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RESUMO 

Especialmente a partir dos anos 80, as abordagens sobre o conceito de leitura 

verm se multiplicando e hegemonia de uma concepcao formalista e mecanica 

passa a ser limitada com o surgimento dos aportes tePricos da cognic§o, dos 

estudos inspirados na visao social e interacionista e da perspectiva discursiva. A 

enfase do exercicio de ler em tempos contemporaneos e voltada para urn 

carater interativo que envolve a relacao entre sujeitos e o texto, levando em 

conta o contexto, o tempo e as condicoes de producao de determinados sentidos 

que possam ser atribuidos ao texto. Nao obstante, percebe-se que ainda ha 

muita teoria e pianos pedagogicos proximos do ideal, mas a efetiva pratica 

continua atrelada aos modelos limitados e arcaicos da leitura. Com isso, este 

trabalho apresenta uma reflexao sobre a formagao de leitores para alem do 

ambiente escolar, ampliando as formas de insercao do sujeito na sociedade. E 

com embasamento em Eni P. Orlandi (1998), Joao W. Geraldi (1997), Mary Kato 

(1985), Angela Kleiman(1998-1999), Maria Helena Martins(1994),Marlene 

Carvalho(2001) e nos PCNs de Lingua Portuguesa(1°- 4° series ) que sera 

discutido ao longo deste trabalho a formagao do sujeito enquanto leitor.Tem-se 

tambem como objetivo discutir algumas concepcoes de leitura que norteiam a 

pratica escolar, visando a percepgao do ato de ler como uma acao eficaz e 

extensiva a sala de aula: observar que compreensao de leitura esta ( ao) 

presente (s) nessa rotinajncluindo fatores que restringem ou ampliam o bom 

desempenho das criangas neste processo; refletir, com base no conjunto teorico 

estudado, sobre as estrategias de leitura que contribuem para a formagao do 

leitor proficiente, de modo eminentemente qualitative, ja que os dados serao 

interpretados e tratados a partir deste paradigma. 

Palavras chaves: leitura, compreensao, praticas escolares, praticas 

sociais. 



ABSTRACT 

Especially from the 80, approaches on the concept of reading have been 

multiplying and hegemony of a formal design and mechanics of this pratice is now 

challenged with the emergence of the theoretical contribuions of cognition, the 

studies inspired by the vision and social interactionist, and perspective of 

discourse. The emphasis os the exercise os reading in contmporary times is facing 

na interactive character that involves the relationship between subjectand text, 

taking into account the context, the time and conditions for the production of 

certain directions that can beattributed to the text. Nevertheless, we findthat much 

theory and teching plans close to ideal, but the actual practice remains tied to the 

limited and archaic models of reading. With this, this workpresents a reflection on 

the training of readers beyond the schoolenvironment, expanding the formsof 

integration of the subject in the basement in sociedade. Is with Eni P. Orlandi, 

John W. Geraldi, Mary Kato, Angela Kleiman, Maria Helena Martins, Marlene 

Carvalho and Portuguese - speaking PCNs ( 1 st - 4 th ) series whill be 

discussedm through this work until the formation of the subject leitor. Have also 

intended to discuss certain ideas of reading that guid the pratice school, seekin the 

perception of the act of reading as an effective action extends the classroom, 

noted that compreensao reading this that routine including factoresthat reduce or 

extend the perfomace of the children in this process; refloetir with on the whole 

theoretical study on the strategies of reading that contribute to the formation of 

proficient readers, so eminently quality, since the date will be interpreted and 

treated from this paradigm. 

Key words: reading, listening, school practise, social practise. 
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1. Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequentemente, professores de diversas disciplinas se queixam da 

inabilidade do aluno em compreender textos ou enunciados de exercicios e 

avaliagoes, ao mesmo tempo em que responsabilizam o professor de Lingua 

Materna por essa condigao. Inconscientemente remetem-se a uma concepg§o de 

leitura no seu sentido pleno (decodificagao e compreensao) como pertencente so 

a esfera dos estudos de Lingua Portuguesa. Concordemente, Marlene 

Carvalho(2001,p. 9) comenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Produzir bons leitores e um desafio para a escola, 

em todas as partes do mundo. Da escola primaria a universidade, professores se 

queixam de que a maioria dos alunos le mal e nao sabe usar os livros para 

estudar. 

A cada ano recomeca uma acao educativa com novas criangas e 

adolescentes num mundo em constantes mudangas e as queixas permanecem. 

Todavia, ainda e perceptivel nos dias contemporaneos uma pratica de ensino de 

leitura formalista e mecanica; a concepgao de que ler significa a conversao de 

letras em sons; a demasiada preocupagao em se contemplar os conteudos 

sugeridos, o apego quase que exclusivo ao livro didatico e um certo grau 

significativo de dificuldade entre os professores para fazer o entrelagamento 

apropriado da teoria com a pratica. 

Embora nao seja de carater ineditq, a discussao merece uma atengao 

especial de todos que direta ou indiretamente estao envolvidos no ensino da 

lingua materna, tendo em vista que inumera? sao as queixas registradas nas falas 

dos educadores com relagao a pertinente ineompreensao do que se le, por parte 

dos seus respectivos educandos; o que por sua vez, gera angustia e insatisfagao 

na pratica do processo ensino-aprendizagem. 
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Preocupando-se com isso, surge a necessidade de oportunizar momentos 

reflexivos sobre ate que ponto as praticas de leitura podem e /ou tern contribuido 

para promover a proficiencia do aluno enquanto sujeito-leitor, pois conforme 

salienta os PCNs (2001):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Formar um leitor competente supoe formar alguem que 

compreenda o que le; que possa aprender a ler tambem o que nao esta 

escritojdentificando elementos implicitos;que estabelega relagdes entre o texto 

que le e outros textos ja lidos[...] 

Refletir sobre algumas concepcoes que tratam do aprendizado da leitura, 

pode favorecer o desempenho do aluno enquanto leitor, melhorando sua 

capacidade de compreensao e aprimora as praticas de leitura no ambiente 

escolar. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem da crianga esta 

fundamentada na leitura, e conveniente considerar o ato de ler como uma 

atividade escolar pautada nao somente na codificagao e decodificagao, mas como 

uma pratica social; ou seja, s6 o ato de decqdificar nao instrumentaliza o sujeito a 

ser critico e ativo socialmente. Nesse senfldo, este estudo tern como objetivo 

discutir a formagao do aluno enquanto sujeito-leitor, atentar para as diferentes 

abordagens de leitura que podem fazer parte do cotidiano escolar, reconhecendo 

que uma e outra oferecem contribuigoes significativas para o processo 

aprendizagem. Salientando a importancia dq carater interacional da leitura, como 

meio eficaz de desenvolver o processo de compreensao, levando em conta as 

praticas do contexto escolar, buscando perceber a agao de ler como uma 

atividade que envolve muito mais do que habilidades imediatistas, envolvem 

essencialmente atribuigao de sentidos, e consequentemente o posicionamento 

critico do leitor frente ao que ler. 

Portanto, este trabalho se justifica por possibilitar o reconhecimento de 

algumas concepgoes que fundamentam as praticas de leitura. O procedimento 

desta atividade teve como exercicio primario a pesquisa e os estudos 

bibliograficos sobre diversas acepgoes do ato de ler e a atenta observancia das 

praticas de leitura no ambiente escolar, especificamente da Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Matias Duarte Rolim, situada no Bairro dos 

Remedios, Cajazeiras-PB. Tendo como colaboradores os 19 alunos do 5 0 ano 

CA0A2EIRAS PARAIBA 
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"A", pertencentes a uma faixa etaria variavel entre 11 e 13 anos. A escolha da 

escola foi intencional, devido o contato com a clientela e por ser uma instituigao 

de ensino publico na qual esta centrada nosso foco de interesse. No intuito de 

ampliar uma acao reflexiva no processo de formagao de leitores do ensino 

fundamental. O objetivo maior constituiu-se em discutir a formagao do sujeito-

leitor, viabilizando uma participagao ativa e critica dentro e fora do contexto 

escolar. E como objetivos especificos, pretende-se considerar algumas 

concepgoes de leitura, visando a percepgao do ato de ler como uma agao eficaz e 

extensiva a sala de aula; refletir sobre o papel da leitura como uma pratica social 

e observar que compreensao de leitura perdura na rotina escolar, incluindo 

fatores que reduzem ou ampliam o desenvolvimento dos aprendizes no processo 

de aquisigao da leitura.Durante o estudo desta tematica utilizou-se uma pesquisa 

de carater exploratorio caracterizada pela revisao de diferentes conceitos sobre o 

ato de ler,equiparando-os com as praticas de leitura perceptiveis na classe 

mencionada. 

A base teorica abordada nesse estudo incluiu as ideias de: Kleiman 

(1998-1999), Kato (1985), Orlandi (1988), Geraldi (1997), Martins (1994), Garcez 

(1999), Bakhtin (1999), Carvalho (2001), e os PCNs de Lingua Portuguesa (2001). 

Visando a condugao de um entendimento real e possivel sobre o aprendizado da 

leitura, e ao mesmo tempo o alargamento da nossa maneira de ver o outro e a si 

mesmo. O trabalho que se segue apresenta uma organizagao em ties capitulos. 

O primeiro capitulo faz referenda a algumas concepgoes de leitura, 

focalizando a principio o ato de ler sob uma perspectivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA positivista (tradicional) a 

leitura entendida como processo de decifragao da escrita^Em seguida a leitura e 

centrada nos aportes teoricos da cognigao; o exercicio de ler vai alem da 

decifragao e entendido como processo de compreensao. Posteriormente, 

destaca-se a perspectiva socio-interativa da leitura, percebendo-a como uma 

pratica social. Ampliando essa nogao, considera-se a leitura sob o ponto de vista 

da anaiise discursiva, entende-se que ler seja um processo discursivo em que os 

sujeitos sao ideologicamente constituidos e socio historicamente determinados. 
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O segundo capftulo menciona a importancia da leitura na formacao social 

do individuo, que extrapola sua vivencia escolar, permitindo - Ihe uma posicao 

ativa e critica no contexto social inserido. 

No terceiro capitulo e verificado que abordagem de leitura e privilegiada 

na rotina da classe observada. 

E, nas consideragoes finais, sera comentado a urgente necessidade de se 

ampliar a nocao de leitura que permeia os espacos escolares de hoje, sob a 

perspectiva de formar cidadaos. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historiando as abordagens de leitura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As mudangas no conceito de leitura tern se refletido nas propostas 

educacionais. Estudos e pesquisas revelam o enfoque que esta tematica vem 

ganhando ano apos ano, no intuito de redimensionar o trabalho da leitura na 

escola e acompanhar o ritmo de transformagao e exigencia social. Por isso, 6 

importante investigar e refletir sob diferentes abordagens de leitura, sem precisar 

ser excludente ou preferencial. 

Aprender a ler hoje nao e so uma das maiores experiencias da vida 

escolar. E uma necessidade. Uma vivencia unica para todo ser humano. Ao 

dominar a leitura abre-se um leque de possibilidades do saber; do conhecer; do 

desenvolver o raciocinio; e da participagao ativa no ambito social. 

No entanto, muitas sao as ideias que se tern sobre o conceito de leitura. 

Considerar algumas concepgoes pode ser uma forma eficiente de manter uma 

postura menos determinista com relagao ao ato de ler. O interesse maior e a 

verificagao do aprendizado de leitura com base nas perspectivas de ontem e de 

hoje, visando a proficiencia do sujeito-leitor. 

A partir das leituras de Garcez (1999), Kleiman (1998), Martins (1994), 

Orlandi (1988), Geraldi (1997), Bakhtin (2001), Kato (1985) e os PCNs de Lingua 

Portuguesa.diferentes concepgoes de leitura sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dao, entre elas a vertente 

experimental/positivista.Ao realizar discussoes sobre a escrita e o outro no 

espago escolar Lucilia Garcez (1999) sinaliza tres diferentes abordagens de 

trabalho com essa modalidade da lingua. Sua classificag§o tambem nos permite 

dialogar em paralelo com o trabalho efetuado sobre a leitura, fazendo, na medida 

do possivel, adaptagoes que elucidem o tratamento dado a leitura em situagoes 

escolares. Analisando essa vertente Garcez (1999) e Maria Helena Martins (1994) 

revelam o carater tecnico e imediatista que a leitura sob essa otica oferece para o 

processo da aprendizagem. Voltada essencialmente para o processo de 

decifragao do sistema linguistico, da letra para a palavra, sentenga e significado, o 

leitor e um sujeito passivo, que se limita a encontrar so as informagoes que Ihes 

sao exigidas. Muitas vezes, o leitor apenas procura o significado presente na 

UNIVERSIDADE F E D E R A L 

DE CAMP1NA GRANDE 

BJBUOTECASETORIAl 

CAJAZEIRAS PARA1BA 
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palavra, na frase ou mesmo no texto, correndo o risco de nem entender o que 

esta lendo. 

Definindo isso Martins (1994) comenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ler e identificar sinais graficos, o 

som, o sentido, um gesto mecanico de decifrar sinais." Acredita-se que a partir da 

pratca pontual em se encontrar informagoes pre-impostas e possivel conduzir o 

aluno-leitor a proficiencia; por meio de exercicios repetitivos e atividades que 

exigem solugoes obvias diante da informagao lida. Nessa perspectiva o texto 

torna-se um elemento fechado, restrito e nao ha oportunidades para extrapolar as 

suas margens. 

Centrada na visao estruturalista a linguagem relaciona-se com o 

processamento bottom up1 ou ascendente, entendendo que o texto e o unico 

portador dos sentidos, o leitor e um mero descobridor do significado do texto, o 

sentido esta preso as palavras e as frases, na dependencia direta da forma, sobre 

isso Kato (1985) percebe que: a leitura e um processo instantaneo de 

decodificagao de letras em sons, e a associagao destes com o significado.Ou 

seja, segundo o paradigma estruturalista, o individuo recebe da comunidade 

linguistica, um sistema ja constituido, cabendo a ele toma-lo e assimila-lo no seu 

conjunto, tal como e. Nessa linha, a proposta de leitura parte do pressuposto de 

que o texto possui uma codificagao que apresenta as ideias do autor e cabe ao 

leitor decodifica-lo, isto e, compreender essas ideias com um sentido unico e 

verdadeiro,eliminando outras possibilidades de compreensao.lmporta mesmo e 

atender ao pe da letra as exigencias solicitadas pelo professor.Reforgando esse 

entendimento Orlandi (1987) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as propostas colocam a disposicao do aluno 

apenas mais um artefato escolar pronunciadamente 

instrumental. Visando a urgencia de resultados escolares, 

se passa por cima de aspectos fundamentals que atestam 

a historia das rela?5es com o conhecimento tal como ele 

se da em nossa sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 Bottom ~ up: modelo bdsico de leitura defendido por Gough que privilegia (as partes) palavras e expressdes 

do texto.Cf.Kleiman(1998). 
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Claro que o conhecimento da correspondencia entre som e letra e 

necessario a leitura, mas isso so nao se constitui como o processo de leitura. 

Ampliando essa nocao introduziu-se multiplos estudos sobre a abordagem 

cognitivista, tentando desvelar os mecanismos mentais do individuo. Nessa 

perspectiva, o ato de ler deixa de ser mecanico, pois o sujeito-leitor baseia-se em 

seus conhecimentos para interpretar o texto, para extrair um significado e 

acredita-se que assim, num ato individual de leitura o individuo possa elaborar, 

levantar hipoteses, modificar ou mesmo criar novos conhecimentos, ativando 

processos mentais; assim a medida que o aluno-leitor consegue elaborar 

hipoteses diante do que le, ele exerce uma postura ativa e se mantem engajado 

no processo intelectual, reconhecendo previamente palavras ou frases 

relacionadas ao lido, e inferencias sobre o que nao seja perceptivel, ou seja, ao 

que esta implicito.Vendo desta maneira, Garcez (1999) e Kleiman (1998) 

partilham da ideia de que: 

Uma vezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que o leitor conseguir formular hipdteses de 

leitura independentemente, utilizando tanto seu 

conhecimento previo como os elementos formais mais 

visiveis e de alto grau de informatividade [...] a leitura 

passara a atingir a compreensao. 

O ato de ler nessa perspectiva e entendido como processo de 

compreensao, adotando aspectos cognitivos pelos quais extraimos o sentido do 

que se le. Nesse sentido, o texto nao e um produto fechado, acabado, pronto para 

servir a um leitor passivo. Aqui o leitor nao so decodifica, ele vai alem, 

percebendo as palavras globalmente e adivinhando outras, guiado pelo seu 

conhecimento previo e por suas hipoteses de leitura. 

Essa ideia e assegurada por Kato (1987) quando considera a leitura 

como processo cognitive Para ela, ler significa fazer e testar hipoteses sobre o 

conteudo, isto e, fazer antecipacoes sobre esse conteudo. No caso de o leitor 

confirmar suas predicoes ele segue o caminho iniciado. No caso de n§o confirma-

las, ele modifica o seu caminho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  -
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Ademais, quando o leitor adquire a capacidade de langar mao de 

estrategias adequadas e traz conhecimentos pessoais para o contexto escolar, 

assumindo a posigao de sujeito-leitor, interessa-se mais pelos textos e passa a 

construir uma relagao mais significativa com o exercicio de ler. Esta relagao nao 

so torna o leitor mais comprometido com sua compreensao, mas tambem permite 

que o estudante desenvolva o auto-respeito, a auto-realizagao e a seguranga, 

transformando a leitura em um meio de aprendizagem, de lazer e de estlmulo ao 

pensamento. 

Centrado nos aportes teoricos da cognigao o outro processamento que 

surge e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA top down 2 ou descendente. Nessa otica, o bom leitor e aquele que, 

diante dos dados do que le, e capaz de acionar os seus conhecimentos previos 

para atingir o entendimento. O processo e nao linear, analitico e dedutivo, isto e, 

caminhado do todo para as partes. 

Para os teoricos cognitivistas, ler pode constituir-se uma agao deliberada 

e consciente que varia de nivel de complexidade e depende do contexto, das 

intengoes e e um ato individual. A enfase e no sujeito cognitivo, no seu processo 

individual de resolugao de problemas e nao leva em consideragao o carater 

interativo e dialogico, como compreendido pelos sociointeracionistas. Mais 

adiante, os estudos voltados para proposta cognitivista, revelaram que embora a 

perspectiva positivista bem como a centrada aqui (da cognigao) tivessem sua 

relevancia, se mostravam insuficientes para dar conta do processo complexo de 

participagao do outro nos procedimentos cognitivos do aprendiz; os estudos 

cognitivistas que postulam esquemas e modelos abstratos e logicamente 

organizados de armazenamento e estruturagao do conhecimento mostram-se 

limitados para permitir uma compreensao adequada no processo do aprendizado 

de leitura;dai a necessidade de extrapolar os modelos formais estabelecidos ate 

entao. 

A nogao de leitura avanga e passa a ser concebida sob perspectiva 

interacionista. O leitor passa a ser visto, como sujeito ativo, porque cabe a ele nao 

so a tarefa de descobrir "o significado" do que ler, mas inferir sentidos a partir de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Top- down: modelo que processa a leitura por hipotetizagao, defendido por Kenneth Goodman. 

Cf.Kleiman(1998). 
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sua interacao com o que se le. Destaca-se o ato de ler como uma pratica social, a 

leitura leva o sujeito a construir em sua mente, a partir da percepgao de simbolos 

impressos e com a ajuda de dados nao verbais, uma substantia de conteudo 

semelhante aquela que o autor quis transmitir por meio de uma mensagem verbal 

escrita. 

Segundo os PCNs de Lingua Portuguesa, a concepcao de leitura e uma 

variante da interacionista e tern tambem seus fundamentos alicergados na 

psicologia cognitiva, na psicolinguistica e na sociolinguistica.conforme consta nos 

PCNs (2001 ,1M" series): 

a leitura e o processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensao e interpretacao do texto 

a partir de seus conhecimentos, de seu conhecimento 

sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe 

sobre linguagem,etc[...] Trata-se de uma atividade que 

implica estrategias de selecao,antecipacao,inferencia e 

verificacao sem os quais nao e possivel a 

proficienciaf...] 

De acordo com essa perspectiva, a aprendizagem passa a ser vista como 

um processo que depende da participacao ativa do outro, isto torna evidente que 

a participagao do outro e primordial na construgao de habilidades e 

procedimentos mentais necessarios para o exercicio de ler, quando as predicoes 

sao compartilhadas, atraves do processo interativo o leitor alcanca o objetivo 

almejado, dialogando o que le com o outro. 

Nessa interacao, nao apenas o aluno aprende, mas tambem o professor. 

E a postura do professor nas conferencias com o aluno propicia a aprendizagem 

quando favorece a fala do novo autor e a organizacao de seu proprio acervo de 

informacoes e estrategias. E pela via da reflexao das praticas interativas sobre a 

leitura no ambito escolar que o paradigma cognitivista comeca a ser superado, 

dando lugar as reflexoes socioconstrutivistas e sociointeracionistas. 

Baseando-se nessa linha de raciocinio, Kleiman (1999) considera a leitura 

como um processo interativo, afirmando que sem o engajamento do 
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conhecimento previo do leitor, nao ha compreensao, quer dizer, e preciso levar 

em conta os conhecimentos previos que a crianca traz consigo mesma, visto que 

ler e uma questao linguistica pedagogica e ao mesmo tempo social. Instingar o 

ato de ler por meio de estrategias imediatistas e restringir a atividade de leitura a 

um carater meramente tecnico; e propor uma forma homogenea de leitura para 

todos. Linguisticamente falando, considera-se fundamental que o sujeito enquanto 

leitor atribua sentido ao que le, quer dizer, e indispensavel considerar as historias 

das leituras do leitor. E imprescindivel tambem detectar o que o aluno ja sabe 

para que isso favoreca a compreensao do desconhecido, do novo. E justamente o 

intervalo entre o conhecido com o estranho que pode conduzir a atribuicao do 

sentido, da significacao do que se le. Conforme Orlandi salienta (1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ) : Uma 

leitura nao e possivel e/ou razoavel em si mas em relagao as suas historias. 

Outra concepcao de leitura tern sido a chamada Discursiva. O ato de ler e 

entendido como processo discursivo em que os sujeitos produtores de sentido, 

leitor e autor, sao ambos, ideologicamente constituidos, e socio-historicamente 

determinados e a construcao dos sentidos e influenciada por esses elementos 

constitutivos. O texto, nessa abordagem, e considerado um conjunto de signos 

amorfos, isto e, seu sentido so e construido na situacao de enunciagao. Em 

consonancia com isso, Bakhtin (1999) diz: 

a verdadeira substancia da lingua nao e constituida por 

um sistema abstrato de formas linguisticas, nem pela 

enunciagao monologica isolada, nem pelo ato 

psicofisiologico de sua produgao, mas pelo fendmeno 

social da interagao verbal, realizada atraves da 

enunciagao ou das enunciagoes. 

Com base na Analise do Discurso, ler nao se resume a observar um texto 

como produto final, cujo sentido, as vezes supostamente "oculto" seja passivel a 

ser apreendido em sua totalidade. Segundo consideracao de Orlandi (1988): o 

texto e a unidade que nos permite o acesso ao trabalho da lingua, ao jogo dos 

sentidos, do funcionamento, da discursividade em suas condigoes de produgao. 

A leitura na perspectiva discursiva implica considerar certos aspectos 

relevantes apontados por Orlandi (1988, p.8): primeiro, e o de que sujeito e 
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sentidos se constituem reciproca e simultaneamente e sao determinados 

historicamente, quer dizer, o sujeito inscreve-se em um conjunto de formagoes 

discursivas que regem a sociedade da qual faz parte, regulando historicamente as 

formas do dizer instituidas; segundo, o sujeito interage com outros sujeitos no 

processo de leitura; terceiro, existem multiplos e variados modos de leitura, 

indicando as diferentes formas de relagao com o texto. Nesse caso, a leitura esta 

submetida a modos e efeitos de leitura de cada epoca e segmento social. 

Nesse caso a leitura e delimitada pela ideia de interpretagao, de 

compreensao, processos de instauragao de sentidos que se encontram na 

dependencia de diferentes gestos de interpretagao, compromissados com 

diferentes posigoes do sujeito, com diferentes formagoes discursivas. Interpretar 

nao e apreender, mas atribuir sentidos. 

Importa tambem ressaltar que todo dizer e incompleto, nao porque Ihe 

faltem palavras, mas porque mesmo o que nao e mencionado significa. O silencio 

muitas vezes representa a resposta mais obvia ou mais obscura a determinada 

indagagao ou colocagao, isso depende do contexto, do momento e dos sujeitos 

envolvidos. 

Por outro lado, nao havendo como dizer tudo, joga-se com a ausencia dos 

sentidos, com outros sentidos que poderiam ser ditos. E o de que e preciso levar 

em conta os processos de produgao da leitura e de compreensao, relacionando-

os a constituigao dos processos de significagao. Nao so quern escreve, mas 

tambem quern ler produz sentidos, em condigoes determinadas socio-

historicamente; esse entendimento e salientado por Orlandi (1987 p.22) quando 

registra que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relagao a um mesmo texto h& leituras possiveis hoje 

e que nao seriam em outras epocas. Isso mostra que a 

agao do contexto abrange mais do que fatores 

imediatos de comunicagao, em sua situagao 

momentanea. Indica tambem que as condigoes de 

leitura abrange mecanismos bastante complexos. 
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Os sentidos estao atrelados a historicidade e abertos a se tornarem 

outros em epocas diferentes e de acordo com as relacoes de forca, manifestados 

entre os sujeitos-leitores. Cada leitura reflete o seu tempo. 

Sob a otica discursiva ler e uma pratica social. Ao ler o individuo se 

engaja na dinamica do processo historico-social da produgao de sentidos. 
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3. A relagao entre texto e leitor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura enquanto atividade significativa propoe a interagao do leitor com 

o texto. 

Apreender o sentido de um texto com base apenas nas palavras que o 

compoem pode constituir-se numa tarefa impossivel. E necessario destacar que 

os elementos linguisticos servem para ativar os conhecimentos contextuais e 

historicos, dados pela formagao discursiva que estao inseridos. Assim as palavras 

assumem o papel de pistas que auxiliam as inferencias e a orientagao 

argumentativa de um texto. 

Concordemente, torna-se evidente a importancia que ha do contato do 

leitor com o objeto a ser lido, e fundamental a interagao entre o texto e o leitor, 

pois e a partir dessa relagao que o sujeito consegue estabelecer, considerando 

tambem os conhecimentos previos, o significado, ou seja, a compreensao textual. 

Dessa forma, o leitor faz suas inferencias, e no decorrer da leitura, altera ou 

assegura as informagoes obtidas do que se esta lendo. 

Nao obstante, convem considerar a constituigao do sujeito e sua relagao 

com o texto a partir de reflexoes baseadas nas argumentagoes de Orlandi (1998 ). 

A primeira refere-se a constituigao do sujeito discurso, interpelado 

ideologicamente e representado por uma forma-sujeito, determinada 

historicamente. Segundo Orlandi, essa forma-sujeito e constituida pelas relagoes 

de uma formagao social, no nosso caso capitalista, que atribui ao sujeito uma 

autonomia, ao mesmo tempo, que o considera determinado pela exterioridade. 
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A segunda reflexao esta atrelada as instancias que marcam o sujeito, na 

relagao com o texto, e que podem ser identificadas de acordo com as seguintes 

perspectivas: lugares de formulagao e de compreensao. 

Na primeira perspectiva, a da formulacao, temos um ( i ) locutor que 

representa o eu que se apresenta no discurso, aquele que assina o texto e se 

responsabiliza; ( ii ) um enunciador que se constitui em um sujeito, construtor de 

textos a partir de diferentes perspectivas; um autor, que assume a posigao de 

aglutinador e diretor dos discursos, portanto o de unidade e origem de suas 

significagoes. Pautado nisso Orlandi (1988 p. 104) explica: " e o lugar da 

institucionalizagao da escrita. (...) e a fungao que o eu assume enquanto produtor 

da linguagem, sendo uma dimensao determinada pela relagao com a 

exterioridade.com o social." 

Na outra perspectiva, a da compreensao, encontra-se um ( i ) alocutario 

que e o outro (tu) a quern o locutor (eu) se dirige; ( i i ) um destinatario, ou seja, um 

" outro " da perspectiva do enunciador, sobre quern faz projegoes, ou melhor, " 

uma perspectiva de leitor enunciador, e o leitor-ideal inscrito no texto por 

antecipagao; e um leitor , aquele que se assume com tal pratica leitora, sendo 

afetado pela sua inscrigao no social. 

Acrescentando ainda, Orlandi menciona outro fator importante para a 

atribuigao de sentidos do que se le _ a legibilidade. Para ele, a legibilidade nao 

esta no texto em si, na dependencia direta da escrita. Esta na natureza da relagao 

que alguem estabelece com o texto. Nao sendo, pois, uma qualidade do texto, ha 

que se pensar a legibilidade na relagao com o outro, isto e, se um texto for 

considerado legivel, e preciso pensar para quern e legivel. 

Alem do mais, um mesmo texto pode ser atravessado por varias 

formagoes discursivas. Em uma delas preferencialmente o sujeito se inscreve 

para se reconhecer nos sentidos que produz. Apoiando essa ideia Orlandi (1996 

p.95) diz que: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentido e sempre sentido para e nao sentido em si" e que " o 

discurso nao pode ser analisado sob seu aspecto linguistico somente, mas como 

jogo estrategico de agao e reagao, de pergunta e resposta, de dominagao e de 

esquiva, e tambem como luta. Dai nao ser impensavel o sujeito trazer sentidos de 
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outra formagao discursiva para dentro da sua propria, para deslocar aquela e dar 

sustentacao a dele. 

Outrossim, referindo-se ao carater interacional que a leitura deve 

estabelecer.Kleiman (1999 p.65) define o ato de ler como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma atividade de 

interagao entre leitor e autor via texto. Sob esse ponto de vista, o leitor e 

construtor de significados do que le, ele busca pistas formais, antecipa essas 

pistas, formula hipoteses aceita e rejeita conclusoes. 

Todavia, a acao do autor visa essencialmente, a adesao do leitor, para 

isso ele procura da sua melhor maneira possivel, tornar claro o que pretende 

informar, a fim de facilitar a consecucao de seu objetivo. Assim, estabelece-se 

uma relagao entre leitor e autor definida como uma responsabilidade mutua, tanto 

o autor como o leitor, tern que zelar para que os pontos de contatos sejam 

mantidos, apesar das divergencias de opinioes e objetivos. Vendo desta maneira, 

Kleiman (1999) acrescenta: 

a leitura tanto a responsabilidade do autor como a do 

leitor sejam consideradas maiores: o autor,[...] deve ser 

informative claro e relevante. Ele deve deixar 

suficientes pistas no seu texto a fim de possibilitar ao 

leitor a reconstrucao do caminho que ele percorreuf...] 

Ja o leitor deve acreditar que o autor tern algo relevante 

a dizer no textof...] Quando obscuridades e 

inconsistencies aparecem, o leitor devera tentar resolve-

las, apelando ao seu conhecimento previo, linguistico e 

textual[...] 

Importa tambem, refletir que a linguagem e a historia se constituem 

mutuamente e os sentidos precisam ser pensados na sua historicidade. Isso inclui 

perceber que so alguns sentidos sao lidos, outros nao, reconhecendo assim que a 

interpretagao de um determinado texto varia de acordo com os sujeitos que o 

leem e mesmo com o proprio sujeito em epocas diferentes. Conforme comentario 

de Kleiman (1995 p.65): a linguagem ja foi caracterizada como o instrumento mais 

eficiente para interferir na vida interior dos outros. Nao a linguagem, mas o 

homem atraves dela, atraves de seu texto. 
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3.1 A leitura como pratica social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A linguagem ocupa um papel de destaque nas relacoes sociais. Na nossa 

sociedade a participacao e intensamente mediada pelo texto escrito e os que dela 

participam se apropriam nao apenas de suas convengoes linguisticas, mas 

sobretudo, das praticas sociais em que diversos generos circulam. 

Seguindo esse raciocinio, comprova-se que o aluno nao so le na escola, 

mas tambem fora dela; e desse modo a leitura passa a adquirir sua fungao social, 

a de permitir que o individuo seja capaz de utilizar-se da mesma, em diferentes 

contextos. Assim, torna-se obvio a necessidade de se levar em conta que o aluno 

convive em seu cotidiano com diferentes formas de linguagem, num universo em 

constantes mudancas e repleto de inovacao, sendo coerente com isso a pratica 

de ensino precisa acompanhar o mesmo ritmo de transformacao. 

Contudo, a escola por vezes, promove um sistema redutor das formas do 

saber, ignorando as condigoes concretas do aprendiz inserido num sistema social 

ferozmente excludente. 

Sabe-se que os caminhos para a aprendizagem nao sao os mesmos para 

todas as criangas. O que exige cautela e uma boa preparagao, para nao promover 

em sala de aula praticas redutoras do engajamento intelectual do aluno. 

Para que a leitura seja uma pratica social na vida do sujeito, e preciso que 

ela comece a se tornar uma pratica relacionada a esta dimensao tambem na 

escola, porque para muitos alunos, a escola e o ambiente em que eles mais terao 

contato com materiais de leitura. 
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Considerada como a materia-prima da escrita, a leitura n§o deve 

significar categoricamente como o absoluto mecanismo que origina o bom 

escritor. Nao necessariamente um bom leitor e alguem que escreve bem, por 

outro lado, quern escreve bem nem sempre e um bom leitor. Nesse sentido, e 

importante perceber a leitura como um mecanismo que pode contribuir para a 

produgao oral ou escrita. Qualquer cidadao le e escreve cumprindo finalidades 

diversas e reais. 

Ou seja, em cada tipo de situacao, de interagao, deparamo-nos com 

generos textuais diferentes e distintos modos de usa-los. Nesse sentido, 

Bakhtin(1999) chama a atengao de que "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada esfera de utilizagao da lingua 

elabora seus tipos relativamente estaveis de enunciados." 

Em harmonia com isso, os PCNs (2001, p. 53 ) mostram que: a leitura e 

um processo no qua! o sujeito realize um trabalho ativo de construgao do 

significado do texto, a partir dos seus objetivos e dos conhecimentos sobre 

determinados assuntof...] Nao se trata simplesmente de extrair informagoes [...] a 

decodificagao e apenas um dos procedimentos que utiliza quando !§.[...] 

O processo de leitura nao e estatico; ler e uma agao dinamica e extensiva 

a escola, podendo ser um ato individual ou mesmo coletivo, relevante para 

minimizar problemas relacionados ao pouco aproveitamento escolar e para 

conduzir eficazmente a insergao social do sujeito. 

Considerando a linguagem como um meio transformador entre o homem 

e sua realidade, evidenciamos o papel fundamental que a leitura exerce para o 

progresso escolar e pessoal do individuo. 

O ato de ler nao so representa o primeiro passo para assimilagao dos 

valores da sociedade e para a formagao de cidadaos, mas tambem e por meio da 

leitura que se adquire uma percepgao singular do mundo que permite refletir, 

questionar e avaliar as informagoes com base em seu proprio referenda!. 

A leitura como pratica social, insere o sujeito num determinado espago e 

tempo, permite-lhe assumir papeis sociais, assim, sua cidadania. Como pratica 

social, insere-se nos atuais estudos do letramento, compreendido por Kleiman 
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(1999) como o uso da linguagem mediante a leitura e a escrita; ou seja, o 

resultado de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem o como o resultado da 

agao de usar essas habilidades em praticas sociais. E a condicao que um grupo 

ou um individuo adquiri como consequencia de ter-se apropriado da lingua 

escrita. 

Nessa perspectiva, Kleiman (1999) salienta a importancia da diversidade 

textual. Como sao muito variados os usos sociais da escrita, por exemplo: um 

bilhete, um cheque, um romance, uma receita, etc; e cabivel levar em 

consideragao niveis de letramento dos mais elementares aos mais complexos, 

tendo em vista as diferentes fungoes: distrair, informar, convencer, posicionar etc. 

Ela tambem enfatiza que o entendimento sobre como funciona o processo 

da leitura pressupoe ter familiaridade e se apropriar das diferentes praticas sociais 

em que os textos circulam, por outro lado, desenvolver conhecimentos, 

capacidades cognitivas e estrategicas diversificadas para lidar com os textos em 

diferentes situagoes. Kleiman (1998) acrescenta: 

Aos poucos, com intervengoes significativas, do 

professor, de outras criangas e adultos, a leitura vai se 

ampliando, antecipando significados, identificando 

elementos mais familiares e suas relagoes [...] criando 

estrategias de leitura que Ihe vao permitindo arriscar 

mais e melhor. 

Alem do mais, considerando que os individuos vivem numa sociedade 

letrada, em que a lingua escrita esta presente de maneira visivel e marcante nas 

atividades cotidianas, inevitavelmente eles terao contato com textos escritos e 

formularao hipoteses sobre sua utilidade, seu funcionamento, sua configuragao. 

Portanto, explorar a relagao extra-escolar dos alunos com a leitura e a 

escrita, significa criar oportunidades de conhecer e desenvolver experiencias 

culturais ricas e importantes para a integragao social e o exercicio da cidadania. 
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4. As praticas de leitura no contexto escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As observagoes efetivadas no 5° ano A, se deram durante um periodo de 15 

dias letivos na Escola Matias Duarte Rolim, cujo objetivo era a percepgao atenta 

para as praticas de leitura mais constantes na rotina da turma. 

A turma mencionada frequentemente inicia sua aula com exercicios de 

revisao onde se destaca determinada ortografia e algum conteudo de gramatica. 

Boa parte do tempo do 1° horario e contemplado pelo registro do conteudo 

expresso no quadro, ou seja, os alunos transcrevem do quadro para seus 

respectivos cadernos. Alguns minutos apos sao aguardados, para que as criangas 

tentem responder as questoes indicadas. O professor a principio nao le os 

enunciados; que por sua vez expressam trivialidade e repetitividade, sem exigir 

muito do engajamento intelectual dos alunos. Por exemplo: "Complete com g ou j 

"; "circule os sujeitos e sublinhe os predicados". Logo em seguida a corregao do 

exerticio e feita no quadro com a participagao daqueles que espontaneamente se 

oferecem ou por aqueles apontados pelo professor. A seguir o professor passa de 

carteira em carteira verificando quern de fato copiou e corrigiu a tarefa conforme o 

quadro. Alguns sao advertidos por registrarem alguma resposta diferente da que 

consta no quadro. 

Essa pratica reflete seu resultado principalmente no momento em que e 

aplicado uma avaliagao. As criangas muitas das vezes nem se dao o trabalho de 

atentar para o que o enunciado solicita, de imediato respondem, levando em 

conta que sao as mesmas questoes dos exercfcios anteriores. E quando surge 

uma questao um pouco diferenciada, por exemplo: "Associe a 2° coluna de acordo 

com a 1°", a reclamagao e quase unanime: "essa eu nao sei professora ou o que 

e pra fazer aqui?" Acreditando que as instrugoes ja sao suficientes e permitem 

que todos os alunos consigam ler entender o que se pede, a professora responde: 

7e/'am ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vejam o que a questao esta pedindo, voces nao leem". 
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A visao de leitura manifestada pela professora faz lembrar o que Orlandi 

(1988) comenta: 

Nao acredito que se deva restringir a reflexao de leitura 

ao seu carater mais tecnico. Isso conduz ao tratamento 

da leitura em termos de estrategias pedagogicas 

exageradamente imediatista. E a leitura deve ter na 

escola uma importante funcao no trabalho intelectual 

geral. 
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A resistencia da incompreensao tambem e fortemente evidenciada e 

diferenciada quando se trata da atividade interpretagao textual escrita e/ou oral. A 

professora sugere a copia e em seguida o exercicio de interpretagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Texto I 
RAUL DA F E R R U G E M A Z U L 

Uma tarde, Raul cstava voltaudo do fute-

boi com os amigos. lottos na maior animacao, 

comenuindo o jogo, quando um dos mcninos 

moxtrou a ccna mais adiantc, na culyada do 

outro lado da rua: 

- Olhcm s6 o que aquele cara cs(;i fazcndo! 

O cara, com um cigarro na mflo, ia fn-

rando, um por um, baidcs do mpicque vcn-

dedor que fazia ponto na csquina. Um a um 

jam subindo, pou! EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a branco etiormc? Pou! 

L izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at foi o vcrde... Poui E outro vcrmelho! E 

o amarelo, e o azul... pou! pou! 

O molequc gritava, espemcava, chutava, 

mas, com as mftos ocupadas com os omros 

baioes e mais os cata-ventos e bandeiroJns, n3o 

podia se defender c |>edia ajuda! 

Raul era bom na corrida. Se rcsolvesse, 

cstava Id num instants. Era srt correr c ajudar a 

espcrnearachuiar. Bern que teve vontade. Mas 

como os colegas nao sc mexeram e ficaram 

olhaudo de lodge c daudo gaigalhadas, ek tam-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
titm nao saiu do lugar. Nao esiava achando a 

menor graca e nao conscguia rir. Mas tambem 

nao se mexeu. 

Ficou s6 sentindo vontade de ajudar o 

menino, de'dar umas passadas largas, coiTer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M& 14, esperncar, chutar. Mas ficou alt como 

sc estivesse grudado no chao. 

An:! Marin Macnadu. Ran! da FcrriiKcni •itui 

" " RKJ<k Janeiro, S-Jlamandra 

"• *,,, : Conhccendo © texto 

1. Quando o 1'ato aconteceu? 

2. O que aconteceu na ealeuda do outro Sado da rua'? 

3. Qua} foi a rcacao do moleque? ^/'e^dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,ijd9' r 

4. E por que o molequc nao podia sc defender di-

reito e pedia ajuda? 

5, E por que Raul, tuo bom na corrida, nada fez 

para ajuda l̂o? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Raul ficou sattsfeito cm nuo ter klo ajudar o 

menino
1

? 

7. Escreva o noinc do amor do texto que voce aca-

bou de ler. 

8. O que voce laria se estivesse no lugar dc Raul? 

Por que? 
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A copia e realizada, mas a turma nao consegue responder as perguntas do 

exercfcio. No entanto, quando a professora ler o texto e verbaliza as questoes da 

interpretagao,nesse momento os alunos em sua maioria, tambem verbalizam o 

que esta proposto no exercicio de interpretagao textual, expressando respostas 

prontas encontradas as margens do texto. Essa pratica e justificada por aquilo 

que a professora acredita ser leitura; criou-se um mecanismo de 

condicionamento, nao ha relagao entre texto e leitor. A professora assume uma 

posigao de interprete, nao de mediadora. Distanciando-se desta agao , 

lembramos do que Geraldi (1999) menciona:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Posso ir ao texto para escuta-lo, ou 

seja, nao para retirar dele uma resposta pontual a uma pergunta que Ihe 6 previa, 

mas para retirar dele tudo o que Ihe possa me fornecer. 

Outrossim, essa circunstancia nos leva a questionar: Como o professor 

conduz esse processo de leitura quando ele aponta determinados alunos e nao 

menciona outros? Os nao mencionados podem sentir-se menos interessados por 

considerar que nao havera cobranga? Ate que ponto o professor e portador de 

uma bagagem para poder instigar seu aluno e permitir que ele se pronuncie? Se o 

que se almeja e a autonomia do aluno enquanto leitor, ate que ponto essa pratica 

do aprendizado da leitura permite a partilha do saber, a troca de informagoes? 

Outrora, quando o aluno esta aliado sozinho com o texto, ele se diz nao 

ser capaz de responder as questoes interpretativas do livro, porem quando a 

situagao muda, com a interferencia da professora e a colaboragao dos alunos 

com seus comentarios, as respostas surgem e em grupo os resultados 

correspodem em certa medida ao entendimento esperado.O que faz recordar os 

PCNs (2001): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O leitor [...] precisa aprender a coordenar estrategias de 

decifragao, de selecao, antecipagaojnferencia e verificagao. 

Essa aprendizagem se da pela participagao do aluno em 

situagoes onde leia para atingir alguma finalidade especifica, 

em colaborag§o com os colegas, sob a orientagao e com a 

ajuda do professor. 
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Passando para outro momento, solicita-se que os alunos retirem o caderno 

de especificada disciplina.por exemplo:matematica, copia-se conceitos e 

exemplos sobre o assunto a ser trabalhado, no caso aqui a multiplicacao. O 

conteudo e lido pela professora que explica os exemplos expostos no quadro e no 

final questiona se todos entenderam. Alguns dizem que sim, entenderam; outros 

ficam calados, e ainda outros se queixam que a tabuada de multiplica?ao e muito 

dificil. Diante dessa ultima reacao a professora sugere um exercicio afirmando 

que por meio deste as duvidas serao esclarecidas. E o processo de atividade e 

corregao ocorre semelhante as demais, no quadro. Digno de nota e perceber que 

muito embora a escola tenha disponivel o numero suficiente de livros de 

matematica, o mesmo nao se constitui em momento algum como um recurso de 

leitura a mais presente na sala, isto porque e encarado como muito avancado 

para o nivel da turma. Isso da margem a outra reflexao: Se a leitura e incentivada 

como uma pratica social no processo de troca com o outro, sera que nenhum dos 

alunos conseguiriam atingir esse nivel de entendimento (questionado pela 

professora) com o acesso a esse material? Alem disso, porque evitar o contato 

com o livro se o aluno ja dispoe de um acesso tao reduzido? Nesse sentido 

Orlandi (1988) retoma a consideracao de que: o sujeito nao se apropria da 

linguagem num movimento individual. A forma dessa apropriagao e social. 

O treino ortografico, geralmente de palavras, e outra pratica constante na 

rotina da turma e sua correcao tambem se da semelhante as outras atividades, 

verificadas no quadro. 

Outro fator significativo a se considerar e que enquanto outras escolas 

dispoem de um ambiente a mais de leitura e pesquisa, este ano a escola referida 

neste trabalho, devido ao grande numero de alunos nao tern disponibilidade a 

esta alternativa. O que distancia e restringe acentuadamente o contato do aluno 

com a leitura e sua diversidade. Dessemelhante desta condigao, os PCNs(2001) 

sugerem que: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA selegao do material de leitura deve ter como criterios: a variedade 

de generos, a possibilidade de o conteudo interessar, o atendimento aos projetos 

de estudo e pesquisa das demais 6reas. 

Em se tratando dos momentos de leitura individual, percebe-se 

primariamente que a selecao do que se vai ler nao inclui a participacao do aluno, 
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configurando-o num aluno passivo, receptivo as escolhas previas do professor, o 

que consequentemente pode nao fazer nenhum sentido para a crianga, tornando 

inexistente o carater interativo que o ato de ler deve ter. O texto e colocado como 

produto acabado; o privilegio e a pronuncia correta das palavras ou frases. 

Escolhe-se um paragrafo de determinado texto e de carteira em carteira escuta-se 

cada aluno. Diante de tal evidencia e bem oportuno rever o que Martins (1994) 

ressalta: 

A fungao do educador nao seria precisamente a de 

ensinar a ler, mas a de criar condigoes para o educando 

realizar a sua propria aprendizagem, conforme seus 

proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo 

as duvidas e exigencias que a realidade Ihe apresenta. 

A leitura esta na escola, entretanto e necessario rever de que forma ela e 

pensada e efetivada na sala de aula. Tendo que, a maioria das criangas 

brasileiras - sobretudo as que sao atendidas pela rede publica de ensino - tern 

acesso restrito a leitura e a escrita, desconhece muitas de suas manifestacoes e 

utilidades. 

Por isso, e fundamental que a escola, pela mediagao do professor(a) 

proporcione aos alunos o contato com diferentes generos e suportes de textos. 

No dia-a-dia dos cidadaos, as praticas de leitura e escrita estao presentes 

em todos os espagos, a todo momento, cumprindo diferentes fungoes. Por isso, 

trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidos na compreensao dos 

usos e fungoes da leitura e escrita, implica valorizar os conhecimentos previos do 

aluno, possibilitando a ele dedugoes e descobertas, explicitando informagoes 

desconhecidas, em consequencia, sua insergao social. 
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Considerando o que foi observado percebe-se que as praticas de leitura no 

espaco escolar estao mais associadas ao paradigma estruturalista da leitura, que 

entende que o individuo recebe da comunidade lingtiistica, um sistema ja 

constituido, cabendo a ele toma-lo e assimila-lo no seu conjunto tal como ele e. Sob 

essa otica Kato (1985) compreende que a leitura parte de pressuposto de que o 

texto possui uma decodificagao que apresenta as ideias do autor e cabe ao leito 

decodifica-lo, isto e, compreender essas ideias com um sentido unico e verdadeiro, 

limitando as possibilidades de compreensao. 

E a pedagogizagao da leitura esta atrelada a uma pratica reforcada de 

maneira imediatista .mecanica e fragmentada. Percebe-se tambem que nem 

sempre o professor consegue desempenhar o papel de mediador entre as 

criangas e os autores dos textos selecionados; talvez porque o seu saber 

academico sobre leitura na maioria das vezes e fragmentado. Por isso, e 

importante se ter cautela para que nao haja nenhum tipo de julgamento com 

relagao a culpados e inocentes nessa pratica que ainda se mostra muito carente 

de agoes mais energicas, visto que nao ha como detectar a nao prontidao 

exclusiva do aluno ou absoluta do professor, as causas e consequencias sao 

variaveis e depende de cada contexto. 

As observancias atentas em classe refletem claramente como as estrategias 

utilizadas podem reduzir ou ampliar o bom desempenho do aprendiz no processo 

de aquisigao da leitura. Se os momentos de leitura se constituem escassos e 

formais, isso obviamente distancia a relagao do aluno com o texto; desta forma 

como conseguir minimizar as dificuldades no processo de ensino. Ou ainda como 

promover a cidadania desses alunos, tao enfatizadas nas teorias? A leitura so 

desperta interesse quando interage com o leitor, quando faz sentido, traz 

conceitos que se articulam com as informagoes que ja se tern. A final de contas, 

qual o lugar que e apontado para se efetuar a tarefa de se aprender a ler e 

escrever? Quando se pergunta o que o aluno vai fazer nas escola que resposta 

as proprias criangas frequentemente expressam? Se o papel da escola e o de 
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ensinar a ler e escreverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?m carater primordial, que essa responsabilidade se faga 

mediante uma boa preparacao, o compromisso e de modo salutar; ou de outra 

forma as queixas so tenc'em a aumentar. 

Valorizando a leitura enquanto pratica social, entende-se que nao ha uma 

concepcao de leitura sem as outras. Ha que se perceber que entre elas ha uma 

gradacao, indispensavel para a formagao do sujeito enquanto leitor, 

reconhecendo inclusive que as praticas de leitura e escrita sao sempre 

gradativas, ou seja, ha sempre o que se aprender. 

Os inumeros estudos dedicados ao processo do aprendizado da leitura 

revelam que o ensino da linguagem antes conceitual e normativo deve ser 

centrado hoje no uso e no funcionamento da lingua enquanto sistema simbolico, 

situado num contexto socio-historico determinado. Pois, so assim o sujeito tera 

condigoes de se dar bem dentro e fora da Escola, fazendo pleno uso do que 

aprende e apreende. 

Nao obstante, a forca da visao estruturalista nas propostas pedagogicas e 

visivel, a reproducao de informacoes concretizada no resultado faz com que a 

leitura extra-escolar, ou seja, a variedade textual do mundo, do cotidiano nao seja 

muito bem vista no espaco escolar, a leitura dos livros didaticos e a que mais 

caracteriza a leitura da escola, ainda ha muita teoria e pianos pedagdgicos 

proximos do ideal, mas a pratica continua arcaica. 

Ensinar a ler e uma tarefa de todo professor, nao sendo exclusividade do 

de Lingua Portuguesa, quase sempre responsabilizado pela dificuldade do aluno 

de interpretar questoes de disciplinas diversas. Alem do mais, o ato de ler 

disponibiliza um repertorio para que o individuo possa expressar nao so escrita, 

mas oralmente. A desconsideragao do que seu a leitura segundo os diferentes 

paradigmas e os processos socios-cognitivos nela envolvidos, leva as pessoas a 

construirem um conceito limitado desta acao de linguagem. Reforcando esse 

entendimento, Kleiman (1998) explica: 

UNIVERSIDADE F E D E R A L 
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Quando os professores das demais materias se 

envolvem com o ensino da leitura, como deveriam faze-

lo. As oportunidades de criar objetivos significativos 

para a leitura de diversos textos se multiplicam. As 

oportunidades de diversificacao e ampliacao do 

universo textual do aluno sao ilimitadas, desde que a 

atividade de leitura seja deslocada de uma atividade 

meramente escolar.ate uma atividade para cujo 

desenvolvimento e realizacao a leitura sirva como 

instrumento importante." 

E preciso atentar nao apenas para a linearidade do texto, mas ver o 

significado e as formas de construgao desse significado. 

Percebe-se tambem que a escola ainda incentiva a formagao do leitor que 

repete leituras do professor, se limitando a ensinar calculo e outras nogoes 

elementares. As praticas de leitura na sala de aula, diferentemente da decifragao 

mecanica de sinais, podem dar lugar ao ato voluntario, ao exercicio da 

possibilidade humana de articular o agir ao pensar, ao definir, ao escolher, 

distinguindo leitores de ledores. Atentando para isso Geraldi (1999) diz: 

E comum professores alegarem que "ensinam" 

determinadas nogoes porque elas serao exigidas pelas 

series seguintes, pelo vestibular. Nao se dao conta de que 

esta exigencia acaba se fechando no interior da propria 

estrurura do sistema escolar. 

Constatou-se tambem a importancia de o aluno utilizar suas experiencias, 

sua historia de leitura e seus conhecimentos para produzir sentidos em relagao 

aos textos lidos, o que inclui a pratica da leitura colaborativa, na qual professor e 

alunos juntos, buscam pistas, juntam significados e constroem o sentido do texto. 

Tornou-se evidente a necessidade do mediador da construgao dos sentidos, 

pois conforme Kleiman(2000) ressalta: o leitor nao recebe pronto o significado do 

texto, ele o constroi, gradualmente. Quer dizer, a leitura precisa ser trabalhada em 
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sala de aula como um processo compartilhado entre professor e aluno, 

principalmente nas series do ensino fundamental. 

Portanto, e preciso aceitar o desafio de uma pratica em que, assumindo uma 

postura dialogica com seus alunos, professores e professoras possam contribuir 

para que eles cheguem a almejado objetivo, ao uso criativo e critico das praticas 

sociais de leitura e escrita. 

Pensando assim, a Escola deve ser um espaco que discute, ao mesmo 

tempo, o proprio conhecimento que esta sendo transmitido, explicitando os 

conceitos, os conteudos ideologicos que estao sendo transmitidos. 
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