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APRESENTAÇÃO

Importante contar ao leitor, antes de apresentar com mais detalhe as 
características desta obra, o contexto em que ela se insere, marcando bem o lugar 
histórico que a circunscreve. 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angustias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda segundo ele, 
só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. 
Portanto, as discussões empreendidas neste volume de “Educação: Agregando, 
Incluindo e Almejando Oportunidades”, por terem a Educação como foco, como 
o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, assim como também da prática docente.

Este livro, Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades,  
reúne um conjunto de textos, originados de autores de diferentes estados brasileiros 
e países, e que tem na Educação sua temática central, perpassando por questões de 
gestão escolar, inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, 
formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação 
para a cidadania, entre outros. Os autores que constroem essa obra são estudantes, 
professores pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, 
partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os 
mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores e discussões por eles 
empreendidas, mobilizam-se também os leitores e os incentiva a reinventarem os 
seus fazeres pedagógicos. Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas 
uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo 
discutir o ensino de literatura para EJA e relatar 
algumas experiências de docência no curso pré-
universitário PET/Conexões de Saberes, que 
ocorre anualmente na Universidade Federal 
da Paraíba. A discussão inclui as metodologias 
utilizadas e como o ensino de literatura contribui 
para a formação integral dos discentes, 
considerando a dialogicidade e a aproximação 
da realidade dos jovens e adultos das classes 
populares, que são o público-alvo do curso. 
A partir da concepção de Freire (1987), que 
defende a educação dialógica e não-bancária; 
Cândido (2004) e Marisa Lajolo (1993), que 
apontam para o caráter social e humanizador da 
literatura; entre outros, ressalta-se a importância 
da sala de aula como um espaço para diálogos 
e conscientização para a transformação social. 
Os resultados obtidos demonstram que o ensino 
de literatura, ancorado na sua função estética e 
sensorial, contribui diretamente na formação dos 
sujeitos, aguçando seu senso crítico, cidadão, 
humanista e na compreensão social.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Literatura, 
Educação, PET/Conexões de Saberes.

DIALOGICAL EDUCATION IN THE 
COURSE LITERATURE CLASSES PRE-

UNIVERSITY OF UFPB
ABSTRACT: This article aims to discuss the 
teaching of literature for EJA and report some 
teaching experiences in the pre-university course 
PET/Conexões de Saberes, which takes place 
annually at the Federal University of Paraiba. 
The discussion includes the methodologies used 
and how the teaching of literature contributes to 
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the integral training of students, considering the dialogicity and the approximation of 
the reality of young people and adults from the popular classes, who are the target 
audience of the course. From the conception of Freire (1987), who defends dialogical 
and non-banking education; Cândido (2004) and Marisa Lajolo (1993), who point to 
the social and humanizing character of literature; among others, it emphasizes the 
importance of the classroom as a space for dialogues and conscientização1 for social 
transformation. The results obtained demonstrate that the teaching of literature, 
anchored in its aesthetic and sensory function, contributes directly to the formation of 
the subjects, sharpening their critical, citizen, humanistic, and social understanding.
KEYWORDS: Teaching Literature, Education, PET/Conexões de Saberes.

1 |  INTRODUÇÃO
A compreensão do que é Literatura e sua aplicação no ensino traz diversas 

questões que podem ser estudadas e analisadas a partir de algumas indagações, 
tais como: De que forma a literatura deve estar inserida em sala de aula e como o 
professor poderá apresentar obras literárias e ressaltar sua importância na formação 
dos alunos? Assim, os estudantes do curso de Letras – Língua Portuguesa, da 
Universidade Federal da Paraíba, enquanto docentes no Curso pré-universitário 
PET/ Conexões de Saberes, buscam propor aulas dinâmicas e significativas, de 
maneira que os cursistas, enquanto agentes transformadores e ativos na sociedade, 
exponham seus conhecimentos prévios, contribuindo para a percepção da literatura 
como cultura e conhecimento de mundo.

Proporcionar experiências significativas com a Literatura é um dos grandes 
desafios encontrados na ação pedagógica. Partindo do pressuposto de que o 
ensino literário nas escolas públicas apresenta déficits do seu real significado e 
intensidade, mesmo que incentivado e parametrizado por documentos oficiais, 
como as Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006), procuramos estabelecer 
conteúdos e formas que se aproximem da realidade dos alunos, sem negligenciar 
o trato com as obras ditas clássicas. É gratificante perceber a reação dos jovens 
e adultos de origem popular, beneficiados pelo curso, ao se depararem com 
expressões literárias, como a poesia. 

Dessa forma, este trabalho busca relatar como a literatura pode ser um 
instrumento para alcançar a subjetividade dos sujeitos de aprendizagem, a partir 
de abordagens que se aproximam e ultrapassam a realidade dos educandos, 
auxiliando-os na preparação de vestibulares e do ENEM. 

Nossa ênfase será nos anos de 2018 e 2019, e traz como fundamentação 
teórica o pensamento de autores do ensino de Literatura e da educação dialógica 
que buscamos estabelecer a partir da perspectiva freireana.

1  Conscientização – The term conscientização refers to learning to perceive social, political, and economic 
contradictions, and to take action against the oppressive elements of reality.
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2 |  METODOLOGIA
As aulas de literatura no curso pré-universitário possuem uma carga horária 

de 45 minutos, sendo duas aulas uma vez por semana, em três turmas diferentes, 
que ocorrem no período noturno, de março a novembro de cada ano que o curso é 
ofertado. A ação tem como filosofia a diretriz freireana para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), em seu caráter, necessariamente, dialógico e problematizador.

Nesta perspectiva, o processo educacional se constrói na dialogicidade entre 
pessoas e saberes. Freire destaca, ainda, que o professor/educador que elabora e 
organiza os conteúdos, a partir de seu entendimento de mundo sem considerar a 
realidade de seus alunos, passa a reproduzir ideologias dominantes e autoritárias, 
que não contribuem para a aprendizagem significativa e para a cidadania.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 2018, uma das metodologias utilizadas no ensino de Literatura foi 

o método recepcional, também conhecido como estética da recepção, de Bordini 
e Aguiar (1993). O método divide o horizonte de expectativas dos sujeitos de 
aprendizagem em cinco etapas, a saber: determinação, atendimento, rompimento, 
questionamento e ampliação. Compreende, portanto, a aprendizagem em ciclos, de 
maneira que os conhecimentos prévios são complementados e constroem novos 
saberes, numa verdadeira jornada interminável. O professor/educador atua como 
um mediador nesse processo, que descreveremos a seguir.

Na determinação, propõe-se que o mediador faça um diagnóstico do 
conhecimento daquele grupo sobre determinado tema ou saber. Em seguida, o 
atendimento ocorre quando o mediador se propõe a atender às expectativas desse 
grupo, valorizando o que sabem e se propondo a dialogar sobre o assunto. Na 
terceira etapa, é o momento do rompimento do horizonte de expectativas do grupo, 
trazendo uma discussão ou material que o grupo ainda não conheça, mas que 
tenha relação com as etapas anteriores. Na etapa de questionamento, é o momento 
de escutar o que o grupo compreendeu até o momento e realizar as associações 
necessárias para a construção desse novo conhecimento. Por fim, a etapa 
denominada ampliação do horizonte de expectativas ocorre quando se constata que 
houve aprendizagem e ampliação dos conhecimentos. Ao fechar este ciclo, novos 
serão abertos, e tal método pode ser aplicado em quaisquer áreas de conhecimento.

No que tange à experiência com o ensino de literatura, compreendendo seu 
caráter não apenas pedagógico, mas também artístico, são diversos os estudos que 
apontam a importância de levar o texto literário para a sala de aula, e não apenas 
resumos e/ou comentários sobre as obras, visando a fruição estética, a reflexão e 



 
Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades 4 Capítulo 15 159

aprendizagens significativas. Assim foi feito, desde o primeiro dia de aula. Em certa 
ocasião, uma das alunas presentes se emocionou perante a turma com a leitura de 
um poema sobre amor do escritor Pablo Neruda, o que demonstra um entendimento 
da dimensão humanizadora dessa arte.

Tanto o método recepcional quanto os estudos freireanos apontam para 
um mesmo ponto de partida para o ensino-aprendizagem: as histórias de vida e 
as experiências individuais. Nesse sentido, trazemos também Bondía (2002), por 
afirmar que a experiência é aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Dessa maneira, o autor 
defende que somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 
transformação.

[...] ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que 
essa experiência seja de algum modo revivida e tornada própria. 
A primeira nota sobre o saber da experiência sublinha, então, sua 
qualidade existencial, isto é, sua relação com a existência, com a vida 
singular e concreta de um existente singular e concreto. A experiência 
e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de 
nossa própria vida. (BONDÍA, 2002, p. 27)

O plano de curso foi elaborado a partir de temas, como o amor e a morte, 
bem como da diversidade de gêneros literários. Foram realizadas também aulas 
temáticas, como a Noite Tropicalista, experiência imersiva no que foi o Movimento 
Tropicalista no Brasil, na década de 1970. O incentivo à leitura literária também 
ocorreu por meio de sorteio de livros para os cursistas, bem como dica de filmes e 
adaptações de fácil acesso. Avalia-se, portanto, com bastante êxito o ano de 2018, 
onde foi possível estudar autores do cânone literário e também fora dele, dialogando 
com outras áreas como a Filosofia, a Sociologia e a História do Brasil, e valorizando 
as manifestações da cultura popular e erudita.

Em março de 2019, iniciamos as aulas para as novas turmas do curso pré-
universitário da UFPB. A experiência ocorreu com turmas de, aproximadamente, 60 
alunos cada, o que é bastante desafiador, sobretudo pelo fato dos discentes serem 
de faixas etárias diferentes (entre 17 e 20 anos assim, como entre 30 e 62 anos), 
dado seu perfil de EJA.

Ensinar literatura para jovens e adultos, oriundos de realidades tão diferentes, 
não é uma tarefa simples, visto que muitos – em especial os que não frequentam 
nenhum tipo de instituição educacional há muito tempo – quase não têm ou nunca 
tiveram contato com obras literárias. Portanto, nossa preocupação parte do princípio 
apontado por Lajolo (p. 15, 1993): ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não 
tem sentido nenhum.

Um dos autores que muito contribui para a nossa prática docente é Pinheiro 
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(2018), em seu livro Poesia na sala de aula. Ele nos proporciona um leque de 
reflexões acerca do ensino de literatura, com base em suas pesquisas e nos relatos 
de suas experiências, apresentando-nos as múltiplas maneiras ensinar de forma 
mais atrativa e participativa. O autor aponta a importância de lermos poesia (e 
quaisquer outros textos literários) na sala de aula, apontando que apesar desse 
gênero literário requerer um pouco mais de atenção e reflexão, contribui muito para 
o aprendizado dos alunos.

Segundo Pinheiro, “é evidente que vale a pena trabalhar a poesia na sala 
de aula. Mas não qualquer poesia, nem de qualquer modo. Carecemos de critério 
estético para a escolha das obras ou para a organização de antologia” (p. 14-
15). Dessa forma, é necessário escolher obras que sejam indispensáveis para a 
construção intelectual, perceptiva, moral e social dos sujeitos. Pois, essa escolha 
quando feita a partir de um objetivo concreto, contribui para:

“um alargamento de visão do que está sendo vivido, uma descoberta 
de ouras possibilidades de vivência afetiva. Textos que discutem 
preconceitos sociais, étnicos e questões de gêneros suscitam debates 
às vezes calorosos e podem contribuir par a formação humana dos 
leitores.” (PINHEIRO, 2018, p.16)

Tendo em vista todas estas reflexões, e compreendendo que o fazer docente 
também parte da experimentação de novas metodologias, na primeira aula do 
ano de 2019, o poema escolhido foi Retrato, de Cecília Meireles, acompanhado 
do fundo musical Adágio, de Johann Sebastian Bach. O objetivo foi proporcionar 
uma experiência múltipla ao alunado e observar o quanto conseguiram captar do 
poema, até que ponto eles emergiram na sintonia ─ poema e música. O resultado 
foi bastante satisfatório, uma vez que os alunos compartilharam reflexões muito 
profundas e pertinentes, até mesmo os que se diziam “leigos”, ou que tinham pouca 
compreensão do texto literário. Dessa forma, a música possibilitou maior intimidade 
com o poema, e contribuiu na compreensão de elementos primordiais do texto 
poético.

Essa ideia também parte da leitura de Freire (2016), uma vez que o autor 
defende uma educação mais participativa, mais igualitária e que não enxerga o 
discente como uma tábua rasa, mas como sujeitos capazes de racionalizar, interagir, 
e que trazem de suas vivências um leque de informações e experiências. Por que 
não levar Bach para jovens e adultos de origem popular? Não é um direito deles 
ter acesso à cultura erudita? É isso que problematiza Cândido (2004), em Direito 
à literatura, ao apontar a literatura como um bem incompressível e que propicia 
vivermos dialeticamente nossos problemas. 

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a 
sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a 
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integridade espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, 
a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o 
amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o 
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. 
(CÂNDIDO, 2004, p. 174)

Nessa perspectiva, compreende-se que os professores não são os 
detentores do conhecimento, mas mediadores. Os educandos não são seres 
passivos, que apenas recebem as informações e as reproduzem. Todos são 
sujeitos capazes de modificar e interagir com seu meio social e cultural. Portanto, 
reafirmamos tal lugar de protagonismo, que se demonstra contrário à concepção de 
educação bancária apontada por Freire, em que os educandos, meras incidências, 
recebem pacientemente, memorizam e repetem, tendo como única margem de 
ação o recebimento passivo dos depósitos, e, em seguida guardá-los e arquivá-los 
(FREIRE, 2016, p. 104-105).

Portanto, tais discussões se fazem necessárias não apenas no âmbito do 
ensino de Literatura, mas de todas as áreas de conhecimento, contribuindo para 
uma formação mais integradora e humanizadora.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso pré-universitário PET/Conexões de Saberes ocorre anualmente na 

UFPB, desde 2010, e vem contribuindo não apenas para o acesso das classes 
populares à universidade, bem como para a formação docente de estudantes de 
licenciaturas da instituição de ensino. A ação conta com bolsistas e voluntários 
que atuam como professores, mesmo ainda estando na graduação, o que vem 
transformando nossas práticas desde a base. 

No tocante ao ensino de literatura, estamos em constante experimentação e 
adequação, a fim de alcançar uma prática mais dialógica. Seguimos, ademais, com 
o objetivo de propiciar cada vez mais o contato significativo com a literatura, bem 
como despertar nos discentes a capacidade de percepção dos elementos implícitos 
nas obras literárias; possibilitar o aguçamento do senso crítico; favorecer o interesse 
pelo lugar de fala, de maneira que eles se percebessem como sujeitos capazes de 
agir no e sobre o mundo.
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