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APRESENTAÇÃO 

Ítaca
Se partires um dia rumo à Ítaca  
Faz votos de que o caminho seja longo repleto de aventuras, repleto de saber.
Nem lestrigões, nem ciclopes, nem o colérico Posidon te intimidem!
Eles no teu caminho jamais encontrarás.
Se altivo for teu pensamento
Se sutil emoção o teu corpo e o teu espírito tocar
Nem lestrigões, nem ciclopes
Nem o bravio Posidon hás de ver
Se tu mesmo não os levares dentro da alma
Se tua alma não os puser dentro de ti.
Faz votos de que o caminho seja longo.
Numerosas serão as manhãs de verão
Nas quais com que prazer, com que alegria
Tu hás de entrar pela primeira vez um porto
Para correr as lojas dos fenícios e belas mercancias adquirir.
[...] Tem todo o tempo Ítaca na mente.
Estás predestinado a ali chegar.
Mas, não apresses a viagem nunca.
Melhor muitos anos levares de jornada
E fundeares na ilha velho enfim.
Rico de quanto ganhaste no caminho
Sem esperar riquezas que Ítaca te desse. [...]
(KAVÁFIS, 2006, p. 146-147)
 
Freud, em O mal-estar da civilização, obra renomada e publicada em inúmeras 

edições, defende que a civilização é sinônimo de cultura. Ou seja, não podemos 
desassociar a funcionalidade cultural em organizar um espaço, determinar discursos 
e produzirem efeitos.

Por vivermos em tempos em que só o fato de existir já é resistir, seria 
ingenuidade, tanto de assujeitamento, quanto social, acreditar que a cultura não vem 
produzindo a resistência, principalmente na diferenciação social. Entre estudiosos, 
um dos pontos mais questionáveis, entre pesquisadores das mais diversas áreas 
do conhecimento, é sobre o papel do professor como agente cultural, no espaço 
escolar, mas não podemos legitimar que a escola, bem como o professor, sejam os 
principais influenciadores. Há, no social, trocas dialógicas, enunciativas e discursivas 
que configuram e constituem o sujeito em meio sua adequação individual, ou seja, 
o aculturamento perpassa por “muitas mãos”, instituições, sujeitos, ideologias que 



atuam na formação estrutural.
De acordo com nossas filiações, determinamos culturas, determinamos não 

culturas, assim como afirma Bourdieu (1989), que responsabiliza essas legitimações 
aos próprios sujeitos que as vivem. Resistir seria, neste caso, transformar o mundo 
no qual estamos inseridos.   

A escola precisa ser transformada, há muito tempo ela serve à legitimação 
da cultura dominante. É de fundamental relevância que a escola esteja cada vez 
mais próxima daqueles que são, de certa forma, o coração que a faz pulsar, da 
comunidade escolar que, ao garantir sua identidade cultural, cada vez mais se 
fortalece no exercício da cidadania democrática, promovendo a transformação da 
escola em uma escola mais humanizada e menos reprodutora, uma escola que 
garanta, valorize e proteja a sua autonomia, diálogo e participação coletiva. Assim, 
dentro dessa coletânea, buscou-se a contribuição do conceito de mediação como um 
possível conceito de diálogo para com as problemáticas anteriormente explicitadas.

O termo ensino e aprendizagem em que o conceito de mediação em Vigotsky 
(2009) dá início à discussão a uma discussão sobre mediação, que considera o 
meio cultural às relações entre os indivíduos como percurso do desenvolvimento 
humano, onde a reelaboração e reestruturação dos signos são transmitidos ao 
indivíduo pelo grupo cultural. As reflexões realizadas, a partir dos artigos propostos 
na coletânea, nos mostram que a validação do ensino da arte, dentro das escolas 
públicas, deve se fundamentar na busca incessante da provocação dos sentidos, na 
ampliação da visão de mundo e no desenvolvimento do senso crítico de percepção 
e de pertencimento a determinada história, que é legitimada culturalmente em um 
tempo/espaço.

A escola precisa fazer transparecer a possibilidade de relações sociais, despertar 
e por assim vir a intervir nestes processos. Se deve analisar de maneira mais crítica 
aquilo que é oferecido como repertório e vivência artística e cultural para os alunos, 
bem como se questionar como se media estas experiências, ampliar as relações 
com a arte e a cultura, ao contrapor-se ao exercício de associação exercido muitas 
vezes pela escola nas práticas de alienação dos sujeitos diante de sua realidade.

Todos, no espaço escolar, atuando de maneira mais contributiva como lugar 
propício para ressignificação, mediação, produção cultural e diálogos culturais, que 
articulados junto a uma política cultural democrática podem vir a construir novos 
discursos que ultrapassam os muros que restringem a escola a este espaço de 
dominação, legitimado pelo atual sistema. A escola, dentro desta perspectiva, passa 
a ser concebida como um espaço de dupla dimensão. Dentro desta concepção, 
os processos de mediação potencializam a práxis de um pensamento artístico e 
cultural. É, atuando atrelado ao cotidiano, em uma perspectiva de mediação, que 
parte destes pressupostos apresentados que a escola passa a adquirir um carácter 
de identidade, resistente à homogeneização cultural. A escola pode causar novas 



impressões, pode abrir seu espaço para novos diálogos e conversações.
É preciso, no entanto, despertar esta relação, desacomodar-se do que é 

imposto. Muitos são os fatores que teimam em desmotivar, no entanto, está longe 
desta ser a 90 solução para um sistema educacional que precisa de maneira urgente 
ser repensado. Ao acompanhar a ação nestas escolas, foi impressionante observar 
como a movimentação contagiava todos, até mesmo aos que observavam a 
movimentação e curiosos passavam pelo espaço, alunos de outras turmas apareciam 
para ajudar e tudo era visto com grande expectativa. Os alunos que participaram do 
processo aparentavam estar realmente coletivamente envolvidos, e isso pode ser 
observado nos depoimentos. O movimento observado na montagem, na realização 
da exposição e na ação educativa foi surpreendente e demonstra que a escola 
carrega realmente consigo algo muito precioso, que é pouco valorizado, o cotidiano 
real, o qual não está incluso em documentos, a parte viva da escola.

A presente ação demonstrou que a escola pode tomar rumos diferentes dos 
quais ela é designada pelo sistema. Aponta que um destes caminhos é apostar 
nos processos de mediação cultural que partam do cotidiano dos sujeitos que 
constituem este espaço. Assim, os processos de mediação cultural atrelados 
ao conceito de cotidiano não documentado atuam como exercício de partilha do 
sensível e colaboram na formação da práxis de um pensamento artístico e cultural. 
Esta concepção aqui analisada remete à tomada de uma nova postura frente ao 
ensino da arte e a concepção de espaço escolar assinala à construção de narrativas 
que possam contribuir para a construção de uma escola menos determinista e mais 
humanitária. Ao se realizar uma ação como esta proposta, o espaço escolar permite 
uma participação ativa e democrática entre seus autores, possibilitando a troca 
de vivências e experiências na comunidade escolar, promovendo um diálogo que 
potencializa a produção cultural dos alunos. A mediação dos trabalhos pelos alunos 
foi, segundo os depoimentos, algo muito rica e satisfatória para eles, os quais se 
mostraram maravilhados ao poderem partilhar de suas criações e apresentá-las à 
comunidade escolar.

Na ação educativa os alunos mediam o processo criativo e estes momentos de 
mediação, em absoluto, se configuraram como exercícios de partilha da sensível, que 
carregados de significados possibilitam a troca e o contato com o outro. Diante do 
que aqui se faz exposto, nada se tem a concluir como algo pronto e acabado, assim 
o que se faz é concluir uma etapa, que se transformará em múltiplas possibilidades 
de novos fazeres, desta teia de retalhos cabe, por agora, apreciar a parte que foi 
tecida e refletir, para sem muito tardar, sair em busca de outros retalhos que possa 
quiçá, um dia, tornar-se uma trama densa da práxis educativa e artística.

Boa leitura!

Solange Aparecida de Souza Monteiro
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LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: DA 
LEITURA EXTRACLASSE À PRODUÇÃO TEXTUAL

CAPÍTULO 8
doi

Adriana Ferreira de Souza
 (UNEB-Campus II/Alagoinhas-BA)

RESUMO: O artigo trata de um relato de 
experiência pedagógica sobre um projeto 
de leitura extraclasse e produção textual, da 
disciplina de Português, no 8º ano matutino, 
desenvolvido na Escola Municipal Dr. Jairo 
Azi, em Riacho da Guia, distrito de Alagoinhas, 
Bahia. O presente texto tem por objetivo 
refletir sobre o ensino de português, no que 
concerne à aquisição de habilidades de leitura 
e escrita no Ensino Fundamenta II. Para tanto, 
apresentamos as linhas gerais da proposta de 
trabalho e o desenvolvimento da mesma em 
sala de aula. As atividades de leitura extraclasse 
e produção textual do projeto da disciplina de 
português buscam principalmente recuperar 
o prazer pela leitura e, consequentemente, 
desenvolver habilidades de leitura e escrita. O 
projeto tem por base a metodologia qualitantiva, 
fundamentando-se em autores que abordam 
esse tema: Freire, Geraldi, Zilberman, Koch, 
entre outros. Até o momento, os resultados 
obtidos mostram um aumento na quantidade de 
livros lidos pelos alunos, com suas respectivas 
produções escritas com base nos livros lidos. 
Assim, concluímos que os alunos podem 

desenvolver a competência de leitura e escrita 
que o auxiliará a ser um sujeito ativo do ato de 
ler e escrever.
PALAVRAS-CHAVE: Competência de leitura e 
escrita; Leitura extraclasse; Produção textual; 
Sujeito   ativo.

LITERACY IN ELEMENTARY EDUCATION 
II: FROM EXTRA READING TO TEXTUAL 

PRODUCTION

ABSTRACT: The article deals with a 
pedagogical experience report about a project 
of extraclass reading and textual production, of 
the Portuguese discipline, in the 8th morning, 
developed at Dr. Jairo Azi Municipal School, 
in Riacho da Guia, Alagoinhas district, Bahia. 
This text aims to reflect on the teaching of 
Portuguese, with regard to the acquisition of 
reading and writing skills in Elementary School 
II. Therefore, we present the general lines of 
the work proposal and its development in the 
classroom. The activities of extraclass reading 
and textual production of the project of the 
Portuguese discipline seek mainly to recover 
the pleasure of reading and, consequently, to 
develop reading and writing skills. The project 
is based on qualitative methodology, based on 
authors addressing this theme: Freire, Geraldi, 
Zilberman, Koch, among others. So far, the 
results obtained show an increase in the number 
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of books read by students, with their respective productions written based on the books 
read. Thus, we conclude that students can develop reading and writing skills that will 
help them to be an active subject of reading and writing.
KEYWORDS: Reading and writing skills; Extra class reading; Text production; Active 
subject.

1 |  INTRODUÇÃO

Muitos linguistas questionam sobre o que é ensinar português, uma vez que os 
alunos já dominam a língua materna necessária para se expressarem e interagirem 
com os seus interlocutores. O que seria necessário ensinar: Gramática? Literatura? 
Expressão oral e escrita? São muitos os questionamentos que envolvem o ensino 
de português. Com base nesse contexto, há professores que buscam um trabalho de 
integração entre a prática de leitura e a produção de texto. Dessa forma, por meio da 
leitura, a escola pressupõe que o aluno pode ter cada vez mais contato com a língua 
escrita, aumentando seu repertório com relação as formas padrão que deseja que 
ele aprenda (PONTY, 1999).

Assim, a escola não ensina o aluno a ler e produzir textos. São feitos exercícios 
de interpretação e análise de textos e a produzir redações. O que significa que há 
simulações de leituras e do uso da língua escrita (GERALDI, 1999). No entanto, a 
leitura não deve ser uma decifração do sentido de um texto, ela deve partir da leitura 
de mundo para a leitura da palavra, o que possibilita uma compreensão crítica e 
interpretação do texto, finalizando em sua recriação (FREIRE, 2011). A utilização 
do código da escrita não serve apenas para produzir textos, mas para entendê-los 
a partir das experiências, do conhecimento e da visão de mundo do aluno (KOCH, 
2002). Leitura e escrita estão vinculadas e sua prática se dá no ambiente escolar 
(ZILBERMAN, 2009).

Para Barbosa e Rovai (2012), “a leitura não é um hábito, uma ação que repetimos 
irrefletida e automatizamente. A leitura é uma prática social refletida, sentida, fruída, 
que precisa ser internalizada e fazer sentido”. (BARBOSA; ROVAI, 2012, p. 51), mas 
a resistência do aluno à leitura irá depender das experiências significativas ou das 
dificuldades de compreensão que o aluno tiver com ela.

Para isso, a prática de leitura deve levar em consideração os interesses 
dos alunos, desde as obras que valorizam a cultura local, assim como obras 
contemporâneas, incluindo os clássicos, que podem ser selecionados pelos próprios 
alunos de acordo com suas expectativas. Além disso, o professor continuará 
exercendo a tarefa de mediador de leitura, ensinando a ler e criando condições 
de interpretação, “o que passa pelo desenvolvimento de habilidades de leitura, 
mas também pela oportunização de experiências estéticas significativas que nos 
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permitam identificação e alteridade, que nos provoquem torcida, raiva, indignação, 
alegria, que nos façam rir e chorar.” (BARBOSA; ROVAI, 2012, p. 53).

Desde de séculos passados, a leitura e a escrita ocupam um lugar relevante 
na sociedade, cujo domínio dessas habilidades distingue as pessoas entre si. 
Assim com a crise da leitura e da escrita que gera a crise da escola e vice-versa, as 
desigualdades sociais se ampliam cada vez mais.

Diante desse contexto, é necessário que os profissionais de educação busquem 
soluções para superar as dificuldades relacionadas ao domínio das habilidades de 
ler e escrever textos.

O presente texto tem por objetivo refletir sobre o ensino de português no que 
concerne à aquisição de habilidades de leitura e escrita no Ensino Fundamenta II. Para 
tanto, apresentamos as linhas gerais da proposta de trabalho e o desenvolvimento 
da mesma em sala de aula. As atividades de leitura extraclasse e produção textual 
do projeto da disciplina de português buscam principalmente recuperar o prazer pela 
leitura e, consequentemente, desenvolver habilidades de leitura e escrita.

A metodologia é de base qualitantiva, uma vez que parte da análise da 
atividade de leitura e produção textual, aplicada com as turmas do 8º ano, onde 
buscamos explicar o andamento da atividade de forma parcial e limitada, pois torna-
se imprevisível o desenvolvimento da atividade, ao mesmo tempo em que tentamos 
quantificar, com base na análise de dados, o andamento da mesma entre as duas 
turmas de 8º ano. A junção da pesquisa qualitativa e quantitativa nos permite ter 
mais informações do que poderíamos ter se fossem aplicadas separadamente. 
(GERHARDT, 2009).

2 |  LINHAS GERAIS 

O projeto de atividade de leitura extraclasse e produção textual, se iniciou a 
partir de leituras que tratam sobre este tema, em especial, com base na leitura do livro 
“O texto na sala de aula”, de Geraldi (1999), que apresenta sugestões de atividades 
para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em sala de aula. Não é 
um roteiro a ser seguido, como afirma o próprio autor, apenas serve de base para 
a orientação da prática pedagógica de profissionais da área de Letras, que podem 
adaptá-lo, criando seus próprios projetos, levando em conta a realidade de cada um. 

Foi aplicado na Escola Municipal Dr. Jairo Azi, do ensino fundamental II, em 
Riacho da Guia, distrito de Alagoinhas, Bahia, com as turmas do 8º ano, do turno 
matutino. Consiste na leitura de dez livros de narrativas longas (romances, novelas, 
peças teatrais), que contemplem estilos variados: romances de aventura, policial, 
amor, drama, entre outros, distribuídas entre as quatro unidades do ano letivo: dois 
livros na I e IV unidades, três livros na II e III unidades. Os livros utilizados pelos 
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alunos pertencem em parte à biblioteca da escola, pois a mesma não dispõe de 
um grande acervo, livros dos próprios alunos, emprestados ou que baixaram na 
biblioteca virtual, através do celular. 

Com base na leitura do livro selecionado, o aluno escolhe uma atividade 
sugerida para a produção textual que, no final do ano letivo, deverá escolher uma 
das atividades realizadas para apresentar à turma e outra para expor no mural da 
sala ou da escola. 

São essas as atividades propostas aos alunos com base na leitura dos livros 
selecionados para a leitura extraclasse:

1.  Escrever uma carta para o autor, falando sobre o livro, questionando as 
personagens, suas atitudes, pedindo informações sobre a vida dele.

2. Transformar o livro em história em quadrinhas, procurando destacar os 
aspectos mais importantes, aqueles que merecem mais atenção.

3. Fazer uma colagem (ou desenho, ou pintura...) que recrie trechos decisivos 
na história.

4. Escolher uma música bem conhecida e fazer uma paródia, recontando a 
história do livro.

5. Escrever a história em forma de cordel.

6. Selecionar uma música de sucesso que tenha letra relacionada a momentos 
da história do livro.

7. Fazer a propaganda do livro.

8. Confeccionar a primeira página de jornal, contendo manchetes, texto com 
ilustração sobre fatos que compõem a história do livro.

9. Criar uma nova versão da história lida. 

10. Escrever um poema com base na história do livro lido.

11. Compor uma letra de música (hip-hop, rap, funk) considerando a história 
do livro.

Consta também de um regulamento que os alunos devem seguir para um bom 
desempenho das tarefas. 

1. Primeiramente, os alunos deverão ler, no mínimo, dez livros durante o ano 
letivo para realizar as atividades propostas, escolhendo uma atividade 
diferente para cada livro lido. 

2. Na quarta unidade, cada aluno escolherá uma atividade realizada para 
apresentar em sala de aula e outra para expor no mural da sala ou da 
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escola. 

3. As atividades realizadas no caderno pelos alunos e a apresentação da 
atividade escolhida pelos mesmos em sala de aula serão avaliadas e 
pontuadas pelo professor.

4. Para isso, os alunos devem escolher narrativas com histórias variadas: 
histórias românticas, policiais, de aventura, de fi cção científi ca, de 
suspense de humor, de terror, etc.

5. A seleção dos livros deve ser feita sob a orientação do professor.

6. Devem ler livros, de preferência, que ainda não leram. 

3 |  RESULTADOS

Até o momento, temos como resultados obtidos, a quantidade de livros lidos 
pelos alunos até a terceira unidade e as produções escritas com base nos romances 
lidos. No entanto, há alunos que ainda não completaram a leitura dos livros e, 
consequentemente, não fi zeram as respectivas produções. Mas há casos de alunos 
que já ultrapassaram o mínimo de leitura estabelecida com as produções escritas. 
Observamos que há uma quantidade signifi cativa de alunos que fi cam na “lista de 
espera” e que pegam mais de um livro para ler simultaneamente, mas isso não 
ocorre em todas as turmas. 

A tabela abaixo representa o andamento dessa atividade nas duas turmas de 
8º anos A e B, do turno matutino.

Esclarecemos que a terceira unidade ainda está em andamento, o que pode 
alterar os resultados até o encerramento da mesma.

Tabela 1: Andamento do projeto nas turmas

Com base na tabela acima, podemos observar que a turma do 8 ano A, até o 
momento, é a que tem o maior número de alunos que já completaram as atividades 
propostas, onde muitos ultrapassaram a quantidade mínima de romances lidos já na 
terceira unidade. O mesmo não ocorre com os alunos do 8º ano B, pois os mesmos 
estão atrasados na leitura e na produção dos textos. Mas se comprometeram em ler 
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a quantidade mínima de romances estabelecida na unidade, com suas respectivas 
produções.

No início da atividade de leitura extraclassse, muitos alunos se queixaram de 
suas mães, uma vez que não permitiam que os mesmos lessem os romances quando 
estavam, alegando que tinham que cumprir com as tarefas domésticas. Diante 
dessa situação, propomos que conversassem com suas mães ou responsáveis 
sobre a atividade e, em comum acordo, gerenciassem o seu tempo. Dessa forma, foi 
possível que os alunos dessem continuidade a atividade, sem deixarem de cumprir 
suas obrigações domésticas. 

Além dessas análises, ao conversar com os alunos a respeito da atividade, 
alguns disseram que passaram a ler mais rápido, compreendendo melhor o que está 
escrito.

4 |  CONCLUSÕES 

O objetivo dessa atividade não é formar escritores, embora as produções 
escritas sejam resultados de sugestões de atividades aplicadas no final do exercício 
de leitura que tem por objetivo auxiliar o aluno a construir adequadamente um texto, 
de acordo com o gênero textual solicitado. A prioridade está na formação de leitores 
para que passem a ter um comportamento ativo, criativo, com a capacidade de 
refletir, de forma crítica, sobre o mundo que o cerca.

Com o projeto de leitura extraclasse e produção textual, acreditamos estar 
contribuindo para o aperfeiçoamento do profissional de Letras que se preocupa em 
criar condições que levem o educando a desenvolver competências de ler, interpretar 
e produzir textos, para que o mesmo não seja apenas um receptor de conteúdo, um 
ser passivo durante as aulas. 
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