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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo desenvolvido na E, E. E. I. E. F. Conego Manoel Jacome, localizada na cidade de 

Sao Joao do Rio do Peixe - PB, tern como escopo mostrar a relevancia da leitura no 

desenvolvimento intelectual dos individuos, dando enfase a sua influencia na aprendizagem 

dos alunos. Partiu-se do pressuposto de que os conceitos de leitura, geralmente difundidos na 

escola, restringem o papel desta atividade na vida dos alunos, fazendo com que surjam muitos 

obstaculos para o pleno desenvolvimento de suas capacidades intelectuais. Com o objetivo de 

fornecer um conceito amplo de leitura e de modificar as praticas de leitura desmotivadoras, 

dentro e fora da escola. O presente estudo pretende indicar quais as metodologias, atividades e 

materials que proporcionam uma pessima visao sobre leitura e que acabam prejudicando a 

vida dos individuos. Para isso, utilizou-se da pesquisa de campo e da analise quantitativa e 

qualitativa de dados, assim como tambem da revisao bibliografica de autores como 

Foucambert, Martins, Zilberman e muitos outros. Primeiro, realizou-se um apanhado sobre 

diversos aspectos da atividade de leitura, a fim de apresentar a leitura como fundamento do 

conhecimento, e em seguida, foram averiguados os dados colhidos atraves de questionarios e 

observacoes, e feita uma analise dos seus resultados. Ao final, e possivel entender que uma 

visao mais ampla sobre a atividade de leitura pode ajudar os individuos a desenvolver suas 

potencialidades intelectuais e que, portanto, esta atividade, merece uma atencao especial por 

parte de educadores e alunos, que precisam compreender que apesar de complexa, esta 

atividade e indispensavel para quem anseia uma edueaeao de qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: leitura, desenvolvimento, aprendizagem. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este ensaio tem como tema "Leitura: uma complexa atividade de aprendizagem", sendo 

desenvolvido na Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Conego Manoel 

Jacome, localizado na cidade de Sao Joao do Rio do Peixe -PB. 

Como se sabe a leitura, assim como outras atividades importantes para a educacao, requer-se 

um estudo aprofundado, tendo em vista que ela tem demonstrado ser um instrumento 

viabilizador da autonomia, em especial na sociedade atual, em que o numero de oportunidades 

aparece cada vez mais reduzido pelas exigencias de formacao especializada. 

Os professores constantemente enfrentam problemas em sala de aula, por que a maioria dos 

alunos das series iniciais possui dificuldade de ler e conseqiientemente nao conseguem 

assimilar as ideias que lhes sao transmitidas nas aulas. Identificar, quais as praticas e situacoes 

que tem impossibilitado a aquisicao da atividade de leitura, tem demonstrado ser um grande 

desafio para a educacao nos dias atuais e tem estimulado os educadores a pesquisar sobre o 

tema leitura. 

O importante disso tudo e saber se e possivel melhorar o desempenho escolar dos alunos do 

ensino fundamental, partindo-se de uma maior atencao dada ao processo de aprendizagem da 

leitura. No entanto, o que parece uma simples questao de atencao por parte dos professores, 

tem-se revelado ser muito mais complexa diante dos inumeros aspectos a que esta atividade 

encontra-se ligada. 

Dada a relevancia do estudo, surgiu a necessidade de se buscar os principals conceitos e 

definicoes de leitura, como forma de entender os elementos estruturais que se tem a respeito 

da leitura. Por outro lado, encontram-se praticas pedagogicas desmotivadoras que so pioram a 

situacao. E num contexto mais amplo, verifica-se o problema estrutural das escolas brasileiras 

que nao oferecem subsidios para uma pratica constante de leitura na escola. 

Muitos outros aspectos sao revelados ao longo do estudo sobre essa importante atividade, 

alguns nitidamente destacados na pratica escolar, outros encobertos pela cultura educacional 

disseminada ao longo dos anos. 
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Nessa perspectiva, objetiva-se identificar as principals dificuldades encontradas pelos 

educandos no processo de aprendizagem de leitura, com o intuito de melhorar a aquisicao de 

saberes, Alem disso, busca-se analisar as metodologias dos professores frente a pratica de 

leitura utilizada, assim como identificar as dificuldades de leitura. 

A finalidade do estudo e fornecer ao maximo, informacoes sobre esse tema, alem de levantar 

questionamentos e apontar as melhores alternativas para solucionar essa deficiencia no 

ensino. Tera como publico alvo: professores e alunos, pois somente atingindo essas duas 

categorias e que se torna possivel transformar a realidade da sala de aula. 

Esta pesquisa foi desenvolvida atraves do estudo de caso, pois e o que melhor se enquadra no 

perfil do estudo que esta sendo realizado, tendo em vista que a pesquisa objetiva ampliar a 

visao sobre a problematica em analise. A partir dos dados coletados atraves das repostas dos 

questionarios, sera possivel identificar os aspectos negativos que tem transformado a 

prazerosa atividade de ler, numa tarefa chata e enfadonha. 

O primeiro capitulo intitulado "A leitura como fundamento do conhecimento" incorre numa 

revisao bibliografica de grande parte das obras que versam sobre o tema, e e composto por 

dois subitens. O primeiro deles traz os principais conceitos e definicoes a respeito da leitura, 

como uma forma de identificar problemas intrinsecos nas concepcoes que se tem sobre 

leitura, pois muitas vezes os problemas sao resultados de uma restrita coneepgao sobre leitura. 

O outro apresenta as mais comuns praticas de leitura dentro e fora da escola, para que se 

possa entender como e realizado o trabalho com a leitura e como ela e tratada fora do 

ambiente escolar. Ocorre que fora da escola tudo contribui para que a leitura seja vista como 

atividade dificil e sem muito fascinio, pois num mundo atual reinam os jogos eletronicos, a 

internet e os aparelhos digitals, que consomem grande parte do tempo e da atengao das 

pessoas, em especial da erianca em idade escolar. 

"A importancia da leitura e de sua pratica no desenvolvimento pleno dos alunos" constitui o 

debate do segundo capitulo, pois traz as implicacoes da leitura e da falta dela, na vida 

intelectual dos individuos. O referido capitulo desdobra-se em dois subitens, um que mostra a 

leitura como um instrumento viabilizador da autonomia, demonstrando que sua falta dificulta 

a vida intelectual dos individuos e outro, que apresenta os materials de leitura, as 
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metodologias mais freqiientemente utilizadas pelos professores e as propostas dos PCN's para 

uma educacao de qualidade, tendo a leitura como base fundamental do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na sequencia vem a "Analise dos dados", em que foram enfatizados os principals aspectos 

dos dados colhidos. Primeiramente, destacando-se o estudo de caso, e depois realizando o 

exame dos dados dos questionarios dos professores, dos alunos e do gestor. A 

complementacao do estudo se deu com a apreciacao da regencia, que uniu a experiencia das 

observacoes em sala de aula a experiencia do estagio em si. 

Por fim, apresentam-se as consideracoes finais, mostrando que a leitura e realmente uma 

complexa atividade de aprendizagem, e que a partir desta comprovacao emergem inumeras 

outras questoes e que apesar de se ter alcancado os objetivos do presente estudo, ha muito 

ainda para se analisar mediante a complexidade e relevancia desta atividade para a educagao. 

Nestas circunstaneias, cabe aludir que qualquer estudo que tenha como foco a atividade de 

leitura deve ir alem da analise da pratica pedagogica dos professores no desenvolvimento das 

habilidades de leitura, deve antes de tudo identificar as dificuldades mais essenciais 

encontradas pelos educandos na aprendizagem e aquisicao da leitura, como uma forma de 

melhorar a aquisicao do conhecimento e por conseguinte, facilitar a atuagao dos individuos na 

vida em sociedade. 



CAPITULO I 

A LEITURA COMO FUNDAMFNTO DO CONHECIMENTO 

1.1. Conceitos e definicoes de leitura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E muito importante antes de qualquer discussao sobre leitura, ver, rever, questionar, criticar e 

ampliar o seu conceito. Nessa perspectiva, entende-se necessario compreender antes de 

opinar, visto que a compreensao permite uma maior seguranca na hora do posicionamento 

acerca de qualquer tema. Alem de seguranca possibilita desprendimento para discorrer sobre o 

assunto. 

Dessa forma, e mais coerente buscar o que ja se sabe, ou seja, recorrer ao conhecimento 

previo a respeito do tema "leitura". E o conceito que primeiro vem a mente e o de que leitura 

e o ato de pronunciar as palavras escritas, atraves do reconhecimento das letras. Apesar de 

muito pobre esse conceito esconde entendimentos importantes, como por exemplo, a ideia de 

que ler e compreender o que esta escrito, ou seja, e decifrar letras e associa-las a sons. Porem, 

e preciso ir muito alem daquilo que repentinamente vem a nossa mente, mesmo sabendo que 

esse conceito e aproveitavel num primeiro momento como conhecimento previo. 

Quando, no entanto, os individuos tem acesso a conceitos mais elaborados, o quadra muda de 

figura, pois aumentam as chances de aquisigao de um conhecimento mais agugado, 

justamente por estar em contato com diversas concepgoes de leitura, desde as mais simples as 

mais singulares teses de doutorado, o que facilita a construgao de ideias sobre a atividade de 

leitura e revelam caracteristicas impares dessa atividade, que a principio se apresenta apenas 

como escolar. 

A leitura faz parte da nossa vida diaria, por isso nao devemos assoeia-la unicamente ao 

ambito escolar. Na realidade, ela "e a extensao da escola na vida das pessoas" (CAGLIARI, 

1995 p. 148). Isso nos remete um problema bastante comum, que e a dificuldade que temos de 

ler. Ler, nao no sentido do simples "decodificar" de letras, mas no sentido de realizar uma 

compreensao de mundo a partir da leitura. 
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Em diversos momentos do dia-dia as pessoas recorrem a leitura, as vezes para buscar um 

entendimento, uma reflexao e as vezes para realizar simples tarefas domesticas. Por exemplo, 

para procurar um emprego no jornal: e preciso ler as ofertas; Para fazer um bolo: e preciso ler 

sua receita. Para saber o conteudo de um e-mail: e preciso ler suas palavras. E e assim que 

surgem situacoes delicadas para quem nao sabe ler e para quern nao valoriza essa atividade. 

A importancia de conceituar leitura e de ampliar o entendimento sobre essa atividade e de 

imensa significancia na vida de todos. Apesar das situacoes acima mencionadas nao exigirem 

muito dos seus leitores, sabe-se que mesmo assim e significante realizar uma correta 

interpretacao e fazer com que a escrita cumpra sua funcao de transmitir as informacoes que 

busca o leitor. Segundo Foucambert (1994): 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso 

a essa escrita, significa construir uma resposta que Integra parte das novas 

informacoes ao que ja se e. (FOUCAMBERT, 1994, p. 5) 

Acontece que para muitas pessoas a leitura nao passa daquele primeiro conceito (obtido pelo 

conhecimento previo), ou seja, a atividade de leitura resume-se a decodificagao de letras e por 

mais que decodifiquem as letras de um texto, nao conseguem extrair o seu sentido e entao a 

leitura nao alcanga os significados desse ultimo conceito analisado (o de Foucambert). 

Essa situagao e grave, por que o fato de restringir a leitura a simples decodificagao impede os 

individuos de vislumbrarem um mundo de ideias que estao implicitas nos textos que leem. E 

como se a escola nao cumprisse sua funcao por inteiro, que seria a de mostrar que a leitura 

possibilita a descoberta de um novo mundo, isso ocorre por que falta a compreensao sobre 

aquilo que se IS. 

Porem, a compreensao e inviavel quando nao ha decodificagao. Dessa forma, nao se pode 

alimentar a discussao que coloca a decodificagao e a compreensao em lados opostos. Na 

realidade, elas devem caminhar juntas, uma complementando a outra, num processo continuo 

de decodificacao e compreensao, pois segundo MARTINS (1994, p. 32): "Ambas sao 

necessarias a leitura. Decodificar sem compreender e inutil; compreender sem decodificar, 

impossivel. Ha que se pensar a questao dialeticamente". 
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Os educadores alem de entenderem a necessidade dessa relacao entre decodificagao e 

compreensao, precisam buscar veneer todas as dificuldades que se apresentam no cotidiano da 

sala de aula, que impedem que a leitura seja realizada tendo objetivos, metas e autonomia. 

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

proporcionando a formacao integral do individuo. Todavia, os proprios educadores constatam 

sua impotencia diante do que denominam a 'crise da leitura'." 

Essa crise que atualmente tem gerado muita preocupagao e resultado da ausencia de leitura de 

texto escrito, ou seja, as pessoas nao cultivam o habito de ler e essa situagao e mais grave em 

relagao aos livros. As leituras mais comuns sao de revistas e jornais, os livros sao deixados de 

lado. 

Uma questao de relevancia seria saber o que acontece na escola que impossibilita, tanto a 

aquisigao de um conceito amplo de leitura, como tambem a percepgao do seu valor na vida 

dos individuos. Muitas vezes, os alunos saem do Ensino Medio com enormes dificuldades de 

compreensao de textos, sendo esse fato o resultado de uma pratica descontextualizada da 

leitura na escola. Ocorre que: 

A maior parte do tempo e do esforco gastos por professores e alunos 
durante o processo escolar, na assim chamada aula de lingua portuguesa, e 
destinado ao aprendizado da metalinguagem de analise da lingua, com 
alguns (e esporadicos) exercicios de lingua propriamente ditos. (GERALDI, 
2005 p.88) 

O denominado "aprendizado da metalinguagem de analise da lingua" realmente e muito 

valorizado nas salas de aula, prejudicando as demais atividades e em especial a leitura, por ser 

uma atividade que demanda um empenho maior do aluno em busca de sua autonomia. 

Mas, o que seria esse "aprendizado da metalinguagem de analise da lingua"? Seria todo o 

estudo relativo as regras gramaticais para utilizagao da lingua, cujo processo demanda tempo 

e embasamento teorico. A leitura para muitos educadores e uma atividade "livre" de regras, e 

que por isso nao exige muita atengao em sala de aula. Um erro grave e que deve ser avaliado. 

Esse grave erro advem de uma antiga postura alimentada nas escolas ao longo dos anos: de 

considerar que leitura e algo para ser realizado apenas nas aulas de Lingua Portuguesa, mais 
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especificamente nas aulas de literatura, quando na verdade e possivel explorar a atividade de 

leitura em todas as disciplinas. 

Se os professores soubessem a mudanca que poderiam proporcionar no estudo de suas 

disciplinas a partir de abordagens que suscitassem tarefas de leitura e compreensao dos 

conteudos, um grande passo seria dado. Os problemas matematicos seriam resolvidos com 

mais facilidade, os assuntos de biologia ganhariam sentido, enfim, tudo poderia ser visto de 

uma outra maneira. 

Os professores, por sua vez, nao conseguem mudar essa realidade, por que talvez tambem 

tenham um conceito restrito de leitura e nao compreendam o prejuizo dos alunos em relacao a 

isso. 

Enquanto nao for modificada a ideia que se tem a respeito da leitura, os resultados 

continuarao sendo negativos. E para evitar que isso seja algo repetitivo e preciso 

incansavelmente discutir os problemas que envolvem a pratica da leitura e as suas 

conseqiiencias, sendo o mais importante disso tudo, encontrar solucdes. 

Todos precisam entender que dentro e/ou fora da escola a atividade de leitura possui um valor 

imenso, pois significa um maior entendimento de mundo, alem disso aumenta as 

possibilidades de trabalho, facilita o saber propiciado pelas diversas disciplinas, etc. 

A leitura e um grande aliado na aquisicao do conhecimento e do saber, tao enfatizados em 

nossa sociedade letrada e por isso e o foco de tantos estudos e pesquisas; algumas produtivas; 

outras nem tanto, por nao terem um objetivo especifico. Alguns autores acabam equiparando a 

leitura de uma crianca que acabou de aprender a decifrar as letras a de um leitor maduro, veja: 

O pesquisador em leitura, sob uma perspectiva psicolingiiistica, nao esta 
imune a esse tipo de expectativa. Ao pesquisar a leitura do ponto de vista do 
leitor ideal, ele pode incorrer no grave erro de esperar que se possa ensinar a 
crianca as estrategias do leitor maduro. (ZILBERMAN, 1995, p.32) 

Aquele educador que nao tem uma visao ampliada sobre leitura, pode frustrar as expectativas 

da escola em relacao ao sucesso de seus alunos como leitores, por que vai querer sempre 
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aplicar as estrategias de leitores maduros aos pequenos que estao tendo o primeiro contato 

com textos e significados. 

Voltando a questao do conceito, pois nao podemos perder esse elemento de foco, vale frisar 

que uma das mais completas concepcoes, talvez seja de Marisa Lajolo, citada por Geraldi 

(2005) que diz: 

Ler nao e decifrar, como num jogo de adivinhacoes, o sentido de um texto. 

E, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 

relaciona-lo a todos os ouros textos significativos para cada um, reconheccr 

nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da propria vontade, 

entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra nao 

prevista. (GERALDI, 2005, p. 91) 

Pode-se ainda considerar que a leitura e um processo de construcao do saber, que permite o 

desenvolvimento intelectual e social dos individuos, visto ser uma exigencia da nossa 

sociedade. Alem disso, ajuda os individuos a tomarem-se cidadaos autdnomos, a fazer valer 

sua vontade e a encarar o mundo e as pessoas de igual para igual. Na verdade, o ato de ler 

combate as manifestacoes de apatia existencial, por que preenche o vazio de ideias, o deserto 

do saber intelectual dos individuos. 

Outro conceito que deve ser levado em consideracao e o do livro "Praticas de Leitura e 

Escrita", fornecido pelo Ministerio da Educacao: 

A leitura e uma atividade que se realiza individualmente, mas que se insere 

num contexto social, envolvendo disposicoes atitudinais e capacidades que 

vao desde a decodificagao do sistema de escrita ate a compreensao e a 

producio de sentido para o texto lido. (MEC, 2006, p.21) 

No conceito proposto, a atividade de leitura apresenta duas faces: uma individual e outra 

coletiva. Ela e individual do ponto de vista que leva em consideracao a relacao leitor/autor. E 

e coletiva por influenciar as relacoes entre os individuos componentes das sociedades letradas. 

A ideia do Ministerio da Educacao nessa passagem foi mostrar que a decodificagao do 

sistema de escrita e um processo importante, pois significa os primeiros passos de quern 

comeca a ler. Sendo necessario entender que a leitura nao se restringe apenas a decodificagao, 

mas envolve todo um processo de compreensao e produgao de sentido, como ja foi dito. 
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1.2. As praticas de leitura dentro e fora da escola 

Tendo em vista a funcao essencial da leitura na vida dos individuos e oportuno discutir os 

principals problemas que afetam a parte da leitura que corresponde a compreensao e producao 

de sentido do texto. Para isso, e preciso analisar o processo de leitura dentro e fora da escola. 

Na escola, ler faz parte de uma das obrigacoes mais enfadonhas e chatas, pelo menos e isso 

que deixa transparecer os alunos. Tudo contribui para que os alunos a considerem assim: o 

tipo de leitura que e realizada, a forma como ela e trabalhada, o texto escolhido, o ambiente, a 

hora em que e praticada e principalmente o fato de implicar num mero cumprimento de dever. 

E essa ideia construida ao longo dos anos escolares se perpetua por toda a vida. 

Mas, compreende-se hoje 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. 

(SOLE, 1998, p.33) 

Com base nesse contexto, voltamos a questao da concepcao de leitura adotada pelos 

educadores, que muitas vezes nao se empenham em transmitir uma ideia mais ampliada sobre 

leitura, englobando os mais diversos fatores: culturais, historicos e sociais. 

Por outro lado, e importante nao desconsiderar o problema da metodologia, ou melhor, das 

abordagens mal contextualizadas que afastam os alunos (e os nao alunos) da atividade de 

leitura. 

O educador comprometido com sua funcao, deve sempre proporcionar aos alunos momentos 

especiais de leitura. Mas, nao de qualquer leitura, por que uma boa leitura deve ser feita 

sempre com muita atencao, sem falar que deve suscitar uma amizade do leitor com o autor. E 

dificilmente e possivel realizar uma leitura dessa categoria numa sala barulhenta e 

desagradavel. 
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Sobre a intervencao realizada pelos professores na leitura, vale mencionar que deve ser 

pautada com muito cuidado, sob pena do professor impor sua visao sobre o tema e acabar 

impedindo que o aluno tenha uma compreensao autonoma sobre o texto lido. 

Ha tambem o problema do momento da pausa, os alunos precisam entender que a pausa e 

necessaria quando se deseja pensar e sentir a obra, pois assim o aproveitamento torna-se bem 

maior. Todo detalhe e importante na hora da realizacao da leitura, ate a forma de segurar o 

livro deve ser levada em consideracao. Observe: 

Tudo comeca no proprio modo de segurar um livro. Afinal, trata-se de uma 
nova amizade, quern sabe eterna. O modo como apertamos firmemente a 
mao de alguem ja nao demonstra a simpatia inicial, a disposicao de 
estabelecer boas relacoes? Pois o mesmo acontece com o primeiro 
'cumprimento' que fazemos a um livro. (PERISSE, 2004, p. 10) 

Muitos autores culpam o texto dado aos alunos como ineficientes para desenvolver o prazer 

da leitura. Muitos desses textos fogem da realidade dos alunos, ou seja, nao condizem com o 

universo no qual eles vivem. Outros autores afirmam que o problema nao esta no texto, 

observe: 

Nessa perspectiva, nao e o texto que determina as leituras, como pretendem 
as demais visoes teoricas acima abordadas, mas o sujeito, nao na acepcao 
idealista de individuo, uno, coerente, por que dotado de razao, como queria 
Descartes...mas enquanto participante de uma determinada formacao 
discursiva, sujeito clivado, heterogeneo, perpassado pelo inconsciente, no 
qual se inscreve o discurso. (CORACINI, 1995, p. 17 el8) 

O sujeito, a partir daquilo que ele constroi na sua interacao com o discurso viabiliza a leitura e 

os significados que se pode extrair do texto. Entao, nao e necessariamente o texto que 

determina as leituras, mas o proprio sujeito-leitor. O texto pode prejudicar quando se tratar de 

uma leitura bastante dificil e cansativa. 

O excesso de informacao, a falta de pausas na progressao tematica e as 

falencias de coesao emergem como obstaculos para a construcao de 

esquemas que permitam a rememoracio. Os textos redundantes 

empobreeem ou tergiversam os temas abordados. (RODRIGUEZ, 1995, 

p.48) 

Na escola, o professor deve trabalhar com textos leves, interessantes e que favoreca o 

desenvolvimento do aluno/leitor. Se o aluno realmente despertar o interesse pela leitura, ela 

deixara de ser uma exigencia e passara a ser um habito enriquecedor. 



18 

Fora da escola, observa-se no nosso pais um acentuado desinteresse pelo livro, sendo este fato 

resultado da educacao familiar que e dada desde cedo. A deficiencia socio-cultural do nosso 

pais influencia os pais a comprar para seus filhos brinquedos, aparelhos eletronicos 

(videogame, MP4, computador, celular) e etc; Observe o que diz Perisse (2004): 

As criancas que, desde os primeiros anos de vida, se habituam a manusear 
livros infantis coloridos e ouvem historias inventadas pelos pais e avos; que, 
mais tarde, leem aventuras cujos protagonistas sao criancas da sua mesma 
idade... essas pessoas sentem um imenso prazer na leitura, por que 
experimentaram esse prazer de modo adequado as etapas da sua vida... 
(PERISSE, 2004, p. 10) 

No mundo em que vivemos com tantas formas de entretenimento, os livros nao fazem parte 

da lista de presentes que os pais preparam para os seus filhos, pois configura item exclusivo 

da lista escolar, ou seja, sao visto apenas como um componente escolar. Outro empecilho e o 

alto custo dos livros, que nao seria um empecilho se nosso pais nao sofresse com os serios 

problemas economicos, afinal livro nao configura gasto, mas sim um investimento, discussao 

que tratada em outro momento. 

Os pais que realmente tem consciencia da importancia de se propiciar a leitura logo nos 

primeiros anos de alfabetizacao, procuram dar livros de presente as suas criangas, criar no 

quarto da crianca um ambiente alfabetizador, pedir aos filhos que lhes contem alguma estoria 

que eles saibam, enfim, fornecer uma ideia positiva do habito de leitura. 

Nas familias onde ocorre o que denominarnos praticas de leitura, os adultos 
contribuem para o desenvolvimento do conhecimento sobre a escrita e sobre 
a linguagem escrita. A contribuicao pode ser mais direta, atraves da leitura 
de historias, ou mais incidental, atraves da interacao com o abundante 
material impresso urbano ou domestico, tao coraum em nossa sociedade 
atual (TEBEROSKY, 2003, p. 19 e 20) 

Geralmente, o primeiro contato do leitor com o livro corresponde a uma exigencia escolar 

(Iracema de Alencar, O Cortico de Aluizio, etc) isso torna o ato de ler um dever desagradavel 

pelo resto da vida, caso nao se tenha outras experiencias que sejam mais interessantes e 

espontaneas. Nao, que tais obras sejam desagradaveis, mas pelo fato de nao corresponderem 

aos interesses da maioria dos leitores, por nao retratarem ambientes que caracterizam suas 

realidades. 
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Os professores ao exigirem essas leituras, fazem com boa intencao, que e a preocupacao de 

despertar neles o interesse pelo saber, afinal e sempre bom realizar as leituras de renomados 

escritores. No entanto, por exigencia curricular acabam exigindo leituras que fogem ao 

contexto em que os alunos estao inseridos. 

Na verdade a leitura deveria ser uma das mais prazerosas atividades escolares, visto 

proporcionar o contato com diferentes mundos, pessoas, fatos, culturas, etc. Porem, falta as 

escolas estrutura e aos professores engajamento com essa atividade tao relevante na vida dos 

individuos, veja: 

Um dos multiplos desafios a ser enfrentado pela escola e o de fazer com que 

os alunos aprendam a ler corretamente. Isto e logico, pois a aquisicao da 

leitura 6 imprescindivel para agir com autonomia nas sociedades letradas, e 

ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que nao conseguiram 

realizar essa aprendizagem. (BACELAR & CUNHA, 2000. p.63) 

As pessoas que nao conseguem aprender a ler corretamente sofrem inumeras restricoes nas 

sociedades letradas, pois certamente terao dificuldade em conseguir emprego, em se 

relacionar, em dispor da tecnologia ao seu favor, etc. 

Ler corretamente significa conseguir atraves da leitura, transportar as barreiras do pensamento 

e da imaginacao, de forma a alcancar a autonomia na sociedade letrada. Mas, para que o 

sujeito possa utilizar o conhecimento como ferramenta para o seu desenvolvimento como 

cidadao atuante, ele precisa ter o amparo da escola e dos pais em casa. 



CAPITULO II 

A IMPORT ANC1A DA LEITURA E DE SUA PRATICA NO DESENVOLVIMENTO 

PLENO DOS ALUNOS 

2.1. A leitura e suas implicacoes na vida intelectual dos individuos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade contemporanea exige demais dos individuos e oferece um numero mmimo de 

oportunidades que o necessario, gerando assim uma complicacao na vida de quem nao obteve 

uma formacao intelectual favoraveL 

A leitura apresenta-se neste cenario, como um instrumento viabilizador da autonomia, e e ela 

que impede que os individuos saiam da escola analfabetos funcionais. Entenda-se por 

analfabetos funcionais: (...) "pessoas que, apesar de terem frequentado a escola e tendo 

'aprendido' a ler e escrever, nao podem utilizar de forma autonoma a leitura e escrita nas 

relacoes sociais ordinarias" (SOLE, 1998, p.32). Em outras palavras, pode-se dizer que 

analfabetos funcionais sao aqueles que de certa forma "aprenderam" a ler e a escrever, mas 

nao sabem dispor dessas ferramentas para obter sucesso e realizaeao profissional. 

O chamado analfabeto funcional aprende na escola unicamente a codificar e decodificar as 

letras. O analfabeto funcional e conhecido em outras ocasioes como "analfabetos para as 

entrelinhas", que sao aquelas pessoas que quando leem, alem de so decifras as letras, ainda 

passam por cima de algumas palavras, paragrafos e as vezes de paginas inteiras. Veja Perisse 

(2004): 

Guimaraes Rosa falava dos 'analfabetos para as entrelinhas', que, 
acrescento, geralmente andam a cata de facilidades, de resumos, de tecnicas 
milagrosas, de truques infali'veis. Nao raramente sao adeptos da leitura 
dinamica, atalho pelo qual esperam devorar e ainda por cima entender num 
piscar de olhos um livro de duzentas, trezentas paginas. (PERISSE, 2004, 
p.16) 

O "analfabeto para as entrelinhas" citado acima, remete a ideia do leitor preguicoso que nao 

esta nem um pouco preocupado em sentir a obra, para ele o que interessa e saber apenas de 

que assunto trata o livro e fazer uma breve analise do posicionamento do autor a respeito da 

tematica abordada. Isso nao faz o menor sentido para os verdadeiros intelectuais que 
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costumam discutir os elementos implicitos da obra, aqueles que so sao revelados aos leitores, 

que estao atentos aos significados das entrelinhas. 

Para evitar que os individuos que passam anos e anos na escola, saiam dela "analfabetos 

funcionais" e forcoso ensina-los a utilizar a leitura como ferramenta de acesso social, mas 

para isso e preciso ler bem. E para ler bem e necessario viajar nas ideias do texto utilizando a 

imaginaeao e a criatividade; Buscando o sentido do que esta sendo lido, mesmo que esse 

esteja implicito; Desvendando a mensagem que o autor quis passar. Todas essas acoes 

enriquecem a aprendizagem de quem ler, observe: 

Aprender algo equivale a formar uma representacao, um modelo proprio, 

daquilo que se apresenta como objeto de aprendizagem; tambem implica 

poder atribuir significado ao conteudo em questao, em um processo que 

leva a uma construcao pessoal de algo que existe objetivamente. 

(BACELAR & CUNHA, 2000.p. 77) 

No entanto, mesmo quando se tem consciencia de que o aprendizado e a atividade de leitura 

estao ligados ao desenvolvimento intelectual, social e cultural dos sujeitos participantes de 

uma determinada sociedade, o seu valor nao e assimilado no grau que deveria. 

Diante de tudo isso, ainda e possivel encontrar pessoas que afirmam nao ter tempo para 

leitura, outras dizem que nao vao perder seu tempo com leitura, quando na realidade a 

atividade de leitura so vem acrescentar na nossa vida: conhecimento, experiencia e sabedoria. 

No minimo, em um texto pequeno, o leitor consegue melhorar seu vocabulario. Imagine, 

portanto, os beneficios que obtem quem cultiva o habito de ler todos os dias. 

O problema e que so quem tem essa consciencia sao aquelas pessoas que ja desvendaram o 

prazer de realizar essa complexa atividade que e a leitura. Sao pessoas que nao se contentaram 

em dar apenas o passo inicial (codificacao e decodificagao), mas foram alem, em busca de um 

mundo oculto apresentado pela leitura. 

E certo que ha pessoas que amadureceram intelectualmente sem que para isso tenha cultivado 

o habito de ler, provavelmente tiveram boas amizades e profundas experiencias: 

A falta de leitura, em contrapartida, contribui para uma especie de 
primarismo mental e emocional que, nao ha duvida, pode ser - e muitas 
vezes e - prevenido e superado pela experiencia repleta de boas amizades. 
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de dialogos interessantes, de vivencias profundas. Ha pessoas que se 
conduzem com sabedoria e equilfbrio, e que chegam a um estagio de 
amadurecimento existencial por vias que nao incluem necessariamente o 
contato (pelo menos direto) com bons livros. (PERISSE, 2004, p.23) 

Sao casos excepcionais em que o contato com o conhecimento se deu indiretamente atraves 

de outras situacoes, que nao seja a leitura. No entanto, quem deseja ser um sujeito autonomo 

de sua aprendizagem procura ele mesmo a fonte de saber - os livros. 

Aqueles que se conformaram com a simples decodificaeao de letras nao conseguem ver as 

vantagens do habito de ler e por isso nao se entusiasmam com a ideia de ler bons livros. A 

mera tentativa torna-se uma atividade dificil e frustrante. 

Seria interessante questionar: em qual fase da aprendizagem cria-se uma ideia negativa a 

respeito da leitura? Os professores nao conseguem fornecer uma resposta convincente, por 

que nao estao convencidos de que certas leituras, que geralmente correspondem a exigencia 

escolar, pode vir a atrapalhar as expectativas de um futuro leitor, que se ve obrigado a realizar 

uma tarefa sobre a qual nao tem o dominio: 

Ninguem gosta de fazer aquilo que e dificil demais, nem aquilo do qual nao 

consegue extrair o sentido. Essa e uma boa caracterizacao da tarefa de ler 

em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela e dificil demais, 

justamente por que ela nao faz sentido. (BACELAR & CUNHA, 2000 p. 

81) 

Talvez se existisse uma metodologia infalivel para fazer com que os alunos compreendessem 

o verdadeiro sentido dessa tarefa em suas vidas ocorreria uma mudanca significavel, porem a 

questao metodologica e muito relativa, as vezes uma mesma metodologia produz efeitos 

diversos (de uma sala para outra, de uma classe para outra), vai depender muito da postura de 

educadores e educandos. 

A preocupacio com o despertar dos leitores se da devido as implicacpes na vida intelectual 

dos individuos que almejam um futuro que tenha como base a educacao. O sujeito que almeja 

um futuro profissional brilhante preocupa-se em adquirir um numero maior de conhecimento, 

de informacoes, de saberes, e a leitura e um dos eaminhos. Nao se pode, no entanto, atribuir-

lhe a funcao de uniea responsavel pelo crescimento intelectual dos individuos, pois ha outros 

fatores determinantes que envolvem discussoes psicologicas, sociais, economicas, biologicas 
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e etc. O que nesse momenta e importante arrazoar e que a leitura possibilita a conscientizacao 

de que e preciso investir no auto-aperfeicoamento intelectual. 

E para isso e necessario chegar a uma descoberta intima do prazer de ler. Devemos tentar 

descobrir, sem medo de erros e decepcoes, uma leitura que de verdade proporcione prazer. 

Nunca e tarde para descobrir isso. Todavia, a maioria dos individuos prefere outras atividades 

como esportes, tv, passeios, etc. 

Esse desinteresse pela leitura tanto pode ser uma questao cultural como tambem pode ser 

reflexo de algumas falhas na educacao e nas tentativas de ler nos tempos de escola. 

A crianca que esta fazendo uma leitura sem um objetivo especifico pode ter 

falhas em sua compreensao, mas nao detecta-las como problemas, situacao 

essa que nao ativa suas estrategias metacognitivas. A escola pode, entao, 

oferecer atividades de leitura orientadas com o fim especifico de criar 

situacoes que exijam a aplicacao dessas estrategias. (KATO, 1995, p. 135) 

Aqui entra o professor como facilitador da atividade de leitura e principal responsavel pelo 

conceito formado pelo aluno desde os primeiros anos de escola. No entanto, para que ele 

consiga despertar o interesse dos alunos pela leitura, ele precisa ser um leitor apaixonado. Um 

filho so acredita que uma comida e deliciosa se ele ver a mae comendo com prazer, entao ele 

resolve experimentar. Da mesma forma, ocorre com a leitura, como e que o professor que 

detesta ler, conseguira convencer seu aluno de que ler e uma atividade prazerosa. 

Na sala de aula encontramos atividades de leitura que nao condizem com o ideal, pois 

geralmente o professor ordena que todo mundo leia em silencio, ou entao um so em voz alta; 

As vezes ele mesmo ler para os alunos. S6 que todas essas leituras sao de textos didaticos que 

contem historias totalmente fora do contexto de suas realidades. Questiona-se, como que o 

aluno vai se permitir viajar numa estoria que ele nao tem ideia de como seja. Isso desestimula 

qualquer leitor. 

Outro aspecto de relevancia, e o de que o espaco temporal reservado para a leitura na escola e 

muito curto e inadequado, ja pensou ter que parar no melhor da historia. E preciso tomar 

cuidado com isso, para que esses detalhes aparentemente inofensivos nao atrapalhem a 

expectativa de um possivel leitor. 
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As praticas desmotivadoras, perversas ate, pelas conseqiiencias nefastas que 
trazem, por vem, basicamente, de concepgao erradas sobre a natureza do 
texto e da leitura, e, portanto da linguagem. Elas sao praticas sustentadas 
por um entendimento limitado e incoerente do que seja ensinar portugues 
(...) (BACELAR & CUNHA, 2000.p. 82) 

Como ja foi mencionado, os professores geralmente utilizam a maior parte do tempo para 

ensinar regras gramaticais, por que elas sao muito cobradas em provas de vestibular e 

concursos. Mas, gastam pouco tempo na escolha da natureza do texto escolhido para leitura. 

Percebe-se que quase todas as aulas de linguas (seja a materna ou a estrangeira) os textos 

utilizados servem para o ensino de regras gramaticais. 

Nao ha uma preocupacao mais acentuada nas aulas de linguas com outros elementos que nao 

sejam o estudo da gramatica, do vocabulario e de aspectos estruturais da lingua. 

Assim, o texto, parte do material didatico, perde a sua funcao essencial de 

provocar efeitos de sentido no leitor-aiuno, para ser apenas o lugar de 

reeonhecimento de unidades e estruturas lingiifsticas cuja funcionalidade 

parece prescindir dos sujeitos. (CORACINI, 1995, P. 18) 

Porem, aos poucos isto vai sendo modificado, ja e possivel observar a cobranca de 

interpretacao de texto nas provas de vestibulares e concursos. 0 que demonstra ser algo 

extremamente dificil para quem nao sabe ler, e isso pode impedir a realizagao profissional dos 

sujeitos. 

Diante de tudo que foi discutido nao ha como negar a contribuicao da leitura na formacao 

intelectual dos individuos. Alem disso, a ausencia de boas leituras traz desdobramentos que 

vao alem dos interesses profissionais, interferindo na vida familiar, no circulo de amizades, 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Materials de leitura, metodologias e PCN'S 

A preparagao escolar obtida ao longo dos anos, muitas vezes, nao e eficiente; Parte dessa 

culpa e atribuida a falta de leituras e tambem a sua limitacao a textos pedagogicos. Em sua 

maioria, esses textos pedagogicos sao preparados com base num so tipo de leitor, como se 

todos os leitores tivessem os mesmos objetivos, interesses e gostos. 
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Na sala de aula, encontram-se reunidos alunos com diferentes tracos culturais, socials e 

economicos; e conseqiientemente leitores com caracteristicas diferentes. O educador deve 

estar atento para este fato, pois com base nessa diversidade e que devera ser feita a escolha 

dos materials de leitura. 

Algumas vezes, os educadores sao conhecedores dessa realidade, mas Ignoram tal situagao. 

Outras vezes, se veem obrigados a seguir as exigencias curriculares dos programas 

educacionais, elaborados por especialistas que nao tem um contato direto com a sala de aula, e 

que portanto nao conhece a realidade. 

Para os professores, cumprir as exigencias de um programa elaborado por quem nao conhece 

a realidade da sala de aula e muito desestimulante, e isso se deve a dois motivos: um que eles 

nao poderao por em pratica aquilo que tem em mente e o segundo motivo e ter que convencer 

os alunos que aquelas leituras sao importantes. Alem disso, nao se pode desconsiderar que o 

dia-dia em sala e muito imprevisivel, cheio de surpresas. 

Por outro lado, e preciso entender que nao ha como os professores fugirem ou deixarem de 

cumprir as exigencias pre-estabelecidas pelo curriculo e mesmo quando lhes e dado espaco 

para a selecao dos textos, sabe-se que e muito dificil a tarefa de selecao, pois requer dos 

professores muito mais que se possa imaginar. Como afirmou SOLE (1998, p.37): "Todos os 

professores, de todos os niveis, tem experimentado estrategias, metodos, materiais ... tanto 

para promover a leitura, quanto para compensar os deficits que alguns alunos manifestam ante 

ela". No entanto, a dificuldade e muito grande e o professor tem que estar preparado para 

enfrentar os obstaculos que se impoem a sua funcao pedagogica. 

Quando se trata de uma atividade pedagogica nesse nivel, o professor precisa ser muito 

criterioso, tem que saber avaliar os materiais de leitura de acordo com os pretensos objetivos, 

com as suas concepcoes de aprendizagem e com as expectativas dos alunos em torno das 

leituras. Para Kaufman & Rodriguez (1995): 

A tarefa de selecionar materiais de leitura para os alunos e, em todos os 
niveis e modatidades da educacao, uma das tarefas mais arduas que o 
professor tem de assumir em sua atividade pedagogica (...) os objetos a 
selecionar passa a estar sujeitos a juizos racionais em funcao de diversos 
criterios a determinar. (KAUFMAN & RODRIGUEZ, 1995, p.45) 
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Como se ve, a tarefa de selecionar textos para leitura nao e tao simples, por que nao e facil 

selecionar, criando uma harmoniosa relacao entre o universo do discurso, as funcoes do texto, 

os processos de leitura e a compreensao do leitor. Nessa perspectiva, evidencia-se a 

competencia do educador, que deve ter sensibilidade suficiente para discernir sobre os 

melhores textos para os alunos, para que assim eles possam sentir o valor de uma boa leitura. 

Segundo FOUCAMBERT (1994, p. 10): "A escola deve ajudar a crianca a torna-se leitor dos 

textos que circulam no social e nao limita-la a leitura de um texto pedagogico, destinado 

apenas a ensina-la a ler". 

A insercao dos textos, que circulam no social, no cotidiano do aluno e imprescindivel para 

que ele se torne um leitor ativo, ou seja, um leitor que realiza varios tipos de leitura: leitura 

para buscar informacao, leitura para aumentar o conhecimento, leitura para o entretenimento, 

etc. 

Seria interessante trabalhar com textos jornalisticos (noticias, artigos, reportagens e 

entrevistas), com textos do cotidiano (receitas, cartas e bilhetes), com textos humoristicos 

(historias em quadrinhos), textos publicitarios (anuncios, cartazes e folhetos), entre outros. 

Desde que se tenha objetivos especificos estruturados, que visem tanto formar leitores como 

tambem facilitar o aprendizado. 

Uma pratica que consideramos altamente negativa e a de usar 

exclusivamente manuais, livros de leitura ou livros de atividades, embora se 

tenha escolhido os melhores. O respeito pela diversidade e essencial neste 

sentido: ampliar e nao limitar, seria a premissa basica. (RODRIGUEZ, 

1995,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.48) 

Os textos se tornam mais interessantes quando abordam assuntos polemicos e atuais. E essa 

deveria ser uma estrategia dos professores para atrair a atencao de leitores com dificuldades 

de concentragao. 

Nao se pode trabalhar com leituras que nao foram previamente feitas. E, 

tambem, nao se pode cobrar prazer e envolvimento com leituras que nao 

nos provocaram e com as quais nao estabelecemos nenhuma relacao 

significativa. Se isto e verdade para nos, leitores/adultos, que dira para o 

leitor/crianca (...) (MEC, 2006. p.129) 
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Nao da mais para continuar a empregar apenas as tradicionais historias dos secuios passados. 

Devemos passar por cima de algumas tradicoes que so atrapalham a vida dos alunos; isso 

podera ser feito atraves da inovacao das leituras com temas da atualidade, que podem auxiliar 

muito os leitores a despertar um maior interesse em ler, 

Mas, sabemos que modificar a escolha dos textos nao depende so dos professores, a escola 

precisa dar sua anuencia e os editores precisam acordar para essa realidade, caso contrario os 

alunos continuarao a ter que realizar as mesmas leituras de secuios atras, observe: (...) a escola 

deve dar chance ao aluno de ler segundo sua variedade de lingua e nao obriga-Io logo na 

primeira leitura a ler no dialeto da escola. (CAGLIARI, 1995.p. 167) 

Para ler e preciso usar a imaginacao, os sentimentos, a memoria, a inteligencia e exercitar a 

concentracao. O que e quase impossivel quando a sala de aula nao refine os requisitos 

necessarios para que a leitura flua: silencio, boa iluminacao, eficiente ventilacao. As leituras 

superficiais e dispersivas, impostas aos alunos na sala, sao obstaculos a mais na descoberta do 

prazer de ler. 

Nao se pode esquecer que a leitura vai influenciar na formacao intelectual do aluno, como ja 

foi visto, e que portanto ela deve ter espacp privilegiado para discussao na escola. Os alunos 

seriam muito mais beneficiados se em determinados momentos, eles mesmos pudessem 

escolher os textos para leitura, ja seria um avango em busca da autonomia, sendo necessario 

para isso que as nossas bibliotecas tenham um acervo bastante variado. 

Os PCNs recomendam que o acervo da biblioteca seja variado, que nos 

momentos de leitura livre o professor leia junto com a turma e que os 

alunos tambem possam, em alguns momentos, escolher as proprias leituras 

e levar os titulos para casa. (PRADO, maio, 2003 P.59). 

Essa ideia de possibilitar ao aluno a escolha do texto ou do livro que ira ler pode, justificar-se 

pela necessidade de formacao de sujeitos autonomos, que tem a capacidade escolher uma 

leitura condizente com sua realidade e experiencia. 

Porem, essa escolha deve ser sempre acompanhada por pais e professores, por que nem tudo 

que os alunos encontram pra ler na internet e nos jornais contribuem para suas formacoes. 

(...) a experiencia do leitor e indispensavel para construir o sentido, nao ha 

leituras autorizadas num sentido absoluto, mas apenas reconstrucao de 
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significados, algumas mais outras menos adequadas, segundo os objetivos e 
intencoes do leitor. (BACELAR & CUNHA, 2000.p.9l) 

A partir dai, percebe-se o papel indispensavel do professor, ora intervindo ativamente, ora 

abrindo espaco para o aluno agir de forma autonoma na construgao e reconstrucao dos 

significados daquilo que se apresenta na leitura. 

Muito se fala a respeito do "ensino de leitura". A leitura, neste caso, tratada em sentido 

amplo. A questao central e saber se e possivel ensinar leitura, por que a maioria dos autores 

prefere acreditar que e um processo de aquisicao autonomo. Segundo FERREIRO: "A lingua 

nao e um codigo criado racionalmente. Portanto, nao pode ser ensinada por um metodo, seja 

ele qual for, que considere a leitura e a escrita simples mecanismos de decodificagao e 

codifieacao de sinais graficos" (FALZETA, 2006 P.36). Talvez seja preciso num primeiro 

momento, a orientaeao de um professor, mas em outros momentos implica o contato direto 

entre leitor/texto/autor. 

Nao sao todos os autores que aceitam como possivel o ensino de leitura, outros acreditam que 

e possivel, apesar de ser um empreendimento de risco. Observe: 

O ensino da leitura e um empreendimento de risco se nao estiver 

fundamentado numa concepcao teorica firme sobre os aspectos cognitivos 

envolvidos na compreensao de texto. Tal ensino pode facilmente 

desembocar na exigencia de mera reproducao das vozes de outros leitores, 

mais experientes ou mais poderosos do que o aluno. (KLEIMAN, 1998. p. 

27) 

Por isso, o ensino de leitura ainda nao teve uma recepcao calorosa como deveria em 

momentos de crise como esse, em face da enorme complexidade que envolve o processo de 

aquisicao de leitura. 

Outro aspecto de relevancia e a possibilidade que ha do ensino resumir-se a mera reproducao 

das vozes de outros leitores, o que seria negativo, pois impediria a autonomia dos leitores no 

momento de posicionar-se a respeito de algum tema. 

Se o leitor menos experiente foi desacostumado, pela propria escola, a 
pensar e decidir por si mesmo sobre aquilo que le, entao o adulto, pode 
provisoriamente, superimpor objetivos artificialmente criados para realizar 
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uma tarefa interessante e significante para o desenvolvimento do aluno. 
(Idem, 1999.p.35) 

No entanto, a pratica de impor objetivos artificialmente nao pode ser repetitiva, pois assim os 

alunos nunca conseguirao por si mesmos, entender aquilo que le nos textos. E preciso permitir 

ao aluno analisar sozinho, mesmo que ele construa uma visao errante do texto. 

Costuma-se barrar o processo de aquisicao de autonomia por temer os erros dos alunos, mas 

errar faz parte da tentativa de acertar. E so o constante contato com a leitura possibilitara 

novas chances de acertar. 

O leitor, no entanto, e movel e tem um olhar indefinido, errante e criativo 

sobre o texto, que se permite ler em suas linhas e entrelinhas, desvelando 

seus sinais visuais e invisiveis. Isto so ocorre quando se da o pacto entre 

texto e leitor, que o ledor nao se arrisca a fazer. (MEC, 2006, p.91) 

Nesse contexto, vale induzir que a compreensao do aluno sobre tudo aquilo que a escola, os 

professores e a sociedade falam a respeito da leitura e o que importa, por que por mais que se 

procure estimular, incentivar e facilitar o habito de leitura, so o aluno pode realmente adquiri-

lo tentando, ora errando, ora acertando os significados de seus atos. 

Na realidade, nao podemos forcar ninguem a fazer algo que nao queira; O que podemos fazer 

e expor os motivos racionais para que a pessoa adquira o habito de leitura. Alem de ser 

maravilhoso e fundamental para a felicidade humana, ler bons livros fornece materia 

intelectual e emocional para toda a vida. 

Ja que a responsabilidade com a educacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e tanto da escola como dos pais, e interessante que 

eles trabalhem em conjunto ao longo dos anos escolares, a fim de possibilitar a formacao de 

leitores desde cedo. 

Mas, como isso pode ser feito? Os pais devem demonstrar interesse pelos livros e pelas 

historias, para que a crianca fique encantada com a possibilidade de desvendar esse curioso 

mundo da leitura. A escola, antes de tudo deve ter uma biblioteca 

Formar bons leitores significa encantar as criancas, enfeitica-las com o 

poder que vem dos livros. Mas isso nao se forja com obrigacoes, muito 

menos com trabalhos sistematicos de compreensao de texto. (PRADO, 

2003. p.59) 
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E preciso que a biblioteca da escola ou do municipio, seja visitada sempre pelos alunos, nao 

por obrigagao escolar, mas sim pelo simples prazer de buscar o conhecimento e desvendar os 

misterios do saber. A biblioteca da escola, no entanto, necessita ter livros com os mais 

variados conteudo para facilitar o interesse pela leitura. 

Se a biblioteca possui uma enorme variedade de temas, o aluno podera escolher de acordo 

com o tipo de leitura que deseja realizar naquela hora e nao precisara recorrer a outras fontes. 

A biblioteca deve conter livros para diversao, para auxiliar na escrita, para pesquisar 

determinado assunto, para descobrir algo, enfim cada leitura tem um objetivo especifico. 

E preciso deixar que o aluno escolha o livro que lhe interessa, seja pelo 

genero, pela imagem, pela capa, pelas letras, pelo tamanho, e nao por 

indicacao obrigatoria do professor. Sem duvida, professores e pais que 

gostem de ler estimularao mais a pratica da leitura por parte das criancas e 

dos adolescentes. (BEAUCHAMP, 2006/2007, p. 5) 

Ate o proprio ambiente da biblioteca pode influir na formacao dos leitores, entao, a escola, os 

professores e os pais devem unir forcas para conseguir que esse ambiente seja tao atrativo 

como a internet, por exemplo. 

E importante tambem organizar um espaco para a sala de leitura na escola e se possivel em 

casa. Alias, seria interessante criar cantinhos de leitura, bem atrativos, que acolham o aluno. 

Isso por que geralmente as bibliotecas de nossas escolas nao sao nada atraentes. 

Muitas vezes, sao espacos mal adaptados, mal pintados e mal iluminados, 

nada atrativos, que servem mais como um deposito de livros (...) Ainda 

ocorre de o espaco da biblioteca ou dos livros deixar de existir para virar 

mais uma sala de aula. (Idem). 

A biblioteca de uma escola e fundamental para uma educacao de qualidade, por isso merece a 

atencao de todos: diretores, professores, alunos e funcionarios. E nela que serao realizadas as 

escolhas de leituras, e portanto deve ser um lugar atraente, onde o aluno sinta prazer em estar. 

Se o lugar for atrativo, ou seja, se for um ambiente organizado, limpo, ventilado e bem 

iluminado, convidara o aluno a voltar mais vezes. 

Sabe-se que a educacao, assim como outros setores de nossa sociedade, sofre com os 

desajustes economicos e com a falta de estrutura economica do nosso pais. Isso, sem duvida, 
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acarreta muitos problemas, inclusive para as propostas de criagao de bibliotecas. Em algumas 

escolas nem se pode contar com elas. Em outros casos, ha bibliotecas, mas nao ha interesse da 

comunidade escolar de faze-la cumprir sua funcao educadora, possibilitadora do 

conhecimento. 

Por firn, vale concluir que mesmo com todas as dificuldades educacionais, sociais, 

economicas e culturais que sao impostas a atividade de leitura, sao validos todos os esforcos 

de quem acredita que a leitura e fundamental, por estar na base do conhecimento cientifico e 

do desenvolvimento intelectual. 



CAPITULO III 

ANALISE DOS DADOS 

3.1. Analise dos dados coletados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental 

Conego Manoel Jacome na Cidade de Sao Joao do Rio do Peixe, Estado da Paraiba. Contou 

com a colaboracao do diretor, seis professores e dezoito alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental. 

Todos tiveram que responder a algumas questoes sobre leitura, pois o instrumento utilizado na 

coleta de dados foi o questionario, por configurar uma forma simples e direta de se abordar 

uma tematica. A aplieacao dos questionarios (roteiro em anexo) se deu no periodo de 

setembro a outubro de 2007. 

3.2. Estudo de Caso 

A pesquisa teve como metodologia o Estudo de Caso, por apresentar um procedimento 

bastante objetivo para coleta de dados e tambem por ser o mais adequado quando ha apenas 

um objeto de pesquisa selecionado. 

Entende-se por Estudo de Caso: "(...) uma pratica simples, que oferece a possibilidade de 

reducao de custos, apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizacao de seus 

dados". (GIL, Apud Matos, 2001) 

Na realidade, o Estudo de Caso proporciona uma grande facilidade operacional, e isso faz 

com que essa modalidade de pesquisa seja uma das mais utilizadas pelos investigadores, pois 

com um unico objeto de pesquisa e possivel obter grande quantidade de informacoes. 

"Diferencia-se dos estudos quantitativos porque estes ultimos buscam obter informacoes 

padronizadas sobre muitos casos". (ROESE, Apud Matos, 2001) 

Dessa forma entende-se que a escolha pelo Estudo de Caso foi a melhor possivel, tendo em 

vista que garante as informacoes necessarias, a partir de uma amostragem reduzida, 

economizando custo e tempo e ao mesmo tempo proporcionando uma analise profunda do 

tema abordado. 
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3.3. Analise dos questionarios dos professores 

A realizacao desta pesquisa, contou com a colaboracao de seis professores, dos quais dois 

deles possuiam curso superior, enquanto que os demais apenas possuiam o curso pedagogico. 

Quanto ao tempo de atuacao em sala de aula, pode-se constatar que variava entre 19 e 25 

anos, exceto um deles que ja tinha 31 anos de docencia. 

A aplicagao dos questionarios aos professores foi bastante tranquila, nao houve problema em 

relacao ao entendimento das questoes, que eram curtas, claras e diretas. A primeira questao, 

para se ter uma ideia, tratava da preocupacao dos professores na escolha dos temas de leitura a 

serem utilizados em sala de aula. 

Nessa primeira indagacao as respostas seguiram quase todas a mesma linha de raciocinio, que 

era a busca de textos atuais, com temas do cotidiano, que geralmente agrada a todos. Mas, e 

importante ter cuidado com as restricoes e com as escolhas, pois: 

Como toda ciencia, a ciencia cognitiva da leitura obedece a certos requisitos: 

a logica e respeitada para apresentar premissas e eonclusoes; sao usados 

metodos adequados para comprovar e analisar as evidencias; teorias sao 

descartadas quando a evidencia nao suporta seus pressupostos. (OLIVEIRA, 

2005, P. 52) 

Isso significa dizer que sempre o que agrada aos alunos esta ligado ao seu contexto social, ao 

seu cotidiano e que por isso os professores tem procurado explorar leituras que tenham temas 

instigantes, que auxiliem no despertar do prazer de ler. No entanto, estes requisitos logicos de 

oferecer apenas leituras condizentes com a cultura do aluno, acaba o impedindo de conhecer e 

vivenciar coisas novas; e preciso, portanto, saber dosar a leitura um pouco de cada coisa. 

E importante introduzir leituras diferentes, que apresentem contextos diversos, abordando 

outras culturas, para que os alunos possam conhecer o mundo atraves da leitura e saber 

respeitar as diferencas culturais, entendendo que ha muitas coisas legais para aprender em 

outras culturas. 

Os professores "A" e "B" demonstraram a necessidade de propiciar leituras com temas de 

diversos generos. Esta sim, deveria ser a preocupacao dos professores, por que e facil gostar 

daquilo que faz parte do seu cotidiano, o dificil e fazer com que os alunos atraves da leitura 
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desvendem um mundo novo, aprenda sobre outras culturas, reflita sobre as diferencas e 

respeite todas elas. 

Desvendar o mundo atraves da leitura, talvez esteja dentre os principals objetivos do 

aprendizado da leitura: "Este seria, digamos, o lado otimista e prazeroso do aprendizado da 

leitura. Da-nos a impressao de o mundo estar ao nosso alcance: nao so podemos compreende-

lo, conviver com ele, mas modifica-lo a medida que incorporamos experiencias de leitura. 

(MARTINS, 1994. P. 17) 

Todo o trabalho dos professores centrado na leitura seria desconsiderado, se as leituras de 

seus alunos ficassem restritas a temas do cotidiano, por que a leitura proporciona o contato 

com o universo do conhecimento, devendo ela, portanto, ser bastante diversificada e 

permitindo o desenvolvimento da imaginacao e da criatividade; para assim incentivar o 

aprendizado. 

A segunda questao envolveu a subjetividade dos professores ao questionar se eles proprios se 

consideram exemplos de bons leitores. As respostas a este questionamento foram 

surpreendentes, ate por que envolveu a subjetividade de cada professor e fez com que eles 

refletissem sobre suas posturas em relacao aquilo que eles desejam despertar nos alunos. 

Os professores "A", "B", "E" e "F" responderam afirmativamente, apesar das justificativas 

serem diferentes; o professor "C", no entanto, respondeu conscientemente que "NAO" e o 

professor "D" respondeu ser "MAIS OU MENOS" e assumiu ser preguicoso pra ler. 

Com base nas respostas, e possivel afirmar que felizmente a maioria gosta de ler e com 

certeza deve auxiliar muito no trabalho de leitura com seus alunos. Mas, a resposta do 

professor "C" e do professor "D" traz um alerta para a educacao brasileira, eles representam 

uma parcela da comunidade escolar que ainda nao compreendeu a importancia da atividade de 

leitura no pleno desenvolvimento intelectual dos individuos. 

Em nossa vida como leitores, lemos por algum motivo, e isso nos auxilia a 

selecionar o que vamos ler e determinar nosso modo de ler. Assim, segundo 

o tipo de informacao de que precisamos, buscamos um livro, um dicionario, 

um jornal, um gibi ou outro portador de texto qualquer. (SMOLE & 

COUTO, 2005, p. 33) 
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O ideal seria que nao so lessemos quando estamos buscando informacoes, mas tambem por 

prazer, por habito, ou seja, que fosse uma atividade espontanea e rotineira. O ruim e que para 

maioria dos professores a leitura esta ligada ao trabalho e nao ao lazer e a diversao, entao nao 

e dificil entender por que sente preguica de ler. 

A consequencia dessa visao a respeito da leitura pelos professores tem prejudicando em 

muitos aspectos a educacao dos alunos, pois o professor que nao e um bom leitor nao 

consegue transmitir uma imagem positiva da leitura; alem do mais, ter preguica de ler, leva os 

alunos a conclufrem que essa e uma atividade nada interessante, por isso segue o alerta a 

comunidade escolar, apesar de serem poucos os professores com essa ideia a respeito da 

leitura, o prejuizo pode ser enorme, em face do numero de alunos que passam por eles, todos 

os anos. 

A terceira questao quis saber os tipos de leitura mais valorizados em sala de aula. A questao 

possuia como alternativas: leitura verbal, em grupo, coletiva, nao-verbal, silenciosa e 

individual. 

Partindo das respostas obtidas, conclui-se que as leituras mais utilizadas sao: a verbal, em 

grupo e individual. Em segundo piano esta a leitura silenciosa e por ultimo estao: a leitura 

nao-verbal e a coletiva. 

A ciencia cognitiva da leitura e necessaria para se determinar quais sao os 

processos da leitura, por que nao temos acesso consciente a eles. Ao lermos, 

so tomamos consciencia do resultado da leitura e nao dos processos que 

ocorrem entre a exposicao ao material escrito e sua compreensao. (MORAIS 

& kOLINSKY, 2004, p. 16) 

Ha uma grande dificuldade em saber quais os processos de leitura e que tipo de leitura e mais 

adequado para cada etapa escolar. Acredita-se que cada leitura possui pontos positivos e 

pontos negativos, alguns prevalecem sobre os outros, o importante e que a escolha esteja de 

acordo com o objetivo da leitura. 

Entao, se o objetivo e trabalhar a concentracao do aluno, o ideal e uma leitura silenciosa e 

individual. Porem, se o objetivo for um debate, a leitura em grupo, apresenta-se conveniente. 

O importante e adequar o tipo de leitura com o objetivo pretendido. Obedecendo a esta regra 

nao havera problema com os processos da leitura. 
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No quarto questionamento, abordou-se a metodologia aplicada nos exercicios de leitura. Os 

professores "A" e "B" chamaram a atencao para o ponto muito importante que e a explanacao 

previa acerca do tema abordado pela leitura. Quando se faz esta explanacao, consegue-se 

perceber a empolgacao dos alunos com a abordagem, isso instiga a atividade de leitura e ao 

mesmo tempo possibilita ao professor identificar se a leitura pretendida nao gerara os frutos 

desejados. A explanacao previa serve para os professores como um termometro do resultado a 

ser obtido com aquela leitura. 

Os professores "C" e "D" falaram a respeito da aprendizagem da leitura atraves de praticas 

inovadoras, tais como: roda de leitura, cantinho da leitura, sortelo de livros, pesquisa e 

confeccao de mural, promocao do festival de leitura, entre outras que possibilitam a interacao 

do professor com o aluno. 

Para que um aluno desenvolva uma compreensao efetiva na leitura de textos, 

sao exigidos tempo e investimentos de natureza diversa, seja em termos de 

oportunidades de leitura, dos tipos de textos a ele oferecidos para ler ou da 

diversidade de situacoes que exigera leitura e interpretacao de textos. 

(SMOLE & COUTO, 2005, p. 32) 

Geralmente os professores elegem uma semana durante o ano para realizar tarefas diferentes 

envolvendo a atividade de leitura. Isso favorece uma pratica de leitura constante, por que 

mesmo sendo apenas uma vez no ano, os alunos percebem que a atividade de leitura pode ser 

explorada de diferentes formas, algumas muito divertidas, o que acaba tornando-se prazeroso 

para o aluno. 

A ultima pergunta foi sobre as principais dificuldades dos alunos no exercicio da atividade de 

leitura. Mais uma vez, os professores "A" e "B" fbram Concordes na resposta, indicando que a 

grande dificuldade esta na pronuncia das palavras e tambem na pontuacao. O professor "C" 

mencionou que ler textos grandes e produzir algo sobre eles e a grande dificuldade da 

maioria. O professor "D" apontou como dificuldade de seus alunos: a leitura de textos sem 

gravuras. 

A resposta do professor "E" chamou a atencao para um problema muito discutido nos dias 

atuais, que a questao da compreensao daquilo que se le. Muitos alunos conseguem decodificar 

as palavras sem muita dificuldade, mas se for para interpretar aquilo que leu, surge um 

entreve. Nem todos os alunos que leem conseguem compreender o que foi lido; um problema 
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grave de grande repercussao na vida intelectual das pessoas. A leitura pressupoe 

entendimento, mas quando isso nao ocorre, o ato de ler perde seu significado, mas: 

(...) para chegar a compreensao do que leu e para aprender algo novo a partir 
de uma leitura, e necessario que ative conhecimentos anteriores, 
relacionados as ideias contidas no texto lido com aquilo que ja se sabe, que 
durante a leitura ele indague, questione, levante hipoteses, busque e 
identifique o que e relevante ou secundario naquilo que le. (Idem) 

O professor "F", por sua vez, respondeu que dificuldades ha, no entanto, nada tao grave que 

nao possa ser solucionado em sala, pois sempre que as duvidas aparecem trata logo de tira-las, 

despertando nos alunos o interesse pela leitura. 

Dentro desse contexto, vale frisar que cabe aos professores estarem sempre atentos as 

possibilidades de atividade de leitura que melhor se adapte a cada serie e a cada grupo de 

alunos. Alem disso, e preciso ter consciencia da relevancia da leitura no crescimento 

intelectual dos alunos, pois so assim sera possivel desenvolver uma pratica cotidiana, que seja 

realmente eficaz no desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos. De outra forma, os 

educadores estariam contribuindo para o fracasso profissional dos individuos ao sairem da 

escola. 

Os professores que ja possuem essa consciencia a respeito da leitura, conseguem melhores 

resultados com seus alunos, pois nao parece ser possivel que um educador que tem preguica 

de ler, consiga expressar o verdadeiro valor da leitura para os seus alunos. 

A funcao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de 
criar condicpes para o educando realizar a sua propria aprendizagem, 
conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo suas 
duvidas e exigencias que a realidade lhe apresenta. (MARTINS, 1994, P. 34) 

O professor possui uma participacao muito significativa no desenvolvimento intelectual dos 

alunos, pois e ele que fornece as ferramentas necessarias para os alunos desenvolver a leitura. 

Desde o inicio, o professor serve como orientador da leitura do aluno, mas num dado 

momento, o professor deve da espaco para o aluno desenvolver suas proprias habilidades de 

leitura e aprendizagem. 

Finalizando a analise, e importante ressaltar que a pesquisa cumpriu sua funcao, pois forneceu 

os dados necessarios para a realizagao da investigacao. Foi possivel saber um pouco mais 
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sobre o que pensam os professores a respeito da leitura nos dias atuais e ver como eles estao 

trabalhando essa atividade de grande monta para a educacao. 

Detectaram-se alguns problemas, que podem ser solucionados a partir de uma compreensao 

mais ampla do tema e com mais empenho dos profissionais da area. O problema que ganhou 

mais enfase foi realmente a declaracao sobre a "preguica" de ler relatada pelo professores. 

Posturas assim, refletem o tipo de formacao que esse profissional obteve ao longo da vida e 

que vem sendo perpetuada em nossa geracao, sendo, no entanto, motivo de preocupacao e 

vergonha para a educacao. 

Vale mencionar que algumas respostas traduziram o despreparo dos professores para lidar 

com problemas que exigem um pouco mais de estudo, de conhecimento e de dedicacao. A 

mola impulsionadora da educagao nos ultimos anos tem sido a dedicacao por parte daqueles 

educadores que gostam do que fazem. 

Por outro lado, alguns depoimentos levam a crer que vale a pena lutar pelo pleno 

desenvolvimento da atividade de leitura nas escolas brasileiras, sendo enriquecedor saber que 

ainda existem professores interessados e competentes que se preocupam com seus alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Analise dos questionarios dos alunos 

O objetivo principal dos questionarios dos alunos foi identificar quais os obstaculos que se 

apresentam no desenvolvimento das atividades de leitura e saber qual a coneepcao de leitura 

que prevalecem entre eles. Todos os alunos que responderam estavam no 5° ano do Ensino 

Fundamental. 

A primeira questao perguntava o que eles mais gostam de ler e haviam alternativas para serem 

marcadas. As alternativas eram: gibis, contos, poesias, literatura infantil, jornais, textos do 

livro didatico e folhetos. Como era de se esperar numa sala de quinto ano, a leitura preferida e 

a de gibis, no entanto, os gibis ficaram empatados com as poesias, o que e surpreendente. Em 

segundo lugar ficou os contos, depois a literatura infantil; em seguida, os textos do livro 

didatico e os folhetos; e sem nenhuma indicacao, ficou a leitura de jornais. 
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A leitura de jornais e considerada pelos alunos tediosa, alem disso, sao poucas ou quase 

nenhuma as noticias que interessam as criancas; geralmente trazem uma tragedia na capa, 

com uma foto bastante apavorante, portanto, justifica nao ter recebido nenhuma indicacao. 

O segundo questionamento era qual o tipo de texto que torna a atividade de leitura enfadonha. 

Em consonancia com a primeira resposta, muitos alunos responderam que era a leitura de 

textos de jornais. Outros alunos consideram que os textos trazidos pelos livros didaticos, 

tambem torna a leitura uma atividade enfadonha. 

E interessante ressaltar que alguns alunos acham enfadonha, a leitura de textos muito extensos 

e com palavras dificeis. Na realidade, ha uma dificuldade muito grande de ler durante horas 

seguidas, principalmente no mundo de hoje, em que ha infinitas possibilidades de distracao na 

televisao e na internet. 

O fato dos professores conseguirem identificar quais sao as leituras consideradas enfadonhas 

pelos alunos, nao significa que eles devem eliminar essas indicacpes de leituras. E preciso 

mostrar que cada texto traz aprendizagens importantes e que o problema das palavras dificeis 

deve ser resolvido, a partir de uma leitura acompanhada pelo dicionario, pois enriquece o 

vocabulario e aumenta as vantagens e aprendizagens sobre o texto. 

A terceira questao sugeriu alguns lugares para os alunos indicar qual ou quais deles que 

passam mais tempo lendo. As alternativas eram: na escola, na rua, em casa e na biblioteca. O 

lugar mais indicado foi a escola e depois em casa. Foram poucos os alunos que responderam 

ler na biblioteca, quando na verdade esse lugar deveria ser o mais privilegiado. 

A realidade e que nao se cultiva uma pratica de leitura nas bibliotecas das escolas. Ate por 

que, o ambiente da biblioteca geralmente nao e um dos mais atrativos. Em algumas escolas 

sequer ha biblioteca, em outras a biblioteca e uma sala esquecida, abarrotada de livros velhos. 

Mesmo nao sendo o caso da escola em analise, e possivel afirmar, com base nas respostas dos 

alunos, que a biblioteca de sua escola nao e tao atraente como deveria ser. 

A quarta pergunta foi bastante individual, pois se questionou quais as horas que o aluno mais 

gosta de ler e em lugar. A maioria das respostas foi dividida entre de manha na escola e de 

tarde em casa; apenas um respondeu a noite. 
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Teve uma resposta que chamou atencao, pois o aluno afirmou que so le quando nao tem nada 

pra fazer. Isso significa que a leitura e a ultima das opcoes. Nao e bem a resposta que os 

educadores desejam ouvir, mas traduz a realidade de uma cultura empobrecida, em que nao 

sobra espaco para o saber. 

Por ultimo, interrogou-se a respeito da postura dos pais em relacao a leitura, perguntando se 

os pais deles costumam dar livros de presente a eles. A maioria respondeu que nao recebem 

livros de presente de seus pais, alguns responderam que recebem livros de contos, gibis e 

livros religiosos. 

Este ultimo questionamento serviu para indicar que a culpa pelo desinteresse dos alunos pela 

leitura nao e so da escola, ou dos professores, mas tambem das familias que nao procuram 

cultivar nos seus filhos habitos saudaveis, como ler, que ajuda no desenvolvimento 

intelectual, moral e etico dos filhos. 

E muito facil criticar a escola e os professores, o dificil e assumir a parcela da culpa 

incumbida aos pais e a sociedade como todo, que esta sempre valorizando outros meios de 

entretenimento, no lugar de divulgar a importancia da atividade de leitura entre as criangas e 

jovens que compoe nossa sociedade. 

E preciso divulgar a cultura do saber, para que o mundo possa modificar algumas de suas 

realidades desastrosas, so assim seria possivel acreditar nos ideais educacionais que tanto se 

discute e que nada se alcanca de concrete. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. Analise do questionario do gestor 

O questionario do gestor foi formulado tendo como finalidade saber qual o modo que o diretor 

da escola se comporta com relacao as atividades de leituras desenvolvidas no ambiente 

escolar. Primeiramente, questionou-se sobre que atividades de leitura extra-classe 

desenvolvidas na escola sao mais importantes. 
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O diretor demonstrou estar por dentro das atividades de leitura desenvolvidas na escola, e 

citou o projeto "Pequenos escritores", como uma fonte muito importante de leitura, pois os 

alunos sao influenciados a ler, para poderem confeccionar seus proprios livros. 

Abordou-se tambem a questao dos recursos disponibilizados pela escola para que os alunos 

tenham uma maior facilidade de desenvolver o processo de leitura. O diretor mencionou que a 

escola dispde de um pequeno acervo bibliografieo, contendo livros didaticos e revistas, que 

ficam a disposicao dos alunos. 

Em seguida, a interrogagao foi sobre reunioes, para saber se os professores se reunem com ele 

para debater problemas relacionados a leitura. A resposta foi bastante clara, ao mencionar que 

sempre que necessitam fazem reunioes e estas ocorrem algumas vezes no ano. 

E interessante que os professores se retina com o gestor da escola para juntos buscar melhorar 

a pratica educativa da escola, nao so em relacao as atividades de leitura, mas em relacao a 

qualquer problema que surja, pois as responsabilidades devem ser sempre divididas. 

A quarta questao trouxe uma reflexao bastante importante: e mais importante ler e 

compreender ou ler e decodificar. A resposta apesar de sucinta foi a mais acertada, por que 

ambos s processos sao importantes e um nao tem sentido sem o outro. Compreender e uma 

complementacao da leitura, que exige todo um processo de decodificagao. 

Geralmente as pessoas nao compreendem o significado daquilo que elas leem e mesmo assim 

acham que o processo de leitura esta concluido, quando na verdade esta incompleto. 

Para finalizar o questionario do gestor, a pergunta tinha como intuito saber se na escola, 

desenvolve-se projetos e atividades direcionados a leitura. O gestor respondeu 

afirmativamente e nada mais disse. As escolas precisam acolher todos os projetos que visam 

desenvolver a leitura na escola e alem disso, os gestores devem incentivar os professores a 

elaborarem projetos a partir de sua experiencia em sala de aula. 
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3.6. Analise da regencia 

Antes do estagio, foi necessario realizar uma primeira visita a escola. Muitas ideias a respeito 

da escola foram sendo formadas a medida que se observava os mais diversos aspectos do 

ambiente escolar. Ora, o foco era o professor e sua metodologia, ora a direcao e sua postura 

para gerir os problemas do dia-a-dia, ora era a escola como um todo. 

Na primeira visita ocorreu uma conversa informal com o diretor e com a professora que abriu 

espaco para o estagio e para a observagao das aulas. Em nenhum momento, o diretor impos 

obstaculos ao estagio e a professora foi bastante receptiva. 

Sobre a escola em si, constata-se que e bem vista na comunidade, pois existe uma integracao 

entre todos que a compoe e essa interacao tem contribuido enormemente para a aprendizagem 

dos alunos e para diminuicao do indice de reprovacao. 

Por outro lado, observa-se que assim como em outras escolas, a Escola Conego Manoel 

Jacome passa por varios problemas, dentre eles, destaca-se a indisciplina por parte dos alunos. 

Sendo esta indisciplina oriunda de diversos fatores, que a escola desconhece e que os pais 

sentem-se impotentes diante de certas situacoes, tamanha a gravidade. 

No tocante a relacao entre os membros da escola, vale ressaltar que sempre ha alguns 

conflitos entre os auxiliares e os professores, alguns reagem de forma passiva as criticas e 

outros sempre revidam, criando um certo clima indesejado. Alguns tentam mudar suas 

posturas, mas outros nao se preocupam em modificar sua visao, a fim de melhorar o convivio. 

A escola convive tambem com as criticas dos pais dos alunos, que em sua maioria nao tem 

formacao e nao valorizam as atividades desenvolvidas na escola. Surgem muitas criticas com 

relacao a participagao do alunado nos eventos realizados pela escola, ignorando qualquer 

manifestacao cultural implementada pela comunidade escolar. 

No geral, a escola apresenta-se como uma unidade escolar que sabe resolver seus conflitos, 

pois nao exclui grupos, sempre prevalecem criterios de inclusao nas atividades realizadas, 

procurando o bem estar de todos os componentes do corpo docente e discente. 
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Na realidade, a escola e composta por grupos oriundos tanto das camadas da classe media e 

como tambem da classe baixa. Sendo os alunos na sua maioria das camadas baixas da zona 

rural saojoaonense. 

As observacoes tiveram inicio no dia 03 de abril de 2007 e final izaram no dia 27 de julho de 

2007, ocorreram numa sala de 5° ano do Ensino Fundamental, no turno da manha. Depois de 

tracar todas as acoes a serem desenvolvidas na escola, chegou o momento das observacoes em 

sala de aula. Durante esse periodo foi possivel analisar a postura da professora e ver que 

metodologia ela utiliza em suas aulas. 

A professora procurou sempre estar utilizando uma metodologia simples e clara de expor os 

conteudos, dando enfase as atividades realizadas extra-classe, de modo a facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

Ao longo das observacoes um elemento ficou bastante evidente, o fato da professora 

conseguir realizar atividades diferentes e ao mesmo tempo conseguir manter o dominio sob os 

alunos, impedindo assim desvios de atencao e bagunca. A professora demonstrou saber que 

ter autoridade nao significa ser autoritaria, justificando assim o fato de manter uma boa 

relacao com seus alunos 

Em relacao as atividades extra-classe em si, ficou comprovado que os estudantes sentem-se 

atraidos por atividades desse tipo, tais como: pesquisas na biblioteca, entre vistas, construcao 

de maquetes, etc. E sabendo disso, a professora soube aproveitar bem este fator. 

Outros elementos foram constatados com as visitas na escola, no que diz respeito ao controle 

dos administradores sobre os professores. Assim como em outras repartigoes, existem pontos 

divergentes entre professores e administradores, entao a direcao busca contornar a situagao e 

em algumas situacoes deixam transparecer um estilo autoritario, dando enfase a uma velha 

hierarquia, e a questionamentos sobre quem manda mais, quando na verdade a escola e de 

todos e para todos. 

Voltando a observacao das aulas, e preciso destacar um ponto muito controvertido, sobre a 

dificuldade dos alunos em desenvolver a leitura e a escrita; na escola, os professores 



44 

conseguem fazer com que eles resolvam as atividades, mas quando ha alguma atividade para 

ser feita em casa, os alunos nao conseguem resolver e os pais nao colaboram. 

Evidenciou-se que os professores estao sempre buscando metodologias inovadoras para atrair 

a atencao dos alunos, mas percebe-se que cada vez esta mais dificil atrair a atencao deles para 

os conteudos do dia-a-dia. 

O estagio em si, teve inicio em outubro e foi concluido em novembro de 2007, numa sala do 

5° ano, no turno da manha, na referida escola. 

Na primeira semana foram trabalhadas com os alunos diversas fabulas, eles ficaram 

maravilhados com a ideia. O objetivo de se trabalhar com as fabulas era o de atrair a atencao 

deles para inserir atividades de leitura. A ideia deu certo, primeiro eles realizavam a leitura da 

fabula, depois discutiamos sobre os ensinamentos embutidos nela. As fabulas trabalhadas 

foram: 

• O leao e o rato; 

• A cigarra e as formigas; 

• O rato da cidade e o rato do campo; 

• A formiguinha e a neve; 

Dando continuidade as atividades, realizou-se um festival de fabulas. As fabulas foram os 

alunos que trouxeram. Foi muito gratificante, pois eles tiveram o trabalho de pesquisar, 

selecionar, apresentar a escolha e depois em sala de construir um varal. As atividades com 

fabulas foi um sucesso, pois alem de aleanear os objetivos pretendidos, outros beneficios 

foram identificados, tais como: o incremento da capacidade de interpretacao, a implementacao 

da comunieagao, o desenvolvimento do raciocinio, etc. 

Na semana seguinte, trabalhou-se com textos do cotidiano, ou seja, cardapios, capa e 

contracapa de fita de video, receitas culinarias, com rotulos e embalagens de produtos. O 

objetivo era o de despertar os alunos para o fato de que estes elementos sao portadores de 

informacoes importantes e que muitas vezes, nao reconhecemos o seu valor. As embalagens, 

por exemplo, trazem informacoes nutricionais importantes para nossa saude. 
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Todos os dias da semana em que os textos do cotidiano foram trabalhados, as aulas, 

iniciaram-se com uma conversa informal, as vezes com as carteiras em circulo e as vezes no 

cMo, para que os alunos se sentissem a vontade. A cada aula, uma metodologia diferente, 

com discussdes, leituras, tarefas em sala, exposicao oral, montagens de paineis, apresentacdes, 

etc. 

Em relacao aos recursos, e possivel afirmar que tambem foram bastante variados, destacando-

se: o retroprojetor, cartazes, paineis, jornais, materiais diversos (receitas, embalagens, rotulos, 

etc), tesoura, cola, entre outros. 

Continuando as aulas, realizaram-se trabalhos com o conhecimento de jornais, manchetes, 

noticias, amincios e letras de musicas. A ideia foi valorizar a leitura cotidiana como fonte de 

prazer e conhecimento e estimular o senso critico, reflexivo e a expressao oral das criancas. 

Os amincios dos jornais estimularam os alunos a ler algo que frequentemente eles nao tem 

costume. O mais interessante e que eles relataram que achavam que no jornal so tinha noticias 

chatas, mais agora entenderam que o jornal traz todo tipo de in formacao. 

Ao lerem as letras das musicas, os alunos refletiam sobre a mensagem passada e isso 

facilitava o debate depois. Alguns alunos tinham uma maior facilidade de interpretar a 

mensagem da musica, outros demonstraram facilidade em expressar oralmente a mensagem. 

Ao longo do estagio outros conteiidos iam sendo introduzidos, como por exemplo, foram 

trabalhados diversos poemas, dentre eles, o poema "Paraiso". 

No meado do estagio, uma tarefa muito estimulante foi cogitada para os alunos, ela explorava 

aspectos do dicionario, como uma forma de conhecer a estratura de um dicionario e saber 

consulta-lo de forma rapida e eficiente. Os alunos se empolgaram com a possibilidade de 

desvendar o mundo das palavras contidas no dicionario. 

Em outra ocasiao o foco foi o conto "O rei leio". Os alunos assistiram ao filme do Rei Lelo e 

depois foram contar oralmente os trechos que eles acharam mais importantes, a avaliacao 
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realizada levou em consideracao o interesse dos alunos e o desempenho oral nas discussoes 

sobre o conto. 

Abriu-se espaco tambem para explorar as historias em quadrinhos, como uma forma de 

motivar a leitura e exercitar as habilidades de observacao e raciocinio, relacionados a dados 

visuais e verbais. No dia seguinte, foi feita uma dinamica e o conteudo explorado atraves de 

adivinhas. Os recursos utilizados foram: Baloes, paineis, xerox. 

Ao final do estagio, a literatura infantil fez parte do conteudo explorado. Organizou-se um 

cantinho da leitura, para que os alunos reconhecem a diversidade de livros de historias infantis 

e a empolgacao foi geral. 

A experiencia de um estagio sem duvida e uma das mais enriquecedoras, mas e preciso um 

bom planejamento que o anteceda e que a comunidade escolar esteja disposta a incremental-

praticas inovadoras, junto com o estagiario. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Em meio as mais inovadoras tecnologias e formas de contato com informacoes e saberes, a 

leitura demonstra ser ainda a ponte para um processo educacional eficiente, pois e ela que 

exerce grande influencia na formacao intelectual dos individuos, desde os primeiros anos de 

escola ate o fim da vida. 

Os educadores precisam ver a leitura como uma aliada na luta pelo desenvolvimento das 

potencialidades intelectuais dos alunos, pois atraves dela e que os alunos adquirem 

conhecimento e saber, podendo assim viver de acordo com as exigencias das sociedades 

letradas, nao ficando a margem delas. Mas, para isso precisa mudar as metodologias que nao 

produzem bons resultados. 

Os problemas relacionados a leitura sao de tal significancia, que acredita-se nos dias atuais 

existir uma situacao de "crise da leitura" e atribuem esta situacao a diversas causas, dentre 

elas a precariedade das bibliotecas, o desinteresse dos alunos e a falta de incentivo dos pais. 

Os pais que realmente tem consciencia da importancia de se propiciar a leitura desde cedo, 

devem procurar dar livros de presente as suas criancas, criar no quarto da crianca um 

ambiente alfabetizador, pedir aos filhos que lhes contem alguma estoria interessante, etc. Por 

outro lado, os pais que nao entendem a importancia da leitura, agem com indiferenca em 

relacao a ela e acabam prejudicando seus proprios filhos. 

Na busca de identificar o que realmente tem prejudicado o desenvolvimento da atividade de 

leitura, foi realizada uma pesquisa de campo na Escola Estadual de Educagao Infantil e 

Ensino Fundamental Conego Manoel Jacome. Atraves desta pesquisa foi possivel visualizar 

os principals empecilhos a atividade de leitura e saber quais as metodologias utilizadas que 

mais prejudicam a plena realizacao desta atividade. 

Os objetivos do presente estudo foram atingidos, pois foi constatado que na pratica tudo 

aquilo que vem prejudicando a atividade de leitura nas escolas publicas do Brasil estao 

relacionados ao conceito que se tem a respeito da leitura, a falta de estrutura das bibliotecas, 
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as metodologias utilizadas pelos professores (ultrapassadas para epoca) e a falta de incentivo 

dos pais. 

Alem disso, o estudo esclareceu tambem que a atividade de leitura e muito importante para a 

compreensao de mundo e consequentcmente para o desenvolvimento das capacidades 

inerentes aos individuos que so sao desvendadas quando em contato com o conhecimento; 

afinal de contas, ler significa conseguir atraves da leitura, transportar as barreiras do 

pensamento e da imaginacao, de forma a alcancar a autonomia tao desejada nos dias de hoje. 

Mas, para que o sujeito possa utilizar o conhecimento como ferramenta para o seu 

desenvolvimento intelectual, social e quem sabe ate economico, ele precisa ter uma educacao 

de qualidade e toda educacao de qualidade privilegia o ato de ler. 

O amparo na escola (por toda comunidade escolar) e em casa (pelos pais) e essencial para se 

ter uma educacao de qualidade, e aqueles que desejam ser bem sucedidos profissionalmente, 

devem adquirir um numero maior de conhecimento, de informacoes, de saberes, e a leitura e 

um dos caminhos que leva a obtencao deles. 

E certo que nao se pode indicar a leitura como a unica responsavel pelo crescimento 

intelectual dos individuos, pois ha outros fatores determinantes, e isso e inquestionavel. Mas, 

essa talvez seja a maneira menos onerosa e capaz de colocar os alunos das escolas publicas 

em igualdade de conhecimento com os alunos das escolas privadas. 

Se houvesse mais investimentos na educacao publica, especialmente com relagao a formagao 

e aos salarios dos professores, e estes se dedicassem ao trabalho com a leitura, os alunos das 

escolas publicas brasileiras nao teriam que se preocupar com a disputa por vagas nas 

universidades publicas, pois seria uma competicao leal e isonomica. 

No entanto, nao e isso que ocorre, a realidade e muito diversa e cruel; quando os alunos das 

escolas publicas chegam na competicao pelas vagas nas universidades e no mercado de 

trabalho, a disputa e sempre desleal, pois houveram ao longo dos anos serios prejuizos pela 

falta de qualidade. 
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Por fim, vale ressaltar que o estudo traz um alerta aos jovens educadores, tendo em vista que a 

todo momento foi mencionada a importancia do professor e da metodologia utilizada por ele 

nas atividades de leitura e salientou-se que os problemas ocasionado por praticas 

desmotivadoras, pode refletir no desenvolvimento intelectual e atrapalhar toda sua vida. 

Acredita-se que apesar dos objetivos do trabalho terem sido alcancados, a tematica e muito 

abrangente e seria muita pretensao querer esgotar todas as discussoes acerca dos problemas 

enfrentados pela atividade de leitura; a ideia seria promover uma reflexao profunda sobre o 

tema "Leitura", para que todos a compreenda como uma complexa atividade de 

aprendizagem. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDADE FEDERALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
ALUNA: MARIA JOSE LOUJRENCO GOMES 

Questionario para o gestor 

Prezado(a) gestor(a), este questionario tem como objetivo analisar dados e 

informacoes inerentes no processo de leitura, praticado dentro da sala de aula e sera 
utilizado somente para fins academicos. 

NOME: 

ESCOLA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

GRAU DE FORMACAO: 

TEMPO DE ATUACAO NA EDUCACAO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TEMPO DE ATUACAO COMO GESTOR: 

1) Que atividades de leitura extra- classe sao desenvolvidas em sua escola que voce 

considera mais importante? 

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

facilitar o desenvolvimento do processo de leitura? 

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

4) Na sua opiniao o que e mais importante: ler e compreender ou ler e decodificar? 

5) Sua escola desenvolve projetos e atividades direcionados a leitura? 
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CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
ALUNA: MARIA JOSE LOURENCO GOMES 

Questionario para o professor 

Prezado(a) professora), este questionario tem como objetivo analisar dados e 

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

utilizado somente para fins academicos. 

NOME: 

ESCOLA: 

GRAU DE FORMACAO: 
TEMPO DE ATUACAO COMO PROFESSOR: 
SERES EM QUE LECIONA 

I) Qual e a sua maior preocupacao na escolha dos temas de leitura? 

2) Voce se considera um exemplo de bom leitor? 

3) Que tipos de leitura sao mais valorizados em suas aulas? 

( ) Verbal ( ) Nao-verbal 
( ) Em grupo ( ) Silencioso 

( )CoIetivo ( individual 

4) Qual a metodologia aplicada nos exercicios de leitura? Cite-os. 

5) Quais sao as principals dificuldades dos seus alunos no exercicio da atividade de 
leitura? 



UN1VERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

ALUNA: MARIA JOSE LOURENCO GOMES 

Questionario para o aluno 

Prezado(a) aluno(a), este questionario tem como objetivo analisar dados e 

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

utilizado somente para fins academicos. 

NOME: 

IDADE: 

ESCOLA: 

SERJJE: 

1) O que voce mais gosta de ler? 

( ) Gibis ( ) Literatura infantil 

( ) Contos ( ) Jornais 

( ) Poesias ( )Textos do livro didatico 

( ) Revistas ( ) Folhetos 

2) Qual o tipo de texto que torna a atividade de leitura enfadonha? 

3) Em que locais voce mais le? 

( ) Na escola 

( ) Na rua 

( ) Em casa 

( ) Na biblioteca 

4) Quais as horas que voce mais gosta de ler? Onde? 

5) Seus pais costumam te presentear com livros? Esses livros tem que tipo de leitura? 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

ALUNA: MARIA JOSE LOURENCO GOMES 

Prezado (a) aluno (a), este questionario tem como objetivo analisar dados e 

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

somente para fins academicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inventario de interesses. Os inventarios de interesses consistem em um numero de 

afirmacoes que os alunos fazem por escrito ou oralmente durante as entrevistas. Outras vezes, 

como no cxemplo apresentado a seguir, sao feitas afirmacoes incompletas que os alunos 

devem completar oralmente ou por escrito. 

Inventario de interesses 

- Adoro ler... 

- Gosto de escrever sobre... 

- Um dia vou escrever... 

- Fico muito entretido quando... 

- Meu programa favorito na TV e... 

- Quando estou lendo, eu... 

- Gosto de usar meu tempo livre em... 

- Tenho dificuldade de entender uma leitura quando... 

- Acho que as historinhas sao... 

- Eu leria mais se... 

- Quando leio em voz alta, eu... 

- Para mim, os livros de estudo sao... 

- Quando leio em silencio, eu... 

- Se tivesse de recomendar um livro, eu escolheria... 

- Acho os jornais... 

- Se tivesse de viver um ano em uma ilha deserta, eu levaria os seguintes livros... 

Pauta de observacao de atitudes diante da leitura 
SIM NAO 

- Pareceu contente durante as atividades de leitura? 

- Pediu para ler em voz alta espontaneamente nas aulas? 

- Leu algum livro durante seu tempo livre? 

- Mencionou ter lido algum livro em casa? 

- Escolheu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

- Pediu permissao para ir a biblioteca? 

- Pediu livros emprestados na biblioteca? 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

Mencionou livros que tem em casa? 

FONTE: Giasson e Treriault, 1983. 
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Como voce s e sen te quando gasta seu tempo livre lendo? 
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Voce a c h a que vai gos ta r de ler quando for maior? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como voce s e s e n t e quando vai a uma livraria? 
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Como se sente quando leem uma historia para voce? 
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Quando vai a c a s a de u m amigo, gosta de fer os l ivros de le? 
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Como s e sente quando leem poemas para voce? 





Foto arquivo do estagio - Apresentacao do tenia "Leitura" 



Foto arquivo do estagio - cadeira do leitor: aluno fazendo leitura para toda 

turma. 





arquivo do estagio - Aluno lendo receitas culinarias. 







Foto arquivo do estagio - Alunos fazendo leitura oral coletiva da musica 



Foto arquivo do estagio - Aluno fazendo leitura de adivinhacoes para toda 

turma. 







Foto arquivo do estagio - Professora caracterizada como contadora de historias. 

Foto arquivo do estagio - Aluno lendo para toda turma. 






