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A vida na Terra pode ser apenas uma 

passagem, mas essa passagem pode e 

deve ser tr iunfante, repleta de amor, de 

fraternidade, sol idariedade e sabedoria. 

Para isso, e importante termos o saber 

como o maior presente divino, para ass im, 

podermos dele fazer a nossa maior razao 

de viver. A v ida 
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MOREIRA, Luana Ribeiro Boerato. A Leitura c o m o p r o c e s s o de mediacao d a 

aprendizagem e do conhecimento. Monograf ia do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Cajazeiras-PB, 2007. 54p. 

A leitura torna-se e lemento essencial na objetivizagao da comunicacao e na 

propagacao da l inguagem, ja que at inge boa parte da populacao. Contudo, esse 

meio de transmissao cultural, apresenta-se de forma variada, de acordo com os 

grupos culturais a que pertence. Subsidiando-se de diversas concepcoes, a questao 

da qual idade da leitura e claramente observada a partir da analise do indice socio-

economico do seu meio, que definira de que forma a leitura chegara ao individuo, ou 

seja, quanta mais alto o nivel, melhor a qual idade da leitura. A inda podendo 

destacar outros fatores igualmente importantes no processo de emissao do saber 

atraves da leitura, pode-se destacar, alem do interesse do individuo, a escola, o 

professor e o meio no qual ele esta inserido. Para que a leitura nao passe somente 

pelos olhos, e necessario que haja uma compreensao do que foi l ido; esse processo 

decorre da refacao entre autor e Ieitor, onde o texto e elemento intermediario, que, 

apos a t ransmissao da l inguagem, encarregara o receptor de quest ionar as ideias e 

tirar sua reflexoes. Este trabalho objetiva analisar a leitura como processo d e 

mediacao da aprendizagem e do conhecimento, a principio fo i util izado urn 

questionario contendo questoes abertas e fechadas com uma amostra de 04 

professores das series iniciais do ensino fundamental ; realizou-se ainda urn estagio, 

onde foram trabalhados textos para discussao, reflexao e sugestoes. Atraves deste 

estagio foi possivel verif icar o posic ionamento dos professores a respeito da 

tematica. Dos quatro profissionais sujeitos da pesquisa 03 atuam a mais de 10 anos 

como profissional e apenas 1 atua a menos de 10 anos. A faixa etaria destes 

professores compreende entre 30 - 45 anos de idade. Apenas urn dos quatros 

professores possui o magisterio, ja os demais possuem graduacao e m Pedagogia. 

Conclui-se, contudo, que o educador deve propiciar urn ambiente acolhedor e 

adequado ao ato de fer, na brbfioteca, na sala de leitura, e na safa de aula (com o 

cantinho d e leitura). Nesses tres espacos, o mobil iario deve estar adequado: A s 

estantes devem ser baixas, para que o aluno possa alcancar o livro no momenta de 

apanha-lo. A s mesas e cadeiras devem estar adequadas ao tamanho dos alunos. O 

acervo de livros deve ser bem variado, estar classif icado de acordo com o t ipo de 

leitura, isto e, o genera textual e devem estar e m boas condicoes de uso. O aluno 

deve se sentir a vontade nestes espacos para que f ique motivado a ler. A lem dos 

livros, esses espacos podem oferecer textos diversos c o m o charges e textos de 

jomais e revistas, receitas culinarias, adrvinhacoes e outros, dispostos dentro de 

uma caixa (a caixa de leitura). Esses textos devem ser disponibi l izados aos alunos. 

O educador deve trabalhar a leitura com o aluno, de modo que este se tome urn 

Ieitor crit ico e depois urn autor crit ico. Para tal , devera oferecer todos os e lementos 

citados acima. 

Palavras-chave: Escrita, Estagio e Leitura. 



Para realizar grandes conquistas, devemos 

nao apenas agir, mas tambem sonhar; nao 

apenas planejar, mas tambem acreditar. 

(ANATOLE FRANCE) 
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A capacidade leitora se constitui ha muito tempo com sinonimo de 

desenvoltura social e capacidade de apreensao de informaeoes tanto cientif icas 

como cotidiana. 

Entretanto, nem sempre a compreensao da leitura e efet ivada de forma 

satisfatoria e pert inente, visto que, esses aspectos sao necessarios para o sucesso 

desta habil idade atingir os objetivos aos quais se propoem. 

Atualmente, muito se discute, das dif iculdades existentes com relagao ao 

processo de aquisicao da leitura e da incompreensao do que se le, ocupando, esta 

problematica, mi lhares de teses e m todo o mundo. 

Discute-se, em oportunidades diversas a necessidade de encontrar urn 

caminho para facilitar a todos a conquista da compreensao da leitura. 

Partindo da experiencia do corpo docente das series iniciais do ensino 

fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto, este 

trabalho constitui-se em urn caminho a ser percorrido, pressupondo o estudo das 

razoes do processo nas quais a leitura se efetiva ou nao e m sala de aula, e ate que 

ponto a incompreensao desta leitura compromete o processo de aprendizagem. 

Esta monograf ia tern como tema uma das metas a ser alcangada que e a 

construgao da leitura na Escola Estadual de Ensino Fundamental Desembargador 

Boto, da rede publica, que trata da problematica da leitura, que representa urn 

importante instrumento de compreensao do mundo, objet ivando analisar atraves dos 

professores participantes como os alunos se relacionam com a leitura, bem como 

verif icar a maneira como os professores estao trabalhando a leitura em sala de aula 

e obter uma reflexao sobre o habito da leitura af im de poder levantar dados que 

possam subsidiar o estudo da leitura como mediadora do processo de 

aprendizagem. 

Para subsidiar este trabalho monograf ico tomamos como referencial o 

pensamento de varios autores. Destacamos os trabalhos de Magda Soares, Paulo 

Freire, Maria Helena Martins, Angela Deiman e Luiz Carlos Cagliari. 

A metodologia util izada foi urn questionario apl icado com 04 professores, a 

f im de coletar dados relacionados a temat ica. Pois sabemos que para desenvolver-

se uma pesquisa qualitativa e preciso analisar cada situagao, relagoes, causas, 

efeitos e consequencia, signif icado e outros aspectos considerados necessarios a 

compreensao da realidade estudada. 



Nesse per iodo de 0 a 6 anos as cr iancas devem ser incentivadas a terem o 

contato com a leitura, ate mesmo a famil ia pode e deve ser est imuladora no 

processo de interesse dos seus f i lhos. E como torna-lo interessado? A crianga gosta 

muito de historinhas e os pais sempre que tern tempo, devem ler uma historia para a 

crianga, assim estimular seu fi lho a leitura. 

Existem varias formas est imuladoras no processo de interesse pela leitura, 

mas muitas vezes os nossos pais nao sabem ler. Neste caso reconhecemos os 

motivos pelo qual a famil ia nao pode incentiva-lo. Em caso contrario o que se sabe e 

que antes mesmo de aprender a ler a crianca ja traz urn conhecimento de mundo, 

ela nao sabe ler a palavra, mas ja associa aquele objeto ao seu rotulo, ela ja esta 

lendo embora nao domine o codigo l ingii ist ico. 

No caso do ensino fundamental que e o nosso objeto de estudo, descobr imos 

que nos professores podemos e devemos incentivar nossos alunos ao processo de 

interesse pela leitura. Como? Trabalhando varias formas de textos disponiveis que o 

aluno conseguir desde os rotulos dos produtos, jornais, revistas, entre outros. 

Tendo como base a ideia de leitura como elemento de compreensao de 

encadeamentos l inguisticos e do mundo, na busca de instigar inquietacoes naqueles 

que estao envolvidos no processo, a saber, as causas que desencadeiam as 

relacoes supracitadas. 

Com base nos resultados obtidos e m confronte com a revisao e estudo 

bibliografico foram estabelecidas propostas para a melhoria da qual idade do ensino 

e m relagao a leitura e sua compreensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c 
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2 O P A P E L DA L E I T U R A NA C O N S T R U C A O DA CIDADANIA 

A tematica leitura vem sendo bastante discutida por varios autores. Dentre os 

quais destacamos SILVA (1981); MARTINS (1994); CAGLIARI(1997) ; FREIRE 

(2003); SOARES (1998); SILVA e Z ILBERMAN (1998); FERREIRO e T E B E R O S K Y 

(1999); TEBEROSKY e COLOMER (2003). 

Tomando como referencias as consideracoes de Silva (1983, p.41), 

O ensino escolar e uma pratica social decidida e estabelecida pela 

sociedade moderna a fim de, formal e institucionalmente, transmiir a 

cultura as novas geracoes. Tomando como parametro essa funcao da 

educacao escolar, em outro trabalho afirmei que "seria dificil 

conceber uma escola onde o ato de ler nao estivesse presente - isso 

ocorre porque o patrimonio historico, cultural e cientifico da 

humanidade se encontra fixado em diferentes tipos de livros". 

Com essa visao do papel da escola no processo de aquisigao da leitura, 

podemos definir a importancia da consol idagao do habito de leitura conquistado por 

essa instituicao como urn instrumento capaz nao so de proporcionar o acesso a toda 

a carga cultural de uma determinada sociedade, mas capaz de potencializar uma 

"releitura" crit ica dessa mesma sociedade. 

De acordo com Zi lberman (1986, p. 113) 

A escola surge nesse quadro a ser definido com urn papel que se 

estende muito alem daquele para o qual na maioria das vezes e 

concebida ou para o qual se encontra apta. Dentro da visao 

predominante que se tern em nossa atual sociedade, a escola teria o 

papel de preparar o cidadao para o exercicio de determinadas 

funcoes sociais mais imediatas - desenvolvimento de aptidoes 

necessarias para a realizacao de uma determinada funcao dentro de 

urn sistema de producao e promogao do acesso a informacoes que 

potencializem essas aptidoes. Tambem caberia a escola, nessa 

visao politica, o papel de promover condicoes favoraveis para que se 

assegure o direito de cada cidadao ao acesso a iguais 

oportunidades, etc. 

A escola e concebida como uma instituicao a servico de uma sociedade com 

a f inal idade de promover a capacitacao e integragao social de cidadaos. 

Para Micheletti & Brandao (1997, p. 125) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{ 
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Podemos caracterizar o livro didatico como o principal agente no 

processo de educacao da grande maioria da populacao brasileira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

sua influencia se estende nao somente sobre o leitor-aluno, que 

permanecera em contato com ele durante urn extenso periodo de 

sua formagao, como tambem sobre o professor, que, em muios 

casos, alem de se servir do livro didatico como unica fonte de 

conhecimento, extrai dele todo urn condicionamento metodologico 

durante toda sua experiencia profissional. 

Com isso, para o professor e aluno o livro e considerado urn veiculo 

importante para se trabalhar os conteudos didaticos a ser apl icados no ambiente da 

sala de aula. 

Hoje em dia entre as at ividades para est imular a leitura encontramos a 

dramat izacao do texto, a reproducao e m cartazes de temas e personagens, a 

criacao de objetos relacionados com a historia, pesquisas sobre os topicos do texto, 

o prosseguimento da historia, a reelaboracao do texto, entrevistas com o autor e 

entrevistas f ict icias com as personagens e ate leitura jogral de poemas. 

De acordo com Ferreiro (1997:17); 

A lectoescrita tern ocupado lugar de destaque na preocupacao dos 

educadores. Porem, apesar da variedade de metodos ensaiados 

para se ensinar a ler, existe urn grande numero de criancas que nao 

aprende. Juntamente com o calculo elementar a lectoescrita se 

constitui em urn dos objetivos da instrugao basica, e sua 

aprendizagem, condicao de sucesso ou fracasso escolar. 

Nesse sentido, percebemos que a leitura e a escrita tern sido foco de 

preocupacao e m nossas escolas. Porem para que a lectoescrita se torne objeto d e 

aprendizagem e imprescindivel que faca sentido aos alunos, ou seja, a leitura e a 

escrita devam responder a urn motivo de realizacao imediata, impedindo assim, de 

se tornar fator real do f racasso escolar de muitas cr iancas que f reqi ientam a escola. 

Segundo Cagliari (1997:96); 

Urn dos objetivos mais importantes da alfabetizacao e ensinar a 

escrever. A escrita e uma atividade nova para a crianca, e por isso 

mesmo requer urn tratamento especial na alfabetizacao. Espera-se 

que a crianga, no final de urn ano de alfabetizacao, saiba escrever e 

nao que saiba escrever tudo e com correcao absoluta. 

Nesta perspectiva entendemos que os professores de alfabetizacao devam 

ser bem preparados, atual izados e dinamicos, de forma que tenham urn b o m 

embasamento teorico a respeito da natureza da escrita, seu funcionamento e suas 
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diversas formas e si tuacoes de uso. E necessario tambem que os professores se 

preocupem com as formas graficas da escrita. 

2.1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Importancia d a Le i tu ra 

A importancia da leitura no universo do aluno, com suas diferentes 

concepcoes, somente podera ser entendida e anal isada dentro de uma visao muito 

mais abrangente a respeito do papel da leitura na vida do homem. Podemos anal isar 

a leitura e seu desenvolv imento segundo diferentes pontos de vistas e abordagerts: 

aspectos comunicat ivos, aspectos psicologicos, pedagogicos, literarios, l inguist icos, 

sociais e outros aspectos mais especif icos. 

Desta forma, sem duvida a lguma, a sua importancia na vida de urn ser 

humano vai muito a lem de urn desses aspectos em separado e ao l imitarmos nossa 

anal ise a uma unica abordagem recair iamos em uma visao demasiadamente 

reduzida de urn fenomeno tao complexo quanto o ato de ler. 

De acordo com Cagliari (1997:148) 

A grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo 

dos anos de estudo, chegando ate a pos-graduacao, e decorrente de 

problemas de leitura. O aluno muitas vezes nao resolve problemas 

de matematica, nao porque nao saiba matematica, mas porque nao 

sabe ler o enunciado do problema [...]. 

Se o aluno nao fizer uma leitura adequada daqui lo que Ihe esta sendo 

perguntado, ou mesmo, se ele fizer uma leitura adequada mas nao compreender o 

que esta lendo, nao sabera o sent ido da pergunta feita e menos ainda qual resposta 

devera atribuir a questao. Ass im, pode-se deduzir que a falta de habito de ler e urn 

dos grandes problemas na hora de resolver urn problema escrito. 

Por outro lado, ha o conflito entre o que se deve ensinar e o que nao deve, 

por parte dos professores, ou seja, sera que o professor de matemat ica deve ensinar 

somente calculos e quanto a leitura e responsabi l idade e tarefa tao exclusiva do 

professor de Lingua Portuguesa? Questoes como estas devem ser levantadas, nao 

para que possa atribuir a outros professores de discipl inas diversas a funcao de 

ensinar a ler, mas que, estes de alguma forma possam contribuir para com a leitura 

que o aluno estiver fazendo a respeito dos temas de sua discipl ina. 
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Ler e uma atividade ext remamente complexa e envolve problemas nao so 

semant icos, culturais, ideologicos, f i losoficos, mas ate foneticos. 

Segundo Cagliari (1997, p. 149) 

Tudo o que se ensina na escola esta diretamente ligado a leitura e 

depende dela para se manter e se desenvolver. A leitura e a 

realizagao do objetivo da escrita. Quern escreve, escreve para ser 

lido. O objetivo da escrita, e a leitura. 

Sendo a leitura o objetivo da escrita, entao, esta deve ser levada e m 

consideracao e m todos os momentos da aprendizagem, mesmo na hora de fazer urn 

desenho e preciso que haja uma leitura inicial sobre o tema a se desenhar. Isto 

significa dizer que o codigo a ser expresso no desenho e aquilo que se pretende 

passar atraves de uma leitura simbolica porem de simples compreensao. Ou seja, 

para que se possa efetuar uma escrita de qual idade e preciso que se tenha uma 

leitura de qual idade. 

Para Cagliari (1997:150):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A leitura do mundo e obviamente uma metafora, 

mas nem por isso deixa de ser algo tao importante para cada urn quanto a propria 

filosofia de vida". Mesmo encarando a leitura do mundo como uma metafora obvia, a 

leitura quando parte do pressuposto de ler astutamente ou com coesao e coerencia. 

A leitura nao e urn s imbolo por ocasiao e por conveniencia, e uma importante 

aval iacao cognit iva daquilo que se busca interpretar quando se le. 

Conforme diz Cagliari (1997:152) 

Uma leitura sintagmatica e aquela em que o Ieitor acompanha 

palavra por palavra, numa certa ordem, adquirindo, em geral, apenas 

urn significado literal de leitura. Ja uma leitura paradigmatica faz com 

que o Ieitor nao so descubra o significado literal das palavras e 

expressoes, a medida que vai lendo, como tambem traga para esse 

significado os conhecimentos adicionais, oriundos de seu modo 

pessoal de interpretar o que leu, tendo em vista toda sua historia 

como Ieitor e falante de uma lingua 

Ass im sendo, nao podemos deixar que a essen t ia da leitura seja considerada 

apenas uma mera forma de avaliar o saber ler no ato da leitura bem feita; ou da 

escrita bem produzida; ou ainda da fa la bem falada, mas s im, no entendimento que 

se pode chegar, que se pode presenciar e na aceitacao e compreensao do que foi 

l ido, como forma de poder avaliar e oferecer uma concepcao propria ou semelhante 

daqui lo que foi lido. 
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2.2 C o n c e p c o e s de Leitura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por leitura se entende toda manifestagao linguistica que uma pessoa realize 

para recuperar urn pensamento formulado por outra e colocado em forma escrita". 

(CAGLIARI , 1996, p. 155) 

A o buscar no grego o pleno sentido de ler como sendo legei - temos colher, 

recolher, juntar, que no latim transformou-se e m lego, legis, legem - juntar 

horizontalmente as coisas com o olhar. Entretanto, os latinos tambem usavam 

interpretare para ler, mas com urn signif icado mais profundo, o de ler vert icalmente, 

sair de urn piano para outro, de forma transcendente. Nesse sentido, a leitura 

ultrapassa o passar de olhos por algo, mas vai a lem do visualizar, aventurando-se 

no desconhecido para uma plena compreensao do sentido das coisas. 

A s relacoes entre cognicao e discurso ou pensamento e l inguagem tornaram-

se objeto de estudo de varias discipl inas der ivadas da l inguistica. Essa questao faz-

nos refletir sobre a formacao de concertos de leitura e as palavras que a des ignam, 

ao mesmo tempo que revela a complexidade das relacoes entre concertos e 

palavras. 

Para Vygotsky (1993, p. 104), 

Uma palavra sem significado e urn som vazio; o significado, 

portanto, e urn criterio da "palavra", seu componente indispensavel. 

[...] do ponto de vista da psicologia, o significado poderia ser visto 

como uma generalizacao ou urn concerto. E como as generalizacoes 

ou os concertos sao inegavelmente atos de pensamento, podemos 

considerar o significado como um fenomeno do pensamento. 

Tais colocacoes nos levam a crer que o signif icado das palavras e u m 

fenomeno do pensamento (verbal) ou da signif icacao - uma uniao da palavra c o m o 

pensamento. Por outro lado, a certeza de que o signif icado das palavras evolui , 

mostra-nos a natureza dinamica do signif icado. Portanto, a principal ideia dessa 

relacao entre o pensamento e a palavra e um processo e m movimento. 

Os novos paradigmas que elucidam a questao do processo 

ensino/aprendizagem de leitura sao frutos das pesquisas real izadas e m varias areas 

do conhecimento, especialmente e m linguistica, psicol inguist ica, sociol inguist ica, 

psicologia cognit ive e teoria da recepcao. A partir desses estudos, a leitura passou a 

ser vista como producao mediada pelo texto e m seu processo de signif icacao e de 

construcao do conhecimento. "Trata-se de uma concepgao que envolve o individuo, 
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enquanto ser psicoldgico, que desenvolve suas habilidades cognitivas, e ser social, 

inserido em determinadaspraticas histdrico-sociais de leitura." (BRASIL, 1996:20). 

Segundo as discussoes acima a leitura envolve a interagao com o vasto 

universo de conhecimento do aluno, incluindo seu conhecimento previo, a partir de 

art iculacoes e atividades que levem o aluno a se inserir no mundo da l inguagem do 

texto. Esse fundamento podera construir um Ieitor crit ico, capaz de se posicionar 

diante de fatos e usar essa habil idade para se posicionar no mundo e adquirir uma 

compreensao do mundo que o cerca. 

Os mecanismos envolvidos no processo de leitura nem sempre sao 

conhecidos ou considerados por aqueles que estao envolvidos com o 

ensino/aprendizagem da compreensao de textos. Ter consciencia dos fatores 

cognit ivos que estao envolvidos nesse processo e de extrema relevancia e 

instrumento de auxil io para o professor. 

Nesse sentido, a compreensao nao se encontra pronta, mas e m 

funcionamento constante e possivel de ser at ivada. Nessa perspectiva de leitura, 

ganham relevancia a memor ia, a percepcao, o raciocinio e a l inguagem. Ta l 

concepcao reconhece que a leitura e um processo que comeca no momento e m que 

o cerebro recebe a informacao visual e termina quando esta informacao e associada 

aos conhecimentos previos (experiencias de mundo e de l inguagem) que o Ieitor 

adquir iu. Podemos dizer que ganham forca os conjuntos de relacao cognit ivas que 

se encontram armazenadas na mente, formando uma rede de informacoes que sao 

acionadas e determinam a leitura. 

Como v imos, o ato de ler caracteriza uma relacao do individuo com o mundo 

que o cerca. O educador Paulo Freire coloca que "a leitura do mundo precede a 

leitura do texto, da palavra". A leitura do texto se insere na leitura do mundo, por isso 

ao lermos nao podemos deixar de ler e interpretar o mundo. 

Conforme descreve Lajolo (1996, p.80) 

A leitura da realidade e uma confirmagao do sujeito e de sua 

capacidade de racionalizacao, da compreensao da realidade em 

categorias. A leitura da palavra escrita, por conseguinte, instaura-se 

como uma leitura da representacao do mundo. A literatura recria o 

mundo exterior e tambem o modo de le-lo, pois sua estrutura e 

marcada por "vazios", por situacoes inacabadas que exigem a 

participacao do Ieitor para preenche-las, e desse modo, dar forma ao 

mundo criado pelo autor. 
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Ass im, e nit ida a concepgao de que a leitura e uma premissa de argumentos 

e de formas, var iadas nos mais diversos universos do saber, da qual recria as 

perspectivas futuras associadas a concepcao do passado e do presente, desta 

forma, podemos analisar esta leitura de mundo como uma subordinacao das agoes 

do homem e de seu modo de construir seu "mundo", seu "universo", e diante desta 

construcao a leitura de mundo passa a ser uma mediacao dos fatos e 

acontecimentos sobrepostos a estas construcoes e tendencia inovadoras que e 

fazer da leitura que compreende uma visao ampla uma primazia do saber. Em outro 

momento, podemos ver a leitura da realidade com a part icipacao inteirica de todos 

os seres, a partir do momento em que estes estao de fato, relacionados e 

interagidos com o fator natureza e meio social. 

Para Cagliari (1997, p. 153)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Por leitura se entende toda manifestagao 

linguistica que uma pessoa realiza para recuperar um pensamento formulado por 

outra e colocado em forma de escrita". 

Desta forma a compreensao e interpretacao da leitura e a essen t ia adquir ida 

pelo Ieitor a f im de tecer seus conhecimentos a respeitos da l inguistica empregada 

presumindo-se que desta leitura possa assimilar esta forma de pensar e da i esbocar 

seu entendimento. E a expressao dos sent imentos, daquilo que se quer transmit ir 

para o Ieitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 F u n c o e s da Leitura 

A leitura do texto escrito constitui uma das conquistas da humanidade. Pela 

leitura, o ser humano nao so absorve o conhecimento, como pode transforma-lo e m 

um processo de aperfeicoamento contfnuo. A aprendizagem da leitura possibi l i ta a 

emancipacao da crianga e a assimilagao dos valores da sociedade. 

Como diz Silva (1985, p.22-23), "a leitura, se levada a efeito critica e 

reflexivamente, levanta-se como um trabalho de combate a alienagao. Dessa forma, 

a leitura se caracteriza como sendo uma atividade de questionamento, 

conscientizagao e libertagao". 

Podemos observar que a fungao da leitura nao e mera decodif icagao, mas, 

ac ima de tudo, interpretagao, e, segundo o pensamento moderno, a criagao de um 

novo texto, deve, sobretudo, viabil izar at ividades que inst iguem a escritura e o 

registro do discurso infantil, seja em forma de prosa, seja e m forma de poesia. Para 



tanto, pode organizar exposicoes e concursos literarios, fomentando o gosto pela 

leitura e pela escrita. 

A leitura sem duvida a lguma facilita a conscient izacao das massas, atraves da 

descoberta, elaboracao e di fusao do conhecimento, contr ibuindo assim para a 

evolucao da sociedade. Para Silva (1981 , p. 42) "Leitura e uma atividade essencial a 

qualquer area do conhecimento e mais essencial ainda a propria vida do ser 

humano". A inda segundo Silva (1981 , p. 42) as funcoes e os t ipos de leitura estao 

srxpiicifadas da seguinte forma: 

- E atraves da leitura que o homem conhece o patr imonio historico cultural 

deixado pelo seu antepassado por meio da escrita; 

- A leitura contribui de forma significative para o sucesso academico d o 

individuo. Porem e necessario que aconteca um processo de alfabet izacao 

adequado para que nao haja si tuacoes frustradoras da aquisicao do curr iculo 

escolar; 

- E atraves da leitura que o ser humano interage com o seu semelhante. Ela e 

um dos principals recursos existentes na sociedade capaz de formar uma massa 

critica e consciente; 

- A partir da leitura critica e consciente acontece um enfraquecimento de 

acesso do ser humano aos meios de comunicacao que nao requer uma educacao 

formal para a sua recepcao. O livro continua sendo o veiculo mais importante para a 

cr iacao, t ransmissao e t ransformacao da cultura; 

- A leitura possibilita a aquisigao de diferentes pontos de vista, como tambem 

amplia experiencias, tornando-se importante meio de desenvolver a or iginal idade e 

autent icidade dos seres que aprendem. E atraves da leitura que acontece um ato de 

compreensao do mundo. 

Para Silva (1981 , p. 41) ; 

Sendo um tipo especifico de comunicacao, a leitura e uma forma de 

encontro entre o homem e a realidade socio-cuitural, o livro (ou 

qualquer outro tipo de material escrito) e sempre uma emersao do 

homem do processo historico e sempre a encarnacao de uma 

intencionalidade e por isso mesmo, "sempre reflete o humano". Dai a 

necessidade de um enfoque mais especifico sobre os aspectos da 

comunicacao humana, inerente a leitura. 

Sabemos que a nossa cultura nao privilegia o livro como um instrumento de 

conhecimento e ampl iaeao da cultura. Quando comecamos a ler quest ionamos o 
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porque de tanta exclusao, de tantas diferengas. Ass im os livros sao essenciais para 

a mudanga, inclusive culturais, pois o prazer de ler, de opinar sera um ato voluntario 

de sempre se manter atual izado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Niveis de Leitura 

A ideia de leitura nao deveria ser restrita as letras, mas s im a todas as nossas 

interpretagoes do que acontece ao nosso redor, pois estas condigoes exteriores ou 

objetivas influem diretamente nas nossas condigoes interiores ou subjet ivas e esta 

segunda condigao e a que define a forma que interpretaremos tanto o mundo quanto 

os textos escritos (MARTINS, 1994). 

A relagao leitura - letras e predominante devido a mistif icagao da pessoa 

letrada e da informacao escrita. Esta mistif icagao resulta e m convengoes, como o 

nivel de leitura considerado correto e o objeto de leitura. Estas convengoes afastam 

os i letrados da leitura e da cultura e impedem o educando de desenvolver sua 

propria tecnica de aprendizagem e leitura. 

Um dos niveis de leituras que uti l izamos para entender o mundo e o sensorial . 

O tato, a visao, o olfato fornecem a resposta mais imediata as exigencias e ofertas 

do mundo, provocando prazer ou rejeigao. 

O nivel emocional e o que menos admit imos e de onde advem nossa empat ia 

com o texto. O negamos pois a racionalizagao e a considerada correta pelos letrados 

ou intelectuais e as emogoes sao consideradas evasao, um meio de fuga dos 

quest ionamentos. 

A leitura racional, considerada correta pelos intelectuais, da signif icacao e 

permite o quest ionamento das informagoes que nos sao fornecidas. O 

quest ionamento e a discussao permitem uma ampliagao os conhecimentos. 

Mesmo que a interagao entre as leituras racional, emocional e sensorial seja 

espontanea, o Ieitor le com o conceito de existir somente o certo e o errado e 

supr ime as diversas maneiras de se ler, tanto e m relacao ao nivel quanto ao objeto 

de leitura. Por isso, abandona uma leitura e abraga outra que difere de sua opiniao 

por esta ser apropriada aos paradigmas. Porem, ambas leituras podem pertencer 

aquele objeto. Acei tando o convencional ismo, o Ieitor nao descobre sua maneira de 

ler e nao agrega a si as informagoes mais pert inentes ao seu dia-a-dia ou modo de 

vida. 
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Basta que equi l ibremos os niveis de leitura e abrangemos outros e lementos 

a lem das letras para ganhar novas interpretagoes dos eventos do cotidiano que nao 

sao percebidos e aproveitar iamos as informagoes que nos fornecem de maneira 

mais proveitosa. 

O ato de ler configura-se no resultado da interagao do individuo com os mais 

diferentes elementos, constituintes do meio ao qual esta inserido atraves da qual 

muito se expl ica o t ipo de leitura que se le, nao somente da sua cultura, mas , a 

condigao de se apropriar de outras culturas. 

Desde os nossos primeiros contatos com o mundo, perceDemos o 

calor e o aconchego de um bergo diferentemente das mesmas 

sensagoes provocadas pelos bragos carinhosos que nos enlacam. A 

luz excessiva nos irrita, enquanto a penumbra tranquiliza. O som 

estridente ou um grito nos assustam, mas a cangao de ninar embala 

nosso sono. Uma superficie aspera desagrada, no entanto, o toque 

macio de maos ou de um pano como que se integram a nossa pele. 

E o cheiro do peito e a pulsagao de quern nos amamenta ou abraga 

podem ser convites a satisfagao ou ao rechago. (FREIRE, 2003, p. 

85) 

As sensagoes que sent imos desde o nascimento refletem uma especie de 

leitura ou denota a leitura e m sua mais importantes integral idade, que e a leitura 

atraves das sensagoes. Ass im, entendemos que a leitura e muito mais ampla do que 

ler a escrita, mas, retrata a leitura dos sent imentos, das agoes e das sensagoes. Ja 

que, e preciso que se conhega e seja capaz de compreender este t ipo de leitura. 

Conseguinte a esta compreensao de leitura, e que podemos dizer que antes mesmo 

de ler e necessario nos adequarmos ao aprendizado natural, emanado pela 

necessidade de comunicagao atraves do proprio meio natural. 

Martins (1994, p. 13) lembra Paulo Freire quando dizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ninguem educa 

ninguem, como tampouco ninguem se educa a si mesmo: os homens se educam em 

comunhao, mediatizados pelo mundo". 

Para que haja uma aprendizagem somente e necessario que o individuo 

esteja integrado ao meio social, ou seja, o mundo e o maior mediador da 

aprendizagem, ja que estando no convlv io social , passamos a adquirir nossa 

aprendizagem por meio das culturas, dos habitos e da influencia que este meio nos 

proporciona. Ass im, a aprendizagem emana da necessidade que temos de nos 

colocarmos ao "mundo", como discipulos e aprendizes de vivencia, convivencia e 

sobrevivencia (MARTINS, 1994, p;25). 
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Existem quatro niveis de leitura. Repare que sao "niveis" e nao "tipos", porque 

os niveis mais altos absorvem os mais baixos. Sao eles, do mais baixo para o mais 

alto: 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Leitura Elementar - corresponde ao nivel ensinado na escola primaria. A 

preocupacao de quern le nesse nivel e com a l inguagem e m si, a decodif icacao d a 

escrita, que com qualquer outra coisa. A pergunta que norteia esse nivel e: "O que a 

frase diz?". 

2 - Leitura Averiguativa (tambem c h a m a d a de "pre-leitura" ou 

"garimpagem") - este nivel e voltado para a melhor aval iacao possivel de um texto 

ou livro num periodo curto de tempo. Por exemplo, quando estamos de passagem 

por uma livraria, vemos um livro que parece interessante e precisamos saber se e le 

e bom antes de decidirmos se vamos compra- lo. Existem alguns bons macetes 

para isso, dos quais t rataremos mais adiante. Por ora, basta saber que a pergunta 

basica deste nivel e: "Este livro e sobre o que?". 

3 - Leitura Anaiit ica - e a leitura completa, a melhor que se pode fazer, ativa 

por excelencia. No dizer de Adler (2004), "se a leitura averiguativa e a melhor que se 

pode fazer num determinado per iodo de tempo, entao a leitura anaii t ica e a melhor 

leitura possivel quando nao existe l imite de tempo". E um nivel de leitura vol tado 

basicamente para a compreensao, de modo que, se seu objetivo e apenas 

informacao ou entretenimento, ele pode nao ser necessario. 

4 - Leitura Sintopica ou Comparat iva - implica a leitura de muitos livros 

sobre um certo tema, pondo-os em relacao uns com os outros e com o tema. 

Estudantes de Ciencias Humanas sao obr igados a se famil iarizar com ela. E o nivel 

mais dificil de se alcancar, e nao ha pleno acordo sobre suas regras. Porem, e 

tambem o mais recompensador de todos os niveis. 

2.5. T ipos de Leitura 

Os t ipos de leituras sao momentos em que nos deparamos com cada 

contexto ou expressao do que estamos lendo e aprendendo. Ass im sendo, a leitura 

pode ser ouvida, vista ou falada. Um texto escrito pode ser decifrado e decodif icado 

por a lguem que traduz o escrito numa fala. Esse t ipo de leitura ocorre mais 

comumente nos primeiros anos de escola, no trabalho de certos profissionais, e e m 

raras si tuacoes para a maioria das pessoas. Em geral nao lemos em voz alta, fora 

da escola. E, quando a lgumas pessoas sao solicitadas a ler, envergonham-se, dao 



desculpas dizendo que nao sabem ler direito etc. Isso porque a leitura oral, fa lada, e 

vista, e m geral, devido aos preconceitos l inguisticos da sociedade, como devendo 

ser a real izacao plena do dialeto-padrao no seu nivel mais formal (MARTINS, 1994). 

A leitura oral e feita nao somente por quern le, mas pode ser dirigida a outras 

pessoas que tambem " leem" o texto ouvindo-o. Os primeiros contatos das cr iancas 

com a leitura ocorrem desse modo. 

A leitura oral, falada ou ouvida, processa-se fonet icamente de maneira 

semelhante a percepcao auditiva da fala. A leitura visual, falada ou si lenciosa, a lem 

de por em funcionamento o mesmo mecanismo de percepcao auditiva da fala para a 

decodif icacao do texto, precisa por e m acao os mecanismos de decifracao da 

escrita. 

De acordo com Silva e Zi lberman (1998:112-113); 

Compreendida dialeticamente, a leitura tambem pode se apresentar 

na condicao de um instrumento de conscientizacao, quando diz 

respeito aos modos como a sociedade, em conjunto, repartida em 

segmentos diferentes ou composta de individuos singulares, se 

relaciona ativamente com a producao cultural, isto e, com os objetos 

e atitudes em que se depositam as manifestacoes da linguagem, 

sejam estas gestuais, visuais ou verbais (oral, escrita, mista, 

audiovisual). Neste caso, a leitura coloca-se como um meio de 

aproximacao entre os individuos e a producao cultural, podendo 

significar a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e 

agudizacao do poder de critica por parte do publico Ieitor. 

Geralmente, o primeiro contato que se tern com leitura e atraves da leitura 

audit iva, isso porque e m famil ia tal experiencia seria uma das primeiras vividas pelo 

ser humano, e m sequencia conversas, as mensagens ouvidas pelo radio, televisao. 

Sendo que, ouvir a leitura seria similar a ler com os olhos, a diferenga esta por qual 

canal tal informacao chega ao cerebro. Entretanto, nossa cultura valoriza a leitura 

si lenciosa visual e m detr imento da leitura oral. Isto por apresentar vantagens como 

uma maior rapidez na leitura, favorece uma maior reflexao, sendo possivel resgatar 

trechos os quais nao houve um total entendimento. 

No que se refere a leitura visual, essa encontra seu espaco por ser d inamica, 

interessante, no entanto, uma escrita sem imagem permite ao Ieitor soltar sua 

imaginacao cr iando-as de acordo com seus sent imentos e impressoes. Ass im, 
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A leitura oral, falada ou ouvida. processa-se foneticameniezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

maneira semelhante a percepcao auditiva da fala. A leitura visual, 

falada ou silenciosa, alem de por em funcionamento o mesmo 

mecanismo de percepcao auditiva da fala para decodificacao do 

texto, precisa por em acao os mecanismos de decifracao da escrita. 

(CAGLIARI, 1996, p. 18) 

Isso porque nao existe leitura sem decifragao da escrita, para tanto se faz 

necessario dominar as estrategias de decifracao, ou seja, o que e? Para que serve? 

Como funciona? etc., completando com os aspectos neurol inguist icos produzindo a 

fala correspondendo ao entendimento e/ou a reproducao do texto, envolvendo nesse 

processo aspectos biologicos como a impatia, na qual de forma sincronizada 

acontece a fala, sua producao e percepcao, a anestesia auxilia nesse processo 

t ransformando essa analise de comportamento biologico, sobretudo, musculares e m 

comandos sob controle pela falante, indissociaveis no uso da l inguagem, seria o 

signif icado e o signif icante, pois, toda leitura pressupoe uma decifracao e uma 

codif icacao, sendo um aspecto particular de cada individuo, devendo ser respeitado 

cada ritmo, na descoberta e no dominio de tal habi l idade. Aspecto este, muitas 

vezes ignorado por professores que buscam uma aprendizagem homogenea e 

regular, causando assim prejuizos para aqueles que nao atendem a essas 

perspectivas. 
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3 F O R M A C A O E E S T A G I O 

3.1 Procedimentos Metodologicos 

O Presente trabalho Intitulado oportunizou realizar quest ionamentos, ref lexoes e 

discussoes referentes a tematica com os professores da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Desembargador Boto, localizada na cidade de Cajazeiras - PB, com 

os seguintes objetivos: Discutir a importante da leitura no processo de mediacao da 

aprendizagem e do conhecimento; Anal isar os fatores que dif icultaram o processo d a 

leitura; Caracterizar as praticas de leituras vivenciadas em sala de aula. 

Para realizacao deste trabalho, optamos por um estudo de carater 

exploratorio que na visao de Goncalves (2001 , p, 65) "se caracteriza pelo 

desenvolv imento e esclarecimento de ideias com o objetivo de oferecer uma visao 

panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno que e pouco 

explorado". Desse modo, consol idamos nosso primeiros contatos com o fenomeno a 

ser pesquisado e que poster iormente servirao de base para um maior 

aprofundamento sobre a temat ica em estudo 

Uti l izamos os metodos quanti tat ivos e qualitativos. O metodo quant i ta t ive 

segundo Richardson (1999, p. 70) , "representa, e m principio, a intencao de garantir 

a precisao dos resultados, evitar dist4orcoes de anal ise e interpretacaom, 

possibi l i tando, consequentemente, uma margem de seguranca quanto as 

inferencias", dessa forma, se constitui em excelente subsidio para anal isarmos o 

problema com mais precisao. 

O metodo qualitativo, de acordo com Goncalves (2001 , p. 68) , "preocupa-se 

com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, considerando o signif icado 

que os outros dao as suas praticas", ass im, a aproximacao entre pesquisador e 

universo pesquisado possibil ita trabalhar os processo signif icativos que detem 

determinados seres, tais como: crencas, valores, costumes e concepcoes. 

C o m relacao ao instrumento uti l izado para a colefa de dados, optamos pelo 

quest ionario cujas funcdes principals, de acordo com Richardson (1999, p. 189) sao: 

"descrever as caracterist icas e medir determinadas variaveis de um grupo social", 

consti tuindo-se num instrumento adequado e de facil decodif icacao, como tambem, 

proporciona comparacoes com outros dados relacionados ao tema. 
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Para alcancar nossos objetivos estabelecemos um possivel percurso: 

identificar as dif iculdades de leitura dos alunos atraves de observacoes da aula 

pratica de quatro professores do ensino fundamental ; refletir s praticas de leitura 

desenvolvidas e m sala de aula; reconhecer as abordagens teoricas nas quais se 

enquadram as praticas de leitura dos professores; apresentar subsidios para 

reflexao sobre o processo de aquisicao de leitura dos alunos e; contribuir para que 

os educadores adotem uma pratica pedagogica que va de encontra as necessidades 

reais do educando no que se refere ao processo de aquisicao da leitura. 

Apos a etapa de levantamentos de dados real izamos a anal ise do material 

coletado com base nas af i rmacoes dos professores e fundamentado nas 

concepcoes dos autores estudados. O nosso proposito foi oportunizar momentos de 

discussao e reflexao para um melhor direcionamento das atividades referentes as 

suas praticas metodologicas e m sala de aula. 

A s atividades foram desenvolvidas atraves de apresentacao e discussao de 

textos baseados no referencial teorico com o intuito de refletir e ampl iar o 

conhecimento dos professores sobre a tematica e ass im, contribuir para a efet ivagao 

de uma pratica pedagogica coerente com as necessidades dos alunos. 
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3.2 Caracterizacao da Escola 

A Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental 

Desembargador Boto foi fundada no dia 19 de abril de 1931. E composta por mais 

de 100 alunos; oferece tres turnos de funcionamento, sendo, pois, distribuidos da 

seguinte forma: no periodo da manna e tarde funcionam a Educagao Infantil e o I e II 

Ciclos do Ensino Fundamental; no periodo da noite, funciona o EJA - Educacao 

Jovens e Adultos. O planejamento escolar acontece semanalmente. O quadro de 

professores conta com 11 educadores, sendo 7 do quadro efetivo, 3 contratados e 1 

protempore. 

Quanto a estrutura, a escola passou por uma reforma. Contudo, como toda 

escola, precisa-se de alguns ajustes. Um dos problemas que a escola passa e a falta 

da participacao da comunidade, a qual nao ajuda. No entanto, existe o 

acompanhamento por parte dos pais e responsaveis pelos alunos, atraves de 

reunifies, onde o aluno tern esse acompanhamento desde pequeno. 

A avaliacao usada na escola condiz ao metodo tradicional. A leitura e a 

escrita sao usadas como trabalhos de sala de aula. Semestralmente sao realizadas 

as reunifies gerais com toda a escola, ja as reunifies pedagogicas sao realizadas 

semanalmente. O contato com a familia e feito desde o ato da matricula. 

No que se refere a estrutura administrativa e de apoio, a escola conta no setor 

administrative com um quadro de apoio bastante eficiente oferecendo boa qualidade 

de apoio a escola. A secretaria possui material necessario, como sendo, bireau, 

cadeiras, estantes, materials de expediente, dentre outros. A escola nao possui uma 

biblioteca em virtude do pouco espaco que a escola dispfie, no entanto, e na 

secretaria que estao distribuidos livros diversos os quais servem para o bom 

rendimento de leitura dos alunos. E valido frisar que estes livros so existem gracas a 

doacfies de terceiros. 

As instalacfies eletricas, sanitarias e hidraulicas sao de boa qualidade. As 

salas sao amplas, arejadas, possuem ventiladores e janelas, iluminadas. Como 

recursos tecnologicos e didaticos a escola dispfie de DVD, Tv, aparelho de som. A 

escola nao possui gremio, times, coral por falta de espaco e incentivo por parte do 

governo do Estado. A verba disponibilizada e quase que insuficiente para manter o 

ha<?ipn H azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ c r ^ n l a  m i a l c o i o liwri-io m o r o n ^ n naniirtn^o mnnr^n —« — - • • • L 
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3.3 Analise dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De inicio, foi aplicado um questionario com quatro professores da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto para responderem a 

questoes individualmente. As primeiras questao buscam visualizar os seguintes 

resultados, conforme demonstra a tabela abaixo 

Tabela 1 - Distribuicao conforme faixa etaria, sexo, formagao escolar. 

tempo de atuacao. 

I VARIAVEIS f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%  

• Faixa Etaria 

25 - 30 anos 01 25 

31-35 anos 01 25 

36 - 40 anos 01 25 
A'i A KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -a  rs r\ c 
T I TV UM V /̂ 

01 

TOTAL 04 100 

* Sexo 

Masculino 00 00 

Feminino 04 100 

TOTAL 04 100 

• Formagao 

Nivel Medio (Magisterio) 01 25 

Nivel Superior (Pedagogia) 03 75 

TOTAL 04 100 

• Tempo de atuagao 

01 - 10 01 25 

11-15 03 75 

TOTAL 04 100 

Fonte: Questionario aplicados com professores da Escola. 

Como mostra a tabela acima, os professores possuem uma boa experiencia 

em sala de aula, e de acordo com o nivel de formagao percebe-se que estao 

buscando novos conhecimentos, novas maturidades diante da sala de aula. 

Questionados os professores se gostam de ler, todos afirmaram que gostam 

de ler, justificando ser a leitura importante para compreender a si mesmo e o mundo; 

desenvolver a inteligencia; aprofundar os conhecimento e trazer um bom 

desenvolvimento intelectual e social na vida profissional e leva a descobrir como 

trabalhar com os alunos, porem, nao ha muita compreensao. 
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Indagados se os seus alunos gostam de ler, os resultados foram os 

seguintes: 

Figura 1 Questionario aplicados com professores da Escola. 

Os professores, num total de 50% responderam que sim e justificaram sua 

resposta atribuindo ao fato de que, desenvolve atividades de leitura e os mesmo 

desempenham com um trabalho otimo. 

Os outros 50%, disseram que ainda nao foi possivel fazer uma avaliacao 

sobre leitura, pois e cedo para isso, haja vista as aulas estarem apenas iniciando. 

E compreensivel que todos os professores apontem o gosto pela leitura, 

afinal, sua profissao requer esse gosto, e com isso, fica mais facil transmitir esse 

gostar para os seus alunos de maneira mais facilitadora. 

No que diz respeito se os professores costumam fazer atividades de 

leitura com seus alunos todos os professores responderam que sim. 

Constatou-se por ocasiao do estagio que os professores ainda enfrenta 

dificuldades para desenvolver o processo de leitura, muitos professores mostram-se 

preocupados com o aprender de maneira decorada, sem muita atencao a leitura. No 

entanto, percebemos que alguns professores tern dificuldade de trabalhar a leitura 

com seus alunos por nao saberem por onde comecar esse processo a fim de 

incentivar estes a lerem. 

Quanto ao numero de vezes em que desenvolve atividades de leitura 

com os alunos todos disseram que realizam atividades de leitura mais de tres 

vezes por semana. 
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E precise- nao so trabalhar a leitura em determinados momentos, mas sim, em 

todos os momentos, ou seja, na atividade de matematica, de arte, de ciencias, enfim, 

em qualquer que for o momento ou a ocasiao, a leitura deve estar sempre em 

evidencia para uma boa aprendizagem. 

No que concernezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aos recursos utilizados pelo professor em sala de aula 

para trabalhar a leitura, obtivemos as seguintes respostas, todos citaram jornais, 

revistas, gibis, livro didatico, dentre outros. Notamos claramente que os professores 

recorrem aos mais diversos meios de leitura. Isso mostra que existe uma variedade 

de recursos textuais que podem ser trabalhado em sala de aula. No entanto, e 

preciso ver aqueles que mais chamam a atencao do aluno para que nao o desmotive 

na hora de ler. 

Os alunos estao sempre buscamos coisas novas, interessantes, novidades, 

algo que o desperte para a curiosidade. A leitura de revistas, jornais, quadrinhos, 

podem ser instrumentos facilitadores do processo de leitura por parte do aluno, e 

preciso saber adequar esta variedade de instrumentos ao cotidiano escolar para que 

nao torne um momento de desconforto para o aluno que nao consegue ainda, no 

dado momento, desenvolver uma leitura segura e prazerosa. 

Indagados quanto ao tipo de leitura que utiliza com os alunos, as 

respostas obtidas apontaram que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j 
25% 

25% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L 50% 

• Leitura oral • Leitura oral e silenciosa • Leitura silenciosa 

Figura^. Questionario aplicado com os professores da Escola 

Observa-se que 50% dos professores disseram que utilizam a leitura oral; 

25%, disseram utilizar tanto a leitura oral quanto a silenciosa; e, 25% disseram 

utilizar a leitura silenciosa. 
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Atraves dos autores estudados, existem uma variacao de leitura, assim, e 

preciso que se saiba o tipo de leitura que deve ser trabalhada em dado momento, 

pois as leituras requerem ocasioes especiais. 

Os professores foram indagados quanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvolver alguma atividade de 

motivacao antes de iniciar uma atividade de leitura, todos os professores 

responderam que sim. 

Questionados os professores se sentem dificuldades para trabalhar leitura 

com os alunos, observa-se que: 

75% 

25% 

75% 

Figura 3. Questionario aplicado aos professores da escola 

Observa-se que 75% dos professores disseram nao; e, 25% disseram que 

sim. 

Indagados caso exista dificuldade para trabalhar a leitura, o que voce faz para 
supera-la, obtivemos as seguintes respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando existe dificuldade para trabalhar a leitura procuro leitura mais facets de 
ler, como musicas de ninar, frases, parlendas, etc" (PA) 

"Para supera-la trabalho com texto, recorte, colagem, etc". (PB) 

"Atraves de figuras, mostrando ao aluno a importancia de cada letra". (P c) 

"Trabalho a concentragao do aluno. Isso faz com que o aluno nao se distraia e 
possa ouvir os outros com atengao". (PD) 

Conforme as respostas dos professores, todos eles buscam trabalhar a leitura 

de maneira prazerosa, recorrendo aos varios meios necessarios para implementar 

uma leitura dinamizadora e que desperte nos seus alunos o habito para ler. 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que voce entende por leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Como a leitura e um processo de compreensao, entendo que a mesma e de 
fundamental importancia para desenvolver um objeto de ensino" (PA). 

"Leitura sao novos conhecimentos e descobertas para a nossa aprendizagem". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( PB)  

"A leitura e um mundo de aprendizagem e a cada dia uma nova descoberta". 

(Pc) 

"Entendo que a leitura e um processo de compreensao na qual se constroem 
significados sobre textos. E a arte de char e rechar, possibilitando ao sujeito o 
desenvolvimento da logicidade, criticidade num processo de compreensao e 
construgao". (PD) 

Os professores eles mostram bastante maturidade na maneira de expressar 

seus conhecimentos da leitura, ou seja, as suas definicoes apresentam qualidade e 

objetividade. A maneira de ver a leitura como uma compreensao para o 

conhecimento nos revela que os professores estao buscando dentro de suas 

possibilidades trabalhar a leitura de maneira mediadora da aprendizagem para a 

formacao de cidadaos criticos e reflexivos. 

Qual a importancia da leitura? 

"A leitura e de grande relevancia, porque amplia a visao do mundo, permite a 
compreensao da comunicagao tanto oral quanto escrita". (PA) 

"E de um bom desenvolvimento intelectual". (PB) 

"Se o aluno ler ele e capaz de desenvolver melhor suas atividades com a leitura 
podemos criarnossas proprias historia". (P c) 

"E extremamente importante porque proporciona o desenvolvimento do sujeito 
enquanto ser social, que busca o conhecimento por meio de um processo de 
construgao de significados". (PD) 

Os professores nas suas falas revelam o quanto os mesmos dao importancia 

a leitura e esse conhecimento pode ser repassado para os seus alunos para assim, 

estes tambem se deixarem participar do processo de leitura em prol de um maior 

conhecimento e da propria aprendizagem. 

DECAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBLIOTECA SETORJAL 

CAJAZEIRAS - PARA/ BA 
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3.4 Vivencias e Experiencias do Estagio 

No primeiro encontro foi discutido o texto / O que e ler de Cagliri (1985, p. 

158-160). Nesta oportunidade os professores fizeram a interpretagao do texto, e 

expuseram seus pontos de vistas, fazendo algumas reflexoes. 

Foi possivel perceber nas falas dos professores que para eles ler e um 

caminho para se chegar ao conhecimento e aprendizagem, que e por meio da leitura 

que podemos melhor compreender os fatos, o que nos e ensinado. Entao, ler e uma 

atividade extremamente importante e envolve problemas nao so semanticos, 

culturais, ideologicos, filosoficos, mas ate foneticos e requer do leitor uma atengao 

muito redobrada, pois se nao houver essa atengao nao sera notavel o que se propos 

a ler. 

No segundo encontro demos continuidade a discussao do texto O que e ler, 

onde os professores apresentaram sugestoes a respeito do que e ler respondendo 

algumas questoes a respeito do respectivo texto. 

1 - De acordo com a definigao dada pela texto sobre leitura. como voce defining 

esse processo de leitura na escola? 

"[...] a leitura esta presente na escola atraves de bons livros, do trabalho direcionado a 
produgao de textos e dos estudos dos conteudos didaticos [...]". 

2 - Ate que ponto voce percebe que o interesse ou desinteresse dos alunos pela 

leitura como processo de formagao pode influenciar na aprendizagem dos mesmos? 

"[...] A grande maioria dos alunos mostram-se desinteressados pela leitura e isso influencia 
no seu aprendizagem, pois a dificuldade de ler atrapalha no momento de realizar uma 
avaliagao [...]". 

3 - Qual a participagao do professor nesse processo de leitura para os seus alunos? 

"[...] O professor e fundamental no desempenho da leitura com seus alunos, haja vista, ser 
ele quern deve mediar esse interesse pela leitura [...]". 

4 - 0 que deve ser feito para estimular o interesse do aluno para a leitura? 

"[...] Buscar promover leitura que sejam agradaveis, que motive e desperte no aluno a 
curiosidade pelo novo; envolvendo drama, sentimentos, misterios dentre outros que venham 
a fazer com que os alunos mostrem interesse pelo o que esta lendo [...]". 

5 - Na sua opiniao, por que os alunos tern dificuldade de ler? Justifique sua 

resposta? 

UN'VEPS'OAnc c r r )PRAi_ 

DECAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBLIOTECASETORIAL 
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"[...] O aluno nao se interessa por uma questao propria, e em alguns casos, nao ha um 

incentivo nas series iniciais o que reflete mais adiante [...]". 

Assim, procuramos fazer algumas consideracoes acerca da tematica leitura 

como processo de mediacao da aprendizagem e do conhecimento. Na ocasiao foi 

feita novamente a leitura do texto e em seguida abriu-se espaco para as sugestoes a 

respeito de como elaborar um conceito do que e ler, para que seja adotada de 

maneira clara e objetiva para os alunos e que estes possam compreender a 

importancia de ler e o porque. Apos alguns posicionamentos dos professores e 

intervencao, chegamos ao consenso de que a melhor maneira de enfocar o que e ler 

e atraves oficinas de leitura, onde professor-aluno irao trabalhar, numa verdadeira 

maratona, a leitura de textos criados por meio de outros textos. Assim, neste dia as 

discussoes serviram de ponte para os encontros seguintes, haja vista, os proximos 

encontros serem de fundamental importancia atraves de sugestoes que possam ser 

dimensionadas e voltadas para estudos futuros e das quais irao servir como aparato 

de informacao sobre como promover uma leitura proveitosa com os alunos. 

No terceiro encontro foi apresentado o textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Como Ler" de (Cagliari, 1995, 

p. 161-167), onde oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professores foram unanimes em dizer que para ler e preciso 

que a leitura venha a agugar a curiosidade e a preciosidade do leitor, ou seja, e 

preciso que o leitor se envolva com a leitura. Para isso, ele deve buscar momentos, 

onde nao haja barulhos, onde ele possa se entregar de corpo e alma. Assim, como 

ler nao e uma questao de saber, mas de querer. 

Como sugestoes os professores sugeriram comecar com noticias de jornais, 

revistas, poesias, poemas, estorias em quadrinhos para assim, partir para um livro 

mais contextualizado, para uma leitura mais dinamizadora, com tema mais 

expansivo, promissor, mais aprofundado. 

De acordo com o autor, para conseguir ler, deve-se, pois, decifrar 

foneticamente a escrita, processa-la para a fala e realizar todas as etapas 

necessarias para a producao do que se vai dizer, da maneira como se vai dizer. 

Ainda, segundo o autor, a escola deve dar chance ao aluno de ler segundo 

sua variedade de lingua e nao obriga-lo logo na primeira leitura a ler no dialeto da 

escola. Mas a medida que o aluno vai estendendo a leitura pode ser um momento 

interessante para que ele possa aprender a realizagao do dialeto da escola. 

UN'VEPS'DADE r r r>ERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 
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Geralmente, existem assuntos que chamam a atencao do leitor, por se estes 

assuntos, coisas que trazem a realidade ao foco do leitor, tais como, assuntos 

ligados a alguma enfermidade, ao universo, a politica e acontecimentos no dia-a-dia. 

No textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Escola e a Leitura (Cagliari, 1995, p. 167-172)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os professores 

apontam que a escola precisa promover mudangas nas suas estruturas fisicas, 

ampliar os recursos para aquisigao de livros. Os professores concordam que a 

escola deve promover o estimulo da leitura em sala de aula. Para isso, e preciso que 

a escola tenha ambientes adequados e fontes de leitura que sejam interessantes. 

Um dos fatores para esta promogao e a informatizagao da escola, onde atraves de 

pesquisa feitas via internet, tragam ao leitor a sensagao de que ele esta produzindo 

novos conhecimentos. 

Segundo Cagliari (1995, p. 171)"[...] ler, principalmente nos primeiros anos da 

escola, me parece uma atividade tao importante quanto a producao espontanea de 

textos, ou talvez ate mais importante". 

Parafraseando ainda o mesmo autor o "objetivo da escrita e a leitura, mas 

quern vai escrever so e capaz de faze-lo se souber ler o que escreve". 

Segundo Cagliari (1997:96); 

Um dos objetivos mais importantes da alfabetizagao e ensinar a 
escrever. A escrita e uma atividade nova para a crianga, e por isso 
mesmo requer um tratamento especial na alfabetizagao. Espera-se 
que a crianga, no final de um ano de alfabetizagao, saiba escrever e 
nao que saiba escrever tudo e com corregao absoluta. 

Ao discutir outro texto do autor Tipos de Leitura, os professores chamam a 

atengao para a diversidade de leituras. No entanto, os alunos precisam enxergar 

melhor a leitura, ou seja, saber como deve ser feita determinada leitura. Para tanto, 

ele deve buscar todas os tipos de leitura e assim fazer com que esta venha a atingir 

seus objetivos que e o entendimento e a compreensao desta leitura. 

Para o autor "a diferenca entre ouvir a fala e ouvir a leitura esta em que a fala 

e produzida espontaneamente, ao passo que a leitura e baseada num texto escrito, 

que tern caracteristicas proprias diferentes da fala espontanea (Cagliari, 1995, p. 

155). 

Com isso, podemos perceber que os varios tipos de leitura que se 

apresentam sao todos de uma importancia impar, haja visto, que e preciso saber 

decifrar e decodificar o que estamos lendo, para isso, e preciso ler com atengao, se 

possivel ouvir sua propria voz no momento que esta lendo e de uma outra forma, 
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visualizar bem o contexto lido. E preciso a soma destes principios para uma leitura 

boa e compreensivel. 

Baseando no que diz o autor "nem sempre a leitura visual silenciosa e a mais 

adequada para certos textos que foram feitos com a intencao de serem lidos 

oralmente ou ouvidos" Desta forma, podemos entender que existem textos que 

requerem um tipo determinado de leitura para assim ser bem processado ao leitor. 

UN'VEPS'CADE crr>ERAL 
DECAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 CONCLUSOES 

Este trabalho possibilitou compreender o processo da leitura e o nivel dos 

alunos das series iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Desembargador Boto e suas implicacoes na formagao de leitores e 

escritores criticos e capazes de compreender o universo letrado. 

A pesquisa indica ainda, outras possibilidades, para amenizar esta 

problematica. Consiste na observagao de outras concepcoes de leitura, voltada para 

as relacoes de um processo dinamico, leitor/autor/texto, na inter-relacao de varios 

aspectos que permite a compreensao linguistica e extralinguistica do texto, 

considerando os conhecimentos previos do leitor, sua atuacao na sociedade na qual 

e inserida, descobrindo assim ferramentas de conscientizacao para uma 

transformacao. 

O aluno na sua excelencia de aprender nao deve ser objeto do conhecimento, 

mas o proprio autor destes conhecimentos. A leitura deve possibilitar prazer, terapia, 

pratica cotidiana. A leitura vai alem desses passos, e a premissa para que se possa 

construir a partir do que se le. Logo, o aluno deve se tornar um Leitor e Autor de sua 

propria leitura. 

Nas discussoes realizadas atraves dos encontros pode-se constatar como 

sugestoes por parte dos educadores de que, o educador deve disponibilizar textos, 

os mais diversos para leitura, como, por exemplo: Texto Narrative Poema, Fabula, 

Parlendas, Adivinhagoes, Conto, Historia em Quadrinhos, Texto Informativo, Receita 

Culinaria, Bula de Remedios, Texto Imagetico para principiar o processo de leitura e 

agugar o interesse dos seus alunos para essa atividade ludica. 

Conclui-se, contudo, que o educador deve propiciar um ambiente acolhedor e 

adequado ao ato de ler, na biblioteca, na sala de leitura, e na sala de aula (com o 

cantinho de leitura). Nesses tres espagos, o mobiliario deve estar adequado: As 

estantes devem ser baixas, para que o aluno possa alcangar o livro no momento de 

apanha-lo. As mesas e cadeiras devem estar adequadas ao tamanho dos alunos. O 

acervo de livros deve ser bem variado, estar classificado de acordo com o tipo de 

leitura, isto e, o genero textual e devem estar em boas condigoes de uso. 

Hoje em dia entre as atividades para estimular a leitura encontramos a 

dramatizagao do texto, a reprodugao em cartazes de temas e personagens, a 

criagao de objetos relacionados com a historia, pesquisas sobre os topicos do texto, 
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o prosseguimento da historia, a reelaboragao do texto, entrevistas com o autor e 

entrevistas ficticias com as personagens e ate leitura jogral de poemas. 

Nesse sentido percebemos que a leitura e a escrita tern sido foco de 

preocupacao em nossas escolas. Porem para que a lectoescrita se torne objeto de 

aprendizagem e imprescindivel que faca sentido aos alunos, ou seja, a leitura e a 

escrita devam responder a um motivo de realizacao imediata, impedindo assim, de 

se tornar fator real do fracasso escolar de muitas criancas que frequentam a escola. 

O aluno deve se sentir a vontade nestes espacos para que fique motivado a 

ler. Alem dos livros, esses espacos podem oferecer textos diversos como charges e 

textos de jornais e revistas, receitas culinarias, adivinhagoes e outros, dispostos 

dentro de uma caixa (a caixa de leitura). Esses textos devem ser disponibilizados 

aos alunos. 

O educador deve trabalhar a leitura com o aluno, de modo que este se torne 

um leitor critico e depois um autor critico. Para tal, devera oferecer todos os 

elementos citados acima. 

Nesta perspectiva entendemos que os professores de alfabetizagao devam 

ser bem preparados, atualizados e dinamicos, de forma que tenham um bom 

embasamento teorico sobre o processo de leitura, seu funcionamento e suas 

diversas formas e situagoes de uso. E necessario tambem que os professores se 

preocupem com as formas graficas da escrita. 

A importancia da leitura no universo do aluno, com suas diferentes 

aplicagoes, somente podera ser entendida quando analisada dentro de uma visao 

muito mais abrangente a respeito do papel da leitura na vida do homem. Podemos 

analisar a leitura e produgao segundo diferentes pontos de vistas e abordagens: 

aspectos comunicativos, aspectos psicologicos, pedagogicos, literarios, linguisticos, 

sociais e outros aspectos mais especificos. Porem, sem duvida alguma, a sua 

importancia na vida de um ser humano vai muito alem de um desses aspectos em 

separado e ao limitarmos nossa analise a uma unica abordagem recairiamos em 

uma visao demasiadamente reduzida de um fenomeno tao complexo quanto o ato 

de ler. 

Se o aluno nao fizer uma leitura adequada daquilo que Ihe esta sendo 

perguntado, mas nao compreender o que esta lendo, nao sabera o sentido da 

pergunta feita e menos ainda qual resposta devera atribuir a questao. Assim, pode-
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se deduzir que a falta de habito de ler e um dos grandes problemas na hora de 

resolver um problema escrito. 

Por outro lado, ha o conflito entre o que se deve ensinar e o que nao deve, 

por parte dos professores, ou seja, sera que o professor de matematica deve ensinar 

somente calculos e quanto a leitura e responsabilidade e tarefa tao exclusiva do 

professor de Lingua Portuguesa? Questoes como estas devem ser levantadas, nao 

para que possa atribuir a outros professores de disciplinas diversas a funcao de 

ensinar a ler, mas que, estes de alguma forma possam contribuir para com a leitura 

que o aluno estiver fazendo a respeito dos temas de sua disciplina. 

A leitura do texto escrito constitui uma das conquistas da humanidade. Pela 

leitura, o ser humano nao so adquirir o conhecimento, como pode transforma-lo em 

um processo de aperfeicoamento continue A aprendizagem da leitura possibilita a 

emancipacao da crianga e a assimilagao dos valores da sociedade. 

Conviver em um ambiente onde a leitura tenha significagao e fator 

desencadeante para a formagao do leitor. Apesar de parecer obvio, e comum ficar 

esquecido na escola, que aprende-se a ler, lendo e aprende-se a escrever, 

escrevendo. A escola que tern a pretensao de formar leitores e produtores de textos 

precisa permitir, com mais frequencia, o exercicio dessas atividades no espago 

escolar. Entao, a leitura e a escrita tornar-se-ao objetos de dominio do aluno. 

O aluno que nao reconhega a funcionalidade da leitura e da escrita na escola 

podera descobrir sua importancia em outros espagos. O exercicio da leitura pode 

nascer de uma necessidade de trabalho. Inumeras atividades exigem leitura, 

compreensao de texto, capacidade de relacionar fatos. Porem, a leitura tambem e 

indispensavel para que o individuo possa fazer escolhas, decidir, conhecer, 

participar efetivamente na sociedade letrada que a nossa sociedade produziu. 

Vale observar que cada texto e dirigido a um leitor especifico e e para ele que 

deve estar adequado. Se a corregao ortografica e importante, tambem deve-se 

considerar o padrao linguistico baseado na eficiencia da mensagem que o texto 

traduz. Percebe-se a abundancia de oferta de textos que cumprem seu papel 

comunicativo sem carregar o rigor formal. 

Quando o professor reconhece o discurso do aluno e, a partir do saber que 

ele ja domina ajuda-o a construir o conhecimento da linguagem padrao, fica evidente 

a capacidade de aprender de todas as criangas. Assim, abandona-se a crenga de 

que a dor e a fome sao determinantes na aprendizagem de criangas de classe social 
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mais carente. Se os pais sao analfabetos, ou a crianga nao observa praticas de 

leitura em casa, e possivel que as criangas nao tenham internalizado a importancia 

do ato de ler. E nesse caso que a escola precisa ser muito mais presente, precisa 

char na crianga possibilidade de leitura e escrita. E na escola que a crianga que esta 

socialmente excluida pode ser integrada a uma sociedade letrada que comunica-se 

cada vez mais atraves da linguagem escrita. A escola e o espago onde a crianga 

pode dominar a linguagem formal, compreender melhor as relagoes sociais e 

participar da construgao de sua historia. 

E mister destacar que as atividades desenvolvidas foram bastante relevantes 

para obtengao de resultados pertinentes a este trabalho foi bastante proveitoso, pois 

os professores nao nos viam apenas como estagiarios, mas como profissionais 

qualificados, capazes de desenvolver uma metodologia de trabalho que possa ser 

util para as geragoes futuras e ate mesmo os proprios professores que ora nos 

ajudaram a realizar este trabalho monografico. 

Finalizando nossas conclusoes apresentamos algumas sugestoes de leitura: 

• O exemplo ilustrativo: um caso tipico, dramatico, pitoresco, notavel que ilustre 

o tema atraira a atengao para o tema se colocado no ponto de entrada do 

discurso. 

• Aspectos atraentes do conteudo. Pode-se destacar no ponto de entrada 

propriedades notaveis do tema como: 

o Raridade 

o Novidade 

o Atualidade 

o Proximidade com o receptor 

o Possibilidade de empatia com o receptor. 

o Possibilidade de envolvimento do receptor. 

o Materia de interesse humano. 

o Curiosidades. 

Com base nos fatores acima mostrados, crie uma discussao a respeito dos 

textos onde voce apresentara sugestoes para melhorar a leitura dos alunos, 

definindo tambem qual a participagao do professor, da escola e do proprio aluno 

nesse processo. 
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QUESTIONARIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

CURSO DE PEDAGOGIA 
UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 

DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISAO ESCOLAR 

Caro Professor (a) 

Este questionario tern como objetivo coletar informacao 
referente ao processo de leitura desenvoivido nas series iniciais do ensino 
fundamental. 

Neste sentido, a sua colaboracao ao responder o referido 
questionario e de fundamental importancia para o desenvolvimento do nosso 
trabalho. 

Antecipadamente, agradecemos a sua colaboracao. 

QUESTIONARIO 

Dados Pessoais / Formacao Escolar 

Idade: 
Sexo: 
Tempo que atua como professor: 
Formacao: ( ) Nivel Medio - Qual? 

( ) Nivel Superior - Qual? 

01. Voce gosta de ler? 

( )Sim ( )Nao 

Justifique: 

02. Seu aluno gosta de ler? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) S i m ( ) Nao 

Justifique: 

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

( )Sim ( ) Nao 



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

( )Nenhuma 
( ) Uma 
( ) Duas 
( ) Tres 
( ) ou mais 

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

( ) Jornais 
( ) Revistas 
( ) Livro Didatico 
( ) Gibis 
( ) Outros 

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

( ) Silenciosa ( ) Oral 

07. Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de 
leitura? 

( )Sim ( )Nao 

08. Voce sente dificuldade para trabalhar leitura com seus alunos? 

( )Sim ( ) Nao 

09. Caso exista dificuldade para trabalhar a leitura, o que voce faz para supera-la? 

10. O que voce entende por leitura? 

11. Qual a importancia da leitura? 


