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R E S U M O 

Este trabalho tern o intuito de observar como se processam as praticas de ensino de Literatura 

desde o seculo XIX ate os presentes dias, bem como propor estrategias metodologicas que 

dinamizem as aulas de literatura. Tomou-se como universo de pesquisa duas escolas de ensino 

medio da cidade de Cajazeiras-PB, uma publica e outra privada, procurando-se analisar as 

praticas de ensino de Literatura a partir das respostas obtidas atraves de questionamentos 

direcionados a docentes e discentes das mesmas. O sentido humanizador, as funcoes da 

literatura e a leitura sao pontos importantes que tambem foram abordados neste trabalho, 

referenciando Candido (2004), Cosson (2006), Cereja (2005), Aguiar (1979) e Bordini (1988), 

assim como a didatizacao de novas estrategias que tornarao as aulas de literatura mais 

atraentes e prazerosas. Concluiu-se que as praticas de ensino de Literatura nao divergem nas 

duas escolas pesquisadas, pois ambas privilegiam o historicismo literano e estilos de epoca ao 

inves de se trabalhar com o objeto principal do estudo da Literatura que sao os textos 

literarios. 

Palavras chaves: Ensino, Literatura humanizadora, estrategias metodologicas, leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A B S T R A C T 

This work has the objective of to watch how is processed the literature's teaching since the 

XIX century until nowdays, like that to propose methodologycal strategies what becomes the 

Literature's classes very well dynamic. Taked as researh's universe two high schools in 

Cajazeiras's city - PB, one public and one private, finding to analise the teaching literature's 

practices through of answers obtain in questions bounds to teachers and students of them. The 

humanist reason, the literature's functions, the reading are important points what too was 

accosted in this work, referencing Candido (2004), Cosson (2006), Cereja (2005), Aguiar 

(1679) and Bordini (1988), like that the didactization of news estrategics what will become 

the literature's classes more attractive and pleasants. It was concluded that the practice of 

teaching literature does not differ in the two schools surveyed, as both favour the historicism 

and literary styles of time instead of working with the main subject of study of literature that 

are the literary texts. 

Key-words: Teaching, humanist literature, methodologycal strategies, reading. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E notorio que sempre houve equivoco em relacao as praticas de ensino de Literatura, 

principalmente, o trabalho com o texto literano em salas de aula de ensino medio, pelos 

profissionais que as ministram. 

A forma como essas aulas sao aplicadas e tao antiga que nao promove nenhum interesse 

nos alunos que entram num processo de desestimulo e inquietacao; bem como incomodam 

bastante aos professores. 

Partindo-se desse principio, o trabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O ensino de Literatura: praticas correntes e 

propostas diddticas, voltou-se para a observacao da realidade das aulas de literatura nas salas 

de ensino medio de uma escola privada e outra publica na cidade de Cajazeiras - PB. Por que 

a Literatura nao atrai os discentes? Que estrategias estao sendo utilizadas nas aulas de 

Literatura? Como se esta abordando o texto literario em sala de aula? Sao questionamentos 

que, ao longo desta pesquisa, foi-se tentando elucidar; propondo-se metodos simples que 

possam promover alguma mudanca nesse cenario de apatia e desinteresse em que se 

encontram os alunos quando se refere a Literatura. 

O tema abordado neste trabalho surgiu da necessidade de se fazer com que os 

envolvidos no processo de ensino percebam que mais do que uma simples disciplina, 

Literatura e arte: a arte da palavra que humaniza como afirma o critico Antonio Candido em 

seu texto Direito a Literatura (1990, p.249). 

Esta pesquisa teve como suporte teorico autores como: Helder Pinheiro, que tao bem 

analisou a relacao da Literatura com o aluno, quando classificou esse encontro de tormento, 

em virtude da forma como vem sendo vivenciada em sala de aula; Leahy Dias com seus 

questionamentos sobre os efeitos que causam nos alunos o ato de memorizar caracteristicas de 

diferentes estilos de epoca, situando a producao literaria em blocos monoliticos; Magda 

Soares e sua definicao de letramento literario, ate entao inedito nos meios docentes; Antonio 

Candido quando defende a literatura como um direito indispensavel ao individuo, em sua 

forma humanizadora; Marisa Lajolo por propor uma educacao para a Literatura que desperte o 

aluno para a compreensao do texto literario em suas multiplas facetas; tambem se utilizaram 

os documentos: Orientagdes Curriculares para o Ensino Medio: linguagens, codigos e suas 

tecno/ogias, e os novos Refer enciais Curricu lares para o Ensino Medio da Paraiba: 

linguagens, codigos e suas tecnologias que dao suporte para uma transformacao no ensino de 

Literatura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERolDAOezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H=OLR*L 
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O objetivo geral que regeu este trabalho foi o de observar o Ensino de Literatura nas 

seguintes escolas de ensino medio. Colegio Nossa Senhora do Carmo (privada) e Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Medio Professor Crispim Coelho (publica) na cidade de 

Cajazeiras-PB; assim como foi verificada a recepcao dessas aulas por partes dos alunos, e 

foram elaboradas novas propostas e estrategias para o ensino de Literatura. 

A pesquisa apresentou como objetivos especificos: diagnosticar as praticas de literatura 

nas salas de aula de ensino medio de uma escola privada e outra publica na cidade de 

Cajazeiras-PB; observar a diversidade de leituras produzidas pelos alunos em contextos nao 

escolares; avaliar os enfoques que orientavam o trabalho no ensino de literatura nas referidas 

escolas; reconhecer as estrategias utilizadas pelos docentes para a atualizacao do ensino de 

literatura e observar o nivel de importancia atribuida a ela pelos alunos. 

Para concretizacao deste trabalho, partiu-se do seguinte principio: observacao da 

realidade do ensino das aulas de Literatura, elaboracao de um diagnostico das provaveis 

falhas deste processo, levando-se em consideracao as estrategias de trabalho, metodos e 

recursos; assim como a apreensao dos alunos em relacao ao conteudo utilizado pelos 

professores; direcionamento de questionarios aos docentes e discentes das duas escolas, para a 

obtencao de coleta de dados para analise, atraves do contato direto do pesquisador com o 

fenomeno observado. Utilizou-se estas metodologias por considera-las importantes para o que 

foi proposto neste trabalho. 

Todo trabalho de pesquisa requer recursos materiais e humanos e, as vezes, financeiros 

para que se possa efetua-lo. Neste, utilizou-se como recursos materias como: papel oficio, 

lapis grafite, borracha, regua, apontador, caneta, livros, computador, tinta para impressora, 

xerox, encadernamento; enquanto os recursos humanos foram: gestores, docentes e discentes 

das referidas escolas. 

Direcionou-se, assim, o trabalho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Ensino de Literatura: praticas correntes e 

propostas diddticas, voltou-se para uma analise das praticas de ensino de literatura que tanto 

angustiam os professores, causando desinteresse nos alunos. 

O presente trabalho apresentou uma abordagem sobre 0 fenomeno literario e sua 

influencia humanizadora, partindo-se da origem da palavra literatura, chegando-se ao seu 

sentido humanizador, que o critico Antonio Candido (2004) defende com tanta maestria. 

Atraves da palavra, o homem expressa seus sentimentos, angustias, desejos, revoltas, 

emocoes, por isso se diz que a literatura e a forma sublime de expressao do homem. Esta outra 

abordagem fez-se nesse primeiro momento, assim como a funcao social da literatura, 

que enfatizou o papel transformador que a literatura exerce na sociedade, bem como outras 
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fiincoes que lhes foram atribuidas, desde a antiguidade classica, tambem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Literatura e a sala de aula: o trabalho com o texto literario faz parte do segundo 

momento deste trabalho, onde se pretendeu mostrar os equivocos praticados com relacao a 

obra literaria, enfatizando as causas atraves de uma abordagem historica sobre as aulas de 

literatura no Brasil, desde a visao humanistica ate a atualidade com os novos Referenciais 

Curriculares (2006). Ressaltou-se tambem, nesse momento, uma analise de questionamentos 

que foram direcionados a docentes e discentes de uma escola publica e outra privada, (ja 

citadas) na cidade de Cajazeiras-PB, em relacao as metodologias usadas pelos professores, e 

as perspectivas dos alunos. 

O terceiro momento: a Formagao de leitores competentes: uma busca de novas 

estrategias se ateve a leitura como ponto de partida para a aprendizagem, onde foram 

propostas novas estrategias que estimulem os alunos a se voltarem mais para a leitura, posto 

que ler e ampliar horizonte; como tambem para a didatizagao da proposta, que tern como 

objetivo tornar as aulas de literatura mais interessantes e sugestivas, conforme os anseios dos 

alunos; sem esquecer, no entanto, da abordagem do texto literario, objeto central dos estudos 

de literatura. 

Espera-se que a proposta deste trabalho seja enriquecedora e atraente, contribuindo para 

a mudanca de metodos com relacao ao ensino de Literatura; procurando torna-lo mais 

dinamico e prazeroso, tanto para o docente como para o discente, numa oferta de 

oportunidade de se trabalhar com o texto literario, atribuindo-lhe a importancia que a 

literatura requer, ja que ela e a arte da palavra. 

A proposta aqui apresentada e uma pequena contribuicao para dinamizacao das aulas de 

literatura, pressupondo-se que o estudo da mesma esta diretamente ligado a leitura. 



2 O FENOMENO L I T E R A R I O E SUA INFLUENCIA HUMANIZADORA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate o seculo XIII, a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA literatura, que deriva do latim littera - letra - significava 

instrucao, saber relativo a arte de escrever e ler, ou ainda gramatica, alfabeto, erudicao, etc. So 

por volta da penultima decada do seculo XVDT, a palavra literatura e atribuida um novo e 

importante significado, passando a designar o fenomeno literario em geral como criacao 

estetica, como especifica categoria e forma de conhecimento. (AGUIAR 1979, p.23) 

Nos tempos mais modernos, o vocabulo literatura designa textos que buscam expressar 

o belo e o humano atraves de seu instrumento: a palavra, podendo-se utiliza-la com 

significados mais amplos, porem e necessario que se distinga seu emprego generico de seu 

sentido artistico, criativo, subjetivo. Veja-se o que o escritor Anthony Burgess diz a esse 

respeito: 

[...] a duas maneiras de usar palavras: uma artistica. outra nao - artistica Isso 

significa que as proprias palavras devem ser vistas de duas maneiras diferentes. Ha. 

de fato. o significado que uma palavra tern no dicionario e que e chamado o 

significado lexico ou dcnotativo e a associacao que a palavra adquire atraves do uso 

constante (as conotacoes das palavras). O escritor de literatura esta muito mais 

preocupado com as conotacoes. as maneiras pelas quais ele pode fazer com que 

suas palavras nos comovam ou excitem; as maneiras pelas quais pode sugerir cor 

ou movimento ou caratcr. O poeta, cujo trabalho e tido como aquele que representa 

a mais alta forma de literatura, esta sobretudo preocupado com as conotacoes das 

palavras. (1999, P. 13-14) 

Literatura, portanto, diz respeito aos textos que possuem uma preocupacao estetica, 

provocando prazer e conhecimento por sua forma, conteudo e organizacao. Sendo expressao 

do homem, e o meio privilegiado de comunicacao, pois explora todas as potencialidades da 

linguagem. 

E necessario, para que se possa entender por literario, saber que seu instrumento, a 

palavra, gera possibilidades infinitas de expressao (plurissignificacao), ja que cada uma delas 

admite flexoes de sentidos. Porem, o ponto mais elevado da literatura e que se faz mister 

comentar e a linguagem. A linguagem e, pois, o ponto culminante de um longo caminho que 

demorou muito tempo para se efetivar na evolucao da raca humana. A aquisicao da linguagem 

oral, sua organizacao e seus codigos exigiram esforcos de associacao, para se expressar os 

desejos, sentimentos e emocoes. Essas associacoes denominaram-se palavras, um sopro de ar 

articulado tao revelador e transformador que o homem sentiu necessidade de representa-lo 

materialmente, surgindo assim, os alfabetos e varios idiomas que, paulatinamente, comecaram 

a ter representacao grafica. 



12 

Mesmo depois da invencao da escrita, as formas de expressao oral da literatura 

permaneceram por muito tempo ainda, pois as historias eram mais ouvidas de que lidas, em 

face a raridade do alfabetizar e, tambem, por serem os livros privilegios de poucos leitores. 

Assim, na Idade Media, as historias eram cantadas ou entoadas por rapsodos e poetas 

trovadores, ou encenadas em teatro de rua. Inclusive, algumas historias famosas da 

antiguidade classica foram transmitidas oralmente durante bastante tempo, e so foram escritas, 

duzentos anos depois de criadas; quando os gregos adotaram o alfabeto fenicio; pois, segundo 

se sabe, os fenicios foram os primeiros a inventar um alfabeto, embora nao tenham deixado 

nenhuma obra literaria escrita. Outros povos antigos, todavia, legaram ao mundo textos 

artisticos que ultrapassaram milenios: chineses, persas, hindus, hebreus, egipcios, entre 

outros, produziram obras de interesse universal que ecoam ate os dias atuais. Eles souberam 

captar o que havia de essencial na condicao humana, de extravasar o divino, o metafisico. 

Por meio da palavra escrita, o homem fez registros de ordem documental e pratica, 

firmou acordos e contratos, enviou mensagens, colecionou informacoes e dados. Porem, um 

dia usou graficamente a palavra como expressao de suas ideias e sentimentos mais profundos, 

como a formalizacao de seu olhar subjetivo sobre o mundo. Roger Caillos, em suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arte 

Poe/ica, ilustra o inicio da literatura com a seguinte historia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A um mendigo cego. o qual os passantes nao davam quase nada, um dcsconhccido 

fez com que ele ganhasse muitas esmolas, substituindo o cartaz que carregava com 

os dizeres "Cego de nascenca" por outro: "A primavera vai chegar, e eu nao a 

verei". Eis ai o inicio da literatura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Apud MAIA. 2002, P.53) 

A literatura, tambem, e acao porque interfere indiretamente nas consciencias, no sentido 

de humanizar o proprio homem. 

Antonio Candido, em seu texto Direito a Literatura, retrata com clareza o sentido de 

humanizacao que a literatura pode provocar: 

Entendo aqui por humanizacao (...) o processo que confirma no homem aqueles 

tracos que reputamos essenciais. como o exercicio da reflexao, a aquisicao do 

saber, a boa disposicao para com o proximo, o afinamento das emocdes, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepcao da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A Literatura desenvolve 

em nos a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 

abcrtos para a natureza. a sociedade, o semelhante. (1918. p. 272) 

A literatura busca o essencial, o universal, contribuindo para a formacao do homem, 

indicando-lhe modos de agir, retratando seus pensamentos e emocoes. Fazendo desse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAOEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ^ h , 
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modo com que o homem se conheca cada vez melhor. 

O homem se vale da literatura como forma sublime de expressao, pois, atraves da arte 

verbal, ele expressa seus pensamentos, desejos, angustias, prazeres e emocoes. Assim, a 

literatura pode ser apreciada com um valor em si mesma. 

2.1 A Literatura como forma sublime de expressao do homem 

A palavra e a expressao mais significativa do ser humano. Atraves da palavra, 

transmitem-se sentimentos, emocoes, revoltas, travam-se desafios, enfrentam-se combates... 

O poeta Carlos Drummond de Andrade em sua poesiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Lutador, expressa, atraves da 

metalinguagem a arte de compor: 

Lutar com palavra 

e a luta mais v§. 

Entanto lutamos 

mal rompe a manha. 

Sao muitas. eu pouco. 

(...) 

Palavra. palavra 

(digo exasperado). 

Se me desafias 

aceito o combate. (Apud TERRA. NICOLA. 2004, p.496) 

Para Drummond, cabe ao poeta o esforco de selecionar o(s) sentido(s) de cada uma das 

palavras, para depois ordena-las de maneira tal, atribuindo-lhes sentidos variados, 

caracteristicas da linguagem literaria; aceitando, desse modo, o desafio do fazer poetico, para 

concretizar a mais sublime das expressoes do homem: a literatura, pois a palavra compoe a 

obra. 

Palavra, palavra, como explica-la? A palavra e composta de sons, unidades minimas que 

se denominam fonemas. A palavra e considerada o meio direto pelo qual o homem expressa 

seus sentimentos, vontades, crencas e valores. 

A transmissao de conhecimentos e as manifestacoes artisticas nao teriam razao de ser, se 

o homem, atraves dos tempos, nao criasse formas de linguagem que possibilitassem a 

comunicacao, nao so entre as pessoas de uma mesma epoca, mas de toda as geracoes. 

Desde que o mundo e mundo, o ser humano busca transmitir suas emocoes, 

pensamentos e sentimentos. O homem pre-historico comecou a desenhar nas paredes das 

cavernas as historias que desejava contar. Esses desenhos foram o primeiro passo para a 



14 

escrita, que viria milhares de anos depois, contribuir, mesmo muito tempo antes, para o 

aparecimento do alfabeto o qual representaria os sons da fala. Apos o surgimento do alfabeto, 

ficou mais facil para o homem expressar o que lhe vinha na alma, pois ele comecou a utilizar 

a expressao verbal (ou arte verbal), quer dizer a literatura. Assim, a literatura oral e escrita e 

uma das manifestacoes mais importantes do fazer humano. 

Em que sentido especifico a literatura e uma arte? Para essa indagacao vem se buscando 

resposta desde a antiguidade classica. Platao considerava a poesia como uma forma de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

imitacao da realidade, pois ela reproduzia ou recriava em palavras as experiencias da vida 

(imitacao das aparencias), porem afastada da realidade, ou seja, que nao e a coisa verdadeira 

ou real. Com Aristoteles caiu o sentido negativo de imitacao, apesar dele acreditar que o 

sentido de imitacao era importante e que estava nas entranhas do homem desde a infancia 

(imitacao das essencias) e isso era que o distinguia dos animais irracionais. Para ele, usando 

termos mais positivos, a literatura era a representacao ou recriacao da vida (mimesis). (Apud 

AGUIAR, 1979 p i l l ) 

O interesse pela experiencia psicologica do publico tambem tern suas origens na 

Antiguidade Classica. Aristoteles descreveu o estado de catarse como sendo a purgacao do 

medo e da compaixao que os espectadores sofriam no ato da representacao de uma tragedia. 

Nesse caso, o objetivo principal da literatura seria comover o publico, despertar reacoes 

emocionais e, assim despertar prazer. 

Uma outra vertente teorica relaciona literatura com o seu criador, ou seja, ela e o 

produto do poeta, dramaturgo ou romancista. Ha, porem, duas concepcdes do poeta e sua 

obra, advindas dos tempos classicos: uma diz que o poeta e dotado de inspiracao divina, uma 

divindade fala atraves dele. Seguindo este ponto de vista, a literatura seria a sabedoria, o mais 

prorundo fruto de inspiracao divina, criada num estado de extase. A outra concepcao e a de 

considerar o poeta um artifice da palavra; aquele que tern plena consciencia do que esta 

fazendo no momento da composicao. Neste caso, a obra literaria e considerada uma peca 

artisticamente trabalhada. 

No final do seculo XLX, com o advento do Romantismo, uma nova versao da primeira 

teoria popularizou-se. Danziger, (1974) em seu livro Introdugao ao Estudo Critico da 

Literatura, retrata bem essa nova versao, de como a literatura e considerada uma forma de 

expressao. Veja-se a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O poeta e um genio que. atraves de sua imaginaca"o e de suas emocoes. esta apto a 

apreender e registrar verdades sobre o homem que a gente comum, ordinariamente. 

nao reconhece ncm sente. A Literatura, nesse caso. e considerada uma forma dc 

expressao - e express§o no sentido basico de um processo pelo qual sentimentos 

fortes e irreprimiveis sao publicamente revelado. (1974, p.24) 
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Em todos os casos, a Literatura e criada por uma determinada pessoa. Imitacao ou nao, 

estado de catarse ou forma de expressao, esses conceitos nao anulam as primicias de que 

Literatura e uma arte, a arte da palavra. E a forma sublime de expressao do homem e com 

uma funcao social bem definida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A funcao social da literatura 

Como todo tipo de arte, a literatura esta vinculada a sociedade em que se origina. Nao 

existe artistas completamente indiferentes a realidade, pois, de alguma forma, todos 

participam dos problemas enfrentados pela sociedade, apesar das diferencas de interesses e 

classe social. 

O escritor e um membro da sociedade, pertence a uma determinada classe social, mas a 

literatura nao pode ser considerada apenas uma expressao da sociedade em que ele vive. A 

Literatura nao so reproduz a realidade, mas da forma a um tipo da realidade, ela nao obedece 

ao principio da imitacao estabelecida por Platao, mas ao principio da transposicao da 

realidade. 

Partindo das experiencias pessoais e sociais, o artista recria a realidade, dando origem a 

uma outra realidade ou a uma realidade fictional. Por meio dessa outra realidade, ele 

consegue transmitir seus sentimentos e ideias ao mundo real de onde se origina. A reacao do 

publico a obra tambem pode modificar atitudes tuturas do artista. Assim, a obra literaria e 

resultado das relacoes dinamicas entre escritor, publico e sociedade. E, como outras obras de 

arte, ela nao so nasce vinculada a certa realidade, mas tambem pode interferir nela, 

contribuindo no processo de transformacao social. 

Antes, porem, de se falar da funcao social da literatura, e bom que se faca um rapido 

apanhado de outras funcoes atribuidas a ela (a literatura). 

Ate meados do seculo XVUI, atribuia-se a literatura uma finalidade hedonista ou uma 

finalidade pedagogica - moralista - funcao cognitiva - que consistia em passar 

conhecimentos, de ser utilizada para ensinar alguma coisa ou difundir conceitos morais do 

comportamento humano. Essa foi uma pratica muito utilizada pelos jesuitas, aqui no Brasil na 

tentativa de catequizar e civilizar os indios. A literatura, com esse fim, enfatiza a utilidade da 

mesma em lugar do prazer, e nesse ponto foi muito criticada por Baudelaire, Oscar Wilde, 

Gautier, (Apud AGUIAR, 1979 p.91) entre outros. 
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A funcao estetica so adquiriu forga e fundamentagao a partir do seculo XVIQ, e Kant 

contribuiu de forma significativa para que a literatura fosse concebida como um dominio 

autonomo, ou seja, sua existencia nao precisava ser atrelada a um ideal moral - religioso -

social para ser justiflcada. ( Apud Aguiar,1979, p. 82 ) 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arte pela arte se alastrou pela literatura europeia e americana e se revelou como 

movimento estetico no seculo XIX. 

Victor Aguiar, em seu livro Teoria da Literatura, critica a forma como foi explorada a 

arte pela arte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A arte pela arte (...), como escola literaria historicamente situada e determinada. e 

fenomeno caracteristico do seculo XIX, ligado a invasao crescente do mundo 

moderno pela tecnica e a tendencia burguesa para transformar a obra de arte em 

mercadoria. (1979, p.86) 

A expressao arte pela arte surgiu pela primeira vez em 1804 e esta relacionada com os 

meios romanticos alemaes. Essa doutrina nega a possibilidade de identificar ou sequer 

aproximar a utilidade e a beleza, negando, portanto, o valor utilitario da obra literaria. 

A funcao Catartica datade Aristoteles. Na sua Poetica, ele afirma categoricamente 

que a funcao da poesia e o prazer (hedoni), um prazer puro e elevado. (Apud AGUIAR, 1979, 

p. I l l ). Vale salientar que Aristoteles referia-se a tragedia (como modalidade do drama), os 

efeitos que ela produzia nos espectadores. 

O termo catarsis e um termo tecnico, usado pela medicina do tempo de Aristoteles, 

significando purgacao. Tambem, era empregado na linguagem religiosa como sinonimo de 

expiacao ou purificacao. Dessa forma, a funcao catartica da literatura consistia em liberar 

sentimentos e aliviar a pressao das emocoes. 

A Literatura e muito importante para a relacao da humanidade com os conhecimentos da 

historia, pois ela absorve e expressa as condicoes do contexto em que e produzida, e esta 

sujeita as variacoes ou mudancas que nele ocorre. 

A funcao politico-social da literatura, muitas vezes, assume formas de denuncia social, 

de critica a realidade vivenciada por determinada sociedade, dai se tern a literatura engajada, 

comprometida que serve a uma causa politico-ideologica ou a uma luta social, comprovando a 

visao do estar-no-mundo de forma ativista, com uma preocupacao existencial: o compromisso 

com o outro. 

Se a arte e social e Literatura e a arte da palavra ou forma de expressao do homem por 

meio da palavra e a palavra a unidade basica da lingua, conclui-se que a literatura, assim 

UNIVERSIDADE FEDERAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como a lingua que ela utiliza, e um instrumento de comunicacao e de interacao social e, por 

isso, cumpre tambem o papel social de transmitir conhecimentos e a cultura de uma nacao. 

Partindo dessas premissas, e interessante saber em que medida a arte e expressao social e em 

que medida e social. Ela sera expressao da sociedade na medida em que descreve os modos de 

vida e interesses de classes ou grupos; e ela sera social quando estiver voltada para ordem 

moral ou politica, numa retomada ao seculo XLX. Antonio Candido, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura e 

Sociedade, faz referenda a esses dois aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o sociologo moderno, (...) as tendencias tiveram a virtude de mostrar que a arte 

e social nos dois sentidos: depende da acao de fatores do meio, que se exprimem na 

obra em graus diversos de sublimacao; e produz sobre os individuos um efeito 

pratico, modificando a sua conduta e concepcao do mundo, ou reforcando neles o 

sentimento dos valores sociais. (1961, p.20) 

O poeta americano, Ezra Pound, em sua obra ABC da Literatura, expressa seu 

pensamento em relacao a funcao social da literatura: 

A literatura nao existe no vacuo. Os escritores como tais, tern uma fungao social 

definida, exatamente proporcional a sua competencia como escritores. Essa e a sua 

principal utilidade. Todas as demais sao relativas e temporaries e so podem ser 

avaliadas de acordo com o ponto de vista particular de cada um. (...) A linguagem e 

o principal meio de comunicagao humano. Se o sistema nervoso de um animal nao 

transmite sensacdes e estimulo, o animal se atrofia. Se a literatura de uma nacao 

entra em declinio, a nacao se atrofia e decai. (1977, p.36) 

A literatura interfere indiretamente nas consciencias, no sentido de humanizar o proprio 

homem, pois ela atua internamente na consciencia do leitor. Ela e um meio convincente, posto 

que o receptor passa mais tempo diante da mensagem artistica do que o receptor das outras 

artes (pintura, escultura, arquitetura...). 

A servico da transformacao da sociedade, a literatura provoca estimulos de emocao, 

subjetividade, principais fontes de transformacao social, porem ela nao e so humanizadora, 

tambem pode causar transtornos psiquicos e morais, ja que ela e transfiguracao do real. 

Antonio Candido, em seu texto; Direito a Literatura, assim se expressa em relacao ao efeito 

que os textos literarios podem produzir no homem, tanto para o bem quanto para o mal. Veja-

se o que segue: 

... ha conflito entre a ideia convencional de uma literatura quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eleva e edifica (...) e 

a sua poderosa forca indiscriminada de iniciacao na vida, com uma variada 

complexidade nem sempre desejada pelos educadores. Ela nao corrompe nem 

edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que 

chamamos o mal, humamza em seu sentido profundo, porque faz viver. (2004 

p. 176) 
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Por uma sociedade mais justa, pressupoe-se o respeito aos direitos humanos e a fruicao 

da arte da literatura, posto que sao direitos inalienaveis dos individuos. 

Mas, como sera que se esta trabalhando a literatura em salas de aula do ensino medio? 

Sera que se tern consciencia desse direito inalienavel? 

E direito do aluno conhecer a literatura na sua verdadeira essentia, e o texto literario e o 

seu principal objeto de estudo. Pensando-se dessa forma, e interessante que se faga um estudo 

que se volte mais precisamente para a verificagao do trabalho com o texto literario que esta 

sendo efetuado nas escolas de ensino medio, uma privada e outra publica na cidade de 

Cajazeiras. 



3 A L I T E R A T U R A E A SALA DE AULA: O T R A B A L H O PEDAGOGICO COM O 

T E X T O L I T E R A R I O . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 que fazer com o texto literario em sala de aula funda-se, ou devia fundar-se, em uma 

concepcao de literatura muitas vezes deixada de lado em discussoes pedagogicas. 

A literatura deve ser compreendida como producao artistica inserida na cultura, sofrendo 

influencias de ordem politica, social, ideologica, historica, entre outras. Porem, normalmente, 

o aluno nao apresenta essa concepcao, nao consegue perceber que a obra literaria e produto de 

um contexto maior, no qual visoes de mundo, valores ideologicos de uma epoca, costumes, 

lendas, enfim, a diversidade de elementos culturais participa ativamente, influenciando a 

constituicao do texto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que importa nao e apenas o fato sobre o qual se escreve, mas as 

formas de o homem pensar e sentir esse fato, que o identificam com outros homens e lugares 

diversos. (BORDINL, AGUIAR, 1988, p. 14). 

Talvez a falta de concepcao em relacao ao estudo de literatura em sala de aula, das 

reunioes pedagogicas, se de pela velha cultura de que os alunos nao leem ou so leem se 

obrigados. Dai, se levar ao estagio de irrelevancia essas aulas. 

Por outro lado, a forma como as aulas de literatura sao ministradas sao tao rotineiras e 

inexpressivas, que os alunos tornam-se apaticos e desestimulados a leitura. Isso acontece ha 

centenas de anos: as praticas sao as mesmas, acarretando o distanciamento do aluno em 

relacao ao objeto de estudo, que deveria ser primordialmente o texto literario. 

Um poeta ja escrevia em seus sonetos: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E 

se constata isso na sociedade em que se esta inserido, onde os jovens estao voltados para os 

jogos eletronicos, navegar na internet etc., e os professores parados no tempo voltam o estudo 

de literatura para resumos, fragmentos do texto literario, quando nao se atem ao historicismo e 

ao biografismo. 

Didaticamente, autores e obras foram enquadrados a determinados estilos de epoca ou 

escolas literarias, difundem-se as caracteristicas de cada estilo, panorama politico-social e 

econdmico da Europa e do Brasil, exploram-se biografias, e a obra literaria fica relegada a 

fragmentos e resumos, aumentando cada vez mais a distancia entre o aluno e o texto literario 

na sua essentia. 

Indiscutivel e essencial e a abordagem do texto literario nas aulas de literatura, a fim de 

que o aluno perceba a importancia que eles tern para a sua formacao social, cultural e 

intelectual. Porem, para que haja interesse do aluno pelo texto literario, e preciso que ele seja 
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persuadido, motivado e estimulado a pratica da leitura, assim como o professor te que 

despertar para mudangas exigidas pelo tempo. Essa preocupacao, Leahy Dias expressa em seu 

livro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lingua e Literatura: uma questdo de educacdo? Veja-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De que adianta ensinar os alunos a memorizar caracteristicas dos diferentes estilos 

de epoca, situando-se a producao literaria em blocos monoliticos de periodos 

literarios, se os alunos nao conseguem ter uma compreensao mais ampla e critica do 

objeto literario? (2001, p.20) 

Rildo Cosson, em seu livro, Letramento Literario, divide as atividades desenvolvidas 

em sala de aula em dois extremos: a exigencia de dominio de informagdes sobre a literatura e 

o imperativo de que o importante e que o aluno leia, nao importando bem o que, pois a 

leitura e uma viagem, ou seja, mera fruigao. (2006, p. 15) 

Certamente, nao e uma forma prazerosa de estudar literatura ja que e a arte da palavra e, 

quanto a ler por ler, uma consequencia dessa atitude e a formagao de um leitor passivo, que, 

quando nao consegue construir o sentido do texto, acomoda-se facilmente a essa situacao. 

Muitas vezes o texto literario se apresenta para o aluno como incomodo e enfadonho, 

pois ele pressente que, a partir daquela leitura, vira uma prestagao de contas, deveres, tarefas e 

obrigagoes que implicarao numa mera atribuicao de nota ou conceito. 

Hoje, deve-se levar em conta uma preocupagao contundente em relagao ao texto 

literario; pois parece que o que fazer com ele nao seja mais competencia dos professores, 

porque ja faz alguns anos que, decidir isso, e da competencia de editoras, livros didaticos e 

paradidaticos, muitos dos quais se afirmaram como monopolizadores do mercado escolar, na 

razao direta, quando tira dos ombros dos professores a tarefa de propor as aulas. 

Enquanto nao ocorrer uma compreensao por parte dos professores de literatura, as aulas 

continuarao desinteressantes, enfadonhas, devido aos exercicios fragmentados e repetitivos de 

boa parte dos manuais didaticos, ao comportamento tradicional (e arcaico) diante do texto 

literario, a avaliacao da leitura literaria como forma de punicao para o aluno e nao de prazer. 

E necessario despertar e procurar se fazer uma reavaliagao das metodologias utilizadas 

no ensino de literatura, principalmente, no que tange a abordagem do texto literario, visando 

promover alternativas didaticas de ensino-aprendizagem capazes de motivar os alunos a 

leitura pela descoberta do mundo, ou ainda melhor, a leitura critica do texto. 

E importante que o aluno compreenda a literatura como fenomeno cultural, historico e 

social, instrumento politico e humanizador capaz de revelar as contradigoes e conflitos da 

realidade. Esse e um desafio para a Escola: fazer com que o aluno adquira tal percepgao. 
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3.1 A relacao literatura e escola: conflitos e perspectivas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A literatura independe da escola para sobreviver. Apesar disso, dada sua importancia 

para a leitura e a cultura de um pais, assim como para a formagao de jovens leitores, a 

literatura transformou-se, em varias partes do mundo, em disciplina escolar. 

A abordagem e a sistematizagao do estudo de literatura na escola podem se dar de 

diferentes formas: por epocas, por temas, por generos, por comparacao, por biografismos, etc. 

No Brasil, no ultimo seculo, a abordagem historica da literatura, isto e, o estudo da produgao 

literaria dos principals escritores e suas obras atraves dos tempos, tern sido mais comum e 

conflitante tambem, posto que o aluno, geralmente, pergunta ao professor.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Essa aula e de 

literatura ou histdria? Tal fala angustia o professor, principalmente, aquele que ve a literatura 

como uma manifestacao artistica cuja materia prima e a palavra. A esse respeito, assim, 

escreveu o professor Helder Pinheiro: 

A literatura se tornou. para a maioria dos alunos do nivel medio, nao um encontro 

pessoal com determinada obra. mas um tormento. uma vez que tern que decorar 

uma lista relativamente longa de autores e obras, caracteristicas de estilos de epoca. 

afora as fichas de leitura para serem respondidas. (1997, p. 114) 

Os classicos afirmavam que a arte literaria e a realizagao do belo literario, ou seja, 

trabalhando a palavra, o artista busca uma expressao formal, o ritmo, o estilo, a forma. E e a 

essa percepgao que se deve levar o aluno. O que nao se pode, ou nao se deve, e fazer da 

literatura apenas uma disciplina para apreensao de nota, levando-se em consideragao apenas 

suas historicidade, os estilos de epoca, caracteristicas, tematica e biografismo, esquivando-se 

do trabalho com o texto literario. Sao aspectos importantes? Com certeza; porem nao os mais 

fundamentals. O desencontro literatura-jovens que acontece nas escolas e o mesmo por boa 

parte dos professores: os alunos nao leem e os professores tambem nao; os alunos escrevem 

mal e muitos professores tambem. Porem, esse e um ponto abrangente e discutivel que nao 

vem ao caso agora. 

O estudo de literatura nas escolas esta vinculado ao livro didatico, por sinal, muito 

criticado por ser apenas um mero transmissor de conceitos, recheados de contextos historicos, 

etc, relegando o texto literario a resumos e/ou fragmentos. 

A consolidagao do uso do livro didatico esta relacionada com a reforma do ensino, 

particularmente, com a promulgagao da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1° e 2° graus, 

Lei 5.6992/71, de 1971.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desde o seculo XIX, os estudos literarios em nossas escolas fizeram parte do modelo 

humanista de educagao, introduzido no Brasil pelos jesuitas. 

Numa visao pedagogica, compreende-se o modelo humanista de educagao como aquele 

que se volta para a formacao integral do ser humano, para a aquisicao de uma cultura geral ou 

universal, que e ou pode ser comum a todos. 

O ensino brasileiro dedicou, durante o periodo colonial, especial atengao as 

humanidades, segundo os modelos europeus de educagao e ignorando as peculiaridades do 

povo brasileiro. O programa escolartrazido pelos jesuitas em meados do seculo XVI ; traziam 

o seguinte curriculo: estudos gramaticais, literarios e os retoricos. 

Como a Independencia do Brasil, a Constituigao de 1823 determinava a criagao de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. Apesar disso, a lei nao foi 

cumprida, e a educagao esteve durante quinze anos atrelada ao metodo Lancaster, que 

consistia em atribuir aos alunos mais preparados a tarefa de ensinar seus conhecimentos aos 

colegas (uma forma economica de promover o ensino). 

Em 1837, foi fundado o Colegio Pedro I I para oferecer a elite um programa escolar 

erudito, contraditorio a realidade brasileira. Direcionava-se apenas aos burgueses e elitistas. 

A literatura nacional so foi incluida oficialmente no curriculo do Colegio Pedro II , a 

partir de 1862. No periodo de 1870-1876, a disciplina explicita no seu titulo a abordagem 

historica que a caracterizava desde o inicio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historic* da literatura em geral e especialmente 

da portuguesa e da nacional. 

Durante anos, os livros: Historia da Literatura Brasileira, de Silvio Romero, e o curso 

de Historia da Literatura Portuguesa, de Teofilo Braga, foram os livros basicos de ensino de 

literatura no Colegio Pedro II . 

De 1912 a 1926, a reforma do ministro Rivadavia Correia e do decreto 8.660, de 

05/04/1911, eliminou as cadeiras de Logica e de Literatura para dar lugar as cadeiras de 

Higiene e Instrugao Civica. 

Em 1925, a reforma do ministro Joao Alves determinou que varias cadeiras fossem 

introduzidas no curso secundario entre elas a de Literatura Brasileira. 

Como se percebe, o ensino da historia da literatura esta enraizado desde meados do 

seculo XLX a meados do seculo XX. Qualquer proposta de ensino que cause ruptura com o 

passado, ira se deparar com resistencias e dificuldades por parte de muitos professores 

O conjunto de documentos publicados a partir da Lei 9.394/96 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Medio; Parametros Curriculares Nacionais - Ensino Medio os 

Parametros Curriculares Nacionais + Ensino Medio apontam para um caminho diferente, de 
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busca do conhecimento de relevancia para o aluno: a interdisciplinaridade, participacao social 

e ou compromisso com a cidadania, a integracao do estudante no mundo globalizado e 

tecnologico, etc. Sao iniciativas louvaveis, porem faltam aos documentos debates sobre a area 

especifica de Lingua Portuguesa. Valendo ressaltar que alguns documentos como PCNEM+ e 

PCN+ sao de pouco conhecimento de um numero grande de professores. 

O ensino fundamental foi preocupacao constante do govemo de Fernando Henrique 

Cardoso, resultando em iniciativas como a compra do manual didatico e a difusao dos PCNs 

(Parametros Curriculares Nacionais); da mesma forma acontece nos dois primeiros anos do 

governo Lula. 

Somente a partir de 2004, o MEC passou a se preocupar com o Ensino Medio e tomou 

uma serie de medidas importantes: avaliacao dos livros didaticos, inscritos no PNLEM; 

compra de livros para regiao Norte e Nordeste, buscando assim uma reforma para o Ensino 

Medio. 

Na elaboracao dos PCNs percebe-se claramente que nada se refere ao ensino de 

literatura. Foi com base nessa observacao que as Orientacoes Curriculares para o Ensino 

Medio, linguagem, codigos e suas tecnologias, direcionou um capitulo inteiro para o estudo 

de literatura no Ensino Medio, defendendo sua importancia no curriculo escolar. 

Os novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Referenciais Curriculares vem sugerir a formacao do lei tor literario, ou seja, 

de letrar literalmente o aluno, fazendo-o apropriar-se daquilo que tern direito. {Orientacoes 

Curriculares para o Ensino Medio, 2006 p.54). Isso implica em se promover o letramento 

literario. Entendendo-se por letramento estado ou condicao de quern nao apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as praticas sociais que usam a escrita. (SOARES. 2004, p.47). 

Dessa inferencia, pode-se deduzir que letramento literario seria um estado ou condicao 

de quern se apropria efetivamente, por meio da experiencia estetica, de textos poeticos, 

dramaticos, narrativos, enfim, de textos literarios, porem compreendendo-se que nem todo 

escrito pode ser considerado literario. Todavia, o que se percebe no ensino de literatura, nas 

salas de ensino medio, e que nao acontece o letramento literario. Os alunos leem, mas nao 

apreendem o sentido do texto. Leem apenas por exigencia da escola. O professor, 

desmotivado e/ou despreparado, nao sabe como encaminhar esse provavel leitor; nao usa 

estrategias atraentes nem inteligentes que facam com que os alunos se apercebam do texto 

literario como um instrumento importante na sua formacao intelectual, moral e cultural. 

E o que dizer das obras literarias que sao relegadas a meros resumos e fragmentos em 

manuais didaticos? Acredita-se que o aumento significativo da populacao escolar alterou o 

modo de producao do livro didatico, favorecendo a profissionalizacao do escritor voltado para 
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esse publico. E o resultado se sabe que e um estudo direcionado unico e exclusivamente para 

contextos historicos, tematicas e caracteristicas de acordo com as escolas literarias; sem falar 

nas atividades ja prontas que os professores determinam para os alunos cumprirem. Lajolo, 

em seu livro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Do mundo da leitura para a leitura do mundo, faz a seguinte reflexao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Da perspectiva da industria de livros. o investimento em atividades de leitura desse 

tipo pode assegurar a fidelidade do professor aos seus produtos. uma vez que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
roteiros, atividades, fichas de leituras e seus congeneres promovem obliquamente o 

produto livre. atraves de uma estrategia que capitalize a inseguranca e o despreparo 

do professor.(2004. p.72/73) 

A escola parece ainda nao ter despertado para as mudangas que se operam na atual 

conjectura dos tempos, pois ainda nao consegue alcangar a modernidade quando se refere a 

leitura literaria, usando praticas que desmotivam e distanciam os alunos do estudo literario, 

levando-o a indiferenga quanto a criatividade e a polissemia da obra literaria. 

Desde 2006, novas perspectivas sao vislumbradas para o estudo de literatura nas Escolas 

de Ensino Medio. Os Referenciais Curriculares vem propor que a literatura seja articulada 

como arte, tomando-se como objeto e texto literario. Essa perspectiva favorece a formagao de 

alunos leitores debatedores do texto literario e estimula os professores tambem a se tomarem 

leitores. 

Dessa forma, a Escola, de modo geral, ainda precisa desenvolver estrategias 

diversificadas e atraentes para despertar no aluno, assim como no professor, o estimulo para 

leitura, pois enquanto os alunos nao encontrarem um sentido para a leitura literaria, 

continuarao a ler pouco e sem prazer, lendo apenas resumos de obras e copiando textos da 

Internet, diminuindo sua capacidade imaginativa e criativa, limitando seu potencial de 

produtor textual enquanto leitores criticos. 

O professor Helder Pinheiro, em seu artigo Teoria da Literatura, Critica Literaria e 

Ensino, tambem aponta uma boa perspectiva para o estudo de literatura, nas salas de nivel 

medio. Veja-se. 

(...) a critica literaria e fundamental para o professor de literatura. nao para 

substituir a leitura do professor e dos alunos, mas para ajudar o jovem leitor a 

encontrar o caminho da leitura significativa, que, lembremos, as vezes e exigente, 

diriamos mesmo, cansativa. (2006, p. 119) 

A proposta do professor Helder merece ser vislumbrada pelos professores, pois ele 

acredita que a leitura de criticas literarias ajudaria a desenvolver a criticidade do professor e 
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chamaria a atencao do aluno, fazendo-o perceber que a leitura literaria e muito mais do que 

mera decodificagao. Assim, o ensino de literatura passaria a ter vivenciamento da obra 

literaria enquanto experiencia transformadora. Os professores passariam a adquirir 

conhecimentos mais aprofundados para compartilhar com os alunos e, dessa forma, fazer com 

quer eles passem a apreciar o texto literario. 

Alguns questionamentos sobre as praticas docentes com o ensino de literatura foram 

direcionados a professores de ensino medio de uma escola publica e outra privada, no 

municipio de Cajazeiras-PB, objetivando identificar as concepcoes didatico-metodologicas 

em torno das dificuldades vivenciadas nos processos de ensinar e aprender literatura. 

3.2 As praticas docentes 

As praticas docentes do ensino de literatura em sala de aula do ensino medio, 

basicamente, sao as mesmas do seculo passado, resultando no fracasso de tais praticas. E 

necessario perceber-se que os tempos mudaram, os discentes ja nao sao passivos. Eles querem 

participar, atuar no ensino - aprendizagem; querem ser os agentes construtores dos seus 

proprios conhecimentos. E preciso que os docentes despertem para essa nova exigencia e se 

preparem em todos os aspectos, para que possam atender os anseios dessa nova geracao. 

Cosson, em seu livro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Letramento literario detecta a falha do ensino de literatura e faz a 

seguinte analise: 

(...) a literatura nao esta sendo ensinada para garantir a funcao essencial de 

construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. (...) porque falta um objeto 

proprio de ensino (...). Depois falta (...) uma maneira de ensinar que, rompendo o 

circulo da reproducao ou da pennissividade, permite que a leitura seja exercida sem 

o abandono do prazer, mas com o compromisso de conhecimento que toso saber 

exige. (2006. p.23) 

Cosson faz uma critica consistente ao ensino de literatura, chegando mesmo a afirmar 

mais adiante. (...) estamos adiante da falencia do ensino da literatura. (2006, p.23). 

Infelizmente, o que ele escreve tern razao de ser. Percebe-se isso no resultado de um 

questionario direcionado a docentes de ensino medio de duas escolas diferentes, na cidade de 

Cajazeiras- PB. Uma, da rede particular de ensino e a outra, da rede publica. Foram 

questionados sete professores: dois da escola privada e cinco da escola publica. Indagados 

sobre o tempo que possuem de magisterio: tres professores possuem mais de dez anos; tres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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menos de dez, e apenas um com mais de vinte anos. Em relacao ao nivel de formacao 

academica. quatro professores possuem graduacao em Letras; um tern Pedagogia e 

Especializacao em Lingua Portuguesa e Linguistica; um professor afirma ter Especializacao, 

mas nao diz no que, e um outro tern nivel superior, mas nao menciona o curso. 

Em seguida, direcionou-se a seguinte questao aos docentes: o que voce concebe sobre 

literatura? Pelas respostas, percebe-se que os professores nao conseguem conceituar o que 

seja Literatura, alegando que a literatura e complexa e, portanto, dificil de conceituar. Porem, 

a maioria admite que e uma manifestacao artistica. Em relacao a essa dificuldade dos 

docentes, Cosson explica como sendo falhas de referencias culturais. Observe-se melhor 

como ele se manifesta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Talvez, seja por falta de referencias culturais ou pela maneira como a literatura lhes 

e retratada, ela se torna inacessivel. Para eles, a literatura e um misterio, cuja 

iniciacao esta fora de seu alcance. Nao surpreende, portanto, que tomem a poesia 

como um amontoado de palavras dificeis e tenham dificuldades em distinguir a 

ficcao de outros discursos da realidade. (2006, p. 11) 

Pelo que se pode perceber, nao ha muita discrepancia entre as respostas dos professores 

de literatura do ensino medio da escola publica e os professores da escola privada. Ate mesmo 

nos motivos que os levaram a ensina-la, essa foi uma outra indagacao, e as respostas nao sao 

diferentes: a maioria dos professores afirma que ensinam literatura porque gostam de ler e por 

ser uma materia obrigatoria, pois e uma exigencia curricular, o que confirma o pensamento de 

Cosson quando ele afirma que para muitos professores e estudiosos da area de Letras, a 

literatura so se mantem na escola por forca de tradicao e inertia curricular (...). (2006,p.20) 

Realmente, caso contrario, como se explicaria a pratica secular de se estudar mais 

contundentemente as historias da literatura europeia e brasileira, situando-as em estilos de 

epocas; biografismos, tematicas, sem falar nos generos e nas caracteristicas de cada estilo 

literario? O objeto real da literatura, o texto literario, fica relegado a fragmentos e resumos e, 

com um agravante, sao apresentados como forma de comprovacao das caracteristicas 

atribuidas a cada escola literaria. E quando os professores indicam obras para que os alunos 

leiam, relacionam essas obras ao periodo literario estudado. Geralmente, sao as obras 

canonicas conhecidas pelos professores, ou sao obras indicadas pelos concursos vestibulares. 

Indagados quais seriam as estrategias metodologicas aplicadas nas aulas de literatura, as 

respostas nao foram diferentes: tanto os professores da escola publica quanto da escola 

privada aplicam as mesmas estrategias: resumos de obras, resenhas, dramatizagoes, provas 

escritas, discussao sobre a obra, etc. Aquele eterno tradicionalismo que nao acrescenta nada 
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ao verdadeiro sentido de se estudar literatura. Por essa razao e que aulas se tornam cansativas, 

enfadonhas, cheias de cobranca e prestagao de contas, que resultam numa unica preocupagao 

do professor: saber se o aluno realmente leu a obra exigida, esquecendo de verificar se o aluno 

apreendeu o sentido da obra. 

Lajolo, em sua obra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Do mundo da leitura para leitura do mundo, atesta que: ou o texto 

da um sentido ao mundo, ou ele nao tern sentido nenhum. (2004, p.l 5) O mesmo, parodiando 

Lajolo, pode-se dizer das aulas de literatura. 

Um outro questionamento foi levado aos professores: O que e mais importante enquanto 

conteudo do programa curricular de Literatura no ensino Medio? As respostas nao 

surpreenderam: historia da literatura, generos literarios, estilos de epocas, caracteristicas, 

resumos, etc. Poucos professores enfatizaram os estudos biograficos. Como se ve, nao ha 

divergencias entre os professores da escola publica e privada. 

Qual a razao de se ensinar Literatura no Ensino Medio? Essa foi outra indagacao 

direcionada aos docentes, cujas respostas tambem foram semelhantes: Acho que e para 

despertar o senso critico dos alunos para a arte e leitura. Como se percebe nas respostas, o 

achismo e o primeiro sinal de inseguranca. Outro questionamento: Quais as competencias 

primordiais que devem ser desenvolvidas nos alunos por meio do ensino de Literatura no 

Ensino Medio? Nesse ponto houve incoerencia em algumas respostas. Veja-se o porque: todos 

os professores responderam nao achar importante considerar a capacidade de memorizacao 

historico literario. Como? Se em questionamento anterior, mencionaram ser importante
9 

Porem, todos concordam que analise e interpretagao de textos que vem nos manuais didaticos 

sao importantes, assim como o estudo comparative entre textos. Para os professores da escola 

publica e importante desenvolver no aluno a expressao oral e escrita, pois assim ele avaliara 

melhor o desempenho dos alunos e reforcara aquele que tiver maior dificuldade; apenas um 

professor da escola privada nao acha que isso seja importante, para ele o melhor sera que o 

aluno aprenda a lidar com o conteudo para depois cuidar da escrita. Em relacao aos estudos 

biograficos, apenas um professor, tambem, da escola privada, acha que e necessario. Essa foi 

uma outra incoerencia detectada nas respostas dos docentes, uma vez terem citado que o 

estudo biografico faz parte de suas praticas em sala de aula. Como se percebe a pratica de 

abordagem do contexto historico literario e o estudo sobre a vida dos autores ainda e uma 

constante nas aulas de literatura. 

Perguntou-se aos docentes a que eles atribuiam o desinteresse dos alunos em relacao a 

Literatura. Todos foram unanimes em dizer que era porque os alunos nao gostavam de ler. 

Sera? Mais adiante vai se perceber que essa afirmacao tao desgastada ja nao faz parte da 
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realidade dos alunos. Um outro questionamento direcionado aos professores foi: Como o texto 

literario e trabalhado em sala de aula? As respostas sao semelhantes. Trabalha-se com 

resumos, resenhas, dramatizacoes, debates, etc. 

Por fim, perguntou-se se eles (os docentes) ensinavam literatura atrelada a outras 

modalidades ou isoladamente. Apenas um professor da escola privada disse trabalhar 

isoladamente. 

William Cereja, em seu livro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino de Literatura: uma proposta dialdgica para 

trabalho com literatura traz uma pesquisa semelhante e os resultados nao sao tao diferentes. 

Infelizmente, a realidade das praticas de ensino de literatura, em salas de aula de nivel medio, 

e preocupante, pois, como diz Cereja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Falta aos professores de literatura clareza quanto a especificidade do objeto que 

ensinam. Sendo a literatura uma arte verbal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ensino de literatura deve 

necessariamente comportar o desenvolvimento de habilidades de leituras de textos 

literarios. (2006, p. 52/53) 

O tradicionalismo ainda impera nas escolas questionadas em relacao ao conteudo de 

literatura. A cronologia historica das esteticas literarias, autores e obras que se destacaram em 

cada periodo, as caracteristicas de cada periodo, autores mais consagrados continuam como 

prioridades para os estudos de literatura. A leitura de textos literarios que deveria ser o 

aspecto fundamental desses estudos fica relegada a fragmentos ilustrativos de cada estetica 

literaria. 

A forma como os professores abordam o texto literario (com seminarios, dramatizacoes, 

debates.) e uma forma estimulante para a leitura, porem o que se percebe e que essas 

abordagens sao utilizadas apenas com uma preocupacao: saber se o aluno leu realmente a 

obra. E a velha prestacao de contas para a apreensao de notas e/ou conceito. Mais uma vez a 

obra literaria, no seu significado primordial, fica a margem. 

Como se ve, nao ha muita diferenca entre as praticas docentes em relacao ao ensino de 

literatura nas escolas de ensino medio: tanto na escola publica quanto na escola privada os 

metodos de abordagens dos estudos literarios sao os mesmos. Mas, isso se explica: todos os 

docentes sao produtos de um mesmo sistema educacional tradicionalista; frequentaram a 

mesma universidade com as velhas praticas docente. A preocupagao com os estudos de 

literatura e recente. Data de 2006 os Novos Referenciais Curriculares para o Ensino Medio 

que se voltam de forma especial e com proposta inovadora para o ensino de literatura. Porem, 

para que essas propostas se efetivem, um tempo sera necessario para os professores se 
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conscientizarem e mudarem suas praticas em sala de aula tao arraigadas ao seculo passado 

Os alunos, no entanto, ja reclamam uma pratica diferente em relacao ao ensino de 

literatura. Eles sentem necessidade de compreender a obra literaria em sua essentia. O mais 

interessante e que tanto os alunos da escola publica quanto os da escola privada sentem os 

mesmos anseios, nao se processando, no entanto, um distanciamento muito grande nessas 

duas realidades. E o que se vera em relacao a recepcao dos discentes a literatura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Recepcao dos discentes 

Assim como os docentes foram questionados sobre suas praticas de literatura em sala de 

aula de ensino medio, tambem se estenderam questionamentos a alunos das referidas escolas 

(Escola Nossa Senhora do Carmo e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

Professor Crispim Coelho). A Escola Nossa Senhora do Carmo, conhecida na cidade como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola de Carmelita fica situada no centra da cidade de Cajazeiras-PB; a outra escola, 

pertencente a rede publica de ensino, situa-se um pouco distante do centra da cidade, ficando 

mais proxima a periferia, e e conhecida como Colegio Estadual. Carmelita e Estadual serao 

as denominacoes utilizadas no transcorrer desta pesquisa. 

A principio, fez-se um perfil dos alunos questionados. A clientela de Carmelita pertence 

a uma classe de poder aquisitivo mais alto. Sao filhos de professores universitarios, medicos, 

engenheiros, comerciantes, etc. Ja os alunos do Estadual pertencem a uma classe de poder 

aquisitivo bem mais baixo. Sao filhos de pessoas que trabalham na construcao civil 

(pedreiros, serventes, etc.), policiais, comerciarios, secretirias, domesticas e agricultores. 

Foram questionados dezoito alunos de Carmelita e trinta e nove alunos do Estadual, 

perfazendo um total de cinquenta e sete alunos, cursando entre as l
a

, 2
a e 3

a

 series do ensino 

medio. Os alunos tern entre quatorze a vinte anos de idade. Observe-se no quadra abaixo. 

ALUNOS ESCOLAS 

IDADE CARMELITA ESTADUAL TOTAL % 

14 ANOS 11,11% 2,56% 5,26% 

15 ANOS 33,33% 25,64% 28,07% 

16 ANOS 38,88% 20,51% 26,31% 

17 ANOS 16,66% 28,20% 24,56% 

18 ANOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 12,82% 8,77% 

19 ANOS - 10,25% 7,01% 
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Uma observacao que se faz e que os alunos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola Carmelita, concluem o ensino 

medio com dezessete anos de idade, e os alunos do Estadual, com dezenove anos de idade. 

Percebe-se tambem que os alunos da escola publica (Estadual) ingressam com mais idade no 

ensino medio. 

Em seguida, fez-se a seguinte indagacao aos alunos: O que voce entendepor Literatura? 

A grande maioria (99%) dos questionados nao soube como conceitua-la. Isso e um reflexo dos 

seus professores, posto que eles tambem nao sabem como conceituar literatura. 

Um outro questionamento foi: Que avaliagao voce faz das suas aulas de Literatura? 

Observe-se o quadro abaixo com os conceitos: 

ESCOLAS 

CONCEITOS CARMELITA ESTADUAL TOTAL % 

OTHVIAS 72,22% 12,82% 31,57% 

BOAS 5,55% 53,84% 38,59% 

REGULARES 22,22% 33,33% 29,82% 

RUINS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
PESSMAS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

O que chama a atencao nesses numeros e com relacao a Escola Carmelita. 12,22% dos 

alunos consideram otimas as aulas de literatura ministrada por um dos professores da escola. 

Apos se obter o resultado dessa pesquisa, resolveu-se observar a aula do professor para ver o 

que de tao interessante satisfazia aos alunos. O que se observou nao causou nenhum espanto. 

O professor e alegre, extrovertido, fala alto, e brincalhao, e conta os fatos da historia 

brasileira de forma picante, numa abordagem mais voltada para a historia da literatura. Estava 

explicado o porque do alto indice de aceitacao dessas aulas, em oposicao as aulas da outra 

professora, que ficou com os 5,55% do conceito boas e 22,22% do conceito regulares; 

enquanto que no Estadual 53,84% ficaram como boas as aulas de literatura, 33,33% regulares 

e apenas 12,82% de otimas. 

Algo que causou surpresa foi quando se perguntou: voce gosta de ler? Esperava-se que a 

maioria dos alunos respondesse que nao gostava, pois esta e a grande queixa dos professores. 

Porem ficou provado que os alunos gostam realmente de leitura, pois 94,44% dos alunos de 

Escola Carmelita afirmaram gostar de ler, e apenas 5,56% nao apreciam a leitura; no Colegio 

Estadual, 100% doa alunos afirmam gostar de leitura. Portanto, aquela frase desgastada dos 

professores Meus alunos nao gostam de ler, nao foi confirmada por esta pesquisa. Ainda em 

relacao a leitura perguntou-se: voce costuma ler por quais das opqoes abaixo? Confira-se as 

opcoes, e o resultado desse questionamento no quadro abaixo. 
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ESCOLAS 

OPCOES CARMELITA ESTADUAL TOTAL % 
VONTADE PROPRIA 61,11% 72,92% 71,92% 

RECOMENDACAO DE AMIGOS 33,33% 2,56% 12,28% 

SOLICITACAO DO PROFESSOR 5,55% 12,82% 10,52% 

INDICAgAO DE TELEVISAO, JORNAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7,69% 5,26% 

O que se percebe pelas escolhas acima, e que os alunos leem mais por conta propria 

tanto nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola Carmelita como no Colegio Estadual, poucos sao os que leem por indicacao 

de amigos ou quando solicitado pelo professor. Isso sugere uma indagacao: sera que os 

docentes estao realmente incentivando os alunos a ler? Uma questao foi direcionada aos 

discentes em relacao a esse ponto: Oprofessor incentiva e estimula a leitura? O resultado foi 

o seguinte: 88,88% dos alunos da Escola Carmelita disseram que sim e 11,11% disseram que 

nao; 92,30% dos alunos do Colegio Estadual disseram que sim, e apenas 7,70% disseram que 

nao. 

Dos resultados obtidos percebe-se que os professores do Colegio Estadual incentivam 

mais para a leitura do que os professores da Escola Carmelita, os textos visuais sao os 

preferidos pelos alunos da Escola Privada. 

Quais fontes de leitura voce utiliza mais no seu cotidianol Esta outra pergunta tambem 

foi direcionada aos discentes. A resposta foi a seguinte: o romance foi a leitura de maior 

preferencia pelos alunos do Colegio Estadual, assim como a poesia, jornais e revistas. O 

conto e a leitura preferida dos alunos da Escola Carmelita, assim como as cronicas; os textos 

cientificos tern uma preferencia maior entre os alunos do Colegio Estadual, assim como os 

gibis, ao contrario dos alunos da Escola Carmelita. Observe-se o quadro abaixo: 

ESCOLAS 

LEITURA CARMELITA ESTADUAL TOTAL% 

JORNAIS E REVISTAS 22,22% 46,15% 38,59% 

CRONICAS 11,11% 10,25% 10,52% 

GIBIS 16,66% 23,07% 21,05% 

TEXTOS VIRTUAIS 44,44% 41,02% 42,10% 

ROMANCES 55,55% 58,97% 57,89% 

POESIAS 27,77% 33,33% 31,57% 

CONTOS 55,55% 28,20%) 36,84% 

TEXTOS CIENTIFICOS 16,66% 25,64% 22,80% 

Em questao de leitura, o que se percebe e que os alunos da escola publica (Estadual), 

como ja se viu sao alunos de familias que tern um baixo poder aquisitivo, leem mais do que os 



32 

alunos da escola privada (Carmelita), que possuem um poder aquisitivo mais alto. Retratando 

dessa forma, a pesquisa aqui apresentada identifica-se com a pesquisa feita por Cereja, em seu 

livro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino de Literatura: uma proposta dialogica para o trabalho com literatura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contudo. chama-se a atencao o fato de que os estudantcs das familias mais 

abastadas e de nivel cultural mais alto s3o os que menos leem. Esse dado leva a crer 

que. embora nao se possa negar que as condicoes socioculturais do estudante 

influenciem positivamente o habito da leitura. elas nao sao determinantes. (2005. 

P-19) 

Dando continuidade aos questionamentos, perguntou-se: como voce gostaria que fossem 

as aulas de literatura? E obteve-se o seguinte resultado: 

ESCOLAS 

PROPOSTAS CARMELITA ESTADUAL TOTAL% 

MAIS DINAMICAS 22,77% 7,69% 12,28% 

SEGUIR 0 LIVRO DIDATICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2,56% 1,75% 

RAPIDAS E PRATICAS 5,55% 2,56% 3,50% 

SEM ALTERACOES 44,44% 15,38% 24,56% 

DEBATER MAIS TEXTOS E OBRAS 11,11% 10,24% 10,52% 

SEREM MAIS CRIATIVAS 11,11% 2,56% 5,26% 

MENOS ROTINEIRAS - 5,12% 3,50% 

POUCA GRAMATICA - 2,56%o 1,75% 

APRESENTACAO DE SEMINARIO - 5,12% 3,50% 

MAIS LUDICA COM POUCA HISTORIA 5,55% 5,12% 5,26% 

COM FILMES E DRAMATIZACOES - 23,07% 15,78% 

COM PALESTRA E DOCUMENTARIO - 15,38% 10,52% 

MAIS LEITURAS - 7,69% 5,26% 

Para os alunos da Escola Carmelita, as aulas de literatura deveriam ser mais dinamicas, 

com mais discussoes sobre obras e mais criativas; para os alunos do Colegio Estadual, seria 

mais interessante se trabalhassem com mais dramatizacoes e exposicao de filmes. Percebe-se 

tambem um indice razoavel de estudantes do Colegio Estadual que desejariam que essas aulas 

de literatura fossem ministradas com palestras, documentarios e apresentacao de seminarios. 

Sentiu-se o desejo da classe estudantil em relacao a uma mudanca no ensino de literatura. 

Um outro questionamento foi direcionado aos alunos das duas escolas. Perguntou-se por 

que se estuda literatura na escola: para a maioria dos alunos tanto da Escola Carmelita quanto 

do Colegio Estadual, estuda-se literatura para conhecer a producao artistica e cultural de um 

povo; outras responderam que era para aprender a ler textos literarios; conhecer as 

caracteristicas de um periodo literario e conhecer autores e obras foram as menos opinadas 
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pelos alunos. Isso revela que os alunos tern uma ansia de aprender algo mais nos estudos de 

literatura, pois se vislumbra pelas respostas que estao cansados de aulas expositivas e 

rotineiras. 

Por fim, perguntou-se aos estudantes como sao exploradas as obras indicadas para 

leitura. Confira-se no quadro abaixo as respostas. 

ESCOLAS 

OPCOES CARMELITA ESTADUAL TOTAL% 

RESUMOS 44,44% 58,97% 54,38% 

SEMINARIOS 11,11% 41,02% 31,57% 

RESENHAS 11,11% 15,38% 14,03% 

DISCUSSOES SOBRE AS OBRAS 8,33% 41,02% 54,38% 

AVALIACOES ESCRITAS 33,33% 30,76% 31,57% 

DRAMATIZACOES 5,55% 2,56% 3,50% 

Observando-se o quadro acima, nota-se que o resumo e a modalidade mais trabalhada 

em ambas as escolas; os seminarios, as discussoes sobre obras e as resenhas sao mais 

exploradas pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colegio Estadual; as dramatizacoes sao mais trabalhadas na Escola 

Carmelita e as avaliacoes escritas em ambas as escolas. 

Nesse sentido, as respostas dos estudantes nao divergem das respostas dos docentes. 

Para que possa acontecer uma satisfacao no ensino-aprendizagem, e preciso que os docentes 

repensem suas metodologias no que tange ao ensino de literatura em salas de aula do ensino 

medio, para que assim os alunos possam veneer suas dificuldades. 

Com base nestas pesquisas, seria interessante a busca de novas estrategias para que se 

possa formar novos leitores e melhorar o ensino de literatura nas salas de aula de ensino 

medio, buscando-se metodos criativos que motivem e despertem os discentes para o prazer da 

leitura, posto que literatura e essencialmente leitura. 



4 FORMACAO DE L E I T O R E S C O M P E T E N T E S : UMA BUSCA POR NOVAS 

E S T R A T E G I A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os primeiros impulsos para se aprender a ler sao manifestados desde quando se toma 

contato com o mundo; le-se o amor nos olhos da mae, le-se nos gestos das pessoas os afagos, 

a ternura e o carinho dos quais a crianca necessita; le-se o semblante, o ambiente, enfim, 

como diz Paulo Freire:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A leitura do mundo precede a leitura da palavra... (1983) 

A proporcao que se amadurece, vai-se tomando conhecimento de que existem diversas 

formas de leituras, e uma delas e aquela que se aprende nos primeiros contatos com letras e/ou 

nos bancos da escola, quando se comeca a estudar sobre a linguagem. 

A linguagem e um processo de interacao comunicativa que se constitui pela construcao 

de sentidos; a linguagem, cuja unidade expressiva e a palavra, e a forma de expressao mais 

utilizada pelo homem. O livro utiliza a linguagem verbal no acumulo de informacoes socio-

culturais tanto no tempo como no espaco. Bordini e Aguiar, em seu livro: Literatura: a 

formacao do lei/or, assim se expressam em relacao ao livro: Uma das necessidades 

fundamentals do homem e dar sentido ao mundo e a si mesmo, e o livro, seja informativo ou 

ficcional, permanece como veiculo primordial para esse didlogo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (J 988, p. 13) 

O ato de ler faz parte de um processo de comunicacao que se realiza a partir de textos 

escritos, palpaveis, concretos e que implica em dois segmentos: um emissor e um receptor. O 

dialogo e que possibilita ao receptor desenvolver a capacidade de desvelar-se e abrir a novas 

perspectivas de leituras as quais lhe darao oportunidade de tomar posicoes criticas diante da 

realidade. 

Os brasileiros, principalmente, os jovens leem muito pouco. Essa assertiva predominana 

populacao nacional de todos os niveis sociais e intelectuais, fazendo com que educadores e 

governantes voltem suas atencoes para este fator preocupante. Realmente, a leitura e 

apreciada apenas por 1/3 da populacao adulta alfabetizada. Uma pesquisa realizada pela CBL 

(Camara Brasileira do Livro), divulgada na imprensa falada e escrita, constatou que 61% dos 

brasileiros alfabetizados tern pouco ou nenhum contato com os livros. Entre os dezessete 

milhoes de pessoas que nao gostam de ler, 11,5 milhoes possuem ate oito anos de instrucao 

escolar, e 6,5 milhoes de pessoas das camadas mais pobres da populacao, dizem nao ter 

nenhuma condicao de adquirir um livro: de cada dez nao-leitores, sete tern baixo poder 

aquisitivo; 73% dos livros estao concentrados nas maos de apenas 16% da populacao 

brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como se ve, e um desafio a se enfrentar. A escola soffe o reflexo dessas condigoes, dai o 

baixo indice de jovens leitores no Brasil. E necessario que se construam bibliotecas, pelo 

menos uma em cada municipio, com pessoas especializadas para fazer um trabalho de 

incentivo a leitura. Tambem e preciso que a escola tenha um planejamento voltado para o 

ensino de literatura, formacao do habito da leitura e disponha de uma variedade de livros, para 

que o aluno possa escolhe-lo de acordo com seu gosto literario. 

Bordini e Aguiar, em seu livro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura: a formacao do leiior, tern a mesma opiniao 

em relacao a esse assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para que a escola possa produzir um ensino cficaz de leitura (...), deve cumprir 

ceilos requisitos como: dispor de uma biblioteca bem aparelhada. na area de 

literatura, com bibliotecarios que promovam o livro literario. professores leitores 

com boa fundamentacao teorica e metodologica, programas de ensino que 

valorizem a leitura e. sobretudo. uma interacao democratica simetrica entre alunado 

e professor. (1988, p. 17) 

Para se formar o habito da leitura e preciso que se oferegam livros ao alunado que 

estejam proximos a sua realidade. Na formagao de um aluno leitor, o professor deve estar 

ciente de que a leitura vai alem do texto e comega antes do contato com ele, por isso e 

importante a elaboragao de pesquisas e estrategias de motivagao e estimulos para despertar no 

aluno o prazer de ler. 

O relacionamento do livro com o aluno nao pode ser por intermedio de imposigao, como 

uma avaliagao para a nota; pois, caso assim seja, a leitura passara a ser um dever e nao um 

prazer, e a probabilidade de um aluno procurar um livro fora da situagao de obrigagao sera 

bem remota. 

E fundamental ler. Mas nao basta simplesmente ler; e importante entender o que se le. E 

necessario compreender o sentido da organizagao das frases num determinado texto, para que 

se cumpra uma das finalidades da leitura: a apreensao das ideias, que se dara a partir do 

entendimento dos recursos utilizados pelo autor na elaboragao do texto. A leitura aproxima o 

homem dos mecanismos da lingua escrita e e tambem fonte inesgotavel de ideias. 

O ensino de literatura e parte essencial da atividade de leitura. E a leitura aqui entendida 

nao e aquela esteril, que apenas decodifica as letras impressas. A leitura literaria e aquela que 

gera envolvimento e discussao com o leitor, que propicia um ambiente de analise e 

descontragao, e um dialogo solitario com o autor, porem, esse ato solitario nao anula a 

possibilidade de exteriorizagao, resultando num ato solidario. Para Cosson: 
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E preciso estar aberto a multiplicidade do mundo e a capacidade da palavra de dize-

lo para que a atividade da leitura seja significativa. Abrir-se ao outro para 

compreende-lo, ainda que isso nao implique em aceita-lo, e o gesto essencialmente 

solidario exigido pela leitura de qualquer texto. (2006 p.27) 

Ha bastante tempo se buscam estrategias para fazer com que os alunos ingressem no 

mundo da leitura. Todavia, e bom lembrar que os procedimentos de leitura se tornam 

estrategias, a medida que sao usados de forma consciente e intencional, dependendo dos 

propositos da leitura, das demandas do texto e dos conhecimentos previos que o aluno possui 

sobre os temas. Desta forma, e importante que se conhecam e se utilizem recursos de 

aprendizagem, a fim de que se possa oferecer ao aluno estrategias capazes de tornarem as 

aulas de literatura mais dinamicas e prazerosas, possibilitando a apreensao de sentidos 

sugeridos pela leitura. Uma variedade de textos podera auxiliar cada situacao de 

aprendizagem de acordo com a escolha do aluno. O debate e a discussao desses textos irao 

centralizar os trabalhos em sala de aula. Eles (os textos) serao usados como suporte para tais 

discussoes. 

Os textos poeticos, a leitura de poesias, despertam a sensibilidade, valorizam o saber e o 

sabor de estar no mundo. A leitura de poesias em sala de aula, entenda-se leitura nao so como 

ato de ler propriamente dito, mas tambem como todo um processo de analise e interpretacao, 

assimilacao, prazer e fruicao do texto poetico, constitui-se no lado mais agradavel das aulas 

de literatura. E como diz Barthes: 

(...), a Literatura. aqui especialmente a poesia, e o trapacear com a lingua, e o jogar 

com os signos. e a festa da linguagem, e um logro magnifico que permite ouvir a 

lingua fora do poder. no esplendor de uma revolucSo permanente da linguagem. 

(BARTHES. 1980, Apud SILVIANE. 2005, p.32) 

Assim, e fundamental afirmar a subjetividade. Propor um novo mundo, uma nova 

sociedade mais justa e equilibrada, extravasar sentimentos e emocoes no prazer da fruicao do 

texto poetico. 

O compartilhamento da leitura do aluno com a de seus colegas e com a do professor 

(leitor mais experiente), que nao deve impor-se, mas fazer com que os alunos despertem para 

a sua propria leitura, tanto do texto como da realidade a sua volta, proporcionara intercambio 

de leituras, favorecendo a ambos (aluno e professor), pois havera umatroca de conhecimentos 

entre eles. 
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Para que a literatura adquira seu verdadeiro carater: o de formacao emancipadora e 

humanizadora, e preciso que se trabalhe com temas nas diversas formas e tipos de textos 

(jornalistico, instrucionais, virtuais. .). O professor deve explora-los, posto que, os anseios do 

homem, em toda sua historia, de uma certa forma, sempre foram os mesmos, o que muda e o 

sentido que o homem atribui a esses anseios. E, uma vez trabalhando-se com essas variedades 

tematicas, faz-se com que o aluno reflita sobre o tema e construa seu proprio texto, se assim 

ele quiser. 

O conhecimento previo tern um papel fundamental na leitura. A informacao do texto 

ganha sentido a medida que o leitor ativa seus conhecimentos sobre o conteudo e explora os 

significados da base textual a partir dos que ja adquiriu. Conhecimentos novos e outros ja 

adquiridos irao se relacionar, formando uma nova base conceitual. Os alunos que tern pouco 

conhecimento sobre o assunto do texto, terao uma compreensao parcial, porem as atividades 

que serao propostas em sala de aula, poderao ajuda-los a desenvolver sua competencia leitora. 

Dessa forma, a estrategia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Predicao
1 toma a leitura prazerosa, posto que ela levara o aluno a 

ampliar seus conhecimentos. 

Para que as estrategias de leituras utilizadas nas aulas de literatura atinjam seus 

objetivos, entendendo-se como objetivos principals a formacao do leitor competente e a 

apreensao de sentidos do texto literario, e necessario que tanto o professor como a escola 

promovam pesquisas e praticas metodologicas que valorizem o ensino de literatura nas salas 

aula de ensino medio, nao deixando de lado as salas de ensino fundamental, pois elas 

antecedem ao medio e seria interessante que tivessem metodologias voltadas para este 

aspecto, tomando-se como eixo centralizador o texto literario; e que sejam criados novos 

programas de incentivos a leitura, fator essencial para a aprendizagem do aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 A Leitura como ponto de partida 

Poder ler, isto e, compreender e interpreter textos escritos de diversos tipos com 

diferentes intencoes e objetivos contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas, na 

medida em que a leitura e instrumento necessario em numa sociedade letrada. Assim, a leitura 

e o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e cultural do homem. As pessoas que 

nao conseguem realiza-la sofrem profunda desvantagem em relacao aquelas que ja possuem 

1

 A Predicao consiste na inquiricao do aluno em relacao ao texto; partindo-se do texto, colhe-se informacdes que 

estao guardadas cm sua memoria e que, de um modo ou de outro. estao relacionadas com o assunto do texto. 
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o dominio da mesma. Sem leitura nao ha aprendizado. 

Yunes e Oswald, em sua obra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A experiencia da leitura conceitua o ato de ler de uma 

forma bem significativa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ler e desfazer a certeza dura e vacilar com a confianca de que se perdendo ha mais 

a encontrar: a linguagem nao se esgota no sentido atribuido historicamente. 

suspenso do seu discurso cotidiano. Nao e a toa o recurso a alegoria. a parabola, a 

poesia para driblar o endurecimento dos discursos. As palavras vivem entre os 

homens e a ninguem pertencem com exclusividade. Se as palavras dependem de 

quern as diz para terem este ou aquele sentido, e importante conhecer o sujeito que 

as controla, escolhe. usa. Do mesmo modo. cm le faz com toda sua carga pessoal de 

vida. consciente ou nao dela. e atribui ao livro as marcas pessoais de memoria. 

intelectual e emocional. (2003, p. 10) 

Partindo desse principio, e importante que nas aulas de literatura, o texto literario seja 

trabalhado com toda sua carga de significacao, ja que ele e o instrumento que possibilitara ao 

aluno adquirir novas aprendizagens. 

Uma das condicoes necessarias para que a experiencia de ler seja prazerosa e que a 

leitura satisfaca um proposito, isto e, seja significativa para o leitor, pois a significacao e o 

interesse caminham juntos. De modo geral, e significativo par o leitor aquilo que se relaciona 

a sua vida, que despertar a curiosidade, que o ajuda a compreender o mundo ou a criar 

mundos imaginarios, que respondem a seus problemas, que lhe permite melhor relacionar-se 

com os outros. 

Nas atividades de leitura, o papel do professor sera o de oferecer ao aluno oportunidades 

de interagir com a linguagem escrita, de usa-la de modo significativo tal como o faz com a 

linguagem oral; o do aluno sera o de descobrir, observar, compreender, construir, pois 

somente elaborando hipotese, testando-a nos dados a fim de confirma-la, rejeita-la ou 

modifica-la e que o aluno constroi novas formas interpretativas sobre as funcoes e o 

funcionamento da linguagem escrita e se desenvolve como leitor. 

Cosson afirma que oprofessor e o intermedidrio entre o livro e o aluno. (2006, p.32) Se 

e assim, faz-se necessario saber que o professor tern que ter a consciencia de que nao basta 

solicitar que o aluno leia, e preciso motiva-lo e trabalhar a leitura de maneira estimulante e 

agradavel e que se de espaco para que o aluno registre suas impressoes sem que se sinta 

obrigado ou pressionado a isso. 

A leitura e a escrita sao metas essenciais a se atingir pela escola. Por isso, estrategias sao 

articuladas a fim de levar o aluno a se interessar por elas, principalmente, pela leitura. Porem, 

e imperativo que se saiba: imposigao e autoritarismo nao estimulam ninguem a ler, e o 
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professor tern que ter essa consciencia. O aluno precisa ser motivado para a leitura e e preciso 

que se respeite a sua escolha. O estudo de literatura, como ja se afirmou anteriormente, e 

essencialmente leitura, portanto a leitura e o ponto de partida para a aprendizagem do aluno. 

Tomando-se o estudo de literatura como funcao essencial para a formacao do leitor, nao 

resta duvida de que o eixo centralizador desses estudos, sao os textos literarios; nao 

importando se sao curtos, como contos, cronicas; ou longos, como romances, novelas. O que 

importa e que o aluno sinta-se a vontade para escolher o que mais lhe agrada. Isso facilitara na 

apreensao do texto literario pelo aluno, pois ele nao se sentira obrigado a ler o que nao gosta. 

A leitura e fonte inesgotavel de conhecimentos que promovem a ascensao do homem na 

sociedade. Quern le desenvolve capacidade criativa, amplia seu nivel intelectual e cultural, 

pois esta adquirindo novos conhecimentos. Sendo assim, tera possibilidade de obter exito na 

escrita. 

Se e tarefa da escola formar leitor competente, a interferencia do professor deve ser no 

sentido de estimular o aluno a desenvolver as estrategias utilizadas por ele (professor) nas 

atividades propostas em sala de aula. 

4.2 Didatizacao da proposta 

Para que o ensino de Literatura se torne enriquecedor, e preciso que a escola se 

conscientize de que a leitura deve ser o ponto de partida, nao so para os estudos de literatura, 

mas para a aprendizagem de um modo geral. Foi com esse proposito que algumas propostas 

foram lancadas buscando facilitar os estudos literarios em conformidade com as 

reivindicacoes dos discentes, apresentadas nas respostas a questionamentos direcionados a 

eles. Questionamentos como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Para voce, como deveriam ser as aulas de Literatura? Registra-

se aqui sugestoes dadas pelos alunos: As aulas deveriam ser mais dindmicas, com semindrios, 

exposicao de filmes etc.; Com mais explicagoes, ler mais, e ter aulas diferentes, nao sendo so 

de rotina; Com discussdes sobre as obras, com dramatizacoes, semindrios e etc.; Com mais 

dindmica. O professor trazer documentdrios sobre autores e obras literarias, e semindrios 

com os alunos. Um outro questionamento que se fez aos alunos foi: 0 que voce entendepor 

literatura? Eis algumas das respostas dadas por eles: Literatura e a arte de estudar, a cultura, 

a linguagem, vida e obra de grandes literarios; Diversas manifestagoes artisticas como 

musica, danca, Romance, poesia; E uma forma de expressar sentimentos; Literatura -

significa saber ler, interpretar, respeitar os sinais de acentuagoes grdftcos etc. As respostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sao preocupantes, elas denotam que os alunos ja nao se satisfazem com a mesmice das aulas 

de literatura, assim como preocupa a falta de concepcao que eles demonstraram ao conceitua-

la. 

As estrategias aqui propostas tern a intencao de fazer com que as aulas de literatura 

acontecam de maneira diferente, como e solicitada pelos alunos questionados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Montar ou diversificar uma biblioteca na escola: o primeiro passo seria mobilizar a 

escola numa campanha permanente de arrecadacao de livros literarios (ou nao); depois 

incentivar os alunos a criarem slogans e simbolos para representar a biblioteca, e que serao 

escolhidos em concursos promovidos pela escola, premiando-se os vencedores com livros, 

trofeus, medalhas. Em seguida formar-se uma comissao entre professores e alunos para 

divulgacao da campanha nos meios de comunicacao da cidade; em prosseguimento, montar 

stands de arrecadacao de livros em pontos estrategicos. Apos uma certa quantidade 

arrecadada, levar os alunos para visitarem bibliotecas ja existentes, mostrando-lhes como se 

dispoem os livros nas estantes; a proporcao que se for adquirindo os livros, os alunos vao 

selecionando, juntos com os professores, e dispondo-os nas sessoes de acordo com os temas. 

Isso aproxima o aluno do mundo dos livros, podendo desperta-lo para a leitura; alem de 

proporcionar o prazer de poder contribuir com a montagem da biblioteca de sua escola. E para 

incentiva-los ainda mais, promover concursos, maratonas de leitura, pois os alunos nao sao 

tao alheios a leitura como se faz crer. Comprova-se isso com as afirmacoes que eles deram ao 

serem perguntados se gostavam de ler: 94,44% dos alunos da escola privada, e 100% dos 

alunos da escola publica afirmaram gostar de ler, conforme atesta o questionario registrado 

neste trabalho. O importante e saber motivar os alunos para que ingressem no mundo 

fantastico das palavras, respeitando-lhes suas escolhas. 

4.2.2 Variedades de tipos textuais: contos, cronicas, fabulas, parabolas sao textos 

interessantes para se trabalhar em sala de aula, em virtude de serem curtos e rapidos de ler. 

Pede-se ao aluno, primeiramente, que faca uma leitura silenciosa; depois, faz-se a leitura em 

conjunto. Debate-se os textos, em seguida, motiva-se o aluno a fazer trabalhos em grupos com 

a finalidade de apresenta-los em sala de aula: dramatizacoes, parodias, revistas em 

quadrinhos, recriacao dos textos sao estrategias que dinamizam as aulas de literatura e fazem 

com que os alunos se apercebam da linguagem literaria. Assim o ensino de literatura passara a 

ser vivenciada enquanto experiencia transformadora e nao simplesmente como a assimilacao 

de textos decodificados. 
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4.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O trabalho com o texto poetico: a leitura de poesias em sala de aula pelo professor em 

voz alta com toda carga de emotividade e musicalidade que o texto propoe, desperta a 

sensibilidade do aluno. Apos a leitura do professor, sugere-se que os alunos leiam em coro; 

depois, promove-se um jogral desses textos, um con curso de recitacao individual, producao de 

antologias em conformidade com tematicas de livre escolha. Essas producoes seriam expostas 

para toda a escola. Os festivals de poesias, em parceria com empresas da cidade, levam o 

aluno a produzir seus textos, motivando-os a leitura. Os melhores textos seriam escolhidos 

para publicacao, assim como seriam divulgados no mural da escola, nos jornais e revistas da 

cidade. A poesia tern grande aceitagao no meio estudantil, conforme atestam os dados dos 

questionarios: 27,77% dos alunos da escola privada, e 33,33% dos alunos da escola publica 

afirmaram gostar de poesia. Sendo assim, as estrategias aqui apresentadas podem despertar no 

aluno o gosto pela leitura poetica e fazer com que percebam a linguagem polissemica e 

recursos expressivos utilizados pelos poetas em seus textos. 

4.2.4 A leitura compartilhada - rodizio do livro: nesta estrategia pode-se utilizar a troca de 

livros entre professor e aluno. As leituras devem ser de textos longos, romances, novelas, para 

que sejam lidos em casa. A escolha dos livros se processara em conformidade com o gosto 

literario dos alunos. Estipula-se um prazo para a concretizacao das leituras, para que ocorra o 

rodizio entre eles. Antes, porem, de ocorrer a troca dos livros, cada aluno procurara propagar 

a historia lida, para assim causar interesse no demais. Dessa forma, com certeza, havera 

intercambio de leituras, favorecendo a professor e alunos, e trara novos elementos para 

ambos, pois ocorrera a leitura espontanea como e a leitura do mundo, posto que acontecera 

uma experiencia acumulada, fazendo com que a quantidade de leitura gere qualidade. 

Quando todos tiverem concluido a leitura (um semestre para o rodizio), o professor passa a 

debater, discutir, promover seminarios literarios das obras lidas. O aluno podera tambem 

dramatiza-las, produzir narrativas em forma de poesia, cordeis, tudo de acordo com a sua 

criatividade e habilidade. Esse rodizio podera culminar com a semana cultural da escola. 

4.2.5 A estrategia daprediqdo: que consiste na obtencao de informacoes do texto que o aluno 

possa ter armazenadas em sua memoria. A partir do titulo do texto, que podera ser uma 

poesia, a letra de uma musica, comeca-se a fazer inquirigoes. As predigoes dos alunos serao 

listadas no quadro, e assim a cada parada de leitura feita pelo professor, vai-se causando mais 

expectativas nos discentes. Apos o processamento das informagoes e a interagao com as 

imagens visuais, o aluno confirma ou rejeita o que viu. Depois de inquirido, lido, o professor 
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pode pedir aos alunos que recriem o texto livremente. Recriar e uma estrategia que favorece a 

criatividade do aluno, assim como exercita a linguagem escrita. Quando todos os alunos 

tiverem feito suas producoes, parte-se para a leitura em voz alta (le quern quiser). Depois, faz-

se uma votagao entre eles para que escolham os melhores textos, para que sejam expostos. O 

objetivo maior desta estrategia e dotar o aluno de um proposito de leitura que satisfaca seus 

anseios, ampliando seus conhecimentos, preparando-o para a fruicao e apreensao do texto 

literario com suas multiplas facetas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O trabalho com o texto jornalistico. muito em gosto nos concursos vestibulares, os 

textos jomalisticos podem ser trabalhados em sala de aula de forma dinamica e criativa. Levar 

jornais e revistas para serem lidos e manuseados pelos alunos, chamando a atencao para os 

tipos de textos que esses mecanismos sugerem, e uma boa oportunidade para que os alunos 

tomem contato com esses meios de comunicacao. De que forma explora-los? As manchetes 

espetaculares sao uma boa sugestao. Elas seriam distribuidas entres os alunos sem seus textos 

originais. Antes, porem, seria interessante leva-los a refletir sobre a finalidade das manchetes; 

depois, professor pediria que os alunos lessem suas manchetes e produzissem seus proprios 

textos. Em seguida, quando tivessem concluido suas producoes, o professor pediria que cada 

um fizesse a sua leitura, ou entao distribuir pequenas noticias e pedir que os alunos escrevam 

as manchetes. Classificados, anuncios, receitas, reportagens, podem transforma-se em belos 

textos poeticos, assim como esta receita poetica: 

Ao sair de casa, deixe o ciume amarrado atras da porta. Leve com voce apenas a 

compreensao e a confianca que voce tern em si mesma. Nao deixe fantasma da 

desconfianga bater em sua morada. Sinta-se livre. Lembre-se: ninguem e dono de 

ninguem. Respeita o outro e viva sempre feliz. (Aluna do 1° ano do ensino medio) 

Como se percebe, sao estrategias que podem dar certo, alem de estimular no aluno o 

desejo da criacao de um jornal na escola, com um cantinho especial para poesia. 

4.2.7 Os textos virtuais: preferidos por muitos alunos que responderam o questionario para 

discentes, podem ser trabalhados com criatividade. A criacao de blog virtual, e-mail (correio 

eletronico) e slides (para criacao de charges, tirinhas e quadrinhos) diversificam e aproximam 

o aluno de sua realidade. Mas, para isso, a escola tern que dispor de um laboratorio de 

informatica, e o professor ser conhecedor dos mecanismos ciberneticos. Apos a criacao desses 

textos, com auxilio de monitores, escolhe-se os melhores para serem publicados no meio 
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virtual, promovendo dessa forma, o estimulo para que o aluno continue a produzir, criar e se 

orgulhar do que faz. 

Foram apresentadas nesse contexto estrategias que podem dinamizar e tornar mais 

atraentes e prazerosas as aulas de literatura. Porem, para que elas se concretizem e 

imprescindivel que os alunos leiam diariamente com objetivos significativos. A motivacao 

para a leitura deve partir dos interesses dos alunos em situacoes em que acontecam dialogos, 

cooperacao e confronto de opinioes. E importante o incentivo cultural, o sentido ludico e 

estetico da lingua, o gosto por falar e escrever. Assim, o professor sera o mediador dessas 

leituras e devera usar de criatividade e inteligencia para motivar, estimular e entusiasmar o 

aluno, a fim de que possa leva-lo a descobrir a magia das palavras. Cabera a escola apoiar os 

projetos de leitura e subsidia-los, para que possam atingir os objetivos desejados. Afinal, ler e 

proposicao para entender o mundo, pois a leitura ajuda a viver. Quern le se informa, 

identifica-se, transfere-se, anima-se, aprimora conhecimentos e se firma na escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.8. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relaxamento literario se constitui como estrategia metodologica a ser aplicada numa 

perspectiva introdutoria, orientando-se pelo intuito pedagogico de aproximar o texto literario 

- seus significados e lirismo, etc. - do leitor aluno atraves da subjetividade e emotividade. 

Essa estrategia favorece o envolvimento da turma com o conjunto de elementos significativos 

do texto, uma vez que o professor organiza um enredo oral capaz de impactar positivamente o 

aluno. Nao obstante ao objetivo exposto anteriormente, o relaxamento literario tern a 

finalidade de fazer com que o aluno penetre no mundo ficticio do personagem de obras da 

literatura universal, ou nao, vivendo-o intensamente. 

O professor deve dispor de um aparelho de som com cd's de musicas instrumentais e 

convidar os alunos a relaxarem mergulhando na melodia e entrando em sintonia com as suas 

palavras, que tera elaborado um texto baseado numa obra literaria cuja ideia principal seja 

significativa e pertinente ao nivel de assimilacao de turma. O aluno necessita serestimulado a 

incorporar o personagem central, sem que o professor revele o desfecho da historia, deixando 

a cargo do discente a leitura integral da obra para descobrir outros elementos literarios. 

Ainda no inicio da aplicagao da estrategia proposta, apresenta-se como necessaria a 

contextualizacao historica e geografica, destacando o embrulho cultural visualizado na obra. 

4.2.9. Um assunto puxa o outro e uma atividade que dinamiza as aulas de Literatura e amplia 

os conhecimentos do aluno. O professor sugere um texto onde aparecam referencias a 
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personagens de obras universais ou nacionais, famosas ou nao, para se trabalhar em sala de 

aula. Apos a leitura, passa-se a discussao. 

A proporcao que forem surgindo elementos de outras obras, pede-se que o aluno faca 

uma pesquisa sobre o assunto para leva-lo ao entendimento do texto. Dai pode-se fazer 

comparagdes entre o passado e o presente, realidade e ficcao, componentes da personalidade 

das personagens, tradicdes, espacos e arranjos estilisticos, mostrando, dessa forma, que a 

Literatura e ampla e ao estuda-la, percebe-se a diversidade de mundo, de sentido, etc. 

Considerando a dinamica complexa que envolve a significacao do texto literario, o 

professor deve ter competencia para abordar outros aspectos emergentes que se tomem 

apreensiveis a partir da relagao entre o texto estudado e as reacoes dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Explorando ofantdstico - Para simbolizar emocoes, sentimentos, atitudes humanas e 

ate alguns conceitos abstratos (razao, justica, beleza), a antiguidade classica criou seres 

mitologicos, apresentando um carater universal. A Literatura traduz e publica obras de varios 

autores gregos e latinos. Explorar essas figuras, penetrar nesse mundo ficcional estudando os 

textos classicos, arcades, romanticos, faz com que o aluno participe das aulas de Literatura 

com mais interesses e disposicao, levando-o a se envolver com o universo tematico resultante 

da imaginagao do homem que cria e representa a realidade tendo em vista tornar legiveis suas 

respostas e explicagoes para o que o cerca. 

O professor pode orientar uma pesquisa bibliografica antes de iniciar o tema, 

efetivando a interdisciplinaridade com as areas do saber historico e filosofico, alem de propor 

a reelaboracao de textos mitologicos considerando o contexto atual de relacionamento social e 

produgao da cultura, compondo novos arranjos para as personagens classicas e modificando 

os desfechos narrativos. Em relagao a utilizagao do texto poetico, as alternativas sao multiplas 

e diversificadas, mas todas elas se versam no intuito de fazer com que o aluno apreenda a 

relagao que a presenga de seres mitologicos tern com os sentidos dos textos. 



5 CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das informacoes que estao contidas neste trabalho monografico sobre as praticas 

de literatura em salas do ensino medio pode-se chegar a conclusoes que levarao docentes e 

discentes a refletirem sobre as formas que essa disciplina vem sendo ministrada. 

Literatura e arte, porem nao se trabalha com o seu objeto real, o texto literario. Dai os 

equivocos cometidos em relagao a sua pratica. Como arte da palavra, a literatura e a forma de 

expressao mais utilizada pela humanidade. Ela e tambem humanizadora e tern uma funcao 

social definida, a de contribuir no processo de transformacao da sociedade. 

O que se percebe nas aulas de literatura e que os professores usam como guia os livros 

didaticos para ministrarem suas aulas, e neles a abordagem historico-literaria vem em 

primeiro piano, seguidas de estilos de epoca, caracteristicas, biograflsmos, resumos, 

fragmentos de obras literarias que acrescentam muito pouco ao saber do aluno, alem de leva-

lo ao enfado e ao desinteresse pela mesma. O texto literario, objeto primordial desses estudos, 

quando solicitada sua leitura, e para que o aluno se submeta a avaliacoes para nota. Essa 

pratica nao estimula a leitura nem causa prazer, posto que e uma leitura imposta. Isso 

acontece tanto na escola privada quanto na publica; essencialmente, na privada com as obras 

dos concursos vestibulares. 

Em questionamentos dirigidos a docentes e discentes de uma escola privada e outra 

publica percebeu-se a dificuldade que ambos tern de conceituar Literatura. Professores e 

alunos estao perdidos, angustiados, por isso Cosson (2006) chega a decretar a falencia do 

ensino de literatura nas escolas brasileiras, porem a dinamica do ensino permite pensar que as 

praticas educativas, num dialogo entre docente e discentes, podem ser modificadas a partir da 

transformacao do sujeito. Transformacao essa que faz parte da propria concepcao de 

literatura. Se assim nao fosse, nao haveria razao para a existencia deste trabalho 

Pressupondo-se que o estudo de literatura e essencial nas atividades de leitura, e preciso 

que as escolas se voltem mais para os projetos de leitura, facam seus planejamentos 

pedagogicos direcionados a essa pratica, cabendo ao professor desenvolver estrategias que 

motivem e estimulem o aluno ao habito de ler, levando-o a perceber que a leitura vai muito 

alem da decodificacao das palavras, porque o processo de analise e interpretacao, assimilacao, 

prazer e fruicao se constituem no lado mais agradavel das aulas de literatura; portanto, os 

mecanismos de motivacao, estrategias inteligentes poderao mudar a apatia em que se tornou 

as aulas literarias. Ivanda Martins, em seu texto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Literatura no Ensino Medio: quais os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desafios dos professores?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aponta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... ha uma necessidade evidente de reavaliacao das metodologias direcionadas ao 

ensino de Literatura, visando a busca de alternativas didaticas de ensino-

aprendizagem capazes de motivar os alunos a leitura por prazer. (2006, p.91) 

Nao podemos deixar de concordar com Ivanda Martins na colocacao que faz em relagao 

as mudancas metodologicas, pois os proprios alunos se sentem incomodados com a mesmice 

das aulas de literatura. Percebe-se esse incomodo nas respostas que ele deram aos 

questionamentos que lhes foram direcionados no segundo capitulo deste trabalho; quando se 

questionou como deveriam ser as aulas de literatura. Dinamismo, debate de textos literarios, 

palestras, seminarios, exposicao de documentarios, dramatizagoes e filmes foram sugestoes 

dos alunos das duas escolas questionadas. Para eles, esses tipos de aula, seriam mais atraentes 

e proveitosas. 

Os alunos ja nao sao tao passivos; eles sao inquietos, dispoem de muita energia e 

criatividade; e o professor tern que acompanhar as mudangas que se operam no meio 

estudantil, divisando as transformagoes que o momento atual exige. Ele deve tomar a 

iniciativa de rever e modificar a sua metodologia, buscando estrategias que satisfagam os 

anseios dos alunos, e os motivem a leitura por prazer, como afirma Ivanda. 

As propostas aqui apresentadas podem ser utilizadas com boas perspectivas de dar certo. 

Basta que o professor seja amante da leitura, que se entusiasme com ela, deixando 

transparecer essa paixao para os alunos; que ele seja tambem um contador de historias, um 

recitador de poesias, um artista do palco da arte de ensinar. E, a Literatura ja propoe tudo isso, 

alem do envolvimento, cumplicidade, sensibilidade e emogao. E so usar a inteligencia e 

criatividade. 
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Universidade Federal 

de Camp!na Grande 

Centro de Formacao de Professores 

Unidade Academica de Letras 

Cajazeiras - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programa de Pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ato sensu em Estudos Literarios 

O ENSINO DE LITERATURA: Praticas correntes e propostas didaticas 

Pesquisadora: Sonia Maria Russo Barreto 

Prof Orientadora: Dr
a

 Naelza Araujo Wanderley 

QUESTIONARIO PARA ALUNOS DE LITERATURA NO ENSINO MEDIO 

2 O que voce entende por Literatura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Que avaliacao voce faz das suas aulas de Literatura? 

( ) Otimas 

( ) Boas 

( ) Regulares 

( ) Ruins 

( )Pessimas 

4 Voce gosta de ler? ( ) SIM ( ) NAO Porque? 

1 Identificaeao 

1.1 Idade: Serie Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino 

( ) Privada 1.2 Escola: ( ) Publica 
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5 Por qual motivo voce costuma ler? 

( ) Vontade propria 

( ) Recomendacao de amigos 

( ) Obrigacao, quando o professor solicita 

( ) Indicacao de televisao, jomais ou outros meios de comunicacao 

( ) Nao ler de forma alguma 

6 Para voce, como deveriam ser as aulas de Literatura? 

7 Quais as fontes de leitura que voce mais utiliza? 

( ) Jomais e revistas ( ) Gibis ( ) Romances ( ) Contos 

( ) Cronicas ( ) Textos virtuais ( ) Poesias ( ) Textos Cientificos 

8 O professor de literatura incentiva e estimula os alunos a ler? 

9 Cite alguns livros que voce leu ou esta lendo por indicacao do professor ou por conta 

propria: 

10 Como o professor explora as obras literarias indicadas para leitura? 

( ) Resumos 

( ) Seminarios 

( ) Resenhas 

( ) Discussoes sobre a obra 

( ) Avaliacoes escritas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) Dramatizacoes 

( ) Nao faz nenhum tipo exploracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 Houve algum ponto que voce gostaria que tivesse sido considerado e que nao foi 

a ho rd ado neste questionario? 



APENDICE B: Questionario para docentes 
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Univcrsioado Inlera: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Centro de Formacao de Professores 

Unidade Academica de Letras 

Cajazeiras - PB !e Can noma orande 

Programa de Pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ato senso em Estudos Literarios 

O ENSINO DE L I T E R A T U R A : Praticas correntes e propostas didaticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisadora: Sdnia Maria Russo Barreto 

Prof Orientadora: Dr
a

Naelza Araujo Wander ley 

QUESTIONARIO PARA DOCENTES D E L I T E R A T U R A NO ENSINO MEDIO 

1 Identificacao 

1.1. Idade: Nivel de formacao academica: 

1.2. mstituicao: ( ) publica ( ) privada 

1.3. Ha quanto tempo exerce funcoes docentes? 

2 Emita sua opiniao sobre o que voce concebe sobre Literatura? 

3 Na sua concepcao, qual as razoes do ensino da Literatura no Ensino Medio? 

4 Quais as estrategias metodologicas que voce aplica nas aulas de Literatura? 

(Alternativas multiplas) 

( ) Aulas expositivas 

( ) Leituras de obras literarias 

( ) Acompanhamento de livro didatico adotado pela rede de ensino 

( ) Pesquisas literarias 

( ) Producao textual. Que tipo 9 . 
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( ) Dramatizacoes de obras literarias brasileiras 

5 Para voce, o que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mais importante enquanto conteudo do programa curricular de 

Literatura no Ensino Medio? 

( ) Historia da Literatura 

( ) Generos Literarios 

( ) Estilos de epoca 

( ) Textos e obras literarias de autores brasileiros 

( ) Textos e obras da Literatura universal 

( ) Caracteristicas e tematicas 

( ) Biografia dos autores 

( ) Conteudos para vestibulares 

6 Quais as competencias primordiais que devem ser desenvolvidas nos alunos por meio 

do ensino de Literatura no Ensino Medio? 

( ) Capacidade de memorizacao historico-literaria 

( ) Analise e interpretacao de textos literarios 

( ) Leitura comparativa entre textos 

( ) Expressao oral e escrita 

( ) Pesquisa biografica 

7 A que voce atribui o desinteresse dos alunos em relacao a Literatura? 

8 O que lhe motivou a ensinar literatura no nivel medio? 

De que forma voce trabalha o texto literario em sala de aula? 

) Resumos de obras 

) Dramatizacoes 

) Resenhas 

) Hustracoes de cada periodo literariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ r i ~ u - -c DE CAMPINA GRANDF 

) Exploracao biograficazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CWTROCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* FORMACAO DEPROFKSORES 
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( ) Discussoes e debates zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 Voce trabalha literatura separadamente ou atrelada a gram atica. redacao etc.? 

11 Houve algum aspecto que nao foi abordado neste questionario que voce considera 

relevante em relacao ao ensino de literatura em salas de ensino medio? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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