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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como tema central leitura um olhar reflexivo entre teoria e pratica no 

contexto escolar, realizado na Escola E.E.I.E.F. Padre Aristides Ferreira da Cruz, localizada 

na cidade de Aguiar com alunos do 5°. Portanto, considerando as indicacoes de alguns 

teoricos sobre a formacao do leitor e analisando a dicotomia do desenvolvimento da leitura 

em sala de aula. Com o objetivo de despertar o habito e gosto pela leitura nos educandos, 

visto minimizar as difieuldades dos mesmos no que se refere ao processo de formacao 

enquanto leitores. E sabido que nos tempos atuais a leitura tornou-se um meio de 

comunicacao muito importante entre os "mundos", devido ao seu valor social como 

tambem ao desenvolvimento do intelecto humano, pois, a pessoa que e leitor ativo, tern 

mais conhecimentos, se expressa de forma clara e coerente. Em vista disso, faz-se 

necessario que educadores tenham uma boa formacao para inserir em suas aulas 

metodologias direcionada a leitura para oferecer aos educandos varias possibilidades de 

despertar o habito e o gosto pela leitura. A intervencao do professor em toda e qualquer 

atividade e de fundamental importancia para o exito do trabalho e do aluno, e as atividades 

devem ser portadoras de desafios e devem, acima de tudo, possibilitar ao aluno a utilizaeao 

de seus conhecimentos previos. Sendo assim, e de grande valia que os recursos didaticos 

sejam bem selecionados pelos educadores, contendo uma vasta e ampla diversidade de 

textos, isto significa que nao basta apenas a atividade ser interessante e inovadora, ela 

precisa ser criteriosamente planejada para favorecer a construcao de conhecimentos, 

auxiliando, dessa forma, no processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: leitura- metodologia- ensino-aprendizagem- professor- aluno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de varios estudos e analises comecou-se a despertar o interesse extrinseco 

sobre a leitura, pois sabe-se que ela e fundamental na aquisicao do conhecimento, este 

trabalho tern como temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leitura: um olhar reflexivo entre teoria e pratica no contexto 

escolar, esta tematica surgiu pela necessidade de inserir na escola, precisamente em sala 

de aula momentos direcionados a leitura, isto e, renovacao de recursos didaticos, 

paradidaticos, incentivo de visita a biblioteca, visto que e de extrema importancia na 

formacao dos educandos leva-los a despertar o gosto pela leitura. Sendo assim, e preciso 

voltarmos nosso olhar para refletir e questionar se de fato estamos trabalhando leitura com 

nossos alunos de forma adequadamente. 

Nesse estudo tern como objetivo analisar como ocorrem as praticas de leitura em 

sala de aula, identificar o uso de portadores de textos na perspectiva de incentivar o prazer 

pela leitura como tambem refletir a importancia da leitura tanto em sala de aula quanto na 

vida social, visto que, a mesma proporciona um desenvolvimento abrangente do 

conhecimento. 

Para termos um conhecimento em relacao a leitura foram estudados varios autores 

tais como: CAGLIARI, KLEIMAN, MARTINS, TEBEROSKY..., como tambem foi 

realizado um estudo minucioso na Escola E.E.E.I.E.F. PADRE ARISTIDES 

FERREIRADA CRUZ, atraves de observacoes, questionarios, contendo perguntas 

objetivas e subjetivas direcionados a educandos, educadores e gestor, a fim de analisamos 

como desenvolve-se a leitura naquele educandario, como tambem atraves de perguntas 

informais para conhecermos a escola, os alunos, professores e gestor com os quais 

trabalhamos. 

O Primeiro Capitulo aborda varias tematicas tais como: A complexa relacao entre 

teoria e pratica, onde aborda teoricamente os conceitos relacionando-se com a pratica em 

sala de aula, nesse momento percebe-se a contradicao dos fatos, aonde teoria e pratica 

andam um pouco distantes; As praticas de leitura nas escolas: este e um tema que discute a 

leitura nas escolas, isto e, na sala de aula, ministrados pelos educadores busca-se mostrar 

aonde esta o erro que inviabiliza o educando a despertar-se para a leitura, sendo assim, 

busca-se alternativas metodologicas que viabilize o despertar para o gosto pela leitura; O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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papel do professor no processo de aquisicao da leitura: analisa a questao de como os 

educadores "enearam" a leitura e como eles transmite para os educandos; PCNs e Leitura , 

trazem em seu conteiido orientacoes a pratica de leitura de textos, a pratica de produeao de 

textos e a pratica de analise linguistica; O programa nacional biblioteca da escola foi criada 

na intencao de desenvolver o gosto e o habito pela leitura. 

O Segundo Capitulo aborda a questao do estagio, contendo tudo o que foi realizado 

durante este periodo de estagio na escola, isto e, analises dos dados e analises dos 

questionarios que foram aplicados a alunos, professores e gestor. 



CAPITULO I 

REFERENCIAL TEORICO 

1. LEITURA: a complexa relacao entre a teoria e pratica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura surge espontaneamente na nossa vida, pois a partir do nascimento 

entramos num processo de socializacao, por tanto comeeamos a conhecer e interpretar o 

mundo desde pequenos, passamos a conhecer, os objetos, as coisas, as pessoas, vamos 

aprendendo cada vez mais a discernir tudo que esta a nossa volta. Mas ha tambem outro 

tipo de aprendizagem, que se realiza nas escolas, pois dentre esses conhecimentos, 

passaremos a analisar a questao da leitura na escola, para o processo de construcao do 

conhecimento. Por se tratar de um processo complexo, a leitura tern sido um tema que 

preocupa tanto pais, educadores, quantos psicologos. 

Estudiosos como Kleiman (2005) e Martins (1997), procuram enfatizar a 

importancia do conhecimento previo na leitura com vistas do texto e ressaltam a relacao 

efetiva que o texto deve estabelecer com o leitor, pois quando essa relacao nao ocorre, a 

compreensao fica comprometida. Os autores comungam da mesma opiniao de Freire em 

relacao ao conhecimento da lingua nao ser suficiente para a leitura se efetivar, pois se o 

aluno nao se identifica com o que le, se nao consegue estabelecer nenhuma ligacao com 

uma experiencia anterior, a compreensao nao se efetiva. 

Kleiman (2005), analisando as concepcoes de leitura que fundamentam a sua pratica 

na escola, procura explicitar as causas da desmotivacao e do desinteresse do aluno pela 

leitura. Alem das concepcoes obsoletas que subjazem as praticas de sala de aula, a autora 

tambem aponta como fator determinante da falta de motivacao e interesse do aluno a 

necessidade de conhecimento do professor na area especifica de leitura. 

Kleiman (op. cit. 102) esclarece que os textos dos livros didaticos trabalhados nas 

salas de leitura sao utilizados apenas como pretexto para o ensino das atividadesgramaticais 

e assim, a lingua e analisada apenas como um conjunto de palavras, classes e funcoes o que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acaba privando o aluno de expor sua opiniao, de construir sentidos e assim construir sua 

propria aprendizagem, tornando-se um leitor passive 

Apesar de ser baseada numa eoncepcao erronea de leitura e de texto, esse tipo de 

pratica ainda e muito utilizada nas escolas. Entretanto, esse tipo de leitura e mera 

deeodificacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e apenas uma atividade composta de automatismo, de identificacao das 

palavras do texto, culminando com resposta que sao simples transcricoes de parte do texto. 

Desse modo, a leitura na escola quando nao e devidamente orientada, exerce uma funcao 

reprodutora e adestra o aluno a uma leitura descontextualizada, uma vez que a sala de aula 

continua sendo um espaco monotono e monologico no qual inexiste a interacao. 

E de suma importancia que o professor esteja apto a promover no aluno a percepcao 

de que a aula de leitura e um espaco discursivo e que a leitura so se implantara 

efetivamente se os textos lidos fizerem sentido para o aluno e este possa ler o seu proprio 

mundo. Para isso, nao existem receitas, cabe a cada professor analisar os meios mais 

adequados aos seus alunos, para que estes encontrem prazer e sentido nas leituras 

realizadas. Por outro lado o professor precisa se conscientizar de que ao obrigar, ao 

pressionar o aluno a ler um determinado livro, esta contribuindo para desenvolver um forte 

sentimento de aversao a leitura. Dentre as condicoes necessarias ao desenvolvimento do 

interesse pela leitura, estao as oportunidades para ler tipos diferenciados de textos, 

considerando que o importante nao e ajustar o aluno ao nivel do texto, mas o texto ao nivel 

do aluno. Contudo, formar leitores desenvolvendo-lhes o interesse e acima de tudo o gosto 

pela leitura, nao e tarefa facil, requer condicoes favoraveis nao so em relacao aos recursos 

materiais dispom'veis, como tambem ao uso adequado que se faz nas praticas das leituras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pois bem, quando adentramos no contexto escolar, podemos perceber de que forma 

esta acontecendo as praticas de leituras e como o processo de alfabetizaeao esta se 

realizando entre os alunos. Em vista disso, a crianea ja entra na escola com um 

conhecimento de mundo, da lingua, no qual a escola procurara desenvolve-la, 

proporcionando aos alunos as oportunidades de interagir, descobrir, observar, compreender 

e construir. Desse modo, o educador precisa estar atento para uma metodologia dinamica, 

criativa, investigativa e incentivadora da pratica da leitura no contexto escolar como 

tambem fora dela. E importante ressaltar que os educadores analisem o processo de leitura 

de modo individual nos educandos, pois cada um tera uma dificuldade diferente dos outros, 

no qual o educador precisara de diversos tipos de textos e estrategias de leitura. 

CAGLIARI, (1995) assim se expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern fala a lingua com fluencia e rapidez e capaz de 

ler bem e rapidamente, mas quern fala com 

dificuldade irar ler com dificuldade, porque o 

funcionamento dos mecanismo de produqao da fala 

ficardo a todo instante comprometidos com as 

duvidas, as corregdes etc. ( CAGLIARI, 1995, p. 154,) 

A fala e um importante exercicio para a leitura, principalmente quando vamos falar 

ao publico, a leitura oral visa o desenvolvimento das habilidades de comunieacao como: 

pronuncia correta, timbre e inflexao da voz, educacao da respiracao, alem de auxiliar o 

leitor a desinibir-se. Atraves da leitura o aluno aumentara seu conhecimento, vocabulario, 

falara com mais fluencia e ao passo que for tomando gosto pela leitura e usando em seu 

cotidiano conseqiientemente lera mais rapido e em menos tempo. Porem nas escolas 

encontra-se uma grande maioria de alunos que nao gosta de ler ao publico, porque sente 

vergonha de errar, e assim as desculpas sao muitas para nao ler ao publico. Isso muitas 

vezes acontece, porque o dialeto da escola e diferente do dialeto da realidade dos alunos, e 

isso os inibe, os deixam envergonhados, esse e um tipo de preconceito lingufstico que 

precisa ser desfeito nas escolas. 

CAGLIARI (1995) nos diz que: 

A grande maioria dos problemas que os alunos 

encontram ao longo dos anos de estudos, chegando 
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ate a pos-graduaqdo e decorrente de problemas de 

leitura. (op.cit. p. 148) 

Apesar de todos os avaneos e estudos na area da leitura, e preciso considerar que o 

aluno nao se transforma em um leitor ativo de forma instantanea, muitos alunos, mesmo 

cursando as series mais avancadas, continuam sem interesse pela leitura, mesmo sabendo 

quanto a leitura e importante para sua formacao. Sabemos quanto a leitura e importante, 

pois e atraves dela que conhecemos o mundo da escrita; percebem-se muitas difieuldades 

referentes a leitura; Ex: quando pedimos aos alunos que interprete o que leu, muitos sentem 

difieuldades de compreender o que foi lido; outro caso notorio sao os problemas 

matematicos que os alunos nao conseguem resolver, porque nao compreende o que 

problema de matematica esta dizendo e acabam deixando de lado sem resolve-lo. 

Sabe-se que a maioria dessas difieuldades e decorrente de uma pratica de leituras 

ineficientes, ou pelo habito de ler-se muito pouco no dia-a-dia, ou ainda pela forma que e 

trabalhada nas escolas. E em meios a essas tais difieuldades que se faz necessario sugerir 

alguns elementos basicos tanto no ensino como na aprendizagem da leitura sao eles: 

• Concentracao: atencao total ao conteudo que estamos estudando, ou seja, desligar-se 

de tudo que nos cerca para mergulharmos no mundo que o livro nos oferece; 

• Entendimento: e importante que estejamos entendendo aquilo que estamos lendo, 

isto e, acompanhar o pensamento do autor; 

• Viveneiacao Simbolica: quando estamos lendo enriquecemos nossas experiencias, 

sentimos as emocoes que o autor nos transmite; 

• Assimilacao: nos julgamos as experiencias que o autor nos transmite aceitando-as 

ou recusando-as. 

• Integracao: aplicamos as experiencias aceitas e assimiladas, entendendo-as a outros 

fatores da vida, a outros problemas em outros campos, ou seja, fazemos uso dessas 

informacoes em diversos ambientes. 

A leitura e o meio mais eficaz de chegar ao conhecimento, pois atraves dela temos 

contato com diversos ambientes, ela nos possibilita viajar pelo nosso pensamento, nossa 
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imaginacao. O universo da leitura e muito amplo, podemos encontra nas ruas, pragas, 

esquinas, shopping-center, supermercados, outdoor, panfletos, revistas em quadrinhos, 

revistas cientificas ou informativas , livros , embalagens..., ha tambem diversos tipos de 

leituras, bem como : 

• A leitura ouvida: e aquela quando alguem conta alguma historia,seja atraves de 

livros ou nao, apesar de nao esta vendo as letras, palavras, compreendemos o que a 

esta acontecendo na historia, pois ficamos atentos prestando atencao. Esse tipo de 

leitura geralmente acontece com criancas pequenas que ainda nao sabe ler a escrita, 

mas ouvindo as historias ela desenvolve outro tipo de leitura que e a leitura ouvida. 

As notfcias atraves do radio tambem e uma forma desse tipo de leitura. 

• A Leitura vista: esse tipo de leitura tem varias formas de acontecer, pois quando 

estamos assistindo algum programa de televisao estamos fazendo uma leitura do 

que estamos vendo, isto e, compreendemos as coisas tambem atraves de: desenhos, 

fotos de animais, de pessoas, assistindo uma peca teatral, como tambem e 

caracterizada pela forma escrita, e esta e uma leitura individual, silenciosa e 

reflexivel. 

• A Leitura falada : isto e, a leitura oral, destinada ao publico, esse tipo de leitura 

a crianca aprende a desenvolver algumas habilidades para expressa-se ao publico 

como por exemplo: entonacao, pausas, posicao, e ficando mais sujeitos a criticas, 

pois e uma leitura expositiva. 

CAGLIARI (1995) nos coloca uma questao relevante de suma importancia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola comete uma injustiga com as criangas nao 

levando em conta essa sua dificuldade muita real e 

seria que e a decifragao da leitura, exige-se da 

crianga que aprenda a ler desempenhando atividades 

que so o leitor treinado e habilidoso domina . ( op. 

cit. P. 159) 
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Esse e um dos problemas mais serios e graves que esta inserida no contexto escolar, 

geralmente a escola nao respeita essas diferencas de saberes entre os alunos sendo assim 

nao dao assistencia necessaria para aquele aluno alcancar o nivel dos demais, ja que numa 

sala de aula sabe-se que o conhecimento entre os alunos e heterogeneo, ou seja, uns sabem 

mais e outros sabem menos. Mas ao longo da escolarizacao esses alunos sao deixados para 

traz, e como nao tern um acompanhamento especifico pela escola ou familia, fica cada vez 

mais dificil acompanhar o ritmo de seus colegas. Desse modo, e mais dificil esse aluno 

desenvolver suas habilidades de leituras, pois primeiro o aluno precisa decifrar e 

decodificar a palavra escrita para depois pode-la ler, e querer passar por uma dessas etapas, 

e atropelar-se, pois a leitura e escrita estao intimamente ligadas, por que logo apos da 

leitura realizada o leitor devera ter compreensao do que foi lido, e sabe-la transmiti-la seja 

na forma oral ou escrita. 

A citacao seguinte de CAGLIARI (1995) nos dara uma explicacao melhor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola exige que o aluno leia no tempo muito curto, 

dificultando seu aprendizado e por vezes causando 

traumas profundo, sobretudo quando o aluno alem das 

difieuldades foneticas de produqao da fala lida tern de 

usar uma pronuncia distante da sua fala como se 

tivesse lendo uma lingua estrangeira. (op.cit. p. 165) 

Com base nesta citacao constatamos que as escolas muitas vezes veem a dificultar o 

processo de leitura dos alunos, ou porque nao conhecem as fases do desenvolvimento da 

crianca, ou por negligencia, ou ainda por falta de interesse do professor que se acomoda, 

partindo para o lado mais faeil e menos trabalhoso. Esse tipo de pratica tern suas 

conseqiiencias, isto e, os alunos comecam fazer leitura em ritmo silabico, ou seja, 

fragmentado, com isso quando chegam ao final da leitura nao sabem mais o que leram no 

comeco, ou ainda quando o Professor usa uma linguagem muito formal no qual os alunos 

nao entendem o que o professor esta dizendo. Desse modo, a escola muita vezes preocupa-

se mais em acelerar os conteudos didaticos do que destinar um tempo para as praticas de 

leitura, e verificar como esta o nivel de leitura dos seus alunos. 

Em vista disto, faz-se necessario que o Professor, tenha consciencia de suas 

metodologias, mudando suas atitudes referente ao ensino da leitura em sala de aula, que nao 

seja apenas vinculada como tarefa para responder alguma atividade, mas que seja voltada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para o prazer de ler. Desse modo, cabe ao educador ter um contato mais proximo com seu 

aluno, sempre auxiliando e o incentivando. O professor antes de expor seu aluno a ler em 

publico deve considerar que o mesmo devera fazer uma leitura antecipada para que ele 

possa estudar, treinar sua leitura, para depois pedi-lo que leia oralmente, pois quando o 

aluno nao ler uma leitura antecipada ele corre o risco de fazer uma leitura soletrada, 

silabada, que podera ocasionar numa frustracao para o aluno, que sentira, provavelmente 

medo quando for solicitado que leia em publico, como tambem e bastante desgastante para 

aqueles que o escuta. 

Pois bem, o processo de leitura e bastante complexo, como ha tambem algumas 

difieuldades do ajustamento da fala para decifrar a escrita para a pronuncia, isso dificulta o 

processo de aquisieao da mesma. Vejamos algumas: Exemplo.: 

• Ajustamento da fala: um dos problemas que os alunos enfrentam no inicio da 

aprendizagem da leitura e o ajustamento da fala para escrita, ou seja, para conseguir ler, 

primeiro temos que decifrar foneticamente a escrita, processa-la para a fala e organizar o 

que dizer, como vai dizer. 

• Metodologia: uma metodologia bastante usada, porem criticada, como algo que 

dificulta o processo de leitura, e a questao de trabalhar os textos fragmentados, sem 

seqiiencia logica, isso faz com que cada trecho seja pronunciado e falado em bloco; ha 

ainda textos descontextualizados que nao traz sentido algum para o aluno. 

• Falta de controle sobre o pensamento: este e outro aspecto que ocorre ao longo 

da leitura, isto e, o aluno acaba de ler e nao sabe dizer do que o texto quer dizer, ou seja o 

aluno nao compreende o que leu. 

Isto de fato acontece no contexto escolar, muitas vezes os professores nao estao 

preparados para essa realidade, e dificuldade que o aluno passa para poder conseguir ler. 

Por isso, e preciso acompanhar cada etapa do desenvolvimento da leitura, intervindo 

sempre que for necessario, como tambem dar oportunidade ao aluno de ler de acordo com 

sua variedade linguistica, sem obriga-lo de primeira instancia a ler na linguagem 

convencional da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As escolas ainda tem uma concepcao em que o privilegio da escrita sobre sai com 

relacao a leitura essa pratica acontece devido ser mais facil avaliar a escrita, do que a 

leitura, decorrente da trilogia, pregunta-resposta-avaliacao. Em vista disso, os Professores 

ficam extremamente fissurado nesta maneira avaliativa, levando-os a trabalhar conteudos 

que tenha uma avaliacao mais concreta como: as normas gramaticais, passando a corrigir os 

acentos, as virgulas, os pontos..., ou seja, a forma certa de escrever corretamente, deixando 

a leitura para segundo piano. Por tanto, como a escola pretende formar habito de leitura e 

leitores crfticos se nao encontra espaco em sala de aula para proporcionar momentos de 

leitura? 

Concordamos com KLEIMAN (1995) quando nos coloca que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ensino de leitura e fundamental para dor solugdes a 

problemas relacionados ao pouco aproveitamento 

escolar, ao fracasso na formacao de leitores, 

podemos atribuir ao fracasso geral do aluno no 

primeiro e segundo grau.(p.l) 

Com base nesta citacao concordamos plenamente que a deficiencia em leitura 

eomeca desde a pre-escola e se expande ate o nivel superior, pois a leitura desde o principio 

e trabalhada de forma errada, como funcao da escrita e nao o inverso, tornando-se algo 

mecanico voltado tao somente para a decifracao e decodifieaeao de textos, com esse tipo de 

atitude dificilmente os alunos desenvolveram o gosto pela leitura. Alem disso, e notorio que 

os professores de outras areas, do tipo: Geografia, Matematica, Fisica..., Nao se identificam 

com o problema jogando e deixando toda a responsabilidade para o professor de Portugues, 

e assim fica esse passa e repassa. 

Assim afirma KLEIMAN (1995) 

Ninguem gosta de fazer aquilo que e dificil 

demais, nem aquilo do qual nao faz sentido. Essa e 

uma boa caracterizagao da tarefa de ler em sala de 

aula: para uma grande maioria dos alunos ela e 

dificil demais justamente porque ela nao faz 

sentido.(op.cit. p. 16) 

Este e problema que constantemente encontramos nas escolas, uma desconexao de 

realidades, a escola insiste em trabalhar os conteudos programaticos a todo custo, mesmo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sabendo que aquilo nao influencia na aprendizagem do aluno; e assim comentam: meus 

alunos nao gostam de ler? Mas porque sera eles nao gostam de ler? 

Quando analisamos a situacao na qual a escola expoe leitura para seus alunos, 

percebe-se que ela nao atrai o aluno, mas afasta-o. Pois a leitura torna-se algo obrigatorio, 

depos da leitura os professores fazem algum tipo de exercfcio para verificar se o aluno 

decorou o texto do tipo: O que voce entendeu do texto? Faea uma sintese? Responda as 

questoes... Ou ainda pedem para os alunos fazerem copias e mais copias ate nao agtlentar 

mais escrever; as leituras muitas vez sao exaustivas e desgastantes, leem ate os olhos 

arderem a procura de digrafos, encontros consonantais e assim por diante. Todavia, o aluno 

sabe que no final da leitura tera que fazer algo. 

Essas praticas de leitura na verdade sao desmotivadoras e limitadoras levando o 

aluno a uma concepcao errada sobre leitura, e importante lembrar tambem que tanto a 

escola quanto a sociedade exige do aluno um conhecimento fragmentado e mecanico, ou 

seja, para ingressar numa faculdade ou concorrer a um cargo publico o aluno precisara 

conhecer conteudos especifico de cada area, e isto e tao evidente que os proprios alunos 

dizem aos professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu nao quero trabalhar textos, eu quero aprender portugues", os 

professores as vezes enfrenta resistencia dos proprios alunos ou dos pais dos mesmos, isso 

ocorre devido a concorrencia desenfreada de competicao que existe no mercado de trabalho 

e em busca futuramente de inserir-se no mercado de trabalho os alunos optam por esse tipos 

de conhecimentos. Desse modo, precisa-se analisar essa dicotomia, nas escolas ente leitura 

e escrita, pois e uma questao que devera ser bastante estudada para que uma pratica nao 

anule ha outra. 

Mediante a tais fatos vale salientar que o educador precisa partir da realidade de 

seus alunos, o que eles gostam de ler, o que precisam, ou seja, buscar uma diversidade de 

textos que os instiguem, despertando o gosto pela leitura, e que esta esteja mais proximos 

da realidade de seus alunos, os resultados serao surpreendentes, isto e, terao um maior 

exito, pois os alunos irao entender e discutir de forma mais natural, ampliando ainda mais 

seus conhecimentos. 

FERREIRA (1995) nos diz que: 
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Hd praticas que leva a crianca a convicgao de que o 

conhecimento e algo que os outros possuem e que so 

pode obter da boca dos outros sem nunca ser 

participante na construqdo do conhecimento. (p.30) 

Com base nesta informacao percebe-se que as metodologias tradicionais que ainda 

permanecem nas escolas, utilizadas por muitos professores, dificultam e elimina a 

capacidade de criatividade e espontaneidade de seus alunos, pois acreditam que sao 

possuidores do conhecimento, onde geralmente os alunos sao rotulados de que nao sabem 

de nada e estao ali para aprender ou serem "preenchidos de conhecimento", ou seja, como 

fosse uma folha em branco. Isso inibe o aluno, levando a torna-se um aluno passivo no qual 

nao participa, nao questiona, mas apenas esculta, e fazem o que lhe mandam sem nenhuma 

objecao. Esse tipo de pratica apesar de ser tao antiga, desde o principio da educacao ate 

hoje se perpetua em nossas escolas, onde muitos educadores usufruem do autoritarismo 

para inibir as criancas, tornando-as refens de seu conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE AQUISICAO DA 

LEITURA 

0 Papel do professor no desenvolvimento do interesse permanente pela leitura e de 

fundamental importancia, a sua funcao transcende a de alfabetizador e converte-se na de 

facilitador da interaeao entre texto e leitor e, consequentemente, da aprendizagem. Para 

exercer esse papel de facilitador o professor deve aprofundar seus conhecimentos referentes 

as questoes de leitura, e acima de tudo ter uma boa postura frente aos seus alunos e 

sensibilidade para perceber os interesses e as possibilidades de cada aluno. 

De acordo com ROSA (1994, p.63) "E na relacao professor-aluno que se instaura, 

de fato, o processo ou ensino-aprendizagem". Por isso, podemos afirmar que as chances de 

sucesso ou insucesso do trabalho pedagogico se devem, em grande parte, a qualidade dessa 

relacao. 

Atraves da relacao entre professor e aluno, e possivel extrair toda uma coneepeao de 

edueacao em que emergem, com certeza, a visao que professores e alunos tem a respeito 

dos seus papeis e das suas possibilidades de trabalho. 

Alem de conhecer melhor os alunos, tambem e importante que o professor elabore 

novos projetos e redefina seus objetivos, busque conteudos mais significativos e 

contextualizados, pois, na sociedade em geral , o aluno e atingido por diversos veiculos e 

diferentes linguagens, entao o que se espera da escola e que estimule a leitura e leve o aluno 

ao conhecimento mais profundo e critico da realidade, atraves de obras adequadas a sua 

realidade social e interesse. 

BORDINI (1989) enfatiza a questao da selecao de um material que ative o gosto 

pela leitura, e isso so e possivel quando o leitor se sente representado no que le, quando os 

textos refletem o cotidiano escolar, familiar, as diversoes, as atribuigoes diarias das quais os 

alunos participant Se o que oferece ao aluno e uma leitura imposta apenas com fins 

avaliativos, o prazer de ler e substituido pelo dever, os comentarios livres e discussoes que 

poderiam surgir apos a leitura sao substituidos por exercicios de reprodugao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para desenvolver no aluno o interesse e gosto pela leitura, tambem e imprescindivel 

que o professor se torne um leitor consciente e critico, pois se a questao da leitura envolve 

tanto alunos quantos professores, o comportamento destes em relacao a leitura refletira no 

interesse daqueles. Para despertar no aluno o interesse pela leitura, e necessario tambem 

competencia pedagogica e comprometimento com a educacao. 

MARTINS (1994) nos diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fungao do educador nao seria precisamente a de 

ensinar a ler, mas a de criar condigdes para o 

educando realizar a sua propria aprendizagem 

conforme seus proprios interesses, necessidades, 

fantasias, segundo as duvidas e exigencias que a 

realidade Ihe apresenta.(p.34) 

De acordo com a autora, o educador e um facilitador da aprendizagem e por isso 

devera proporcionar atividades que despertem a motivacao, que instigue o aluno a ter 

interesse pela leitura, Como? Apresentando-lhes uma grande variedade de textos: historias 

infantis, historias em quadrinhos, jornais, textos do cotidiano, rotulos, cartazes, musicas, 

fantoches, teatrinhos, pois um destes recursos ira chamar a ateneao do aluno e provoca-lo, a 

conhecer outros tipos de historias. 

O educador que trabalha com diversos portadores de textos, torna sem duvida as 

aulas de leitura mais interessantes, dinamicas, pois para cada tipo de texto pode-se explorar 

um objetivo diferente. Ex: 

• O ludico: atraves de historias, fabulas, contos, musicas; 

• Informacao e identificacao: atraves de jornais, revista, rotulos... 

• Instrucoes: receitas de cozinha esta tern a funcao de orientar a acao. 

Nesse sentido concordamos com ALMEIDA (2000) quando coloca que: 

Nos contos, nas fabulas o universo ludico envolve o 

leitor e parece tornar tudo muito vivo e sempre 

fascinante, comovem e educam indiretamente. 

Despertam prazer e devem ter presenga constante na 

escola sobretudo nas series iniciais .(p.02) 
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A crianca gosta do que e belo, pelo simples sentido da beleza. Pois as criancas tern 

mais facilidade de voltar sua atencao e apreensao para o ludico. No universo dos contos de 

fada as criancas, soltam sua imaginacao criando e recriados historias elas tanto apreciam as 

formas quanto as gravuras, como tambem as cores que fazem parte das historias, pois elas 

fascinam, encantam e apreende a tencao dos alunos, sao uma forma de ensino e 

aprendizagem bem aceita no meio escolar. 

Nesse sentido, nas fases iniciais e muito importante que o educador, tome 

conhecimento dos recursos didaticos disponfveis para trabalhar leitura em sala de aula nos 

seus mais variados contextos e compreenda a importancia de despertar nos alunos o gosto 

pela leitura. Vejamos algumas metodologias para trabalhar leitura em sala de aula de forma 

dinamica e criativa: 

• Roda da leitura: todos os alunos sentados, em formato de um circulo para a 

realizacao da leitura diaria; 

• Caixinha de Leitura: o professor selecionara algumas frases, paragrafos 

curtos, textos e outros, colocando-os em uma "caixa". No momento reservado a leitura cada 

aluno tirara da caixinha surpresa o que devera ler no dia; 

• Palanquinho: ao termino da leitura, o aluno subira no palanquinho para falar 

da parte do livro que mais gostou. Ele torna-se-a o centra das atencoes; 

• O painel da leitura: cada aluno escrevera uma frase que identifique o livro 

por ele lido. Essa frase vai para o painel destacando a leitura realizada do dia. 

• Self-Service: o professor colocara, a disposicao dos alunos, varios opcoes 

de leitura, por exemplo, gibis, revistas, literaturas e outros, para que escolham a leitura do 

dia. 

• Musica na Leitura: "curtindo as leituras" e o momento onde o professor 

escolhera uma musica para trabalhar: a letra, melodia e interpretacao... E um momento 

diferente. 
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Tendo em vista essas diversidades de estrategias de leituras, sera bem interessante 

para os alunos, pois ha diversa maneiras de realizar a leitura em sala de aula. 

Desse modo, o papel do professor eonsiste em desenvolver estrategias para o ensino eficaz 

da leitura, respeitando o estagio de amadurecimento do aluno-leitor, proporcionando o 

contato com os livros, com textos de generos variados e nao se restringido apenas a livro 

didaticos, pois quanto maior a variedade de textos maior sera a possibilidade de ampliar o 

nivel de compreensao do aluno. 

Faz-se necessario que a escola disponha de uma biblioteca e de um acervo de livros 

que permitam a diversificacao, que o professor esteja consciente da necessidade de se 

formar leitores ativos, capazes de ler o mundo nos seus mais variados contextos e assim, 

participarem com consciencia critica de todo o processo de transformacao social. 

TEBEROSK (2003), assim se expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ambos conhecimentos (os elaborados pela crianca e 

aqueles transmitidos pelos adultos e assimilados pela 

crianqa) parecem estar influenciados pelas condicoes 

do ambiente desenvolvendo-se melhor se o ambiente 

alfabetizador e rico em materials escritos e em 

interagdes e praticas de leitura. (p. 18) 

Pois bem, faz-se necessario, que na sala de aula tenha um ambiente reservado para 

leitura, ou seja, um ambiente alfabetizador, isto e, com cartazes, gibis, livros, jornais, 

textos, colecao de literatura infantil, almanhaques, reservando um espaeo, um lugar na sala 

de aula para que todos tenham acesso aos materials, como tambem um horario disponivel 

para a pratica de leitura. Vale Tambem salientar a importancia do acompanhamento dos 

pais dos alunos no desenvolvimento das habilidades do gosto pela leitura, pois quando o 

aluno tern um acompanhamento e incentivo por parte da familia, melhor sera o 

desenvolvimento da aprendizagem dessa crianca. 

Muitos estudos mostram que uma leitura didria e um 

comego precoce, no segundo ano de vida, permitem as 

criangas um contato com a linguagem formal dos 
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livros e com textos escritos que as motiva a aprender, 

ao mesmo tempo em que condiciona suas 

aprendizagensposteriores.(op. cit. p. 25, 2003) 

Nessa perspectiva quanto mais cedo a crianca comegar a ter contato com livros, 

isto e, inserida em processos de leitura, mesmo sendo aquela leitura feita no ambiente 

familiar por seus pais, avos, tios, mais possibilidades de desenvolver o habito de leitura 

essa crianca tera nos anos posteriores. Portanto a participacao dos familiares no processo de 

desenvolvimento da leitura faz-se necessario, para a crianca torna-se uma futura leitora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3 PCNs E LEITURA 

Preocupado com o fracasso escolar e com a qualificacao dos professores, o 

MEC propos a elaboracao dos PCNs, documentos baseados em estudos recentes da 

linguistiea que objetiva subsidiar o educador em sala de aula. 

Neste sentido, os PCNs trazem em seu conteudo um conjunto de orientacoes 

centradas em tres atividades: A pratica de leitura de textos, a pratica de producao de textos 

e a pratica de analise linguistiea. Essas contribuicoes dos PCNs enfatizam o estudo da 

lingua e suas variacoes contribuindo assim para o afastamento do preconceito linguistico 

em sala de aula fazendo o educando sentir-se respeitado dentro de sua comunidade 

linguistiea. 

Baseados nesses estudos, os trabalhos desenvolvidos com leitura e producao 

textual nao podem ser colocados como forma imposta de como se deve escrever ou ler, mas 

antes de tudo, devem se vistos como momentos de liberdade de expressao, que possibilitem 

ao aluno produzir textos em contextos significativos que envolvam relacionamento social e 

afetivo. 

Sabemos que no processo de construcao dos sentidos de um texto devem ser 

considerados nao so aspectos centrados no proprio texto, pois ao ler, o individuo integra 

seus conhecimentos previos, ou seja, conhecimentos adquiridos no decorrer da vida e que ja 

traz consigo quando entra na escola, aos conhecimentos vinculados pelo texto, construindo 

assim o sentido deste e estabelecendo tambem as relacoes intertextuais. 

A intertextualidade se constitui como processo de producao e compreensao 

de textos, envolvendo diversas maneiras pelas quais um texto, oral ou escrito, depende do 

conhecimento de outros textos previamente existente para ser compreendido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lancado em 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNDE, do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FND/MEC distribuiu dois acervos, 

1998 e 1999. O primeiro acervo, com 215 titulos, foi dirigido a escolas publicas de ensino 

fundamental com mais de 500 mil alunos. O segundo, em 1999, teve 109 titulos infanto-

juvenis, sendo quatro para criancas portadoras de necessidades especiais. Eles foram 

enviados a escolas publicas de l
a

 a 4
a serie com mais de 150 alunos. 

Em 2000, o Programa teve como foco a formacao continuada de professores, 

assim, os recursos foram investidos na producao de materials pedagogicos e na 

elaboracao de manuais de apoio para o acervo. Foram beneficiadas mais de 300 mil 

escolas. A partir de 2001, o PNDE passou a investir no Projeto Literatura em Minha 

Casa, considerado uma das estrelas do programa. 

O Projeto distribui, desde Abril de 2002, uma coleeao de livros para 

estudantes do ensino fundamental com a finalidade de desenvolver o gosto pela leitura. A 

eolecao, que se torna propriedade do aluno, compoem-se de cinco livros, sendo um de 

poesia ou analogia poetica, um conto ou analogia de contos, uma novela, uma peea 

teatral, desde autores consagrados da literatura brasileira, tais como: Ana Maria Machado, 

Cecilia Meireles, Ruth Rocha e muitos outros. 

A cada ano, o PNDE distribui oito colecoes diferentes, o que alem de 

atender os alunos da 4
a serie, permite a troca de livros entre eles. Todas as escolas 

publicas Municipais e Estaduais com turmas de 4
a serie recebem as colecoes, o que 

possibilita os alunos de outras turmas tenham acesso as demais obras. No langamento do 

Projeto Literatura em Minha Casa, em 2002, os alunos da 5a serie tambem receberam as 

colecoes. Nos anos seguintes, a distribuicao foi dirigida a 4a serie. 

Entretanto, nem sempre as colecoes chegam as maos das criancas, pois 

muitas escolas retem os livros alegando que os alunos nao terao o cuidado de preserva-lo, 

e assim, as colecoes acabam servindo apenas para compor o acervo da Biblioteca da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escola, sem cumprir com o objetivo do Projeto que e de incentivo ao desenvolvimento do 

gosto de ler. Essa e a realidade de muitas escolas da rede publica de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2. ANALISE DOS DADOS: 

2.1 ESTUDO DE CASO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo desenvolveu-se na Escola Estadual Padre Aristides de Sousa, vinculada 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T Regional de Educaeao e Cultura, localizada a Rua Padre Jose Tomas, 387 - Centro, 

Itaporanga Pb; o estabelecimento esta situado na rua Projetada, no bairro Eng. Evandro 

Cabral, ha 1km da cidade, aproximadamente 80% dos educandos resident em bairros 

perifericos como Lagamar e cidade. 

Posto isto vale destacar que as acoes desenvolvidas visando a concretizacao deste 

estudo contaram com a colaboraeao da gestora da escola, da vice-diretora, da coordenadora 

pedagogica, dos educadores da l
a fase do ensino fundamental e 100% dos educandos do 5° 

ano. 

No intuito de alcanear os objetivos propostos por esta pesquisa foi realizada uma 

observacao sistematica, para descobrir subsidios relevantes que pudessem surgir no 

decorrer do estudo. 

O nosso interesse, portanto, voltou-se para o cotidiano da escola em questao, 

evidenciando como ocorre o desenvolvimento da leitura, tornando-a ensino e a 

aprendizagem, por meio de visitas periodicas a instituicao, visando refletir o fenomeno 

estudado. 

Para o estudo optamos pela observacao sistematica, pois utilizando tal metodologia 

"o pesquisador usa um roteiro com informacoes previamente selecionadas, com base no 

qual faz seus registros." (MATTOS, 2001, p.60). E desta maneira deu-se esta etapa da 

pesquisa, na qual antecipadamente houve um planejamento, para selecionar os aspectos 

mais relevantes a serem registrados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Posteriormente a esta primeira fase da pesquisa, houve a aplicacao de questionarios 

contendo questoes abertas, em que as pessoas mencionadas anteriormente tiveram a 

oportunidade de expor suas opinioes livremente acerca das praticas de leitura realizadas em 

sala de aula. 

E finalmente conclui-se o estudo por meio de um estagio, nos quais se possibilitou 

vivenciar experiencias diversificadas e motivadoras, cujo objetivo central seria colocar em 

pratica os pressupostos teoricos que norteiam diferentes concepcoes a respeito do ensino e 

aprendizagem desta area do conhecimento, procurando principalmente apresenta-la como 

um saber vivo, dinamico, e que encontra-se totalmente vinculado com o nosso cotidiano, ou 

seja, nao se tratando de algo mecanico e alheio a realidade dos educandos, como muitas 

vezes ela e vista. 

Mediante o exposto, fica evidente, que tal trabalho constitui em um estudo de caso, 

pois "utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, 

obtendo grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, conseqiientemente 

aprofundando seus aspectos". (MATOS, 2001, p. 58) 

Portanto, pressupoe um estudo minucioso acerca do problema detectado, no intuito 

de obter o maximo de informacoes sobre ele, possibilitando uma compreensao abrangente 

do fenomeno estudado. Assim, "o estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a 

possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitacao a impossibilidade de 

generalizacao de seus dados." (GIL, 1987 apud MATOS, 2001, p. 58) 

Desta forma, fica claro que por se tratar de um estudo sobre um objeto especifico de 

uma deerminada realidade, nao podemos generalizar os resultados obtidos a outros 

contextos. 
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2.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS RESPONDIDO PELOS 

PROFESSORES 

Foram entrevistadas cinco professoras do Ensino Fundamental ( l
a fase) da 

E.E.I.E.F. Padre Aristides Ferreira da Cruz, cujas perguntas estavam intimamente ligadas 

ao processo de leitura utilizado nas suas respectivas aulas e das quais observou-se dados 

interessantes e importantes a esse respeito. 

Os professores entrevistados ensinavam da educaeao infantil ao 5° ano, alguns deles 

com salas multiseriados e tinham de 19 a 26 de atuacao como educadores. Desses 

professores, somente tres possuem licenciatura plena ( curso superior), todas em Pedagogia. 

As perguntas contidas na entrevista estavam relacionadas a opinioes pessoais do educador, 

acerca da importancia da leitura na aprendizagem dos alunos, tipos de leitura priorizados, 

metodologia dos exercicios de leitura, difieuldades diagnosticados quanto a leitura em sua 

pratica, e os projetos formulados em prol da aquisicao do habito da leitura. 

Quanto a importancia da leitura na aprendizagem dos alunos, podemos observar 

que, apesar de terem consciencia da importancia da leitura em sala de aula, os professores 

entrevistados parecem nao conseguir especificar o porque dessa importancia, pois todas as 

respostas apresentadas somente confirmaram ou concordaram com a afirmacao contida na 

pergunta, enquanto algumas delas destacaram apenas a importancia social e seus 

beneficios, omitindo os beneficios em sala de aula, na aprendizagem desses alunos. 

Quanto aos tipos de leitura priorizados em sala de aula, um metodo mais utilizado 

entre os cinco professores, ainda e o metodo individual, mais tradicional de leitura. Em 

segundo lugar, empatados, ficaram os metodos de leitura em grupo, coletivo, e silenciosa. 

O metodo menos utilizado e o nao verbal. Com esse resultado, observamos os metodos 

mais utilizados sao os mais tradicionais e que os metodos dinamicos e interativos sao os 

meios que deixados para tras. 

Quanto as principals difieuldades dos alunos no exercicio da atividade da leitura, 

sao os recursos materias - embora que, para se trabalhar leitura nao e preciso ter em maos 

varios recursos materias, a nao ser livros, textos e criatividade, ate porque, existem varias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dinamicas super interessantes de leitura, da qual o material essencial e mesmo a 

criatividade, juntamente com algumas difieuldades dos alunos, como a leitura correta dos 

textos, interpretaeao e bom comportamento nos trabalhos de leitura silenciosa e em grupo, 

grafia correta, organizacao das ideias e timidez. 

Quanto a metodologia aplicada aos exercicios de leitura, observamos que os 

metodos mais utilizados sao os cartazes, fichas, gibis e varios tipos de producao de textos, 

pesquisa, dicionario, treino ortografico, jogos, dramatizacao, parodias e fantoches. Ainda 

observamos que os metodos mais utilizados tambem sao os tradicionais e os mais 

dinamicos, como as dinamicas em sala, que trazem um grande beneficio de aprendizagem 

de leitura e interpretaeao dos alunos, e outras metodologias mais atuais sao meios 

ignorados, com excecao, claro, dos fantoches, jogos e outros metodos aqui citados. 

Por fim, quanto aos projetos que poderiam ser trabalhados na escola para despertar 

o habito da leitura nos alunos, podemos citar alguns projetos sugeridos pelos professores 

como, reciclagem, confeecao de livros de contos e poemas, jornal falado, soletrando 

apresentado no programa global (caldeirao do Huck), concurso de leitura, oficinas de 

textos, campanha de arrecadacao de livros. Esses projetos embora nem tao originais, sao de 

excelentes resultados se bem elaborados, planejados e elaborados. Esses projetos tambem 

precisam ter o apoio da direcao da escola que, por sua vez, disponibilizara os recursos 

necessarios para efetivacao dos projetos. 

Com tantas boas ideias, metodos relativamente eficazes de leitura e boas 

metodologias de execucao de atividades, nos perguntamos o que ainda esta faltando para 

atingirmos uma boa qualidade no processo de ensino-aprendizagem da leitura e a 

verdadeira "paixao" pela leitura. 
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Foi entrevistada a gestora da Escola E.E.I.F. Padre Aristides Ferreira da Cruz, que 

esta a quatro anos em exercicio de sua atividade e possui Licenciatura Plena em Historia. 

A gestora, respondeu a cinco questoes relacionadas ao papel da escola na 

contribuicao e conscientizacao do desenvolvimento do habito da leitura, os recursos 

disponibilizados pela escola aos professores, debates para discurssao e solucao dos 

problemas relacionados a leitura com os professores e a opiniao do gestor sobre o que deve 

ser mais importante no processo de ensino-aprendizagem da leitura. 

O primeiro fato observado que chamou-nos a ateneao fora o pouco tempo de 

atuacao da respectiva educadora no cargo de gestor escolar de uma escola tao antiga e o 

curso superior da mesma que, para tal cargo deveria ser especifico. 

Quanto a primeira questao: Qual o papel da escola na contribuicao e conscientizacao 

do desenvolvimento do habito da leitura? A referida gestora foi muito concisa, relacionou 

essa contribuicao apenas em debates sem detalhar a metodologia aplicada a esses debates, o 

tempo regular das apresentaeoes desses debates, os temas especificos de cada um e os 

estimulos passados, pela gestao, aos professores. Os debates sao muito bem vindos nos 

processos de conscientizacao, porem, tern que ser realizados periodicamente, com tematica 

especifiea, sugestoes de ideias, metodologias para os professores e disponibilidades de 

recursos materials. 

Alem de debates a elaboracao de projetos planejados e iniciados pelos gestores 

tambem sao de grande valia, pois sempre beneficiam tantos os alunos, como os professores 

e a escola em si, como tambem promove uma interacao entre todo corpo discente da escola. 

A segunda questao diz respeito aos recursos disponibilizados pela escola para 

desenvolver o processo de leitura. A gestora cita o livro didatico, as revistas, livros 

paradidaticos, de contos de fada, jogos de palavras entre outros materias do tipo. Sem 

duvida sao materias simples, basieos, mas que podem ser bem trabalhados e trazer 

resultados satisfatorios, de acordo com a capacidade de aproveitamento e criatividade de 
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cada um. E claro que uma maior disponibilidade de recursos enriquecem uma metodologia 

e consequentemente aumenta a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos, porem, esses 

sao justamente um dos maiores desafios do professor: atingir um alto grau de qualidade de 

ensino-aprendizagem com o pouco de recursos disponiveis. 

A terceira questao esta relacionada a interacao dos professores na busca de uma 

solucao para os problemas relacionados a leitura, ou seja, se ha debates entre gestor e 

professores com tal objetivo. A gestora confirma essa atitude, argumenta sobre a 

importancia dela, porem, omite detalhes sobre a formacao desses debates, os principals 

problemas levantados pelos professores, as sugestoes de solucao proposta, sugeridas e as 

conclusoes adquiridas e refletidas ao final desses debates. 

A medida que qualquer problema e compartilhado, as chances de se chegar a uma 

solucao sao muito provaveis e grandes, ate porque os professores costumam, nessas 

ocasioes, compartilhar experiencias vividas e metodologias aplicadas que deram certo. 

A ultima questao apresenta uma pergunta sobre o que e considerado o mais 

importante para o gestor: leitura e compreensao ou leitura e decodificacao. Quanto a esta 

questao a gestora e categorica, defende a importancia da leitura e a compreensao dos textos 

e aponta tambem para a importancia do envolvimento e reforco dos pais, em casa, para a 

efetivacao da compreensao dos textos lidos. De fato, a participacao dos pais no processo de 

ensino-aprendizagem da leitura e a compreensao do que foi lido e de extrema importancia, 

pois na escola ele (o aluno) tern um primeiro contato com a leitura que, por sua vez, precisa 

ficar sendo exercitada diariamente em casa. E verdade que na escola, o aluno tern a 

oportunidade de aprender a ler e escrever, mas, apesar do professor ter obrigacao de 

introduzir o habito da leitura na vida dos alunos, e em casa onde esse aluno podera 

desenvolver o gosto da leitura, pelo exemplo e estimulos positivos dos pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foram entrevistados doze alunos da Escola E.E.I.E.F. Padre Aristides Ferreira da 

Cruz, do 5° ano, com perguntas relacionadas aos varios aspectos da leitura. Essas perguntas 

foram divididas em etapas e todas elas tiveram uma forma metodologica de exeeucao 

diferente. 

A primeira etapa dos questionamentos continha alternativas, cujas as respostas eram 

representadas pos slides de rostos humanos que, por sua vez, configuram expressoes de 

grande alegria, contentamento (nem tanta alegria), chateacao e raiva. 

Quanto questionados sobre a sensacao de ganhar um livro, todos foram unanimes 

em sentirem grande alegria; ja quando o assunto era gastar o tempo lendo, menos de 3% 

dos alunos mostravam-se muitos alegres e quase 90% sentiram apenas contentamento, em 

relacao a acharem que gostarao de ler quando forem maiores, um pouco mais de 80% 

afirmaram que gostarao muito e aproximadamente 2% dos alunos nao se sentem nada feliz 

com a ideia; com referenda a visitar uma livraria e ouvir uma declaracao de poema quase 

80% se mostraram muito felizes e 2% deles chegam a ficar enraivecidos com a ideia. O 

dado mais intrigante e que nenhum unico aluno nao se sente feliz em ler um livro com os 

amigos ao visitarem e 2% deles chegam a ficar com raiva so em pensarem na ideia. 

Esses dados, no entanto, mostraram que tais alunos possuem um bom potencial para 

a leitura e que, se trabalhados, os poucos percentuais negativos podem ser revertidos. 

Na segunda etapa de perguntas, os alunos completariam um frase. Nesse 

questionario, a grande maioria dos alunos disseram gostar de ler... historias, gostam de 

escrever sobre amor, amizade e natureza; todos pensam em escrever um poema um dia e 

alguns apontam motivos psicologicos como maior impedimento para a compreensao da 

leitura. Realmente fatores psicologicos comprometem em todos os aspectos do processo de 

ensino-aprendizagem do aluno, por isso, a saude mental do aluno deve ser constante alvo de 

pesquisa e investimento dos professores e da escola em geral. 

Na terceira e ultima etapa das entrevistas, os alunos respondiam apenas sim ou nao 

para as questoes levantadas, as respostas foram otimistas. Todos os alunos afirmaram gostar 
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das atividades de leitura realizadas nas escolas, visitaram a biblioteca e pegaram livros 

emprestados; porem pouquissimos se ofereciam para ler os textos em voz alta, ou 

mencionou ter lido algum livro em casa ou leu em seu tempo livre. 

A timidez tambem e um fator preocupante no processo de ensino -aprendizagem dos 

alunos, pois alem de inibir o ato da leitura em publico ou em grupo, atrapalha o processo 

avaliativo do professor em relacao ao progresso da leitura desses alunos. Porem isso, e um 

problema superavel, que algumas dinamicas e debates podem obter um resultado bastante 

positivo e relevante. 
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2.5 ANALISE DO ESTAGIO 

E o primeiro dia do meu estagio estou ansiosa para conhecer a turma e desenvolver 

um bom trabalho como os educandos ao longo desses 20 dias, que passarei com eles. 

Tivemos um momento para nos conhecermos, me apresentei diante da turma dizendo a 

minha proposta e objetivos de trabalho acerca do tema em questao: a leitura, logo apos cada 

um se apresentou e falou um pouco de se, alguns ficam com vergonha, por causa da 

timidez. A principio comecei a trabalhar Fabulas: A coruja e a aguia, onde comecou a 

desencadear-se uma metodologia que visa desenvolver e aprimorar tanto o gosto pela 

leitura quanto o habito da mesma. 

No segundo dia de estagio, dei continuidade com os pianos de aula no qual elaborei 

com antecedencia, a fabula: A razinha malandra caiu no gosto da criancada, a leitura foi 

realizada individual e depois coletivo, debatemos sobre varias questoes que o texto 

abordava e uma delas foi a questao das propagandas enganosas, os alunos participaram 

muito dando suas opinioes a respeito do tema, e a partir daquele momento ficam mais 

espertos para nao cairem nos golpes das propagandas que muitas vezes so querem ganhar o 

dinheiro nao proporcionando nenhum beneficio. 

No outro dia foi realizado o Festival das Fabulas, onde o objetivo e incentivar o 

habito da leitura e tambem desenvolver a oralidade. Para isto, ornamentou-se o biro da sala 

de aula e colocou-se a disposigao varios livros contendo diversos tipos de fabulas. Os 

alunos ficaram a-vontade para a escolha do livro, tiveram todo o primeiro horario para a 

realizacao dessas leituras fazendo assim, uma leitura individual e silenciosa. Apos a leitura 

do livro, foi aberto um momento para cada aluno contar a historia para os demais colegas. 

Nesta hora notou-se ainda que poucos alunos gostam de ler em publico, como tambem sao 

poucos os que sabem se expressar de forma correta, por isso, busco sempre proporcionar a 

oralidade atraves da leitura e de debates. 

[...] a leitura da palavra e sempre precedida da leitura do mundo. E 
aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se e, antes de mais nada, 
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto nao numa 
manipulagao de palavras, mas numa relacao dinamica que vincula 
linguagem e realidade. (FREIRE, 1996, p.08) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DAOE P C 1 E R A L 

D E C A M P I N A GRANDE 

CENTRQ DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZiWAS * **WiSA 



38 

Inicia-se uma nova etapa na qual, passa-se a trabalhar com poemas, buscando a 

magia, a sonoridade e a reflexao que encontra-se nestes tipos de textos. O texto em estudo e 

o poema: Paraiso, onde a leitura acontece de forma individual, silenciosa e coletiva. Antes 

da leitura oral os alunos fazem primeiro a leitura antecipada, para nao ser constrangedor, no 

momento de se expressar. Apos a realizacao da leitura comeca o debate sobre a poluicao e 

preservagao da natureza. Os alunos participaram dando sua opiniao e mostrava-se que 

estavam angustiados com os desastres ecologicos que vinham ocorrendo. 

Para incentivar a leitura em casa, criei uma Poemoteca, contendo varios poemas 

onde os alunos levavam para casa e traziam no outro dia, para trocar com seus colegas, a 

Poemoteca foi um grande sucesso, pois todo dia eles pegavam poemas diferentes para 

serem lidos em casa. Nesta aula trabalhamos o poema de Luiz Gonzaga: Asa-Branca, que 

foi uma aula bastante interessante e dinamizada, o poema foi lido e depois cantado. Inicia-

se uma discussao a respeito da seca e a migracao dos nordestinos para outras regioes, os 

alunos contaram varios exemplos de colegas seus que tinham ido embora por causa da seca 

em nossa regiao. 

Toda aula era diferente, pois a cada dia uma nova oportunidade e lancada para os 

educandos. A leitura de textos reflexivos lidos pela estagiaria era cotidianamente, pois os 

alunos prestavam bastante atencao nos textos lidos e ate pedia para copiar em seu caderno. 

Tambem em todas as aulas temos a Caixinha de Leitura, nela contem: frases, parlendas, 

poemas, pequenos textos..., ela e passada apos a leitura do texto, os alunos adoram o 

momento da caixinha da leitura, cada aluno puxa um papel, faz a leitura individual, depois 

a leitura oral para o grupao eles gostam muito. Mas nem tudo e perfeito, pois ha um aluno 

nesta sala muito indisciplinado, gostava de dizer piadas com seus colegas, nao respeitava a 

professora regente chegando a dizer ate mesmo palavroes com a mesma, quando o 

repreendia. Mas durante o tempo que permanecei na escola pude acompanha-lo e reduzir 

um pouco aquela agressividade com os colegas de classe atraves do dialogo. Hoje 

estudamos o ultimo bloco de poemas que foi: A barata nojenta, realizamos a leitura 

individual e coletiva, abordamos neste texto a questao da higiene e do preconceito existente 

na sociedade, os alunos falaram a respeito dos diversos tipos de preconceitos e encenaram 

uma cena onde retratava preconceito, fizeram tambem uma redacao sobre o tema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[..,] a poesia tende a chamar a atencao da crianca para as surpresas 
que podem estar escondidas na lingua que ela fala todos os dias 
sem se dar conta. Por exemplo, a rima, ou seja, a semelhanca de 
sons finais entre duas palavras sucessivas, obriga o leitor a voltar 
atras da leitura. Esta passa a ser feita nao linha apos linha, sempre 
para frente, como na prosa, e sim num ir e vir entre o que esta 
diante e o que ficou atras. Com isso, desautomatiza-se a leitura e se 
direciona a atencao para o conjunto de significados do texto. 
(PAES, 1996, p.24) 

Antes de terminar a aula do dia anterior, solicitei aos educandos que pesquisassem 

entre seus familiares e tambem nos livros, Charadas e advinhas, para a realizacao da aula 

desse dia, e como era previsto todos os alunos trouxeram varias advinhas e charadas. Assim 

cada aluno fazia sua advinha, para os outros adivinharem. O clima e de muita alegria e 

descontraeao entre os educandos, pois os alunos ficavam empolgados para dizer a resposta 

e ansioso para chegar o momento novamente de fazer uma nova adivinhacao. Nesta aula os 

alunos nao tiveram nenhum receio de falar em publico. 

Foram trabalhados textos que utilizava-se de rapidez de pronuncia, como o Trava-

Lingua, esse recurso didatico teve uma excelente aceitacao, pois os alunos estavam bastante 

empolgados, liam, reliam, tropecava nas palavras, devido a pronuncia rapida e parecida. 

Foi pedido aos alunos que eles pesquisassem e trouxessem cerca de 3 ou 4 trava-

linguas para ser lidos na sala de aula, nesse dia foi muito interessante os alunos tinham 

treinado em casa e sabiam de cor recita-los, entao comecou-se a disputa quern leria melhor 

sem errar, falhar ou tropecar nas palavras. 

O pensamento infantil e aquele que esta sintonizado co esse pulsar 
pelas vias do imaginario. E e justamente nisso que os projetos mais 
arrojados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA literatura infantil investem, nao escamoteando o 
literario, nem o facilitando, mas enfrentado sua qualidade artistica 
e oferecendo os melhores produtos possiveis ao repertorio infantil, 
que tern a competencia necessaria para traduzi-lo pelo desempenho 
de uma leitura multipla e diversificada. ( PALO E OLIVEIRA, 
1986, p. 11) 

Neste dia e trabalhado um novo portador de texto; O jornal, a principio os alunos 

ficaram surpresos e um pouco acanhados, aquilo era algo novo em sala de aula, apesar de ja 

terem visto, pois eles tiveram apenas um contato corriqueiro. Mas diante da exposicao e 

explicacao, dizendo para que o jornal serve, como utiliza-lo, mostrando a diversidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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informacoes que podemos obter. Para isto foi resgatado o conhecimento previo dos alunos 

para que a aula torna-se cada vez mais envolvente, a curiosidade tomou conta dos alunos, 

perguntas e questionamento eomeram a surgir, assim debatemos assuntos que foram 

noticias nos jornais como: O leite adulterado e o aquecimento global. A aula foi muito bem 

aceita pelos alunos, eles gostaram tanto que no outro trabalhei uma parti especifica do 

jornal. 

Dando continuidade da aula anterior para melhor fixacao do conteudo em estudo, 

trabalhamos a parte que se refere aos anuncios. Cada aluno ficou com um jornal para a 

leitura dos anuncios. Apos a leitura foi debatido a questao dos anuncios, como eles estao 

exposto e para que servem, isto foi feito para que os alunos pudessem se expressar, isto e, 

quebrar o medo de falar em publico, e de fato estava funcionando muito bem, cada aluno 

tecia um comentario. Logo apos, partimos para a construcao de um mural, onde cada aluno 

construiu um amincio. Isto foi muito incentivador e dinamico, pois possibilitou a 

imaginagao e criatividade deles. Eles ficaram concentrados pensando e elaborando, 

escrevendo, pintando, cada um com seu estilo, depois de feitos expomos no mural e 

pregamos na parede da sala de aula, o mural ficou espetacular. 

Ler e ter possibilidade de experienciar alternativas de existencia. 
Assim, fica mais visivel a possibilidade do ato ler se transformar 
num ato de questionamento e contestagao, Os atos de questionar e 
contestar sao aqui tornados como movimentos da consciencia, que 
permitem ao individuo situar-se na realidade onde vive e posicionar-
se diante dos desafios que essa realidade Ihe impoe. (SILVIA, 1997, 
p.46) 

As diversidades de textos para trabalhar leitura sao enormes, muito abrangente e 

preciso escolher o conteudo, analisar e adequar aos objetivos que desejamos alcancar com 

aquela aula. Como anteriormente trabalhei anuncios, agora irei abordar um outro conteudo: 

Os avisos, resgatando o conhecimento previo, abrindo momento para a discussao e 

exposicao e exposicao do tema em estudo. Alguns alunos nao sabiam como era escrito os 

avisos, por que tinham poucas palavras e as vezes nenhuma, e sabido que os avisos podem 

ser escrito apenas com uma palavra, figuras ou simbolos. A reaeao dos alunos foram de 

curiosidade frente a nova forma de leitura. E assim, aos poucos e de modo gradativamente 

iam tirando suas duvidas e compreendendo a dimensao desse tipo de leitura. Apos 

realizarmos a leitura de suas formas mais variada, propos aos alunos que criassem seus 

proprios avisos para afixarmos num mural e expormos na sala. A empolgacao tomou conta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos alunos, e logo eomecaram a fazer os avisos, fiquei surpresa com os resultados, um 

trabalho belissimo, bem criativo e dinamico. 

Como de costume ao iniciar a aula, leitura de um texto reflexivo com comentario, 

do que o texto aborda e a caixinha de leitura de leitura para os alunos comecar a aula lendo. 

Conhecendo a realidade dos educandos, pode perceber que era de suma importancia a 

leitura do documento de Identificacao mais conhecida como RG, e mostrar tambem que e 

necessario ter todos documentos. Em discussao com os alunos sobre o documento de 

Identidade, os alunos disseram que ja tinham vistos os documento dos seus pais, mas nunca 

prestara bem atencao nas suas informacoes. Desse modo, foi apresentado uma Carteira de 

Identidade e lido todos os dados. Logo apos cada aluno confeccionou sua propria 

Identidade, com todos os dados necessarios, os alunos se envolveram e desempenharam um 

otimo trabalho. Vale salientar que alguns alunos tiveram difieuldades, errando, borrando, 

mas sempre refazendo, ate conseguir, o interessante de tudo isso, e que apesar das 

difieuldades encontradas na confeccao nenhum aluno desistiu, mas insistiu ate conseguir 

fazer de modo correto. 

Trabalhar a leitura, atraves de textos do cotidiano no qual os alunos tern contato 

diariamente e muito importante, interessante e empolgante. Hoje vamos desenvolver a 

leitura dos rotulos e das embalagens, saimos entao pelo o colegio atras desse material, ao 

encontrar o desejado retornamos para sala de aula. Cada aluno escolheu uma embalagem ou 

rotulos para a leitura das informacoes, verificando o preco, o prazo de validade, o peso, a 

quantidade, os ingredientes, a tabela nutricional, onde foi fabricado, a marca do produto e o 

servico de atendimento ao consumidor. Muitos alunos comentaram que jamais tinham 

olhado qualquer tipo de informacao, nem mesmo a validade que e algo muito importante, 

mas a partir daquele momento iam prestar mais atencao principalmente na validade do 

produto. 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior 
leitura desta nao possa prescindir da continuidade daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 
compreensao do texto a ser alcancada por sua leitura critica a 
pereepcao das relacoes entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1996, 
p . l l ) 

O dicionario e um recurso didatico muito utilizado em todas as categorias de ensino. 

Desse modo, faz-se necessario que os educandos aprenda a utiliza-lo. Foram distribuidos a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cada aluno um dicionario, para que os mesmo pudessem conhecer o modo de sua estrutura 

e organizacao, como tambem saber utiliza-lo de forma correta e agil. Notou-se que alguns 

alunos nao sabiam utiliza-lo e sentiam-se desnorteados por nao conhecer como se organiza 

as palavras no dicionario. Mas ao decorrer da aula os alunos foram entendendo e se 

envolvendo, associando os novos conhecimentos. A partir daquele dia em diante os alunos 

comecaram a utilizar o dicionario todos os dias. 

A questao da auto-medicacao e freqiientemente utilizada pela sociedade e sabe-se 

que ha muitos riscos, pensando nisso, trabalhamos com a leitura da Bula de Remedios e as 

informacoes que ela nos transmite. Assim foi entregue uma bula de remedio a cada aluno 

para a realizacao da leitura das partes mais importantes. Os alunos poderao perceber como 

a bula de remedio traz informacoes importantes para quern vai utilizar o medicamento, e 

virao como e perigoso tomar remedio sem consulta medica. 

Ao perceber que os alunos nao iam a Biblioteca da escola, porque mantia-se 

fechada, pedi a diretora da escola permissao para levar os alunos para a realizacao da 

leitura, dessa forma, convidei os educandos para irmos visita-la, a surpresa foi grande, os 

alunos ficaram radiantes de tanta felicidade e bastante empolgados. Ao chegar na 

Biblioteca os alunos comecaram a olhar, a pegar um, dois e ate tres livros para lerem. 

Como na Biblioteca ha uma grande diversidade de livros foi dificil a escolha, mas nao 

houve quern ficasse de fora. E chegada a hora do intervalo e os alunos perguntam: tia 

quando vamos voltar novamente aqui? E muito bom nao da para ficarmos mais um pouco? 

Entao eu disse: nao se preocupem, pois votaremos mais vezes. Desse modo, os alunos 

ficaram mais tranqiiilos e disseram: estamos aguardando ansiosos. 

Acho possivel provocar nos professores e nos pais uma tornada de 

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

derrotar as falsas nogoes que continuam sendo utilizadas como 

referencias para a acao educativa escolar e familiar. 

(FOUCAMBERTO, 1994, p.5) 

Sabemos que os alunos adoram Contos de Fada, por isso, que neste dia reuni varios 

livros para aula de leitura, os livrinhos foram colocados em cima do biro, onde cada aluno 

foi oportunizado a escolher o que mais lhe interessava. Os alunos ficaram encantados com 

as diversidades de livros, Ham atenciosamente as historinhas, e quando acabava aquela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leitura logo pegava outro. Pois, muitas daquelas criancas nao tinham livros a nao ser o da 

escola. Por isso, que os livros de Contos de Fada foram lidos ate o ultimo momento da aula. 

E bastante salutar que o aluno se depare com situacoes em que 

seja levado a ler pelo simples prazer de ler, sem ter que prestar 

conta de sua leitura. No entanto, o professor deve ter o cuidado 

de nao abrir mao totalimente de um acompanhamento mais 

sistematico, pois o leitor pode ser afetado positivamente ou 

negativamente pelo livro, con forme leia bem ou mal. 

Devido ao sucesso da visita a Biblioteca, neste dia voltamos la novamente, pois os 

alunos gostaram muito mesmo. Chegando a Biblioteca, foram logo escolhendo seus livros, 

sentando na cadeira e fazendo a leitura. Alguns alunos faziam a leitura silenciosa 

individual, outros ficaram em grupo preferindo a leitura coletiva e outros ainda fazia a 

leitura para os demais colegas. Os alunos ficaram a-vontade para fazer as opcoes e o tipo de 

leitura, mas tudo com cautela para nao atrapalhar os outros. Dessa forma, a cada dia pode 

perceber o gosto e o habito pela leitura ia tomando conta dos alunos e que eles estavam 

bem mais leitores do que antes. 

E chegado o momento do termino do estagio, entao reuni varias colecoes contendo: 

contos, lendas, parlendas, fabulas, gibis, revistas em quadrinhos e jornais, uma boa 

diversidade de textos, para trazer os educandos ao mundo da leitura e como previsto o 

entusiasmo tomou conta dos alunos. Apos esse momento e chegada a hora da despedida, 

como o tema trabalhado foi o da Leitura, fiz um sorteio de seis livros de Contos de Fada 

entre os alunos para incentivar a leitura em casa. A professora regente leu um lindo texto, 

depois os alunos leram cartas e bilhetes, agradecendo o meu tempo de permanencia com 

eles, as mensagens eram lindas, notava-se de era escrito do fundo do coracao, a emocao 

tomou conta da sala e houve alunos que chegaram a chorar, depois houve uma festinha 

realizada por mim, para festejarmos e despedirmos do tempo que passamos juntos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE^S'C^.OF c c r ) £ R A L 
DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZ8RAS - RARAlBA 



44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERACOES FINAIS 

Considerando os aspectos anteriormente relatados, podemos inferir que a leitura e 

um processo complexo, porem dinamico, que faz-se de extrema importancia e urgencia 

atentarmos para despertar o gosto e o habito da mesma nos educandos, devido aos inumeros 

beneficios que ela proporciona. Sendo assim, a interveneao pedagogica do professor 

durante as atividades, consiste em uma das condicoes para que os alunos avancem em seus 

conhecimentos. 

Entretanto, as praticas de leitura propostas devem ser, em si, portadoras de desafios 

como tambem estimulantes, ou seja, devem-se colocar os alunos para pensar, refletir, 

questionar, criticar, analisar, buscando uma interatividade do real com o imaginario, do 

racional com o irracional. Na medida que, possa aflorar o raciocinio do educando, no 

sentido de logo apos a realizacao de uma leitura o aluno possa estar apto a tecer 

eomentarios ou ainda melhor, possa de fato compreender o que foi lido, pois e uma questao 

bastante conhecida entre o alunado que e a falta de compreensao da leitura. 

Portanto, nao basta que a atividade seja apenas interessante, ela tambem precisa 

favorecer, por parte do aluno, a eonstrucao e o uso de seus conhecimentos. Alem disso, 

quanto mais a proposta estiver adequada as necessidades de aprendizagem dos alunos, e 

quanto mais as atividades forem criteriosamente planejadas, maiores serao as possibilidades 

dos alunos evoluirem no processo de desenvolvimento da leitura, mesmo se nao puderem 

contar a todo instante com a interveneao do professor. 

Muitos especialistas educadores defendem que a interveneao pedagogica nao e 

apenas o que o professor faz durante as atividades, enquanto os alunos trabalham, mas 

tambem as decisoes que toma antes e depois, em funcao do seu conhecimento sobre o que 

eles sabem e de suas observacoes como procedem ao realizar as tarefas. 

O professor precisa considerar que algumas dessas orientacoes gerais implicam 

informar os alunos sobre o que se pretende com as atividades, de forma que os alunos 

percebam que o que fazem atende a algutn tipo de objetivo, a algum tipo de necessidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas atividades realizadas no ambito da leitura, o professor deve considerar alguns 

aspectos importantes, tais como: 

• Preparar os alunos antes de toda e qualquer mudanga que for ocorrer em relacao ao 

uso do tempo, organizagao do espaeo, formas de interacao, utilizaeao dos materias, 

propostas de atividades e demais aspectos que interferem nos resultados do trabalho 

pedagogico; 

• Propor as atividades de uma forma que incentivem os alunos a darem os melhor de 

si mesmos e acreditarem que sua contribuicao e relevante para todos; 

• Criar um ambiente favoravel a aprendizagem e ao desenvolvimento de autoconceito 

positivo e de confianca na propria capacidade de enfrentar desafios; 

• Deixar sempre o aluno fazer a leitura antecipada, antes de fato de ler em publico; 

• Proporcionar uma ampla variedade de textos, que possibilitem o gosto pela leitura; 

Em suma, para um bom trabalho com a leitura em sala de aula, a elaboracao 

de um planejamento de atividades e fundamental. Nao e possivel continuar a usar os 

recursos didaticos de forma mecanica, ou seja, com leituras obrigatorias de textos e 

livros para a classe toda e preenchimento de ficha com questionario redutor. 

Professores e alunos tendem a resistir ou desconfiar do novo num primeiro 

momento, visto que o conhecido e sempre mais confortavel do que o desconhecido; e a 

familiaridade e uma relacao construida num processo muitas vezes demorado. Entretanto, e 

essa visao de processo que pode nos ajudar a compreender porque as coisas nem sempre 

saem conforme o planejado e como proceder para introduzir propostas com as quais os 

alunos nao estao ainda familiarizados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UN IVI'RSI DADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UN I DADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

Prezado PROFESSOR, este questionario tem como objetivo analisar dados e informacoes 

inerentes no processo de leitura, praticado dentro da sala de aula e sera utilizado somente 

para fins academicos. 

NONE: 

ESCOLA: 

GRAU DE FORMACAO: 

TEMPO DE ATUACAO COMO PROFESSOR: 

SERIE EM QUE LECIONA: , 

PROFESSOR 

l
a ) Qual a importancia da Leitura na aprendizagem dos alunos? 

2
a) Que tipos de Leitura sao mais valorizados em suas aulas? 

( ) verbal 

( ) nao verbal 

( ) em grupo 

( ) coletivo 

( ) silenciosa 

( ) individual. 

3a) Qual a metodologia aplicada nos exercicios de Leitura? 

4a) Quais sao as principais difieuldades dos seus alunos no exercicio da atividade da 

Leitura? 

5a) Quais projetos poderiam ser trabalhados na escola para despertar o habito da Leitura nos 

alunos? 
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UNIVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL DE C AMPIN A GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UMDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

Prezado GESTOR, este questionario tem como objetivo analisar dados e informacoes 

inerentes no processo de leitura, praticado dentro da sala de aula e sera utilizado somente 

para fins academicos. 

NONE: 

ESCOLA: 

GRAU DE FORMACAO: _ _ _ _ _ _ _ _ 

TEMPO DE ATUACAO COMO GESTOR: 

GESTOR 

I
s ) Qual o papel da escola na contribuicao e conscientizacao do desenvolvimento do habito 

da Leitura? 

2
a) Quais os recursos disponibilizados em sua escola que podem ser utilizados para facilitar 

o desenvolvimento do processo de Leitura? 

3
a) Os professores se reunem com voce para debater os problemas relacionados a Leitura? 

4
a) Na sua opiniao o que e mais importante: ler e compreender ou ler e decodificar? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPFNA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

Prezado ALUNO, este questionario tern como objetivo analisar dados e informacoes 

inerentes no processo de leitura, praticado dentro da sala de aula e sera utilizado somente 

para fins academicos. 

NONE: : i 

ESCOLA: 

IDADE: 

SERIE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALUNO (A) 

l
a ) Qual a importancia da Leitura para voce e na sua vida? 

2
a) A Leitura faz parte do seu dia-a-dia? De que forma? 

3
a

) A escola tern lhe ajudado a desenvolver o habito da Leitura? 

4
a) Quais sao os tipos de leitura que voce mais gosta? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Prezado ALUNO, este questionario tem como objetivo analisar dados e informacoes 

inerentes no processo de leitura, praticado dentro da sala de aula e sera utilizado somente 

para fins academicos. 

NONE: 

ESCOLA: 

IDADE: 

SERIE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A L U N O ( A)  

l
a

) Qual a importancia da Leitura para voce e na sua vida? 

2 a) A Leitura faz parte do seu dia-a-dia? De que forma? 

3
a

) A escola tem lhe ajudado a desenvolver o habito da Leitura? 

4
a

) Quais sao os tipos de leitura que voce mais gosta? 



Nom e . Ser ie. . . 

Com o v oce se sen t e q u an d o g an h a u m  l i v r o de p r esen t e? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— ^ / — \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^  ^  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 0 0 ) ( 0 0 ) ( 0 0 ) 

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J \ y / 

Com o v oce se sen t e q u an d o . g ast a seu t em p o l i v r e lendo? 

Voce acha q u e v a i g o s t a r de ler q u an d o f or m aior ? 

( 0 0 ) ( 0 0 ) \ ^^^^^ J ( ® ) ( 0 0 ) 

y 

Com o v oce se sen t e q u a n d o v ai a u m a l i v r ar ia? 

f © 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  /  

Com o se sen t e q u a n d o l eem u m a h ist or ia par a voce? 

I o /  

w * 2 ^ y 

Qu an d o v a i a casa de u m  am i g o , gost a de ler os l i v r os dele? 

( 0 0 ) 

Com o se sen t e q u a n d o l eem  poem as para voce? 

\ 

I o / 
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I n v e n t a r i o de interesses . Os inventarios de interesses consistem em 

um niimero de afirmagpes que os alunos fazem por escrito ou oralmente 

durante as entrevistas. Outras vezes, como no exemplo apresentado a seguir, 

sao feitas afirmacoes incompletas que os alunos devem completar oralmente 

ou por escrito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' / J " ' " '
1

 —— i i — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I n v e n t a r i o d e i n t e r e s s e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  Ad o r o ler . . .  

- G o s t o de escr ev er sob r e. . . '  

- U r n d ia v ou escr ev er . . . 

-  Fico m u i t o en t r e t i d o qu an do. . . 

-  Meu p r o g r a m a f av o r i t o na TV e.. . 

-  Qu an d o est ou len do, eu . . . 

-  Gost o de u sar m eu t em p o l iv r e em . . . 

-  Ten ho d i f i cu ld ad e de en t en d er um a le i t u r a q u an d o . . . 

-  Ach o q u e as h i st o r i n h as sao. . . 

-  Eu ler ia m a is se. . . 

-  Qu an d o leio em  v oz a l t a , eu . . . 

-  Para m i m ' os l i v r os de est u do sao. . . 

-  Qu an d o leio e m  si lencio, eu . . . 

-  Se t i v esse de r ecom en d ar u m  l i v r o , eu esco lh er ia . . . 

-  Ach o os j o r n a i s . . . 

-  Se t i v esse de v i v e r u m  ano em  u m a i lha d eser t a , eu lev ar ia os 

-  seg u i n t es l i v r os. . . 

P a u t a d e o b s e r v a c a o d e a t i t u d e s d i a n t e d a l e i t u r a 

SI M NAO 

-  Par eceu co n t en t e d u r an t e as at iv idades de le i t u r a? 

-  Pediu par a ler em  v oz a l t a esp on t an eam en t e nas au las? 

-  Leu a l g u m  l i v r o d u r an t e seu t em p o l iv r e? 

-  Men cion ou t e r l ido a l g u m  l iv r o em casa? 

-  Escolheu a le i t u r a em  vez de ou t r as a t i v id ad es ( b a r a l h o , 

-  p in t ar , con v er sar , e t c. ) ? 

-  Pediu p er m issao par a i r  a b ib l iot eca? 

-  Pediu l i v r os em p r est ad os na b ib l iot eca? 

-  Leu a m a io r i a dos l i v r os a t e o f inal? 

-  Men cion ou l i v r os que t e m  em casa? 

FONTE:  Giasson e Th er i au l t , 1 9 8 3 . 
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