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RESUMO 

Este trabalho visa identificar as dificuldades de aprendizagem: leitura nos anos iniciais do 

ensino fundamental, foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Rosado 

de Oliveira, localizada na rua Pe. Jeronimo Munhoz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S/N na cidade de Jerico-PB. 0 trabalho 

foi realizado no fundamental 1, e a pesquisa foi efetivada com alunos da 2a serie composta de 

30 alunos numa faixa etaria entre 8 a 10 anos. Diante da problematica que assola a instituicao 

escolar que se constitui em reconhecer e somar as principals dificuldades encontradas no 

processo ensino-aprendizagem da leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e que 

propomos uma tomada de consciencia da pratica da leitura nao so na instituicao escolar, mas 

na vida do educador, tornando-o cidadao critico. O trabalho foi realizado atraves de 

instrumentos que possibilitam grande quantidade de informacoes que corresponde aos 

questionarios, entrevistas e registro de observacoes, os quais foram aplicados aos professores, 

gestores e alunos. Para realizar o presente estudo optou-se por uma pesquisa de Estudo de 

Caso, pois atraves desse processo e que temos oportunidade de uma relevante aproximacao 

com o tema estudado. Com o objetivo de entendermos melhor o tema estudado optamos por 

selecionar itens relacionados a tematica, dessa forma o primeiro capitulo e constituido por: 

Evolugao historica da leitura, que aborda um pouco do historico da leitura compreendendo 

que na antigiiidade o conhecimento era transmitido oralmente e que a leitura tinha carater 

religioso. O segundo item caracteriza-se por caracterizar as praticas de leitura na escola. O 

item seguinte e composto por algumas considera§6es e conceitos de leitura que caracteriza-se 

por identificar a importancia da leitura e alguns conceitos atribuidos a mesma. O ultimo item 

corresponde aos PCN'S e leitura, que inclui todo um relatorio mostrando a concepcao de 

leitura para os PCN'S. O segundo capitulo e constituido pela analise dos dados que consta do 

estudo de caso que relata o tipo de pesquisa que foi realizada como tambem o local e os 

instrumentos utilizados para efetivagao desse trabalho. Em seguida a analise dos questionarios 

aplicados ao publico alvo que corresponde aos alunos como tambem aos professores e 

gestores, fazendo parte desse capitulo a analise do estagio juntamente com o registro do 

caderno de campo. O terceiro capitulo corresponde as consideragoes finais e os anexos. 

Compreendendo dessa forma uma selegao dos principals itens existentes nesse trabalho. 

Palavras - chave: Aluno, leitura, professores e gestores. 
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INTRODUCAO 

Contextualizando o tema em pesquisa, e compreendendo a leitura como alicerce basico para 

eficacia da comunicacao, faz - se necessario que a mesma seja praticada de maneira correta, 

clara, precisa e objetiva, dessa forma estaremos contribuindo para um eficaz desempenho da 

leitura. Mediante as dificuldades da leitura nos anos iniciais e diante o numero alarmante de 

evasao e de alunos repetentes, e que propomos uma tomada de consciencia no que se refere a 

pratica da leitura nao so na instituicao escolar, mas na vida do educando tornando - o cidadao 

critico e reflexivo, capaz de saber exercer as funcpes da leitura na sociedade. 

Dessa forma o trabalho justifica - se pela necessidade de motivar os alunos ao habito de ler, 

como tambem solucionar o grande problema que assola o ambito escolar. Conscientes e 

convictos dessas dificuldades buscaremos o aperfeicoamento pedagogico de todos que 

compoe a escola, na perspectiva de melhorar no que se refere aos aspectos de aptidao de 

leitura. 

No intuito de analisarmos a problematica existente na instituicao buscaremos desenvolvermos 

uma proposta didatico - pedagogica que venha suprir as dificuldades enfrentadas pelo 

educando, em relacao a leitura, visando diminuir a evasao e repetencia na unidade escolar. 

Objetivando desenvolver no alunado o gosto pela leitura e a capacidade de compreender 

textos de uso social, buscaremos observar a metodologia empregada pelos professores 

referente ao processo de ensino da leitura, pois como sabemos uma questao importante para o 

ensino e a maneira como o educador concebe a natureza do ato de ler, pois o modo como ele e 

concebido altera em muito como se organiza o trabalho com a leitura em termos de ensino. 

Um outro ponto essencial e identificar situacoes didaticas diversificadas que constituirao o 

conjunto de atividades integradas para exploracao da leitura. Para que esse processo seja 

desenvolvido e indispensavel que a escola mostre a leitura como fonte de eonheeimento e 

como fruicao. Esse objetivo maior deve estar presente no dia - a - dia do professor, que 

devera sugerir e estimular leituras sempre que aparecer uma oportunidade, trazendo e 

comentando livros em sala de aula, sugerindo leituras relacionadas aos temas abordados, 

propondo atividades que despertem a vontade de ler e permitam a descoberta do prazer que a 

leitura pode proporcionar. 
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Vale salientar que e importante que o educador saiba que nao e suficiente apenas que se 

proporcione a crianca o contato com diversos suportes e generos de textos usados no 

cotidiano, mas que esse contato seja orientado por atividades com objetivos definidos. 

Faz - se necessario caracterizar o processo da leitura nos anos iniciais, objetivando 

desenvolver todo um procedimento educacional a partir do concreto, valorizando o vinculo 

fundamental entre a realidade dos alunos, sua linguagem e seu pensamento. Assim, em lugar 

da obsessao pelo "metodo", a escola deve procurar ser um verdadeiro laboratorio de 

observacao de todos os avancos, e, principalmente, de todas as dificuldades relativas ao 

processo ensino aprendizagem, nao com o objetivo de medir conhecimentos, mas com o 

objetivo de construir, a partir do que foi alcancado, visto que a crianca constitui um sujeito 

ativo desse processo. 

Quanto a metodologia para realizar o presente estudo optou - se por uma pesquisa do tipo 

Estudo de Caso, pois atraves deste processo e que temos oportunidade de uma relevante 

aproximacao com o tema estudado. Os instrumentos de pesquisa constituem registro de 

observacpes, entrevistas e questionarios aplicados nas primeiras series, na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Joao Rosado de Oliveira, que se localiza na Rua Pe. Jeronimo 

Munhoz, na cidade de Jerico - PB. 

Acreditamos que atraves da metodologia aplicada teremos oportunidade de identificarmos 

mais com a tematica, mediante as observacpes feitas em sala de aula e registradas no caderno 

de campo e tambem atraves dos questionarios aplicados aos professores, alunos e gestores. 

Com o intuito de compreendermos melhor o tema estudado optamos por selecionar itens 

relacionados a tematica, dessa forma o primeiro capitulo e constituido por: 1. Evolucao 

histdrica da leitura; 1.1 As praticas de leitura na escola; 1.2 Algumas consideracpes e 

conceitos de leitura; 1.3 PCN's e leitura. Atraves dos itens acima citados foi possivel 

detectarmos pontos essenciais que possibilita percebermos as caracteristicas indispensaveis 

para maior entendimento do processo de aprendizagem da leitura. 

O primeiro item relata a respeito do historico da leitura compreendendo que na antiguidade o 

conhecimento era transmitido oralmente. A leitura tinha o carater religiose, nao tendo 

obrigacao de ensinar a ler aqueles que nao fossem seguir a vocacao religiosa. O segundo item 
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caracteriza - se por focalizar as praticas de leitura na escola que evidencia de forma clara e 

precisa como sao desenvolvidas as praticas de leitura nas instituicpes escolares, pois segundo 

ALMEIDA (2004, p. 16), 

Para que as praticas de leitura se realize de forma eficaz e precise que os 

professores tenham conhecimento sobre as estrategias e habilidades 

desenvolvidas pelo leitor, para podcrem decidir com eficacia como 

ensinar leitura. E preciso principalmente, compromisso com a formagao 

de leitores competentes.(ALMEIDA, 2004 p. 16) 

De acordo com a autora as atividades desenvolvidas em sala de aula pelos professores 

constituem de aspecto nao funcional, sem utilidade e, por vezes, dificeis pra a compreensao. 

O item 1.2 e composto por algumas consideracoes e conceitos de leitura, que caracteriza - se 

por identificar a importancia da leitura e alguns conceitos atribuidos a mesma, salientando que 

todos sao com fundamentacao teorica. 

O ultimo item corresponde aos PCN's e leitura, que inclui todo um relatorio mostrando a 

concepcao de leitura para os PCN's, compreendendo a leitura como um processo no qual o 

leitor realiza um trabalho ativo de construeao do significado do texto, a partir dos seus 

objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, onde nao basta apenas extrair 

informaeao da escrita, decodificando letra por letra, palavra por palavra. 

Portanto, o primeiro capitulo trata de maneira geral de todas as caracteristicas existentes no 

processo de ensino aprendizagem da leitura. 

O segundo capitulo compreende a Analise dos Dados que constitui-se de: 1. Estudo de Caso 

que caracteriza-se por identificar o tipo de trabalho que foi realizado como tambem a 

instituicao e o publico alvo com o qual foi efetivado o estudo. 2.Analise dos Questionarios 

que abrange a analise dos questionarios dos alunos, professores e gestores. Atraves desta 

analise dos dados obtidos foi possivel identificarmos a real situacio do nivel de leitura do 

alunado, e como tambem verificarmos se os educadores da instituicao escolar desenvolvem as 

praticas de leitura em sala de aula. Compreendendo tambem a concepcao de leitura dos 

gestores. Fazendo parte ainda do capitulo 2, a Analise do Estagio e as observacpes realizadas 

na instituicao que foram registradas no caderno de campo, contendo os seguintes subtitulos: 

conceito da escola diante da comunidade que evidencia - se por apresentar um diagnostico da 

instituicao escolar envolvendo alguns fatores que influem para sua constituicao; Organizagao 
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socio-economica da escola que corresponde em especificar o perfil da instituicao em relacao a 

este fator; Relacao professor X aluno que mostra o relacionamento entre educador e educando 

em sala de aula; Posicionamento dos professores diante da profissao, que relata as 

perspectivas dos educadores diante a sua profissao, os seus anseios, decepcpes; Atribuicao 

dos professores ao fracasso escolar, onde e ressaltado argumentos que sao atribuidos ao mal 

desempenho dos alunos; Observacpes realizadas na instituicao escolar, que consta de algumas 

anotacoes das observacpes realizadas no ambito escolar. 

Logo, o capitulo II relata um contexto que destaca o perfil da escola ressaltando a sua 

estrutura socio-eeonomica e salientando tambem o posicionamento dos professores em 

relacao a sua profissao e como tambem diante do fracasso do alunado, compreendendo 

tambem as observagoes realizadas na escola. 

O capitulo III e caracterizado por constar das eonsideracpes finais, seguido das referencias 

bibliograficas e dos anexos. 

Portanto, foi possivel percebermos que em todos os capitulos acima citados ha todo um 

referencial em relagao a leitura, relatando todas as suas caracteristicas, contribuicpes, 

estrategias e outros fatores essenciais para que o processo ensino-aprendizagem de leitura 

desenvolva-se de forma eficaz. 



CAPITULO I 

A LEITURA COMO FATOR ESSENCIAL PARA EFETIVACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DO 

CONHECIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.  EVOLUCAO HISTORICA DA LEITURA 

Na antiguidade, o conhecimento era transmitido oralmente. Por isso, a arte da oratoria era 

base dos ensinamentos, sendo atraves do dialogo que os mestres ensinavam os aprendizes. Em 

fungao das dificuldades de publicar e divulgar as obras escritas, o leitor era um ouvinte, onde 

leitores e nao leitores tinham mais contato no sentido de resignificar os textos. Os textos eram 

escritos em volumes, rolos de papiros, um dos primeiros de registrar os pensamentos. A 

leitura e a escrita estava restrita a poucos privilegiados. Na Grecia, restringia-se aos filosofos 

e aristocratas, enquanto em Roma a escrita tornou-se uma forma de garantir os direitos dos 

patricios as propriedades. Na Idade Media, uma minoria era alfabetizada, as igrejas, os 

mosteiros e as abadias converteram-se nos unicos centros da cultura letrada. Nos mosteiros e 

abadias medievais encontravam-se as unicas escolas e bibliotecas da epoca, e era la que se 

preservavam e restauravam textos antigos da heranga greco-romana. 

A educagao formal entrou em crise na Alta Idade Media, ficando restrita basicamente ao meio 

clerical. Durante o periodo merovingio, a igreja manteve escolas episcopais para garantir a 

formagao do clero, enquanto dentro dos mosteiros realizava-se a leitura e a copia de 

documentos escritos e de alguns livros das eivilizagoes grega e romana. A leitura tinha o 

carater religioso, nao tendo obrigagao de ensinar a ler aqueles que nao fossem seguir a 

vocagao religiosa, assim, a igreja passou a monopolizar a censurar as obras que seriam 

transcritas. A escrita tornou-se um simbolo sagrado, com isso, a igreja veiculou a ideia de que 

os individuos laicos tinham que respeitar sem contestar os ensinamentos sagrados, devendo 

apenas escuta-las e memoriza-las.Durante muito tempo, a leitura ficou atrelada a esfera 

clerical, porem, em meados do seculo XI, com o aumento das atividades comerciais e 

manufatureiras, que provocou o crescimento das zonas urbanas, a igreja eomegou a perder, 

pouco a pouco, o poder sobre o ensino. A escrita avangou entao alem dos muros da igreja, 

chegava tambem ao alcance dos leigos. 
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Um livro so comeca a existir quando um leitor o abre. Esta afirmacao resume o novo olhar 

dos historiadores em relacao a leitura. Durante muito tempo eles mantiveram frente a leitura 

uma atitude linear, supondo-a invariavel, natural a todas as pessoas de todas as epocas. Hoje, 

inumeras pesquisas nos ensinam a ver no gesto trivial de ler um texto, uma variagao quase 

infinita, possivel de ser reconstituida nos diversos momentos da historia. 

Claro que a difusao do "livro com paginas" tal como o conhecemos, assim como a primeira 

revolucao na historia do livro - a invencao da imprensa no seculo XV - provocaram um 

alargamento enorme do numero de leitores. A segunda grande mutacao nas maneiras de ler 

ocorreu no final do seculo XVIII com a passagem de habitos intensivos de leitura - a leitura 

constante e repetida de textos de carater religioso (a Biblia era o grande best-seller!) - para 

habitos extensivos de leitura do leitor moderno, que (mal) le varios iivros, avido por 

novidades. 

Mas a leitura "intensiva" nao chega a desaparecer, pois o advento do romance coincidiu com a 

disseminacao de modos emocionais de leitura. Rousseau exigiu que o seu A Nova Heloisa 

fosse "lido tao intensamente quanto a Biblia", o que realmente ocorreu, provocando nas 

leitoras desmaios, choros convulsivos e, no limite, suicidios. Com os olhos de hoje, distraidos 

pelo caleidoscdpio de imagens nas telas, fica dificil concebermos a forga desta paixao 

incendiaria provocada pela leitura. 

Uma serie de pesquisas cientificas feitas nos ultimos 35 anos provocou alteracpes radicals no 

conhecimento da aquisicao da leitura e da escrita pelas criancas. Em conseqiiencia, mudaram 

as concepcpes do ensino da lingua e de alfabetizacao e tambem o modo de abordar esses 

conteudos. 

Segundo a educadora Argentina LERNER, o conhecimento acumulado desde os anos 1970 

permite ao professor reformular conceitos e praticas para formar leitores de verdade. A 

educadora ressalta que os conhecimentos cientificos das ultimas decadas mudaram o conceito 

de leitura, a mesma afirma ainda que tudo eomegou com os estudos de FERREIRO sobre a 

psicogenese da lingua escrita, que mostraram o processo de aquisicao de conhecimento como 

um conjunto de problemas cognitivos e nao somente uma tecnica. De acordo com 

investigates psicolinguisticas desde os anos 1970, mostram que nao se le letra por letra, que 

a leitura implica uma construcao de significados e que eles nao estao no texto, mas sao 
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construidos pelo leitor. Tudo isso comecpu a abrir a possibilidade de conceituar de outra 

maneira o objeto de ensino e a participacao dos sujeitos na apropriacao dessas praticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 AS PRATICAS DE LEITURA NA ESCOLA 

Segundo SOLE (1998, P.32), um dos multiplos desafios a ser enfrentado pela escola e o de 

fazer com que os alunos aprendam a ler corrctamente. Isto e logico, pois a aquisicao da leitura 

e imprescindivel para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma 

desvantagem profunda nas pessoas que nao conseguiram realizar essa aprendizagem. 

A autora ainda relata a respeito dos metodos que sao utilizados para ensinar as criancas a ler, 

considerando que o problema do ensino da leitura na escola nao se situa no nivel do metodo, 

mas na propria conceitualizacao do que e a leitura da forma em que e avaliada pelas equipes 

de professores, do papel que ocupa no Projeto Curricular da Escola, dos meios que se arbitram 

para favorece-la e, naturalmente, das propostas metodologicas que se adotam para ensina-la. 

De acordo com ALMEIDA (2004, p. 16), para que as praticas de leitura se realize de forma 

eficaz e preciso que os professores tenham conhecimento sobre as estrategias e habilidades 

desenvolvidas pelo leitor, para poderem decidir com eficacia como ensinar leitura. E preciso, 

principalmente, compromisso com a formacao de leitores competentes. A autora salienta 

ainda a respeito das atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula, em que se 

constituem de aspecto nao funcional, sem utilidade e, por vezes, dificeis para a compreensao, 

em virtude de os alunos terem pouca familiaridade com o assunto apresentado e, tampouco, 

alguem que os auxilie a chegar ate a compreensao de tais atividades. Ainda segundo a autora, 

um fato que continua sendo observado nas escolas, e que tambem impede a aprendizagem da 

leitura, e o direito que o professor possui de decidir a validade da interpretacao de um texto, 

quando deveria tentar compreender as interpretaepes dos alunos e apoiar-se nelas para ajuda-

los a construir uma interpretacao cada vez mais ajustada. 

Um outro ponto citado pela autora, corresponde ao conhecimento desvinculado da pratica, 

muito comum nas salas de aula, que limita os alunos a pratica desmotivadoras, sem sentido e 

os levam a ser meros dependentes de modelos tradicionais de ensino. Nesse sentido vale 

ressaltar o pensamento de SMITH (1999, p.75), quando afirma que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A razao pela qual a 

crianga ainda se encontra insegura em suas teorias de mundoe porque ainda nao pode ter 
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muito tempo para tornar as suas teorias complexas, mas essas funcionam muito bem no 

mundo infantil em que vivem". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E necessario que os educadores compreenda que os alunos tambem possuem suas proprias 

experiencias e por isso se sentem inseguras ou confusas diante de situacpes que nao tern 

sentido para elas. Ficando evidente a necessidade de buscar desenvolver atividades atraves de 

instrumentos significativos que permitarn que os educandos percorram diferentes caminhos e 

desenvolva diferentes competencias. 

Segundo o PCN(1998): "Umapratica constante de leitura na escola deve admitir 'leituras'. 

Pois outra concepgdo que deve ser superadd e o mito da interpretacao unica, fruto do 

pressuposto de que o significado estd no texto". O significado, no entanto, constroi-se pelo 

esforcp de interpretacao do leitor, a partir nao so do que esta escrito, mas tambem do 

conhecimento que o leitor traz para o texto. 

E necessario que o professor tente compreender o que ha por tras dos diferentes sentidos 

atribuidos pelos alunos aos textos, as vezes e porque o autor intencionalmente 'jogou com as 

palavras' para provocar interpretaedes multiplas; as vezes e porque o leitor tern pouco 

conhecimento sobre o assunto tratado e, a despeito do seu esforcp, compreende mal. Ha textos 

nos quais as diferentes interpretacpes fazem sentido e sao necessarias: e o caso dos bons 

textos literarios. 

Ha outros textos que sao mais rfgidos e exigem uma leitura mais uniforme, como e o caso dos 

textos instrucionais, dos enunciados de atividades e problemas matematicos, por exemplo, que 

so cumprem a sua fungao se houver compreensao exata do que deve ser feito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 ALGUMAS CONSIDERACOES E CONCEITOS DE LEITURA 

Compreendendo que a leitura caracteriza-se como um processo dinamico, onde "Ler" 

significa nao so aprender o significado, mas tambem trazer para o texto lido a experiencia e a 

visao do mundo do leitor. Existe, portanto, uma interacao dinamica entre leitor e texto, 

surgindo da leitura um novo texto. Concebido dessa forma, o ato de ler prioriza a formaeao de 

um leitor critico e criativo. 
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Ocorre, as vezes, que a escola com sua funcao basica de ensinar a ler e a escrever acaba 

privilegiando a leitura do texto escrito. Assim alem de negligenciar a leitura do mundo, que a 

crianca ja traz para a escola, ela acaba esquecendo a riqueza do intercambio das duas leituras 

(a leitura do mundo e a leitura do escrito) e enfatiza somente o trabalho de levar a crianca a 

adquirir os mecanismos basicos da grafia, que lhe permitem o acesso ao mundo escrito. 

Nesse sentido vale ressaltar as consideracpes de COCCO (1999), quando afirma que o ato de 

ler e o processo de "construir significado" a partir do texto, que se torna possivel pela 

interacao dos elementos textuais com os conhecimentos do leitor. Quanto maior for a 

concordancia entre eles, maior a probabilidade de exito na leitura. 

De acordo com a autora e de fundamental importancia que o leitor possua um conhecimento 

previo em relacao ao texto, para que o mesmo tenha uma melhor compreensao. 

Uma outra consideracao em relacao a leitura e dada por SOLE (1998), quando relata: 

Da concepcao de leitura como um processo de compreensao, do qual 
participam tanto o texto, sua forma e conteudo, como o leitor, suas 
expectativas e conhecimentos previos. Nesse sentido, o ato de ler implica 
que, simultaneamente, as habilidades de decifraeao sejam manejadas e que 
os objetivos de leitura, ideias e experieneias previas sejam aportados ao 
texto [...]. ( SOLE , 1998 p. 23) 

Nesse sentido concordamos com a autora, pois a atividade de leitura, ao contrario de uma 

mera recepcao passiva, caracteriza-se pela ativa atitude do leitor, que utiliza seu 

conhecimento linguistico, seu conhecimento textual e seu conhecimento de mundo no 

processo de compreensao. Pois como afirma SOLE (1998), "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitor atrihui significado ao 

que le nao apenas a partir do texto mas tambem a partir de seus conhecimentos previos, do 

que jd sabe, do que jd fazparte de sua bagagem de experiencias." 

Vale salientar que e imprescindivel que o educador considere todo o conhecimento previo do 

aluno, pois e atraves desse conhecimento que possibilitara para um melhor entendimento de 

um determinado texto. A esse respeito, tambem escreve KLEIMAN (1989): 

[...] uma das atividades do leitor, fortemente determinada pelos seus 
objetivos e suas expectativas, e a formulacao de hipoteses de leituras. Ao 
formular hipoteses o leitor estara predizendo temas, e ao testa - las, 
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depreendcra o tema; estara tambem postulando uma possivel estrutura 
textual; esta enriquecendo, refinando, checando esse conhecimento. Sao 
todas essas estrategias proprias da leitura quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA levam a compreensao do 
texto. ( KLEIMAN, 1989 p.54) 

Dessa forma fica evidente a necessidade do educador estimular o aluno a desenvolver 

estrategias indispensaveis para a compreensao do texto. Pois na proporcao que o aluno busca 

atribuir um entendimento contextualizado do texto, ele cada vez mais adquire mais 

conhecimento. 

"A leitura e o resultado da interacao entre o que o leitor ja sabe e o que ele retira do texto"( 

FULGENCIO, 2004). 

"Ler e uma atividade complexa que envolve uma interacao a distancia entre leitor e autor via 

texto."( PCN'S, 1996). 

"LerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fazer perguntas a partir do texto, e ler com compreensao e uma questao de obter 

respostas a essa perguntas" (SMITH, 1978). 

De acordo com os autores acima citados e compreendido que a leitura nao caracteriza-se 

apenas por uma simples leitura de palavras, mas sim adquire-se o sentido na leitura pela 

juncao das palavras de uma sentenga, sendo necessario para compreensao um elo entre a 

imagem sonora com a sua correspondente imagem visual. Compreendendo para que haja 

entendimento de um texto e preciso que alem de fazer perguntas do texto lido e obter 

respostas a essas perguntas. 

"A leitura e um processo no qual o leitor aprende a desenvolver suas habilidades com o uso da 

propria leitura de modo significativo." (ALMEIDA, 2004). 

"A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele" (FREIRE, 1985). 

Baseado na argumentacao dos autores podemos compreender que a atividade de leitura 

caracteriza - se basicamente atraves do conhecimento previo do alunado, ou seja, e atraves do 
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conhecimento de mundo que a crianga traz consigo, mesmo sem ter frequentado uma escola 

que favorece para que tenha ainda mais facilidade na aprendizagem. 

"Ler significa inteirar-se do mundo, sendo tambem uma forma de conquistar autonomia de 

deixar de 'ler pelos olhos de outrem'" (MARTINS, 1994). 

"Aprender a ler significa aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Significa 

aprender a se considerar competente para a realizacao de tarefas de leitura e sentir a 

experiencia emocional gratificante da aprendizagem" (SOLE, 1998). 

De acordo com os pensamentos das autoras compreendemos que a leitura contribui para nossa 

propria formacao, pois a mesma nos possibilita adquirirmos mais dominio dos nosso 

conhecimentos. Compreendendo que e atraves da leitura que temos a oportunidade de 

tornarmos leitores criticos e proficientes, capazes de interpretarmos diferentes textos que 

circulam socialmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 PCN'S E LEITURA 

Para os PCN'S (2001, p.53), o trabalho com leitura tern como flnalidade a formacao de 

leitores competentes e, conseqiientemente, a formacao de escritores, pois a possibilidade de 

produzir textos eficazes tern a sua origem na pratica de leitura. Onde a leitura, por um lado, 

nos fornece a materia prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a 

constituicao de modelos: como escrever. 

Compreendendo ainda que a leitura e um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 

de construgao do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre 

o assunto, sobre o autor. Ressaltando que nao basta extrair informaeao da escrita, 

decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica 

necessariamentc, compreensao na qual os sentidos comecam a ser constitufdos antes da leitura 

propriamente dita. 

O estudo de textos como unidade de ensino para os PCN'S nao constitui-se apenas pela 

funcao de letras para simplesmente formar frases no intuito de formar textos, pois, essa 

pratica nao contribui para que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos. Faz-se 
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necessario que o professor procure socializar o alunado com textos diversificados. Pois como 

e ressaltado nos PCN'S (2001, p.34), "A diversidade textual que existe fora da escola pode e 

deve estar a servico da expansao do conhecimento letrado do aluno". Vale salientar a 

necessidade de oferecer aos alunos textos diversos, tendo como finalidade formar cidadaos 

capazes de compreender diferentes tipos de textos. Mas o que geralmente acontece e que a 

escola trabalha com textos que so servem para ensinar a ler. 

De modo geral, os textos sao produzidos, lidos e ouvidos cm razao de 

finalidades desse tipo. Sem negar a importancia dos que respondent as 

exigcncias praticas da vida diaria, sao os textos que favorecem a reflexao 

critica e imaginativa, o exercfcio de formas de pensamentos mais 

elaborados e abstratos, os mais vitais para plena participacao numa 

sociedade letrada (PCN,2001 P.30). 

De acordo com os PCN'S (2001, p.30), e imprescindivel que a escola viabilize o acesso do 

aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinando a produzi-lo e a interpreta-

lo. Quando a instituigao escolar efetiva esse trabalho de forma eficaz, proporciona ao alunado 

a capacidade de utilizar textos que possibilitem a compreensao de conceitos, adquirir 

informacoes novas, descrever um problema, comparar diferentes pontos de vista. Dessa forma 

vale destacar o pensamento dos PCN'S (2001, p.30), quando ressalta de que: 

Toda educaclo verdadeiramente comprometida com o exercfcio da 
cidadania precisa criar condicpes para o desenvolvimento da capacidade de 
uso eficaz da linguagem que satisfaz necessidades pessoais que podem estar 
relacionados as acpes efetivas do cotidiano, a transmissao e busca de 
informacoes, ao exereicio da reflexao. (PCN'S, 2001 p.30) 

Diante as exigencias impostas pela sociedade em relacao aos niveis de leitura, cabe a cada 

instituigao educacional buscar incessantemente mudar as suas praticas de ensino que tratam a 

lingua como algo sem vida e os textos como conjunto e regras a serem aprendidas. 

Para melhor compreensao do processo da leitura e essencial fazer uma distincao entre ler e 

aprender a ler. Ler e estabelecer uma eomunicacao com textos impressos por meio da busca e 

da compreensao. A aprendizagem da leitura constitui uma tarefa permanente que se enriquece 

com novas habilidades na medida em que se manejam adequadamente textos cada vez mais 

complexos. Por isso, a aprendizagem da leitura nao se restringe ao primeiro ano de vida 

escolar, pois essa leitura e simplesmente uma decodificacao. Atualmente, sabe-se que 
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aprender a ler e um processo que se desenvolve ao longo de toda a escolaridade e de toda a 

vida. 

Os procedimentos didaticos tradicionais apoiados em teorias mecanicistas tern transformado a 

alfabetizagaQ em simples ato de eodificacao/decodificacao o oral e o escrito. A codificacao, 

decodificacao de silabas, palavras e frases aparecem dissociadas do seu significado e do 

contexto, retirando do ato de ler, na maior parte das vezes, seu prazer e sua funcao social. A 

alfabetizagao faz parte da formagao da personal idade infantil e, nesse sentido nao basta 

simplesmente que a crianca aprenda a ler, tao somente decodificando codigos lingiiisticos, 

mais que isto, e imprescindivel que ela encontre na aquisigao da leitura uma motivagao 

permanente de descobertas e expo-las a atos de leitura existentes no ambito social em que 

vive, e mais especialmente na escola, criar oportunidade para que leia e reflita sobre esse 

objeto, reforga-se aqui a visao de que o ambiente escolar deve e pode ser o mais motivador 

possivel e quem melhor do que o professor para tornar o habito de leitura motivador e 

prazeroso?...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O aluno que fiver a chance de ouvir oprofessor lendo em voz aliapresenciard 

um ato quase magico " (...) (FERREIRO, 200J, P. 18). 

Presenciando momentos de leitura e interagindo com esses momentos, a crianga tera 

condigoes de atraves da leitura, participar da historia da humanidade, da cultura e de comparar 

suas ideias com as dos outros, ampliando e reorganizando sua propria visao de mundo. O ato 

de ler ativa uma serie de agoes na mente do leitor pelos quais ele extrai informagoes. O ato de 

ler nao se dar linearmente como um processo continue tranqiiilo e sem interrupgoes. Ao 

contrario, e uma operagao mental complexa marcada por tensoes porque envolve ativamente a 

pessoa. "(...) Ler significa inteirar-se do mundo, sendo tambem uma forma de conquistar 

autonomia de deixar de ler pelos olhos de outrem". (MARTINS, 1994. p.23). 

A leitura e considerada o marco inicial para o processo Ensino-Aprendizagem onde distinguir 

e saber reunir palavras entendendo evidentemente seus significados, e muito importante para 

o desenvolvimento do individuo era todos os aspectos seja emocional ou social, como afirma 

MARTINS (1994, p.34): 

Aprender a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a ele 
e nos proprios o que mal ou bem, fazem os mesmo sem ser ensinados. A 
funcao do educador nao seria precisamentc a de ensinar a ler, mas a de 
criar condigoes para o educando realizar sua propria aprendizagem, 
conforme seus interesses, necessidades, fantasias, seguindo as diividas e 
exigencias que a realidade lhe apresenta.(MARTINS, 1994 p. 34) 
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Aprender a ler nao e so uma das maiores experiencias da vida escolar. E uma vivencia unica 

para todo ser humano. Ao dominar a leitura abrimos a possibilidade de adquirir 

conhecimentos, desenvolver raciocinios, participar ativamente da vida social, alargar a visao 

do mundo do outro e de si mesmo. Antes mesmo de entrar na escola, os alunos tern larga 

experiencia com o mundo letrado na sua vida cotidiana, mas apesar desse processo por meio 

da vida social, por que, para a maioria deles ler e uma tare fa dificil e monotona. Como afirma 

Freire,... "A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior leitura desta 

nao possa prescindir da continuidade da leitura daquela . (1985, p. 11) 

O despertar para a leitura vem sendo um assunto muito abordado nas ultimas decadas, e a 

trilogia pedagogica de Ezequiel Teodoro da Silva (2003), vem nos mostrar com maior clareza 

tal despertar. 

A leitura nos mostra sua importancia em nossas vidas, o quanto podemos crescer, aprender, 

viajar, entendermos nossas limitaepes, o quanto podemos viver melhor a partir do momento 

em que entendemos que a leitura nos traz a sabedoria da existencia. 

Nestes termos e que a leitura, se ensinada e praticada de maneira critica, 
pode construir uma janela para o mundo, uma luz no tunel, um passaporte 
para racionalidade ou, como querem alguns, uma navegagao geradora de 
descobertas e uma libertacao da ideologia hegemonica. (SILVA, 2003 
p.50). 

A falta de conscientizagao sobre o habito da leitura faz com que cada vez mais criancas, 

adolescentes e jovens tenham serios problemas na organizacao do pensamento e na escrita. 

Falta-lhes senso critico diante da realidade e condicpes de fazer escolhas pessoais sobre o 

destino de seu futuro, de sua comunidade e, por que nao dizer do pais. O ato de ler e um ato 

de aprender, de conhecer, de compreender e ajudar a viver com mais plenitude. Um dos 

primeiros passos para formar leitores e oferecer livros e materials que estejam proximos da 

realidade do leitor, que levam questoes significativas na sua vida. 

Para SILVA (2003) a leitura nos surge como uma companheira de caminhadas pela vida, 

sempre pronta a trazer a nossa existencia, ideias, valores, condutas, tristezas, alegrias 

perspectivas e coisas assim, vale ressaltar o pensamento do autor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Gente que tambem tenha a 

leitura como companheira, que saiba valorizar o significado dos escritos para a formacao de 

uma identidade robusta, de uma personalidade sadia, de cidadania competente". (p. 98) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Certamente aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, e temos que valoriza-lo para 

podermos ir alem dele. O ato de ler, em sentido amplo, corresponde ao processo da apreensao 

da realidade que cerca o individuo. Essa realidade se apresenta para cada um de nos, adulto ou 

crianca, atraves de varias linguagens. O processo da leitura e dinamico. "Ler" significa nao so 

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

do leitor. 

O texto O que e Ler de CAGLIARI (1995), do livro Alfabetizacao e Linguistica, mostra a 

importancia da leitura na escola, de quanto e essencial o desenvolvimento de tal atividade em 

sala de aula, pois constitui a base do processo ensino-aprendizagem. Sem a leitura e 

impossivel que o educando conhega outras areas do conhecimento. O autor relata que saber 

ler e mais importante do que saber escrever, uma vez que a leitura e uma interpretagao da 

escrita que consiste em traduzir os simbolos escritos em fala. A leitura e considerada a fonte 

essencial para a construgao do conhecimento, tanto na escola quanto fora dela, no presente e 

no futuro para que os alunos nao encontrem dificuldades em outras disciplinas. Todos os 

professores de todas as areas deveriam ser essencialmente professores de leitura, 

possibilitando o entendimento do que foi estudado. Devera a escola buscar meios que 

possibilitem aos alunos a compreensao da leitura em todo o seu contexto, nao apenas decifrar 

palavras, mas em contribuir para que o educando realize sua propria aprendizagem, nao basta 

decifrar a escrita, e necessario compreender a linguagem encontrada para reflexao do que foi 

exposto e, posteriormente formar o seu proprio conhecimento. O texto mostra ainda que ler e 

um processo de descoberta e que cada individuo tem a sua maneira propria de ler, entender o 

que foi lido, pois a leitura e uma atividade relacionada essencialmente a escrita. Devido a essa 

complexidade, verifica-se que a leitura nao pode ser feita apenas na busca do sentido proprio, 

mas adicionar conhecimentos originarios ao seu modo de pensar, mas tambem ler buscando o 

sentido literal da escrita. O texto aponta ainda sobre o metodo de ensino instrumental de 

linguas estrangeiras baseadas na leitura em que o aluno devera procurar a ideia principal do 

texto, nao efetuando uma leitura linguistica, mas buscando uma decifragao de todo o contexto. 

A leitura e uma interpretagao da escrita que consiste em traduzir os simbolos escritos em fala. 

De acordo com CAGLIARI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a leitura alem de ter um valor tecnico para a alfabetizacao, ela 

representa uma fonte de prazer, de satisfagao pessoal, de conquista, de realizagao, que serve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de grande estimulo e motivagdo para que a crianga goste da escola e de estudarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1995, p. 

169). 

Faz-se imprescindivel que o professor procure melhorar o ensino de leitura atraves do 

planejamento de novas atividades que se ajuste adequadamente a pratica social como mostra 

SMITH (1999, p . l l ) : uO mundo estd cheio de especialLstasprontos apromover o seu remedio 

favorito para os problemas da leitura. O professor nao precisa de conselhos, ele precisa 

compreender. E ele que tern de tomar decisoes ". 

Acreditamos que seja necessario que haja uma reflexao a respeito de como solucionar as 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do processo de aquisicao da leitura, pois se as 

atividades realizadas pelos educadores persistirem da mesma forma como geralmente sao 

aplicadas dificilmente havera possibilidades de tornar o alunado em leitores proficientes. Vale 

ressaltar a importancia de se trabalhar as estrategias de leitura de maneira adequada com 

objetivo especifico de contribuir para que a crianga descubra a sua propria maneira de ler. 

Dessa forma cabe ao professor verificar se as estrategias realizadas por ele estao sendo 

satisfatorias, caso contrario e preciso eliminar as que nao estao proporcionando bons 

resultados e criar outras que sejam eficientes. 

O livro Aprender a Ler e Escrever - uma proposta construtivista, de TEBEROSKY (2003) 

relata da importancia do construtivismo que traz uma nova visao a respeito da aprendizagem 

predominando-a como um processo continuo. 

Para compreender um conhecimento, e necessario reconstruir sua 

genese, e que, ja que o processo implica uma evofucio, as experiencias 

e os conhecimentos que se desenvolvem fazem parte do processo de 

aprendizagem. (FERREIRO E TEBEROSKY, 2003, p. 16). 

Acreditamos que os conhecimentos adquiridos pelas eriancas, tanto antes e durante a 

escolarizagao se desenvolvam com mais eficacia se o ambiente alfabetizador for constituido 

de diversos materiais que os leve a praticas de leitura. Quanto mais cedo historias orais e 

escritas entrarem na vida da crianga, maiores as chances de ela gostar de ler. A crianga le do 

seu jeito muito antes da alfabetizagao, folheando e olhando figuras, ainda que nao decodifique 

palavras e frases escritas. Ela aprende observando o gesto de leitura dos outros - professores, 

pais ou outras criangas. O processo de aprendizado comega com a percepgao da existencia de 
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coisas que servem para ser lidas e de sinais grafieos. Segundo SOARES (1987), um programa 

de formacao de leitores deve se preocupar tambem com o desenvolvimento do professor como 

leitor, "porque se a pessoa nao utilizar e nao tiver prazer no convivio com o material, e muito 

dificil passar isso para as criancas". O educador que faz leituras de historias para seus alunos 

contribui para uma aprendizagem que se da de forma prazerosa, despertando a curiosidade 

dos mesmos, e proporcionando o desenvolvimento de habilidades linguisticas e cognitivas. 

Comprovamos que o desenvolvimento e a aprendizagem sao processos de construcao de 

conhecimentos, desde que ocorra em um contexto social, na interacao com outros 

participantes. Nesse sentido vale ressaltar o pensamento de FULGENCIO (2004) quando 

afirma que: 

Se as complexidades que um texto pode apresentar forem dosadas e 
apresentadas ao leitor iniciante gradativamente, a crianga sera capaz de 
veneer a tarefa de aprendizagem da leitura com mais tranquilidade, pois 
sera capaz de compreender o que le e podera crescer passo a passo. ( 
FULGENCIO, 2004 p.32) 

E imprescindivel que o educador faca periodicamente uma avaliacao do seu trabalho em 

relacao ao ensino-aprendizagem da leitura, pois so assim ele tera como verificar se a 

metodologia utilizada esta sendo adequada para o aprendizado desejado, caso nao atinja os 

objetivos propostos, cabe ao professor buscar outros recursos didaticos que supere todas as 

deficiencias nao superadas com os metodos anteriormente utilizados. De acordo com 

TEBEROSKY (2003) o educador deve apropriar-se de todos os recursos visando o 

desenvolvimento de habilidades linguisticas e cognitivas. 

TEBEROSKY (2003) considera de grande importancia para o desenvolvimento da leitura que 

o professor procure inserir diversos tipos de materials didaticos que leve os alunos a praticar 

mais leitura, a mesma classifica os portadores de textos da vida cotidiana em escritos urbanos, 

escritos domesticos e escritos das maquinas interativas. 

Segundo BACELLAR e CUNHA (2000) para que haja compreensao de um texto lido, e 

necessario a interpretagao da linguagem, o pensamento e a visao de mundo de ambos tanto do 

leitor quanto do escritor, onde a juncao dessa interacao resultara na reconstrucao do 

significado. As autoras priorizam os conhecimentos que o leitor traz para o texto e as 

estrategias que usa para lidar com esses conhecimentos, ressaltando a importancia do 

desenvolvimento de atividades instrucionais de leitura, sendo indispensavel que os alunos 

leiam diariamente. Por isso vale ressaltar o pensamento de SMITH (1973),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ler e um processo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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complexo, no qual todas as pistas, todo o feedback e toda a aprendizagem so podem ser 

alcangados atraves da propria leitura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As autoras ainda ressaltam sobre a funcao do professor 

como mcdiador do processo da leitura caracterizada pela interacao com a linguagem escrita, 

proporcionando ao aluno descobrir, observar, compreender e construir. 

E de fundamental importancia que as instituicpes de ensino procurem preparar seus alunos a 

fim de que eles se tornem leitores proficientes. Mas o que vemos na realidade e um grande 

numero de alunos considerados analfabetos funcionais, isso porque existe uma grande 

preocupacao com os metodos e curriculos escolares que incluam leitura, mas que na realidade 

nao compreende o que seja leitura. Ler, segundo SOLE (1998, p. 172) significa: 

Aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Aprender a ler requer 

que se ensine a ler. O modelo de leitor oferecido pelo professor e as 

atividades propostas para o ensino e a aprendizagem da leitura nao sao um 

luxo, mas uma necessidade.(SOLE, 1998 p. 172) 

Para que possamos contribuir de forma eficaz em prol de uma verdadeira aprendizagem da 

leitura, e relevante fazermos com que os alunos vejam a leitura como uma atividade 

prazerosa, despertando neles o interesse pela mesma, para que isso acontega faz-se necessario 

excluir os metodos tradicionais geralmente utilizados nas escolas. Mas as instituicpes de 

ensino estao mais preocupadas com o controle da aprendizagem e a relacao dos conteudos que 

devem ser apresentados aos alunos. Como afirma NEVES (1999, p.32) a fixagao de objetivos, 

no planejamento das atividades nas aulas de lingua portuguesa, e, na realidade, um 

procedimento postigo, divorciado de reals crengas do professor no verdadeiro sentido de seu 

trabalho. 

Isso significa dizer que os objetivos propostos nas atividades desenvolvidas com os alunos 

nem sempre sao condizentes com o que o professor almeja atingir. Para que o alunado 

desperte o gosto pela leitura e necessario que todos os professores, nao apenas o de Lingua 

Portuguesa procure efetivar atividades adequadas que facilite o processo de aprendizado da 

leitura. Cabej aos educadores de todas as disciplinas buscar solugoes as dificuldades 

encontradas do desenvolvimento de aquisigao da leitura, como paliativo a essas dificuldades, 

os conteudos poderiam ser adaptados para cada situacao, ou seja, sequenciados por atividades, 

a partir dos fimites de compreensao do aluno, pois como afirmam CURTO, MORILO e 

TEIXIDO (2Q0Q,p.lll): 



Nao existem conteudos ou atividades que sejam especificos de um nivel 
ou de outro. O que e preciso e planejar atividades, para trabalhar com os 
textos, que se adaptem as possibilidades e ao grau de habilidades dos 
alunos, Nao e so uma questao de experiencia vivida. Existem diferencas 
nas capacidades e na maturidadc das criangas; diferengas na linguagem 
oral; diferencas de valores culturais cm relacao a cultura escrita e a 
cultura escolar. Distintas atitudes para com os adultos e para com a 
aprendizagem das normas; diferencas na motivacao, nos estilos de 
aprendizagem, na adaptagao social e emotional.(CURTO, MORILO E 
TEIXIDO, 2000 p. 111). 

De acordo com a afirmagao dos autores concordamos que nem todas as criangas tern a mesma 

capacidade de assimilagao em relacao a leitura, existem varias diferengas, as quais devemos 

aceita-las e procurar solueiona-las, diante da complexidade do objeto de aprendizagem. E 

importante que o professor procure estudar e ter clareza sobre as particularidades de cada tipo 

de diferenca, para poder conduzir adequadamente seu trabalho e dimensionar com equilibrio, 

suas expectativas. Vale salientar que a capacidade de compreensao nao vem automaticamente 

nem plenamente desenvolvida, precisa ser exercitada e ampliada em diversas atividades. 

Acreditamos que e indispensavel que os educadores valorizem a capacidade individual das 

criangas, contribuindo assim para o processo de leitura delas, pois quando elas sentem que 

nao podem aprender, elas perdem o interesse pelo que se esta ensinando e desvia a atengao 

para o que lhe permite compreensao. Uma outra versao e que essas diferencas se dao era 

relacao as criangas das camadas populares, as quais constituem-se de um deficit lingiiistico e 

cultural. SOARES (1987, p. 20) explica que o mito da deficiencia linguistica e cultural se 

baseia na suposigao de que: 

"(...) as criangas das camadas populares chegam a escola com uma 
linguagem deficiente, que as impedem de obter sucesso nas atividades e 
aprendizagem: sua linguagem e pobre - nao sabem o nome de objetos 
comuns; usam frases incompletas, curtas, monossilabicas; sua sintaxe e 
confusa e inadequada a expressao do pensamento logico; cometem 
"erros" de concordaneia, de regencia, de pronuneia; comunica-se muito 
mais atraves de recursos nao verbais do que de recursos verbais. Em 
sintese, sao criangas deficitarias lingiiisticamente".(SOARES, 1987 p.20) 

Acreditamos que mesmo as criangas vindas de lares culturalmente desprovidos de materiais 

de leitura, chegam a escola com algum conhecimento previo em relagao a leitura, assim a 

apropriagao da mesma atraves de atividades que desenvolvam habilidades leitoras para 

leitores iniciantes. E preciso que os educadores nao descriminem os alunos das classes 

populares, pois, os mesmos possuem capacidades iguais aos das classes elevadas. Segundo 

SOARES, Labov adotaria uma posigao contraria a dos partidarios do deficit lingiiistico. Para 
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ele,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criangas das camadas populares "narram, raciocinam e discutem com muito mais 

eficiencia que os falantes pertencentes as classes mais favorecidas, contemporizam, 

qualificam, perdem-se num excesso de detalhes e irrelevantes" (SOARES, 1987, p.47). Faz-

se necessario ressaltar que o conhecimento previo envolve muitos outros conhecimentos dos 

quais podemos destacar o conhecimento da lingua, o mesmo esta relacionado com o processo 

de construcao da lingua: grafofonico que corresponde ao sistema das relacpes entre os sons e 

a apresentacao escrita da linguagem; o sintatico relaciona-se com o conhecimento sobre o uso 

adequado da lingua de forma compreensivel e o sistema semantico que envolve o significado 

das palavras e das sentences. KLEIMAN (2000, p. 14-15) explica como funciona esse 

processo de construcao: 

O conhecimento lingiiistico desempenha um papel central no 
processamento do texto. Entende-se por processamento aquela atividade 
pela qual as palavras, unidades discretas, distintas, sao agrupadas em 
unidades ou fatias maiores, tambem significativas, chamadas constituintes 
da frase. A medida que as palavras sao percebidas, a nossa mente esta 
ativa, ocupada em construir significados, e um dos principais passos nessa 
atividade e o agrupamcnto em frases com base no conhecimento 
gramatical de constituintes. (...) Este conhecimento permitira a 
identificacao de categorias e das funcpes desses segmentos ou frases, 
identificacao esta que permitira que esse processamento continue, ate se 
chegar eventualmente, a compreensao.(KLEIMAN, 2000 p. 14 - 15). 

De acordo com o pensamento de KLEIMAN podemos concluir de que ler e compreender e 

que compreender e sobretudo um processo de construcao de significados sobre o texto que 

pretendemos compreender. Vale caracterizar para que esse processo desenvolva integralmente 

e indispensavel que o leitor disponha de alguns recursos necessaries para que o mesmo possa 

compreender o texto lido. Sao muitas as reclamacpes que escutamos de que leu algo e nao 

compreendeu nada. E ficamos a nos perguntarmos a verdadeira causa desse problema. Cabe a 

escola, estimular a leitura, melhorar as estrategias, principalmente de compreensao, um dos 

principais problemas de aprendizagem, para que o aluno possa compreender melhor um texto, 

e preciso que o educador ensine-o a estabelecer previsao e inferencia, estrategias que sao 

invocadas na pratica de leitura, logo no primeiro contato com o texto. Compreendendo que ler 

e o unico jeito de se comunicar de igual para igual com o restante da humanidade. E por isso 

que ler e talvez a coisa mais importante que a escola tem a ensinar - e nao so aos alunos. 

Infelizmente, porem, muitos professores nao sabem como "embarcar" nessa expedicao. "A 

maior parte das escolas so trabalha com textos didaticos e literdrios e muitas vezes de 
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maneira burocrdtica, sem sentido para os alunos", afirma a pedagoga argentina LERNER 

(2006, P.13). 

E comprovado que a maioria dos professores nao trabalha os textos com seus alunos de forma 

dinamica e prazerosa. Os textos sao apresentados de forma desmotivadora, contribuindo assim 

para o desinteresse dos alunos. Por isso vale ressaltar o pensamento de LAJOLO (1994, p. 

59): 

Ler nao e decifrar, como num jogo de adivinhacpes, o sentido de um 
texto. E, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 
relaciona-lo a todos os outros textos significativos, para cada um, 
reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da 
propria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, 
propondo outra nao prevista.( LAJOLO, 1994 p. 59) 

E imprescindivel que as instituicpes de ensino procurem trabalhar a leitura atraves de textos, 

possibilitando aos alunos maior integracao com os mesmos, desenvolvendo suas capacidades 

de assimilacao e compreensao. Se o objetivo e formar leitores autonomos capazes de estudar 

sozinhos, e fundamental que os alunos compartilhem a leitura e se ajudem nas tarefas de 

grifar trechos e elaborar esquemas e resumos. Dessa maneira eles estarao desenvolvendo 

estrategias proprias para entendimento do texto lido. 

Segundo SILVA e ZILBERMAN (1998), a leitura enquanto processo historicamente 

determinado, congrega e expressa os anseios da sociedade, a qual divide-se em classes 

antagonicas e mostra-se desigual em diferentes niveis, priorizando a leitura como um 

instrumento de controle, empregado sistematicamente pelos setores dominantes. Uma outra 

concepcao de leitura atribuida pelos autores, refere-se a leitura como instrumento de 

conscientizacao, a mesma contribui para aproximaeao entre os individuos e a produgao 

cultural. A falta de analise e compreensao das contradicpes existentes na sociedade contribui 

para a incapacidade do professor posicionar-se com lucidez frente as duas concepcpes de 

leitura. Os autores tambem comentam a respeito do funcionamento das instituigoes, de como 

elas podem ser avaliadas pelo tipo de projeto confiado a leitura. Como afirma SILVA e 

ZILBERMAN (1998, p.115): 

Uma pedagogia da leitura que objetiva a transformaeao do leitor e, atraves 
deste, da sociedade dificilmente se funda na descrigao da estrutura do 
texto. Mais do que isso, uma pedagogia da leitura de cunho transformador 
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propoc, ensina e encaminha a descoberta da funcao excrcida pelo texto 
num sistema comunicacional, social e polftico.(SILVA e ZILBERMAN, 
1998 p. 115) 

Considerando a leitura como fator transformador do individuo, constatamos que nao e 

suficiente ao leitor apenas decodificar o texto, mas sim compreende-lo, buscando as 

informacoes relevantes, ou o significado implicito nas entrelinhas. Se o objetivo e formar 

cidadaos capazes de compreender os diferentes textos com os quais se defrontam, e preciso 

organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na escola. Para que 

haja aprendizagem de leitura atraves de textos escritos, exige-se uma interacao com a 

diversidade dos mesmos, caracterizando-se pelo esforcp de interpretagao do leitor. Mas o que 

observamos na maioria da escola e o poder que o professor tem de fazer sua propria 

interpretagao em relagao ao texto, desconsiderando as interpretagoes dos alunos. E necessario 

o envolvimento dos conhecimentos do leitor com as informacoes do texto, para que haja uma 

interagao entre texto e leitor, contribuindo assim para ativar seu conhecimento de mundo. 

Segundo MARTINS (1994, p. 32-33) a leitura vai alem do texto seja ele qual for e comega 

antes do contato com o mesmo, dessa forma vale ressaltar o pensamento da autora: 

A dinamica do processo e pois de tal ordem que considerar a leitura 
apenas como resultado da interagao texto-leitor seria reduzi-la 
consideravelmente a ponto de se correr o risco de pensar que um mesmo 
leitor lendo um mesmo texto, nao importa quantas vezes, sempre 
realizaria uma mesma leitura.( MARTINS, 1994 P. 32 - 33) 

Compreendendo que qualquer leitura exige o dominio da lingua e suas diferengas, alem de 

tempo, concentragao, determinagao e conhecimento. Acreditamos que de acordo com os 

Parametros Curriculares Nacionais, e preciso superar algumas concepgoes sobre o 

aprendizado inicial da leitura, uma delas e de que ler e simplesmente decodificar, converter 

letras em sons, sendo a compreensao consequencia natural dessa agao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E preciso oferecer aos 

alunos oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons leitores 

utilizam. E preciso que antecipem que fagam inferencias a partir do contexto ou do 

conhecimento previo que possuem, que verifiquem suposigoes tanto em relagao a escrita, 

propriamente, quanto ao significado. E disso que se esta falando quando se diz que e preciso 

"aprender a ler, lendo", adquirir o conhecimento da correspondencia fonografica, de 

compreender a natureza e o funcionamento do sistema alfabetico, dentro de uma pratica 

ampla de leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para aprender a ler, e preciso que o aluno se defronte com os escritos que utilizaria se 

soubesse mesmo ler com os textos de verdade. Portanto, os materiais feitos exclusivamente 

para ensinar a ler nao sao bons para aprender a ler, tern servido apenas para ensinar a 

decodificar contribuindo para que o aluno construa uma visao empobrecida da leitura. 

Segundo MARTINS (1994, p. 23) a maioria dos educadores ainda utilizam a mesma pratica 

formalista e mecanica, contribuindo assim para a desmotivagao dos educandos, pois sao 

impostos e se resumem a decoreba de signos linguisticos. Por isso, vale ressaltar o 

pensamento da autora: 

Prevalece a pedagogia do saerificio, do aprender por aprender, sem se 

colocar o porque, como e para que, impossibilitando compreender 

verdadeiramente a funcao da leitura, o seu papel na vida do individuo e da 

sociedade.(MARTINS, 1994 p.23) 

Acreditamos para que a leitura exerca seu verdadeiro papel, precisa ser trabalhada de maneira 

correta, e necessario que o aluno tenha a possibilidade de ser um leitor interativo, expondo 

suas ideias e pontos de vista, isso ajudara a desenvolver o poder de criticidade, dando margem 

a construcao de um conhecimento significativo, capaz de contribuir para que ele possa 

interagir na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DOS DADOS 

2.1 ESTUDO DE CASO 

Segundo ROESE apud Matos (2001), o estudo de caso e um procedimento muito utilizado 

quando e selecionado apenas um objeto de pesquisa, obtendo assim grande quantidade de 

informacoes sobre o caso escolhido e, consequentemente, aprofundando seus aspectos. 

Trata-se de uma forma de investigacao bastante utilizada nos cursos de pos graduacao, 

sobretudo pela facilidade operacional que proporciona. A alternativa de utilizar uma amostra 

reduzida faz com que essa modalidade de pesquisa se apresente como uma das mais populares 

entre os investigadores. De acordo com GIL apud Matos, (2001) 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. Segundo o autor acima citado a 

observagao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser associada a outros 

procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser considerada eficaz para a pesquisa 

cientifica, temos de observar, compreender o que e essencial e fazer o registro. 

Vale salientar que e imprescindivel para que o Estudo de caso se concretize de forma eficaz 

que o investigador tenha as habilidades desejadas para extrair do caso as informacoes 

relevantes atraves de procedimentos fortemente baseados na percepgao e na capacidade 

analitica, sendo indispensaveis caracteristicas como a de ser capaz de formular boas questoes 

e de interpretar as respostas, ser bom ouvinte e nao ficar prisioneiro de seus preconceitos, ser 

adaptativo e flexivel sem perder o rigor. 

Este Estudo de caso foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Rosado 

de Oliveira, localizada na Rua Pe. Jeronimo Munhoz S/N na cidade de Jerico-PB. Salientando 

que o Fundamental I e constituido por 185 alunos onde a 2a Serie e constituida por 30 alunos 

na faixa etaria entre 8 a 10 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O referido estudo foi realizado atraves de instrumentos que compreende questionarios 

aplicados aos alunos entrevistas realizadas com os professores e gestores e como tambem 

atraves de observacpes feitas na escola, as quais foram registradas no caderno e tambem 

atraves do estagio realizado na escola acima citada. 

Vale ressaltar que alguns professores optaram em responder o questionario atraves de 

entrevista e outros pediram para responder em casa. AJguns educadores tiveram muitas 

dificuldades na hora da entrevista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 

Foram aplicados dez questionarios com os alunos salientando que a selegao dos mesmos foi 

feita aleatoriamente. Em relagao ao questionario numero 01 que era respondido apenas com 

um "X" em cada questao escolhida. Quanto a questao 01 que refere-se como voce se sente 

quando ganha um livro de presente? A resposta dada foi unanime, todos optaram pelo 

desenho que indicava que ficava feliz. Em relagao ao item seguinte que pergunta como voce 

se sente quando gasta seu tempo livre lendo? Foi constatado a diversificagao das respostas, 

entre os dez questionarios respondidos, 04 marcaram desenho da carinha que indica muito 

feliz, quatro marcaram que nao ficavam muito feliz, os outros dois marcaram que ficavam 

com muita raiva. 

Quanto a questao que pergunta voce acha que vai gostar de ler quando for maior? Todos 

marcaram a alternativa que indica que sim. Em se tratando do item como voce se sente 

quando vai a uma livraria? Dos dez alunos que responderam oito marcaram que sentiam-se 

muito feliz e dois que ficavam pouco feliz. Quanto as seguintes: Como se sente quando leem 

uma historia para voce? E quando vai a casa de um amigo, gosta de ler os livros dele? E como 

se sente quando leem poemas para voce? Todos responderam a alternativa que corresponde 

que fica muito contente. 

Quanto ao questionario inventario de interesses e que e constituido por afirmagoes 

incompletas que os alunos devem completar oralmente ou por escrito. Foi constatado que 

quase todas as afirmagoes foram completadas com respostas iguais como por exemplo na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afirmagao adoro ler todos completaram com a palavra poesia, podemos percebermos que a 

poesia representa um excelente meio para que as criangas comecem a gostarem de ler. 

A afirmacao tenho dificuldade de entender uma leitura quando... Foi impressionante a 

diversidade de respostas dadas, uns afirmaram que tinham dificuldades de entenderem uma 

leitura quando a mesma era ruim, outros afirmaram que era quando tinha palavras dificeis, ja 

outros disseram que era quando a leitura era muito grande, uns afirmaram que tinham 

dificuldades de entender a leitura quando outra pessoa le. 

Diante as diversas afirmagoes dadas em relagao a dificuldade de entender uma leitura, 

podemos afirmar que para entender uma leitura nao basta apenas decodifica-la, mas sim 

envolve inumeras estrategias necessarias para o real entendimento. Ficamos a nos 

perguntarmos qual seria a concepgao de leitura ruim para esses alunos que disseram que 

tinham dificuldade de entender uma leitura quando a mesma era ruim. Seria uma leitura de 

dificil compreensao? Quanto a afirmagao eu leria mais se... As afirmagoes foram 

diversificadas, uns disseram que leriam mais se os livros fossem bons, outros disseram que se 

a tia lesse mais com eles, ja outros afirmaram que leriam mais se tivesse mais leitura, outros 

disseram que leriam mais se as historias fossem boas. 

Foi possivel apos analise dos questionarios respondidos pelos os alunos percebermos que na 

sala de aula as atividades de leitura sao pouco desenvolvidas, havendo assim um anseio por 

parte dos alunos em relagao a leitura. Mediante tal verificagao se faz necessario que o 

educador desenvolva mais atividades diversificadas de leitura visando dessa forma constituir 

uma agao educativa em consonancia com as necessidades especfficas das criangas 

oportunizando aprendizagens significativas. E imprescindivel estimular a participagao ativa 

em sala de aula de modo que haja realmente intercambio verbal. Nao se trata de ler com os 

alunos, mas trocar impressoes, dar voz a crianga para que coloque sua interpretagao. Frisando-

se que esse procedimento nao deve ser feito de forma circunstancial, aleatoria, mas de modo 

planejado. 

Em relagao ao item: quando estou lendo, eu... A maioria dos alunos responderam que ficavam 

muito feliz, outros que quando estavam lendo se divertiam bastante atraves da leitura, outras 

falaram que sentiam-se a vontade quando estavam lendo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante os depoimentos dados pelos alunos, vemos a importancia da leitura o que de bom ela 

nos proporciona, o quanto e importante que o educador desenvolva diferentes tipos de leitura 

com seus alunos. 

Quanto a alternativa: quando leio em voz alta, eu... Quase todos os alunos afirmaram que 

entendiam melhor a leitura, outros disseram que gostavam muito, apenas um disse que ficava 

com dor de cabeca. 

Em se tratando do item: quando leio em silencio, eu... Foi impressionante a diversidade de 

respostas, alguns falaram que ficavam apavorado pois estavam todos calados, um falou que 

ficava concentrado, outro disse que quando lia em silencio achava muito dificil, ja um outro 

falou que a leitura em silencio e mais facil, outro falou que ficava chateado, apenas um disse 

que gostava de ler em silencio. 

Mediante as afirmagoes dos alunos percebemos que a maioria nao gosta de ler em silencio, 

diante dessa realidade ficamos nos questionando o porque das criangas ficarem tao 

apavoradas ao realizarem uma leitura silenciosa. 

Uma outra alternativa que foi direcionada aos alunos foi o que eles achavam dos jornais. 

Quase todos disseram que achavam ruim, chato, apenas um falou que considerava os jornais 

otimos, outros falaram que era bom, teve uma aluno que disse que jornais eram maiores. 

Analisando as afirmagoes dadas pelos alunos foi possivel perceber que os mesmos 

consideram apenas os jornais escritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

Atraves desta analise foi possivel observar os principais aspectos que envolvem a profissao 

docente e tambem a concepgao de leitura dos educadores entrevistados. Almejando um estudo 

mais detalhado optou-se em colher dados a respeito da forma de ingresso na docencia, 

formagao profissional, quanto tempo de formagao e quanto tempo trabalha na educagao. De 

acordo com a pesquisa realizada com os professores em relagao ao primeiro item quanto a 

forma de ingresso na docencia foi comprovado que dos quatros professores entrevistados, tres 
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ingressaram na docencia atraves de concurso e apenas um por indieagao. Quanto ao item 

seguinte que se refere a formagao profissional foi constatado que apenas dois tem curso 

superior, dentre esses apenas um tem formagao em pedagogia curso especifico para a area do 

magisterio, podemos entao concluirmos que a maioria dos professores que atuam no 

magisterio nao tem qualificagao especifica. Vale entao ressaltar o pensamento de PILETTI 

(1985), quando afirma que: 

Aprendizagem sera tanto mais eficiente quanto mais apropriados a 

especificidade da area de estudo, sendo necessario que o educador tenha 

uma formagao orientada para a area especifica que vai atuar. ( PILETTI, 

1985 p. 43). 

E imprescindivel que mesmo os educadores com formagao especifica para atuar em 

determinada area correspondente a sua formagao, e de fundamental importancia aperfeigoar-

se constantemente, ja que novas ideias, novos metodos de ensino, novas experiencias 

educacionais sempre surgem, com possibilidades de melhorar o trabalho educative Segundo 

NOVOA (2002, p.24) "Os professores tem de ser formados, nao apenas para uma relagao 

pedagogica para os alunos, mas tambem para uma relagao social com as comunidades locais". 

E relevante que os professores busquem uma formagao objetivando desenvolver o seu 

trabalho educativo expressando todas as competencias necessarias. 

Nesse sentido vale ressaltar o pensamento de MORIN (1999), quando: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

destaca o cardter global da fungao docente a medida que sua formagao Ihe possihilita religar 

e problematizar, simultaneamente, lendo em vista contextualizar, refletir e integrar os 

saberes, evidenciados em principios de autonomia e democracia. 

De acordo com o autor e imprescindivel que os educadores busquem cada vez mais 

aperfeigoar-se no que diz respeito a sua formagao, visando melhor desempenho na sua pratica 

educativa. E necessario enfatizar a necessidade e a relevancia de formagao continuada na 

pratica do professor, e necessario que o educador busque sempre melhorar a sua pratica 

pedagogica, para que possa atuar de forma eficaz, entendendo a pratica do professor-

pesquisador como fruto de uma mudanga de atitudes em prol de um melhor desempenho de 

sua profissao. 
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Por isso e necessario lutarmos por uma educacao que assegure a todos uma formagao cultural 

para a vida pessoal, profissional e cidada, possibilitando uma relagao autonoma, critica e 

construtiva do alunado. 

Ouanto ao tempo de formagao foi verificado que dois dos entrevistados faz apenas tres anos 

de tempo de formagao, os outros dois terminaram o magisterio a seis anos atras. Em relagao a 

quanto tempo trabalha na profissao docente, todos estao trabalhando ha oito anos. 

Atraves da entrevista feita aos professores, foi possivel sabermos a concepgao de leitura de 

cada um. Em relagao a pergunta o que e ler para voce? O educador "A" responde que ler e 

tudo, com a leitura vamos crescendo o conhecimento e desenvolvendo a capacidade de 

ensinar melhor. Mediante tal afirmagao podemos concluirmos a real complexidade do que e 

ler para esse professor, o mesmo ainda acrescenta que e atraves da leitura que vamos 

crescendo o conhecimento e desenvolvendo a capacidade de ensinar melhor, acredito que o 

mesmo quis dizer que e por intermedio da leitura que readquire mais conhecimento e 

conseqiientemente promovendo assim a capacidade de ensinar melhor. Para o educador "B", 

ler e saber interpretar, nao e apenas decodificar o que esta escrito. De acordo com a afirmagao 

do educador "B" e "C", a leitura nao se restringe apenas ao simples fato de decodificar o que 

esta escrito, e precisa compreender e interpretar para que isso ocorra e imprescindivel utilizar-

se de varias estrategias que facilita esse processo. 

Nesse sentido vale ressaltar o pensamento dos PCN'S (1996) quando afirma que: 

O conhecimento atualmente disponivel a respeito do processo de leitura 

indica que nao se deve ensinar a ler por meio de praticas centradas na 

decodificagao. Ao contrario, e preciso oferecer aos alunos inumeras 

oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons 

leitores utilizam. (PCN, p.55) 

Quanto a pergunta qual a importancia da leitura para a sua vida pessoal e profissional? O 

professor "A" respondeu que tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional a leitura 

e muito importante pois e atraves da mesma que adquire mais conhecimento. 

E preciso caracterizar a leitura como fonte essencial para construgao do conhecimento, nao 

apenas no ambito escolar mas que esse conhecimento proporcione aos que buscam adquiri-lo 

cada vez mais um melhor desempenho na sua pratica educativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ja os educadores "B" e "C", afirmam que a leitura e de suma importancia tanto para a vida 

pessoal quanto para a vida profissional pois e atraves da leitura que nos aperfeigoamos cada 

vez mais. Acreditamos que esse aperfeigoamento so sera efetivado se o educador procurar por 

em pratica na unidade de ensino os conhecimentos adquiridos buscando incansavelmente 

desempenhar a sua funcao numa perspectiva de transmitir de forma eficaz os conhecimentos 

obtidos para seus alunos. Nesse sentido vale salientar o pensamento de KATO (1999) quando 

afirma que: 

O treinamento do professor nao consistiria em meramente lhe suprir 

conjuntos de tecnieas e procedimentos, isto e, verdadeiras "receitas", mas 

sobretudo em torna-lo consciente da natureza do objeto que vai ensinar e 

capaz de observar o processo de sua aprendizagem, nele intervindo de 

maneira a melhor ajudar os seus alunos. (KATO, p.20) 

De acordo com o autor e de fundamental importancia que o educador procure meios 

adequados para por em pratica o seu trabalho priorizando o objeto de estudo que e 

caracterizado pela leitura, compreendendo que nao basta apenas desenvolver atividades sem 

que estas sejam realmente significativas no processo de aprendizagem da leitura. 

Quanto ao educador "D" o mesmo afirma que a leitura e muito importante pois sem ela nao ha 

condigoes de aprofundarmos o nosso conhecimento para adquirir um determinado nivel de 

cultura. 

Em relagao ao item quais as principais dificuldades encontradas com os alunos na leitura? As 

respostas foram todas iguais dentre elas destacamos a falta de atengao do alunado e inibicao. 

Diante essas afirmagoes concluimos que essa inibigao seja por falta do uso da leitura oral, o 

que geralmente ocorre na escola quando os alunos sao chamados a fazerem leituras, os 

mesmos sao criticados contribuindo assim para torna-los cada vez mais inibidos. Por isso vale 

ressaltar o pensamento dos PCN'S quando relata que: 

O desenvolvimento da capacidade de expressao oral do 
alunado depende consideravelmente de a escola constituir-
se num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a 
diferenca e a diversidade. Mas, sobretudo, depende de a 
escola ensinar-lhe os usos da lingua adequados a diferentes 
situacSes comunicativas. (PCN'S, 1996 p.49) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»VE
Q

S'C*.OE F
C R

) ERAL 
DE GAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

B18UQTECASET0RJAL 

CAJAZEIRAS •  PWMteA 



3 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relacao a pergunta qual a melhor maneira de se ensinar a ler? Todos os professores 

optaram pelas alternativas que corresponde atraves de atividades diversificadas, leituras 

coletivas e individuals, atraves de oficinas. 

Quanto a alternativa que atitude o professor deve tomar para melhorar o ensino de leitura? As 

respostas de todos os professores foram as seguintes: Ter compromisso com a formacao de 

leitores competentes, compreender e considerar as interpretagoes do aluno, nao utilizar apenas 

metodos tradicionais e considerar os conhecimentos previos dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS GESTORES 

Atraves da analise feita dos questionarios realizados com os gestores foi possivel verificarmos 

que ambos atuam nessa funcao por indicagao politica e que apenas a orientadora pedagogica 

tem curso superior especifico na area, tendo cinco anos de formagao, exercendo essa funcao 

ha tres anos. Quanto a diretora escolar, essa atua ha um ano. 

Em relagao a pergunta para voce o que impossibilita a aprendizagem da leitura? Foi 

impressionante as respostas dadas pelos gestores, entre varias destacamos: comodismo dos 

professores em relagao a busca de atividades que desenvolva a leitura, a falta de acesso dos 

alunos a diversos tipos de leitura, a ausencia de projetos de leitura na escola. Analisando esse 

depoimento dado pelos gestores, podemos verificarmos o quanto fica a desejar o processo de 

ensino-aprendizagem da leitura no que se refere ao desempenho dos professores em 

desenvolver atividades significativas de leitura. Nesse sentido vale ressaltar o pensamento dos 

PCN'S (1996), quando afirma que: 

"Nao se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura 

empobrecidos, justamente no momenta em que as criangas sao iniciadas no 

mundo da escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma 

forma, a qualidade, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura". (PCN, 

1996 p.36) 

E indispensavel que os educadores procurem melhorar o ensino de leitura, enfatizando 

diferentes tipos de leitura, transformando a sala de aula num ambiente estimulante das mais 

variadas situagSes, de forma a permitir que a crianga se manifeste, expressando livremente a 

compreensao e os questionamentos que faz, a partir da leitura do real. Para isso e necessario 
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que o professor seja um leitor incansavel, apto a selecionar, graduar e diversificar o material 

de leitura, cstimulando a crianga a escolher livremente, para que se va tornando, 

gradativamente, apta a fazer essa selecao. 

Quanto ao item seguinte que constitui: voce considera a leitura como fonte essencial para a 

construcao do conhecimento? Justifique. As respostas foram diversificadas, para o gestor "A" 

a leitura e considerada essencial, pois e atraves da leitura que se trabalha a ortografia. ja para 

o gestor "B" a leitura e essencial pois e por intcrmedio da mesma que adquirimos mais 

conhecimentos, possibilitando maior desenvolvimento em diversos aspectos: sociais, 

culturais, educacionais. 

Em relacao a questao o que significa para voce ser um bom leitor? Foi impressionante os dois 

gestores deram as mesmas respostas, como: ser um bom leitor nao significa apenas 

decodificar os sinais graficos, mas interpretar e compreender o que leu, e sobretudo ter uma 

visao critica da leitura. De acordo com os depoimentos do 

Formar um leitor competente supoe formar alguem que compreenda o que 
le; que possa aprender a ler tambem o que nao esta escrito, identificando 
elementos implicitos; que estabeleca relacpes entre o texto que le e outros 
textos ja lidos; que saiba que varios sentidos podem ser atribuidos a um 
texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localizacao de 
elementos diseursivos. (PCN'S, 1996 p.54) 

Isso implica dizer que ser um leitor competente significa muito mais do que o simples ato de 

decodificar o escrito, consiste em ser capaz de interpretar o que leu, havendo assim uma 

interacao dinamica entre leitor e texto, surgindo da leitura um novo texto. Concebido dessa 

forma, o ato de ler prioriza a formagao de um leitor critico e criativo. 

Em relagao a alternativa: Que medidas o gestor de uma escola deve tomar para que o processo 

de leitura desenvolva de forma eficaz? O gestor "A" respondeu uma das medidas a serem 

realizadas seria a de fazer com que os professores aplicassem em sala de aula oficinas de 

leitura. Ja o gestor "B" deu mais opeoes como: organizar uma biblioteca na escola e fazer com 

que os alunos tenham acesso a mesma; trabalhar com projetos que envolva leitura; 

acompanhar o professor. 
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O ultimo item corresponde que beneficio as oficinas de leitura podem oferecer para 

aprendizagem dos alunos? O gestor "A" afirma que as oficinas de leitura contribui para um 

bom desempenho na escrita, na social izagao, na boa diccao e no exercicio da cidadania. Ja o 

gestor "B" relata que atraves da realizacao de oficinas e possivel despertar o gosto e o prazer 

pela leitura. 

Diante os argumentos dos gestores em relagao os beneficios que as oficinas podem oferecer 

no processo de aprendizagem da leitura, foi possivel percebermos a sua importancia em todos 

os aspectos que contribui para que o alunado torne-se um excelente leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 CONCEITO DA ESCOLA DIANTE A COMUMDADE 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Rosado de Oliveira fica localizada na Rua 

Pe. Jeronimo Munhoz S/N, no Bairro Beira Rio em Jerico-PB. A Escola e conceituada como 

boa pois, o seu quadro de professores sao considerados a maioria de excelentes educadores 

por desempenharem a fungao com determinacao e competencia. 

Existem alguns professores que nao desenvolvem sua fungao com muita eficaeia, nao seis se 

por falta de formagao ou por nao gostar da profissao que exercem, estando ocupando tal 

fungao apenas por nao ter outras opgoes. 

E considerada rigorosa por estabelecer normas a serem cumpridas que geralmente desagrada 

aos pais dos alunos. A escola e caracterizada como perigosa no sentido de esta localizada num 

determinado local onde tem bastante transito. 

A instituigao enfrentou ha mais ou menos um ano atras um enorme problema relacionado com 

a indisciplina de alguns alunos, os quais foram chamados a Diretoria acusados de terem 

colocados laxante na agua dos professores, os quais foram advertidos e suspensos das aulas 

por tres dias. Acontece que um dos participates ficou revoltado com a atitude da Diretora, o 

aluno foi em casa e pegou uma arrna disparando tiros na secretaria, por sorte nao bateu na 

secretaria que estava sentada no biro. 

Quanto as criticas vindas do exterior alguns dos professores e o pessoal do apoio reagem com 

etica e diplomacia considerando-as como criticas construtivas, outros reagem ao contrario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tomando satisfagoes. Isso aconteceu com a professora do Pre-escolar, a mesma soube que a 

avo de uma aluna sua tinha falado que ela deveria desocupar o lugar de professora para dar a 

outra que saiba ensinar. 

As criticas sao feitas especificamente a alguns funcionarios que compoe a escola. Varias maes 

reclamam da merendeira, pois, a mesma atende muito mal os alunos na hora de entregar o 

lanche para os mesmos. Uma outra critica e feita ao guarda pois, ele nao deixa os pais dos 

alunos entrarem na hora do intervalo. Alguns pais do Fundamental II fazem criticas referentes 

a aplicacao de mais de uma avaliagao realizada num mesmo dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 ORGANIZACAO SOCIO-ECONOMICA DA ESCOLA 

A escola tem uma composigao socio-economica considerada muito precaria pois, a maioria 

dos alunos sao de classe baixa principalmente as do Fundamental I, sao criangas cujos pais 

nao tem emprego fixo, muitos deles trabalham como auxiliares de pedreiros quando aparecem 

algum servigo. A maioria desses alunos moram em uma localidade considerada como favela. 

Essa caracteristica social-econdmiea nao e tao presente aos alunos do Fundamental II, 

considerando que os mesmo fazem parte de um nivel um pouco mais elevado, 

compreendendo que os pais possuem emprego fixo e moram em localidades mais dignas. 

2.5.2 RELACAO PROFESSOR X ALUNO 

Em relagao a disciplina, para a professora significa ter dominio de classe. Quando ocorre 

situagoes vistas como indisciplinares, a resolugao ocorre por meio de punigao, repressao. Na 

minha opiniao atos de indisciplina nao devem serem corrigidos dessa forma pois, agindo 

dessa maneira so contribuira para aumentar cada vez mais a revolta dos alunos, nesse caso o 

dialogo se faz indispensavel para que possa haver consenso. Diante da indisciplina, muitas 

vezes, nos, educadores, deixamos de aproveitar a oportunidade para conhecer e orientar os 

alunos e, ao contrario os punimos. Educar e um ato muito mais dificil do que punir. Exige 

paciencia, compreensao, disponibilidade para escutar e aconselhar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A sala de aula pode ser um lugar com o qual os alunos se identificam justamente porque 

podem por ela circular livremente, ter acessos a materials, adquirir sabedoria e aprender 

regras. Um espacp assim utilizado, alem de limpo, agradavel, iluminado e bonito e, 

principalmente educativo. O relacionamento da professora com os alunos, as vezes predomina 

a autoridade que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicacao entre eles 

no decorrer da aula, era outras ocasioes ocorre a flexibilidade por parte da professora. 

E atraves do posicionamento do professor diante da turma que os alunos serao capazes de 

diagnosticar que tipo de professor e ele, pois a relacao com conhecimento e sempre mediada 

pela interacao com os professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3 POSICIONAMENTO DOS EDUCADORES DIANTE DA PROFISSAO 

Os professores fazem questionamentos referentes ao nao reconhecimento da profissao 

docente. Quase todos os professores que lecionam nessa escola nessa escola estao exercendo a 

profissao de educador, nao por vocacao pela Docencia mas por falta de oportunidades para 

trabalharem em outro setor. Eles reclamam da remuneracao que e bastante insignificativa 

mediante o grande trabalho que caracteriza a profissao docente. Os professores se queixam do 

salario que e baixo, da forma como e realizado o planejamento, reclamam a respeito das 

reunioes que deveriam serem mais freqiientes. 

2.5.4 ATRIBUI^AO DOS PROFESSORES AO FRACASSO ESCOLAR 

A maioria dos professores colocam como fator principal ao fracasso dos alunos o mal 

desempenho do educador da serie anterior, falam tambem que eles nao sabem de nada e que 

nao querem aprender. Enquanto que para os que obtem bons resultados eles atribuem ao fato 

de os alunos prestarem atengao nas aulas. Em toda escola existem aqueles alunos que sao 

favoritos dos professores desde que eles nao baguncem as aulas, desenvolva todas as 

atividades dadas, sejam criativos e bons observadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.5.5 OBSERVACOES REALIZADAS NA INSTITUICAO ESCOLAR 

30 de Mar§o de 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta data foi realizada uma reuniao na Escola Joao Rosado de Oliveira, na qual eu trabalho, 

participaram dessa reuniao a secretaria Municipal de Edueagao, juntamente com a Direcao da 

escola e professores tendo como objetivo especifico a organizacao da semana cultural em 

comemoracao ao aniversario de emancipagao da nossa cidade Jerico que realizar-se-a no dia 

08 de Maio. Foi possivel perceber o quanto e dificil trabalhar em conjunto quando as 

divergencias atrapalham em grupo, pois nao chegavam a um consenso em relagao aos eventos 

a serem programados e realizados. 

02 de Abril 

Foi constatado nessa data que alguns dos professores, nao repassaram para os alunos nenhum 

conteudo em relagao a pascoa, deram apenas desenhos mimeografados representando os 

simbolos da pascoa para que os alunos pintassem, e depois do intervalo ficarem 

confeccionado lembrancinhas e mascaras. Considero tudo isso um desperdicio nao que eu seja 

contra, mas acredito que seria mais proveitoso passa para os alunos o verdadeiro significado 

da pascoa atraves de pesquisas, dramatizagoes e outras atividades. 

09 de Abril (Planejamento) 

O planejamento e realizado quinzenalmente com todas os professores tanto os da zona Urbana 

quanto da zona Rural. Os professores ficam separados em serie elaborando os pianos de aula. 

O planejamento comega as 8 hrs e vai ate o meio dia depois do almogo eles voltam e ficam ate 

as 16 hrs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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16 de Abril (Observagao da aula) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observei a aula em uma sala de 2° serie. O conteudo era "Animais na vida das pessoas", A 

professora comegou a aula falando a respeito dos animais, de como as pessoas se beneficiam 

dos mesmos. 

Quando ela expos o conteudo oralmente solicitou que os alunos fizesse a atividade do livro. 

Obs.: No piano de aula tinha como objetivos: 

• Reconhecer que os seres humanos dependem dos animais para sobreviver; 

• Reconhecer a diferencia entre animais silvestres e de criagao. 

A professora comegou a aula perguntando aos alunos o que eles estavam vendo em portugues, 

os mesmos responderam que estavam vendo substantivos femininos e masculinos. Ela foi 

revisando o assunto dado e a medida que fazia perguntas aos alunos e eles respondiam, e ela 

elogiavam dizendo muito bem, e isso mesmo. 

Foi possivel perceber que os alunos estavam por dentro do conteudo, alem de fazer perguntas 

a respeito do conteudo, a professora contextualizava com a realidade. 

Logo depois foi feito a revisao de Ciencias tendo como conteudo "As plantas". Na medida 

que o educador indagava os alunos em relagao ao conteudo, os mesmos estavam 

compreendendo todo o conteudo. 

Era dados exemplos de experiencias em relagao as plantas, e os alunos correspondiam 

perfeitamente a todos os argumentos postos em evidencia. Depois de toda a revisao a 

professora falou que iria fazer um exercicio de fixagao. Mas logo ela mudou de ideia e disse 

que iria fazer a chamada e em seguida daria ensino religioso pois os mesmos estavam 

quietinhos. 

Durante o periodo que a professora estava fazendo a chamada foi possivel perceber a dificil 

missao de ser educador, pois os alunos pulavam no meio da sala fazendo muito barulho, nao 

estavam nem um pouco preocupados em responder presente. Quando terminou a chamada, ela 

falou turma, hoje vamos ler uma parte da Biblia que fala do "AMOR". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Depois de fazer a leitura na Biblia, a professora entregou um desenho para que eles pintassem, 

todos ficaram entusiasmados e quietos. Logo apos os alunos pintarem o desenho, a professora 

escreveu um exercfcio no quadro referente a aula passada. 

Antes de iniciar a aula fui apresentada aos alunos pela professora, a mesma falou que eu iria 

estagiar naquela sala e esperava que eles colaborassem sem fazer barulho e prestando atengao 

as aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 ANALISE DA REGENCIA 

Iniciei a regencia com uma dinamica (O reino das cores), fiquei um tanto decepcionada, 

quando comecei a ler o roteiro da dinamica eles nao faziam silencio, foi preciso chamar a 

atencao dos mesmos para poder concluir a dinamica. O conteudo dado foi sobre a data 

comemorativa do sai das criangas (12 de Outubro). Iniciei a aula perguntando aos alunos se 

eles sabiam o que era comemorado nessa data, a maioria respondeu que era o dia das criangas. 

Em seguida li um texto a respeito da situagao das criangas no Brasil, logo apos a leitura do 

texto houve uma conversa informal sobre a situagao das criangas no pais. 

Foi possivel perceber atraves da leitura de alguns alunos que os mesmos ainda tem bastante 

dificuldade em relagao a leitura. 

A segunda regencia foi dada com os conteudos "A rua e o bairro (Espaeos de convivencia) e o 

poema 'Amigos do peito". Foi proposto para os alunos que fizessem um pequeno texto 

relatando o que eles gostam e nao gostam do local onde moram, atraves da elaboragao desse 

texto foi possivel perceber que em relagao ao nivel de leitura existem alguns que ainda estao 

no nivel silabico-alfabetico e a maioria estao no nivel alfabetico, escrevendo as palavras da 

maneira como as mesmas sao pronunciadas. 

A terceira regencia foi aplicada atraves da fabula (O pastorzinho e o lobo), foram utilizadas 

varias metodologias, mas apenas uma me chamou a atengao foi na hora de fazer o estudo das 

palavras do texto, utilizando o dicionario pois grande parte dos alunos nao sabiam usa-lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A quarta regencia foi realizada com o conteudo A agua. Depois da exposigao dialogada a 

respeito do conteudo fui fazendo perguntas aos alunos relacionadas a importancia da agua 

para nossa vida. Diante as afirmagoes dos mesmos deu para notar a falta de conscientizagao 

por parte deles do grande valor da agua para o nosso viver. 

A quinta regencia foi aplicada por meio do portador de textos (poesia), o poema apresentado 

foi "A bailarina", depois de fazer a leitura para os alunos fui chamando-os para fazerem a 

leitura do texto, alguns se recusaram nao sei se por timidez ou por ter dificuldade de ler. 

A sexta regencia consagrou-se atraves dos textos "A cigarra e a formiga" e "O trabalho das 

formigas enobrece so as formigas", o qual foi apresentado no retro projetor e para surpresa 

minha esse tipo de recurso didatico nao chamou a atencao deles. 

A setima regencia foi aplicada atraves da data comemorativa 15 de outubro, dia do professor. 

Alem da conversagao sobre a figura e a importancia do professor na vida da crianga, foi dada 

aos alunos um questionario para que eles entrevistassem os professores de outras escolas, 

todos eles fiearam muito entusiasmados. 

A oitava regencia foi estabelecida por intermedio do conteudo data comemorativa (15 de 

novembro) dia da Proclamagao da Repiiblica. Primeiramente fiz uma leitura informativa a 

respeito do tema, confesso que essa leitura nao interessou muito a eles. 

A nona regencia foi caracterizada pelo conteudo que consta de um portador de texto 

(literatura infantil), atraves do conto "A bela adormecida". O que me chamou atengao foi a 

fascinagao que eles tem pelas historinhas e como sabem reproduzi-las de forma bastante 

interessante. 

A decima regencia foi aplicada com o conteudo a respeito da data comemorativa (19 de 

novembro) Dia da Bandeira Nacional. Nessa aula o que os alunos gostaram mais foi de 

ilustrar cada estrofe do hino desenhando algo que simbolizassem as mesmas. 

A decima primeira regencia foi caracterizada por meio do conteudo sobre o hino nacional, que 

compreendeu leitura do hino, discussao do que representa, pintura das ilustragoes dos textos, 
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o que eles mais gostaram, e o que nao gostaram muito foi na hora da leitura individual do 

texto. 

As demais regencias foram aplicadas no intuito de despertar no alunado o gosto pela leitura. 

Vale salientar que em quase todas as regencias desenvolvidas foram trabalhadas tanto a leitura 

silenciosa que consiste em trabalhar as ideias do texto sem discussao oral, levando a crianga a 

desenvolver a autonomia de compreensao, quanto a leitura oral que tem como proposta levar a 

crianga a perceber a possibilidade de transmitir uma mensagem e/ou informagao utilizando o 

codigo lingiiistico oral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

O relato desse trabalho que tras como contexto o processo de ensino aprendizagem da leitura 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos proporcionou verificar a real situagao no que se 

refere ao processo de ensino-aprendizagem da leitura no ambito escolar. E como foi possivel 

percebermos que ensinar a ler nao e uma tarefa facil, tao pouco a tarefa de aprender a ler. 

Assim compreendemos que a arte de ensinar a ler e muito complexa, e nao se restringe ao 

simples fato de aplicagoes de solugoes feitas. 

Mediante as analises feitas a respeito das concepgoes de leitura de cada professor da 

instituigao escolar, comprovamos que os mesmos, compreendem o que seja leitura, mas nao 

as desenvolvem de forma eficaz. Assim sendo, se indispensavel uma tomada de consciencia 

por parte dos educadores no intuito de buscar meios mais adequados visando efetivar 

atividades de leitura que promovam uma eficiente aprendizagem. 

Vale ressaltar que cabe tambem aos gestores a fungao de contribuir para que esse processo se 

concretize, posto que, detectamos que os mesmos nao cooperam com os educadores, 

atribuindo ao mau desempenho dos alunos em relagao a leitura, o comodismo dos mesmos 

que se referem a busca de atividades que desenvolva a leitura. Dessa forma percebemos que 

se faz imprescindivel que haja mais engajamento de todos que compoe a instituigao escolar, 

na perspectiva de melhorar as habilidades de leitura. 

Desse modo, acreditamos que se houver um esforgo cooperativo de todo o grupo que compoe 

a escola, tendo como objetivo especifico viabilizar o proposito de promover o processo de 

ensino aprendizagem da leitura, com certeza havera um grande exito. Salientamos que a nossa 

postura mediante a realizagao desse estudo, nao foi a de criticar a forma de trabalho que os 

professores desenvolvem, mas procurar-mos estimular o gosto pela leitura, almejando assim 

uma aprendizagem mais significativa que possibilite maior autonomia ao aprendiz. 

Analisamos que as dificuldades encontradas pelos alunos no processo de aprendizagem da 

leitura, engloba diversos fatores que reunidos provocam um enorme bloqueio, impedindo 

assim uma verdadeira aprendizagem. 
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Nome.. . . Serie 

ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA voc e se se n t e q u an d o ganha u m l i v r o de p r esen t e? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f © 9 ) ( ) 

X o /  

Como voce se se n t e q u an d o gast a seu t e m p o l i v r e l endo? 

( ©0 ) ( / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(&>) 

Voce acha q u e v a i go st a r de l e r q u an d o f o r m ai or ? 

(®$) ( 0© j 

\ o / 

\ O j (&)) 

Como voce se se n t e q u an d o vai a u m a l i v r ar i a? 

( ©0 ] 
\ ° / 
\ ^ ^ / 

Como se se n t e q u an d o l e e m u m a h i st o r i a par a voce? 

(®@) 
\  o J 

Quand o vai a casa de u m am i go ,  gost a de l e r os l i v r os del e? 

(®$) ( ®Q) 
\ ° ) 

\  o /  

Como se se n t e q u an d o l e e m p oe m as par a voce? 

(@@) 
\ O I 

/ \ 
\ ° / (&>) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome 

EsCOici . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quanto tempo de formacao, 

Quanto tempo atua como gestor: 

Quanto a forma de ingresso na escola; 

Questionario 

1) Para voce o que impossibilita a aprendizagem da leitura9 

2) Voce considera a leitura como fonte essencial para a construcao do 

conhecimento? Justifique, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) O que significa para voce ser um bom leitor? 

4) Que medidas o gestor de uma escola deve tomar para que o processo de 

leitura desenvolva de forma eficaz? 

5) Que beneficios as oficinas de leitura podem oferecer para aprendizagem 

dos alunos'7 



Professor: 

Escola na qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lcciona: 

Forma ele ingresso na Docencia: 

Formacao pro 11 ssiona 1: 

Quanto tempo ele formacao: 

Quanto tempo trabalha na etJucaeao: 

Qucslionario 

1) Para voce, o que e ler'? 

2) Qua l a impor t anc i a da leitura para a sua vida pessoalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e p rof i s s iona l? 

3) Para v o c e , q u a i s a s p r i n c i p a i s d i l k u l d a d e s e n c o n l r a d a s c o mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o s a lunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w\ l e i t u r a ? 

4) Para voce, qual a m e l h o r mane i r a de se ens ina r a ier'.' 

( ) Atraves de oficinas ( ) Lei turas coletivas e i n d i v i d u a l s 

( ) Instrumentos s ign i l i ea l ivos ( ) Atividades d ive r s i f i cadas 

5) Que a t i ludc o professor deve l omar p a r a m e l h o r a r o ensino de leitura 

( ) Ter c o m p r o m i s s o coin a f o r m a c a o dc leitores c o m p e t e n t e s . 

( ) Compreender e considerar as i iUcrprc lacoes d o a l u n o . 

( ) N a o utilizor apenas metodos t r a d t c i o n a i s . 

( ) Considerar os c o n h e c i m e n t o s p r e v i o s dos alunos. 
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