo com PCN (1997:41) 

"espcra-se que os alunos adquiram competencia em relacao a Hnguagem. que Ihes possibilitcm 

resolver problemas da vida eotidiana. ter aeesso aos bens culturais e alcancar a participacao 

plena no mundo letrado". Portanto antes da crianca ser capaz de ler no sentido conventional do 

termo, ela tenta interpretar os diversos textos que encontra ao seu redor (placas, rotulos, nomes 

de ruas, autdoors, manchetes de revistas. de jornais, etc.), com isso e possivel incorporar os 

conhecimentos e hipoteses que as criancas tern antes da aprendizagem formal. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historia da escrila segundo CagJiari (1997, p. 106-109) pode ser caracterizado como 

tendo tres fascs distintas: ' 

A fase pictorica se distingue pel a escrila at raves de desenhos ou pictogramas. A fase 

ideografica se caracteriza peia escrila at raves de desenhos espcciais chamados 

ideogramas. Esses desenhos foram perdendo alguns tracos representatives das figures 

retratadas ao longo de sua evoiucao.Com isso, foi tornando-se uma simples convencao de 

eserita.As mais importantes desta escrita foram as egipcias, a mesopotamica, as escritas 

das regioes do mar EGEU e a ehinesa. A alfabetica que se caracteriza pelo uso de 

letras.Sua origem vem dos ideogramas, mas perdeu o valor ideografico assumindo uma 

nova ftmcao da escrita, a representaeao total men te fonografica.O ideograma perdeu sen 

valor pictorico e passou a ser simplesmente uma representaeao fonetica. 

A escrita nao e um produto escolar, mas sim um bem cultural, resultado do estbrco 

coletivo da humanidade.Ela pode ser concebida de duas fonnas muito diferentes e conforme o 

modo de considera-la as consequencias pedagogicas mudam drasticamente.A escrita pode ser 

uma representaeao da Hnguagem ou um codigo de transcricao grafica das unidades 

sonoras.Portanto, ela e uma atividade nova para a crianca, por isso, necessita de um letramcnto 

especial na alfabetizacao, pois e nessa fase que ela esta desenvolvcndo sua coordenacao motora. 

A escrita seja ela qual tor, sempre foi uma maneira de representor uma memona coletiva 

reiigiosa, magica, cientifica, politica. artistica e cultural.A invencao do livro e, sobretudo as 

imprensas sao grandes marcos historicos da historia da humanidade, depois e claro da propria 

invencao cfa escrita, 

Ja no inicio da alfabetizacao a escrita mais utilizada sao as letras de imprensa. por se 

acreditar que e a letra mais conhecida das crian9as, antes mesmo de uma aprendizagem 

sistematizada da escrita, atraves da leitura de placas, rotufos, nomes de ruas, autdoors, 

manchetes de revislas, jornais, etc.Gom isso, e possivel incorporar os conhecimentos e 

hipoteses que as crian9as tern antes da aprendizagem formal. 
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Uma das primeiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ideias que as criancas elaboram em relacao ao significado de uma 

sequencia de letras "e a seguinte: as letras rcprcscntam o nomc dos objetos, ou entao elas 

representam o seu proprio nome. 0 significado de um texto escrito e\ portanto. inteiramentc 

dependcnle do contexto. Se por exemplo o con texto for um livro com llguras, imagina-se que as 

letras "diganT o nome dos objetos iiustrados. A proximidade espacial entre a escrita e a gravura 

e a informacao relevante que as criancas procuram para descobrir qual dos textos escritos 

poderia "dizer" o nome de cada objeto ilustrado. 

Segundo Ferreiro (1995,p.68) 

Ate a poucos anos as primeiras tentativas de escrita feitas peias criancas eram 

consideradas meras garatujas, como se escrita devesse comecar diretamente com letras 

convencionais. Tudo o que ocorria antes era simptesmentc considerado como tentativas 

de escrever e nao como escrila real. 

No entanto a fonetizacao da escrita se inicia quando as criancas comecam a buscar uma 

relacao entre o que se escreve e os aspectos sonoros da fa la. 

1.2 Concepcoes de leitura 

Segundo Freirc (2003, p.22) "a leitura do mundo precede a leitura da palavra. daf que a 

posterior leitura desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquela". 

0 ato de ler e escrever devem ser incentivados, vivenciados, despertados, ou seja, 

estimulado no educando. Portanto e preciso criar existencias as condicoes de acesso a leitura e a 

escrita. rever as imposicoes de conteudos rigidos. Alem de tudo isso. sempre que for possivel, 

explicitarmos os motivos pelos quais os alunos sao impulsionados a buscar a leitura e a escrita. 



ScgundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os PCN's( 1997:36) "as pessoas aprendem a gostar de ler, quando de alguma 

forma a qualidadc de suas vidas melhoram com a leitura" 

A leitura e considerada uma atividade caracterizada pelo engajamento e uso do 

conhecimento.O processo de leitura implica numa atividade de procura do leitor, no sen passado 

de lembrancas e conhecimentos, sugere eaminhos, atraves da leitura estabelecemos vinculos 

com o mundo estruturado atraves de esquemas da memoria do leitor, determina suas 

expectativas sobre a ordem natural das coisas, ela e uma atividade simples, quando e natural c 

prazerosa em busca de significados e sentidos, como outras atividades comunicativas, pois e 

atraves da leitura que ha uma reconstruct do significado mediante o uso de conhecimentos 

divididos entre leitor e escritor. 

A leitura e considerada um ato cognitivo na medida que envolve processos cognitivos 

multiplos como percepcao e reflexao sobre um conjunto complexo de componentes.Contudo, 

tambem e um ato social, quando sujeito leitor e autor interage entre si, a partir de objetivos e 

necessidades socialmenie dctenninados. 

No entanto ela e uma atividade de assimilacao de conhecimentos e e tambem uma 

decifracao e uma decodifi cacao. Pois ela sem decifracao nao funciona adequadamente. assim 

como sem a deeodiflcacao e demais componentes referentes a interprelacao, se torna esteril e 

sem grandes interesses. 

Segundo Martins (1994,p.22) "a leitura e um processo de formacao global do individuo a 

sua capacila^ao para o convivio e atuacao social, politico, cconomico e cultural*".PortantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

leitura e a escrita se faz neccssario no processo ensino-aprendizagem por meio delas podemos 

construir sujeitos capazes de questional argumentar e assim poder encontrar solucoes para os 

diversos problemas nas diferentes situates de vida. 



De acordo com Faucombert (1994, p. 05) 
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LerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sign i Ilea ser questionado pelo numdo e por si mesmo, significa que cert as resposias 

podem ser enconfradas na escrita. significa poder ter acesso a essa escrita. significa 

construir uma resposla que Integra parte das novas informac5es ao que j a se e. 

No entanto ler significa refletir sobre o que esta escrito. 

Segundo Faucombert (1994, p. 05) "ler nao consiste em encontrar o oral no escrito. nem 

mesmo nos paises em que a escrita, por motivos muito pouco relacionados a leitura. tern uma 

correspondencia aproximativa com o oral"'. A escrita e a Hnguagem que se dirige aos olhos. 

funciona e es'ofui para a comodidade dessa comunkacao visual. 

Pois a leitura nao e a aquisicao de um mecanismo: pois ninguem ensinaria o mecanismo 

da fala. So aprendemos a ler lendo; portanto, so aprendemos a fafar fafando. 

1.3. F u r i e s da escrita e da leitura 

A escrita, para ser qualificada precisa de um objetivo bem definido. que e fornecer 

subsidio para que alguem leia. Por isso, deve ter como objetivo essencial o fato de alguem ler o 

que esta escrito. Com isso diz-se que a leitura e a realizacao do objetivo da escrita. Quern 

cscrcve, escreve para ser lido. 

Uma outra funcao da escrita e a de regulac-ao e controle social do comportamento. As 

nocoes de lei, direito, norma e correcao estao associadas a escrita. Uma forma de controle social 

esta relacionada ao efeito da escrita sobre a Hnguagem oral. A Hnguagem escrita, por sua 

inlluencia sobre a fala de algumas pessoas, torna-se modelo de correcao dessa fala, e a 

ortografla, modelo de correcfio de pronuncia. 
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Segundo Ferreiro (I993,p.85) 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importancia de se preslar ateneao a propriedades quantitativas, e aparentc em todos os 

aspectos do desenvolvimento das conceptual izacoes sobre a escrita que temos estudado. 

Nao estamos tratando aqui da evolucSo rcferente a consideracao das propriedades 

qualitativas de textos escritos. 

O initio do conhecimento sobre a Hnguagem escrita nao depende do manejo pessoal da 

escrita e, no entanto, nao coincide com o inicio da escolaridade obrigatoria. A relacao entre o 

ensino institutional no desenvolvimento do conhecimento da crianca e de influencta, nao de 

determinacao. A escrita e um objeio social cuja presence e funcoes ultrapassam o marco escolar 

e porque a crianca e um sujeito ativo e construtivo do sen proprio conhecimento.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E preciso dar 

tempo as criancas para elas decifrarem a escrita, pois cada uma tern um ritmo proprio que 

precisa ser respettado. 

A leitura transforma-se, entao, numa especie de vafvula de escape pois uma boa leitura 

serve de relaxamento de nossas tensoes e com ela tambem nos ajuda a compreender e conviver 

com sentimcntos dificeis. 

A leitura e uma atividade fundamental que tern ftmcao de desenvolver o aluno e ajudar 

na rbrma^So. 0 melhor que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. 

Segundo Cagliari (1997, p. 148)
 u

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

for um bom leitor. penso que a escola eurnpriu cm grandc parte sua tarefa". 

A leitura serve nao so para se aprender a ler, como para aprender outras coisas, lendo. 

Serve ainda para se ensinar e treinar a pronuncia dos alunos no dialeto-padrao e em outros. A 

leitura e uma maneira de se aprender o e escrever e qual a forma ortografica das palavras. 
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A leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um processo no qual o leitor participa com uma aptidao que nao depcndem 

basicamente de sua capacidade de decifrar sinais mas sim de" sua capacidade de dar sentido a 

eles, compreendc-ios. Elae importante. porquc e uma habilidade que precede a propria escrita. 

A leitura e a escrita sao atos solidarios superficiais, pois envolve pessoas que pensam, 

amam, odeiam. e que tern uma historia de vida. Isto implica numa acao rcci'proca, no qua! 

dialogamos e damos sentido ao mundo. 

1.4. Tipos de leitura 

A leitura pode ser ouvida vista ou falada.A diferenca entre ouvir a fala e ouvir a leitura e 

que a fala e produzida esponlaneamente. ao passo que a leitura c baseada num texto escrito, que 

tern caracteristicas proprias diferentes da fala espontanea. 

O primeiro contato das criancas com a leitura, se da atraves da leitura auditiva. Os 

adultos leem e elas apcnas escutam, ouvir uma historia tambem e uma forma de ler. Nem sempre 

a leitura visual silenciosa e mais adequada para certos textos que foram feitos com a inteneao de 

serem lidos oralmente ou ouvidos. 

Pois antes de saber ler convencionalmente, as criansas ja sao capazes de ler o mundo que 

as rodeiam, isso porque sao leitorcs desde seu surgimento. desde entao, ja fazem parte do mundo 

e sao capazes de interpretar e dar o significado as palavras. 

No entanto, os educadores devem reacender a chama da curiosidade, da vontade, do 

prazer e do dever de ler e escrever nos educandos, pressupondo que a nossa educacao esteja 

real men te comprometida com a democrat izaeao. o desenvolvimento, o bem estar e o bem 

comum acessivel a todos os cidadaos brasileiros. 
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Ferreiro ao colocar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grande variedade de op9oes que as criancas tern em todo o seu 

poder, aponta que e precise que o professor possa adapiar essas proposias sem que deixe a 

crianca confusa. 

Para melhor compreensao sobre o ato de ler Goulart (1999,p.l02) enfatiza que
 i v

... ler e 

muito mais do que decodificar. Ler e saber ler sao aprendidos ao mesmo tempo, como um 

processo de const rucao de sentidos*'. Goulart afirma que nao aprendemos a ler sem saber 

escrever, que este e um processo unico, que e desenvolvido junto e nao separados, tanto e que o 

objetivo da escrita e a leitura e vice-versa. 
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2 . P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

2.1 Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Analisar o processo dc leiiura e escrita; 

S Investtgar as causas que dificultam o processo de leitura e escrila dos alunos nas series 

iniciais; 

S Discutir meios para minimizar as dificuldades da leitura e da escrita dos alunos. 

Este estudo tern carater exploratorio, que segundo Gonsaives (2001, p.65) "e aquela que 

se caracteriza pelo desenvolvimento e esciarecimento de ideias, com objetivos de ofereeer uma 

visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado tenomeno que e pouco 

expIorado".Para realizar este estudo e importante um conhecimento previo das condicSes em 

que se encontra a escola como forma de contribuir para a melhoria do trabalho dos professores. 

Utilizamos no primeiro momento o metodo quantitative que segundo Gonsaives (2001, 

p.68) "pesquisa quantitativa remete para uma explanacSo das causas, por meio de medidas 

objetivas, testando hipotese, utilizando-se basicamente da estatistica." 

Na analise dos dados utilizamos o metodo qualitativo que de acordo com Minayo (1994, 

p.21e22) "a pesquisa qualitativa responde a questoes muito particulares''. Como tambem, 

preocupou-se com a compreensao, com a interpretacao do fendmeno, considerando o significado 

que os outros dao as suas praticas. 

2.2 Instrumento de coleta de dados 

0 instrumento utiiizado para coletar os dados foi o questionario que segundo Richardson 

(I999,p.l89) "os questionarios tern como funcao descrever as caracteristicas e medir 

determinadas variaveis de um grupo social. A informacSo obtida por meio de questionario 
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permite observar as caracteristicas. de um individuo ou grupo" o questionario foi composto de 

questoes abertas e feehadas. 

2.3Universo da amostra 

O universo foi constituido de 10 professores do ensino infantil c fundamental do 

rnunicipio de Cajazeiras - Pb. 

O estagio foi desenvolvido atraves de esludos de textos, reflexdes, dinamicas e trocas de 

experiencias. 

2.4 Caracterizacao do campo de estudo 

A Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Antonio de Sousa Dias. 

situada no Sitio Cocos, rnunicipio de Cajazeiras Paraiba. Foi construida no ano de 1992. 

A escola e eomposta de 13 dependdncias: 01 sala da dirctora que tambem funciona a 

biblioteca e sala dos professores; 01 cantina; 01 deposito de merenda; 03 patio; 07 salas de aula; 

c 02 banheiros. Todas as salas sao equipadas com cadeiras, mesinhas, quadro, giz, filtros de 

agua e ventiladores. 

A escola funciona ties lurnos assim divididos: Educacao Infantil - manha; Ensino 

Fundamental - tarde e noite; Educacao de Jovens e Adultos — noite. 

A escola possui 857 alunos distribuidos entre a educacao infantil, o ensino fundamental e 

educacao de jovens e adultos. 

O corpo docente e composto por 35 professores. A equipe admimstrativa e auxiliar e 

eomposta de: 01 diretora; 02 vice-diretoras; 01 coordenadora; e 11 auxiliares de servico, no total 

de 50 funcionarios. 
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A escola dispdc dos seguinteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recursos: ventiladores, radio A M c Fm. maquina de 

escrever, micro sistem, biblioteca, parabolica, celular e banda dc musica. 

A interacao entre professores e considerada satisfatoria. todos procuram sempre 

eolaborar uns com os outros, fortaiecendo os lacos dc amizade e solidariedudc. 
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3.ANAL1SE DOS DADOS 

Este trabalho, foi realizado com os professores das series iniciais da Escola Antonio de 

Sousa Dias. tendo em vista coietar informacoes sobre o processo de Leitura e Escrita. 

No que diz respeito a idade dos professores, 25% deles tern entre 20 e 25 anos, 37,5% 

estao entre 26 e 30 anos, 12,5% compreendem a 36 e 40 anos e 25% estao entre 46 e 50 anos. 

Observamos que a maioria dos professores sao considerados bastante jovens. 

Referente ao sexo 87,5% dos professores das series iniciais sao do sexo feminino e 

12,5% sao do sexo masculino. Com isso observamos que as mulheres ainda predominam na area 

de educacao escolar nas series iniciais. 

Tempo de atuacao como professor-37,5% teem entre 01 e 05 anos. 25% estao entre 06 

e 10 anos, 12,5% estao entre 11 e 15 anos, 12,5% estao entre 20 e 25 anos e 12,5% estao entre 

26 e 30 anos. Percebe-se que a maioria dos professores tern no maximo de 01 a 10 anos de 

atuacao. 

Formacao dos professores-37,5% dos professores conclui'ram o logos 11 sendo que um 

esta cursando pedagogia; 50% conclui'ram o pedagogico/magisterio, sendo que um esta cursando 

cieneia. outro esta cursando o normal superior e outra e formada em gcogralla com 

especializacao; e 12,5% dos professores concluiram o normal superior. Observamos que a 

maioria dos professores estao preocupados em melhorar os seus conhecimentos e estao 

buscando algo mais para se aperfeicoar. 
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Gosta de ler-100% dos professores responderam que sim; justificando que 

a leitura auxilia no processo de informaeao. atualizacao proporcionando 

uma visao mais ampla do mundo. (Professor C) 

Neste caso a leitura funciona como metodo que amplia seus conhecimentos para superar 

inumcros obstaeulos. 

Cada profissional precisa se informar para melhor se comunicar e 

aeompanhar as mudancas e transformacoes que ocorreni no ambito 

educacional.(Professor G) 

A leitura e uma transformacao nao so no ambito educational como tambem no ambito 

global. 

Seu aluno gosta de ler-62,5% dos professores disseram que seus alunos gostam de ler e 

37,5% que nao; percebemos que de acordo com os depoimentos, os alunos gostam de ler 

conforme as fa I as dos professores abaixo: 

Fazem a aquisicao de livro na biblioteea de forma cspontanea, 

demonstrando tambem entusiasmo nas atividades de leiiura proposta. 

(Professor C) 

A espontaneidade e o entusiasmo pela leitura e muito importante para a educacao do 

aluno. 

Eles estao na fase de aprendizagem da leitura e sente a necessidade de 

querer ier tudo para saber o que significa. (Professor D) 

Esta e a fase onde o aluno deseja descobrir o que esta lendo para saber do que se trata. 



No initio do ano senti uma certa resistencia com relacao a leitura, mas 

comccei trabaihar a leitura de maneira dilcrcnte e hoje eles gostam de 

lcr.(Professor E) 

Referente aos alunos que nao gostam de ler os professores disseram que: 

O aluno so encontra normas na escola. em casa eles sao donos de si, ou 

seja. a um grande descaso dos pais com a educacao de sens filhos, 

achando que a missao de ensinar ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so do professor.(Profcssor G) 

Esta e uma pratica que acontecia posteriormente ondc as professoras quern exercia o 

papel cle educadora, alguns pais ainda estao com esta mesma concepcao de que a 

rcsponsabilidade de educar seus fdhos e apenas do professor. 

Quantas vezes por semana voce desenvolvc atividades de Ieitura-62.5% disseram que 

desenvolve mais de tres vezes por semana, enquanto que apenas 37,5% desenvolvc tres vezes 

por semana; percebemos que os professores trabalham de forma signifieativa a leitura. 

Recursos utilizados para trabaihar a leitura-87,5% utilizam revistas, jornais e livro 

didatico e 12,5% jibis e outros; nota-se que ha uma diversidade de material utiiizado para 

trabaihar a leitura. 

Tipo de leitura utilizada para trabaihar com seus alunos- 50% deles trabalham a 

leiiura oral e 50% trabalham a leitura silenciosa e oral. 

Com isso vemos que os professores estao desenvolvendo bem a leitura, tanto oral quanto 

silenciosa, nao estao apenas voltado a um so tipo de leitura. 

Realiza atividade de motivacao- 87,5% disseram que trabalham com atividades de 

motivacao e apenas 12,5% disseram que nao. 



0 professor E diz 

trabalho com musica para introduzir, cartazes relacionados ao texto, 

conhecimento previo do educando com relacao ao que sera retratado no 

texto. 

Percebemos que a musica, cartazes e o conhecimento previo dos cducandos sao 

predominantes nas atividades de motivacao. 

GostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de escrever- 100% dos professores disseram que gostam de escrever conforme 

coloca o professor G 

escrevendo nos nos avaliamos, questionamos e ampliamos nosso 

posicionamento frente a tudo que nos compete. 

Neste caso percebemos que a escrita e algo que nao basta apenas saber escrever por 

escrever, e preciso ter uma motivacao para isso. 

Seu aluno gosta de escrever- 87,5% dos professores disseram que sim e apenas 12,5% 

disseram que nao; percebemos que a maioria dos alunos gostam de escrever conforme expressa 

o professor E 

vejo que os meus alunos adoram produzir textos que retratam o seu 

eotidiano e isso se da pelo habito de ler e querer expor seu pensamento 

atraves da escrila. 

Com isso, podemos perceber que o educando pre fere escrever mais sobre o seu eotidiano 

de que algo desconhecido de sua realidade. 
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Referente aos alunos que nao gostam de escrever o professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 afirma que: 

assim como nao gostam de escrever. e como se nada os fizessem 

reconhecer tala importancia para a vida deles. Nesta sala estao os 

repetentes. fora da faixa elaria. isso dificuila muito. 

Neste caso, precisa-se reforcar mais a atcncuo a estes alunos que estao com maior 

dificuldade na aprendizagem, para que eles superem essas deficiencias neste processo. 

Sente dificuldade para trabaihar a leitura com seus alunos- 62,5% responderam que 

sim enquanto 37.5% disseram que nao. 

Os que sentem dificuldades tentam supera-las conforme a fala do professor A 

procuro atividades que me ajude neste sentido, tento procurar ajuda com 

colegas. 

Complementando este pensamento o professor B afirma que 

tento incentiva-los, por exemplo, quando alguem ler bem, eu parabenizo e 

trago textos diferentes a cada dia. 

Em relacao a essas afirmativas Cagliari reforca dizendo que ' ler e um processo cle 

descoberta, como a busca do saber o cientifico" (1997. p. 149). 

O que voce entende por leitura- o professor C afirma que: 

leitura nao e apenas um processo de decodificacSo de simbolos, mais algo 

exige interpreta9ao e uma vivencia a cerca do que se le. 



Essa forma de pensar do professor se aproxima da visao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cagliari (1997, p.150) 

quando afirma que, "a leitura e, pois, uma decifracao e uma decodifieaeao. O leitor devera em 

primeiro lugar dccifrar a escrila, depois cntender a linguagem encontrada, em scguida 

dccodificar todas as implicacoes que o texto lemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c . finalmente, refletir sobre isso e formar o 

proprio conhecimento e opiniao a respeito do que leu". 

Com isso o autor diz que a leitura sem decifracao nao funciona adequadamente, pois ela 

e uma atividade estritamente linguTstica, sem a interpretafao se torna esteril e sem grande 

interesse. 

Segundo o professor F a leitura e 

um ato de conhecer, aprender e vivenciar situac-Ses de transformacao 

interior, a parlir do contato com a diversidade de texto. 

Qua! a importaneia da leitura - professor B expressa que 

leitura e importante, para si e para os outros. Atraves da leitura e 

compreensao. podemos mudar o mundo. Ler e viajar, sem tirar o pe do 

ehao. 

Refor9ando esta ideta o professor G afirma que, 

a leitura do mundo e necessaria para a pessoa saber se questional-, se 

posicionar, ela e complementada em varias fases de nossa vida, em cada 

ambiente que the proporcione crescimento. 

Com isso percebemos a importaneia de se aprender a ler, para vivermos meihor. 
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4 .ATIVIDADES D E S E N V O L V I D A S NO E S T A G I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 primeiro encontro foi desenvolvido com os professores e coordenadores da Escola 

Antonio de Souza Dias, com o objetivo de disculir e refletir os conceitos de leitura. 

Inicialmente apresentamos o nosso projeto ressaltando a importaneia da leitura e da 

escrita como forma de comprcender meihor o processo de leitura e escrita nas series iniciais do 

ensino fundamental. Logo apos trabalhamos uma dinamica e um texto reflexivo com os 

professores e com a eoordenadora da escola destacando o compromisso do educador junto aos 

seus educandos. 

Discutimos os conceitos de leitura, trocamos experiencias com os professores sobre o 

que acontece em sala de aula, foi dado exempios de pessoas que ler e estuda bastante e que com 

isso consegue exilo em qualqucr concurso que participa. 

Ao discutirmos sobre o conccito de leitura Freire (2003, p. 22) coloca que
 4 t

a leitura do 

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

continuidade da leitura daquela". Os professores refletiram e falaram que antes mesmo de ir a 

escola, o aluno tern um conhecimento previo de leitura do mundo e cada um possui uma 

hnguagem propria. 

Surgiram varias discussoes sobre o tenia ressaltando que de acordo com os FCN's (1997. 

p. 36) "as pessoas aprendem a goslar de ler, quando de alguma forma a qualidade de suas vidas 

melhoram com a leitura". 
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isso e real, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so lemos intcresse por algo quando este nos proporciona melhores 

condicoes de vida, temos que apresentar a importaneia da leitura e que ela pode nos 

proporcionar de bom, fazendo com que os educandos perceba a importaneia desta para sua 

melhor quaiidade de vida. 

Dando continuidade aos estudos realizamos o segundo encontro com o objetivo de 

discuti, refletir e trocar experiencias com os professores e coordenadora. Inicialmente, 

trabalhamos um texto reflexivo com intuito de discutir os valores existentes no processo de 

aprendizagem como no nosso eotidiano. Necessitamos de alguem que nos ofereca interesse 

escolar principalmente nas series iniciais. para que futuramente sejamos um bom leitor. 

Ao discutirmos o texto o que e ler Cagliari (1997, p. 149) coloca que "a leitura e a 

realizacao do objetivo da escrita. O objetivo da escrita como ja disse inumeras vezes. e a 

leitura". Os educadores refletiram que tudo que vamos desenvolver, seja na formacao escolar, 

como na vida cotidiana necessitamos de alguem. 

Posteriormente. discutimos outra cita^ao de Cagliari (1997, p. 151) colocando que uma 

crianca apresenta diferen9a no processo de leitura "sendo de um meio social pobre, nao le do 

mesmo jeito que uma crian9a de um meio social rico; nenhuma delas provavelmente lera da 

mesma maneira que a professora", Os professores e a coordenadora comcntaram que o meio 

social interfere muito na leitura, pois o aluno da classe social baixa nao tera o mesmo acesso a 

leitura de (jornais, revistas, internete, etc) como aluno rico. A coordenadora diz que a escola que 

o rico estuda. e diferenciada da escola do pobre. no que diz respeito tanto ao ensino como 

tambem nos conhecimentos gcrais e a "leitura de mundo". 

Por ultimo, comentamos mais umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cita9ao de Cagliari (1997, p. 154) que diz "quern fala 

a lingua com fluencia e rapidez e capaz de ler bem e rapidamente, mas quern fala com 

dificuldade ira ler com dificuldade, porque o funcionamento dos mccanismos de produ9ao da 

fala ficara a todo instante comprometidos com as duvidas, as corre96es, etc", todos os 
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professores refletiram que o aluno que gosia de ler sera futuramenle um bom leitor. Portanto, 

ensinar os alunos a ler no seu proprio eotidiano e fundamental para fo'rmar bons leitores. 

No tereeiro encontro trabalhamos um texto reilexivo com a coordenadora e os 

professores no intuito de mostrar que somos seres capazes de conquistarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e alcancar os nossos 

icleais. Em seguida. foi trabalhado o texto "tipos de leitura" com o objetivo de identifier c 

refletir com os educadores e a coordenadora os iniimeros tipos de leitura. 

Discutimos os tipos de leitura na visao de Cagliari (1997, p. 155) "a leitura oral e feita 

nao somente por quern le, mas pode ser dirigida a outras pessoas, que tambem "leem* o texto 

ouvindo-o". a coordenadora e a equipe de professores disseram que todos os individuos mesmo 

antes de irem a escola ja tern seu primeiro contato com a leitura, ouvindo as historias que os 

outros contain. Neste caso podemos considerar de leitura auditiva. 

Cagliari (1997. p. 156) diz que "nem sempre a leitura visual silenciosa e a mais adequada 

para certos textos que foram feitos com a intencao de serem lidos oralmente ou ouvidos'\ Os 

professores colocaram que quando se trata de compreensao de um texto e de suma importaneia a 

leitura silenciosa, pois nao so interfere o leitor por questoes linguisticas como permite ainda a 

velocidade maxima da leitura. A leitura visual e silenciosa favorece mais a reffexao sobre os 

textos a serem lidos e compreendidos. Mas quando se trata de uma leitura de um texto de uma 

peca de teatro ou outros, essa leitura nao sera aconselhavel. 

Para finalizar o encontro Cagliari (1997, p. 159) diz que *'um aluno nas series iniciais nao 

le como um gravador reproduz uma fita. A preparacao para uma leitura em voz alta e 

indispensavef*. Todos os professores complementaram dizendo que as criancas prccisam de um 

tempo de decifracao, que varia de acordo com cada uma. Portanto, desde as primeiras leituras 

em voz alta, os alunos devcriam ser capacitados a fazerem uma boa leitura expressiva. 

O quarto encontro foi desenvolvido com o objetivo de discuttr e reiletir com os 

professores c coordenador o texto "como ler". 
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Inicialmente trabalhamos um texto reflexivo com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intuito de fazer com que os 

professores percebam que ler-estudar-n3o acontecc apenas na sala de aula, mas em qualqucr 

lugar que voce esteja e precise pensar para resolver algum problema, isto tambem e estudo. todo 

aprendizado e estudo. 

Trocamos experiencias sobre o texto "como ler" e percebemos o quanto e necessario 

saber ler para entender o que nos rode-ia. Quando nao sabcmos ler, tudo se torna mais diffcil 

tamo no eampo profissional quanto no campo pessoal. 

Segundo Cagliari (1997, p. 163) "a falta de controle sobre o pensamento ao longo da 

leitura: o aluno acaba dc ler e nao sabe dizer o que le i f . Este e um grave problema enfrentado 

pelos professores. onde seus alunos sabem ler o que esta escrito, mas nao sabe interpretar o que 

leu. Diante desta realidade devemos desenvolver atividades que incentive os alunos aprenderem 

a ler e interpretar o que leu, colocando leituras interessantes para eles e que eles gostem, pois 

quando gostamos entendemos melhor. 

Segundo Cagliari (1997, p. 163) "a leitura tern muitos usos e modos de se rcalizar e 

todos tern um corrcspondente na fala espontanea". 

Nao e porque esta lendo que se deve assumir uma pronuncia especial de leitura. A escola 

particularmente deve tambem rcspeitar a leitura de cada um, pois cada um tern seu jeito proprio 

de ler. 

Colocamos que a escola deve dar chance ao aluno de ler, segundo sua variedade de 

lingua e nao obriga-lo logo na primeira leitura a ler no dialeto da escola, porque fica mais dificil 

a aprendizagem do aluno, devemos entender o educando, para cobrar dele, o mais importante de 

tudo isso, e o aprendizado de todos. 

0 quinto encontro foi desenvolvido com o objetivo de discutir e analisar a importaneia 

da leitura com os professores e coordenador da escola. 



Primeiramente discutimos um texto reflexivo o qua! nos mostrou o quanto e importante 

trabaihar unidos, procurando semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ver o que e posilivo no outro, nao olhar apenas para os 

defeitos dos outros. 

Discutimos o quanto e importante a leitura, porque sem leitura nao podemos optar pelas 

coisas boas que podemos usufruir quando lemos. 

Seguindo com as discussoes sobre a importaneia da leitura os professores nos disse que a 

comunicacao escrila, com o qua! entramos em conlato pela leitura, nos envolve de forma global. 

B por isso pode nos causar uma verdadeira revolucao. Com isso, podemos perceber a 

importaneia de se saber ler. 

Precisamos saber ler para podermos escrever, porque a escrita deve ter como objetivo 

essencial o fato de alguem ler o que esta escrito, nao escrevemos apenas para nos, mas para o 

outro ler, por isso a responsabilidade de escrever bem para que o outro entenda o que 

escrevemos, para isso precisamos fazer bastante leitura para sabermos nao so escrever bem, 

como tambem se expressar. 

Comentando sobre a importaneia da leitura o professor B disse que "ler e uma das 

habilidades dos humanos que permite o acesso aos bens culturais j a produzidos e registrados 

pela escrita". E atraves da leitura que conhecemos os escritos antigos. Com o inicio das 

civilizacdes houve a necessidade de adquirir o dominio da leitura e da escrita para se comunicar 

e desenvolver o alo de ler e escrever. Portanto. percebemos que o saber ler, ganha cada vez 

mais importaneia. 

Ao prosseguir as atividades de estagio Irabalhamos o texto reflexivo "analfabeta" com 

os educadores e a coordenadora com o intuito de identificar as dificuldades encontradas no 

processo ensino-aprendizagem. Discutimos o lexlo "Porque meu aluno nao le?". 



Na concepcao de Kleiman (1998, p, 16} "ninguem gosta de fazer aquiio que e diiTcil 

demais, nein aquiio do qual nao consegue extrair o sentido. Essa e uma boa caracterizacao da 

tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela e difieil demais, 

justamente porque ela nao faz sentido". E todos os professores comentaram quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quasc todos os 

alunos das series iniciais nao tern o estimulo da familia para gostarem de ler e dizcm ser tarefa 

cansativa para os mcsmos. 

De acordo ainda com Kleiman (1998, p. 16) "uma das primeiras barreiras que o professor 

tern que negociar para poder ensinar a ler e a resistencia do proprio aluno, ou dos pais do aluno 

quando este e uma crianca mais nova". Os educadores reforc-aram que, quando o aluno nao tern 

interesse precisa estimular os mesmos , se isto nao acontecer eles nao irao aprender nunca. 

precisamos apoiar, estimular e conscientiza-los de que aprender a ler e escrever sao muito 

importantes para a vida de todos. 

O setimo encontro foi trabalhado com o objetivo de analisar e re fieri r com os professores 

o texto "a escrita na sala de aula: vivencias e possibiiidades". Inicialmente discutimos um texto 

reflexivo como forma de superar as dificuldades existentes na sala de aula e saber como 

convivcr. 

Discutimos com os professores e coordenador que a questao da hierarquia escolar 

acontece desde o inicio das civiHza9oes, onde uma disciplina rigida reduz o aluno a um ser 

passivo. 

Segundo Chiappini (1997, p. 119) re for*; a isso dizendo "mis r e l a t e s sociais. 

privilegia-se a obedieneia a hierarquia escolar, que dita, verticalmente, as tiorvnas a serem 

seguidas por alunos e professores. Procura~se, por meio de uma disciplina ngida, reduzir 

o aluno a um ser passivo, sem que haja vazao de criticas de um dtscurso pessoal que 

impiicaria numa leitura mais analitica do mundo 1 '. 



Por mais que estejam mudando o piano de aula, por mais que se diga que esta 

trabalhando o metodo construtivisla ainda existe esta hierarquia escolar. 

Relletimos a necessidade da escrita andar junto com a leitura. Segundo Chiappini (1997, 

p. 120) "os caminhos que levani o aluno a dominar a escrita passam por um compromisso de 

trabalho com a hnguagem". A escrita e a leitura estao sempre ligada uma com a outra. 

Finalizando os encontros trabalhamos o texto reflexivo "renovacao" que nos fez refletir 

que muitas das vezes precisamos renovar para melhorar a nossa convivcncia no trabalho e no dia 

a dia com as outras pessoas. Discutimos o textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o papel do professor" que tinha como objetivo 

identiflcar e refletir o texto com os professores. 

O papel da escola juntamente com professora que seus alunos aprendam a ler e escrever, 

como reforca TeberosKy (2003, p. 122) "como sabemos. aprender a frequenlar, dominar, usar e 

amar os livros, a escrita e a leitura sao um dos objetivos da escola ha seculos". Percebemos que 

a escola caminha sempre com os mesmos objetivos, aprender a le e a escrever, foram os 

comentarios dos educadores. 

Em seguida discutimos a questao do professor como escriba ao inves dele ditar um texto 

para a crianca escrever, as criancas e quern dita para o professor escrever, as criancas e quern 

dita para o professor escrever, como diz Teberosky (2003, p. 122) 

O procedimento de ditado e bem difundido no ambito escolar. De fato, frequentemenle o 

professor faz ditados aos alunos, com o objetivo de avaliar a ortografia: dita um te\to 

preparado, com o unico proposito de verifiear se os alunos conhecem as regras de 

transciicao da ortografia padrao. Diferentemenle propomos aqui e que as criancas dilem 

ao professor, que se prestara como escriba para produzir um texto. 

Com isso pretende-se que a crianca dite um texto por ela memorizado e que o faca tal 

qua! estava no livro, fazendo a crianca estimular sua memoria. 
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Discutindo o texto refletimos mais uma citacao de Teberosky (2003. p. 126) que diz 

A frequence refereneia a meiafora do codigo, segundo a qua! a escrita e a leitura se 

parecem a codificacao e a decodificaeao, tern induzido a ideia erronea para interpretar 

os processos evolutivos - de que ambas as atividades sao uma o inverse da outra. 

Quando aceitamos auto mat icamente essa metafora, podemos pensar que a escrita consiste 

em um eonjunto de ideias armaz.enadas, e a leitura em a I gum proeedimento in verso que . 

gracas ao codigo. nos permite recuperar exatamente o que o auior quis escrever. 

Portanto para as criancas das primeiras series, escrita e leitura nao sao procedimcntos 

in versos, e sua coordenacao requer condicOes de aprendizagem, isso reiorca a ideia de que a 

leitura e o objetivo da escrita e vice-versa. 

Precisamos realizar leituras em voz alta, com isso a crianca aprende a participar como 

audiencia, porque escutar ler nao e algo passive Ao escutar a leitura, as criancas aprendem que 

& Hnguagem escrita pode ser reproduzida, repetida, citadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 comentada. 

Logo depois discutimos a citacao de Teberosky (2003, p. 129) que diz "as criancas que 

mantinham vinculos de apego com seus pais e que eram cstimuladas na exploracao do ambiente, 

apresentavam tambem caracteristicas de entusiasmo e curiosidade para outros tipos de objeto". 

Com isso percebemos que as criancas que participant em experiencias de leitura compartilhada 

no ambito familiar mostram-se mais interessadas e curiosas na hora de fazer as atividades para 

aprender a ler e a escrever no ambito escolar. 

Finalizamos o encontro com os agradecimentos aos professores, coordenadores e dirclora 

da escola por ter nos acolhido na sua escola e nos ajudado no estagio. 
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C O N C L U S O E S 

No desenvolvimento deste trabalho contamos com os conhecimentos de varios autores e 

atraves das suas reflexoes, realizamos este estudo com os educadores da Escola Antonio de 

Sousa Dias, com o intuito de melhorar o trabalho dos professores nas series iniciais. De inicio os 

professores relataram as dillculdades dos seus alunos em aprender a ler e a escrever. 

Face a necessidade de intensificar o processo de leitura e escrita, e preciso melhorar as 

condiedes de ensino, ter professores bem preparados, para que isso acontec-a e preciso que os 

educadores tenham uma melhor situacao financeira e uma formacao continuada. para aprimorar 

o processo ensino-aprendizagem, e formar bons leitores e escritores crfticos. 

Ao flnalizar o estagio pedimos para os professores colocarem as contribuicoes clo estagio 

para sua formacao, eles relataram que contribuiu: no desenvolvimento de novas atividades; no 

conhecimento de novos textos; na soma de aprendizado; nas trocas de ideias e como tambem na 

troca de experiencias. 

Referente ainda as contribuicoes do estagio para a nossa formacao academica foi 

satisfatoria, pois nos aprendemos bastante. trocamos os nossos conhecimentos, e adquirimos 

tambem grandes ensinamentos. acumulamos conhecimentos novos atraves dos autores, com a 

professora, como tambem com os educadores da escola em que nos estagiamos, porque eles ja 

tern uma gama de conhecimentos e experiencias. 

Este estudo serviu para nos percebermos que a leitura nao serve apenas para aprender a 

ler, mas tambem para aprender outras coisas. 

Percebemos com o relato dos professores e com o nosso aprendizado que aconteceu uma 

troca, onde cada um aprendeu e cnsinou, isso nos faz perceber que nao somos algo pronto e 

acabado e que estamos em constante mudanca. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C AMPIN A GRANDE 

D E P A R T A M E N T O DE E D U C A C A O 

CURSO D E PEDAGOGIA 

DISCIPLINA; ESTAGIO SUPERVISIONADO E M SUPERVISAO ESCOLAR 

Caro professor (a) 

Este questionario tern como objetivo coietar informaeao referente ao processo de leitura e 

escrita desenvolvido nas series iniciais do ensino fundamental. 

Neste sentido, a sua colaboracao ao responder o referido questionario e de fundamental 

importaneia para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Antecipadamente agradecemos a sua coiaboracao. 

Questionario 

Dados pessoais / formacao escolar 

Idade: 

Sexo; 

Tempo que atua como professor; i 

Formacao; ( ) nivel medio-qual? 

( ) nivel superior-qual? ' 

1 .Voce gosta de ler? 

( } sim { ) nao 

Justifique 

2, Seu aluno gosta de ler? 

( ) s i m ( )nao 

Justifique 

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

( ) nenhuma 

( ) uma 

( ) duas 

( )tres 

( ) ou mais 

4,Que recursos voce utiliza para trabaihar a leitura com seus alunos? 

( ) jomais 

( ) revistas 

( ) tivro didatico 



( ) outros 

Quais? 

5. Que tipo de leitura voce utiliza para trabaihar com seus alunos? 

( ) silenciosa ( ) oral 

6. Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciaruma atividade de leitura? 

( ) s im ( )nao 

Qual? 

7.Voce gosta de escrever? 

( ) s i m ( )nao 

Justifique 

8. 2.Seu aluno gosta de escrever? 

( ) sira ( ) nao 

Justifique 

9, Voce sente dificuldade para trabaihar leitura com seus alunos? 

( ) s im ( )nao 

10. Caso exista dificuldade para trabaihar a leitura, o que voce faz parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA supera-las? 

13,0 que voce entende por leitura? 

12.Qual a importaneia da leitura? 


