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Leia o texto abaixo e responda as perguntas:

Era uma vez dois trafelnos, Mirimi e Gissitar. Os dois tra-

felnos eporavam longe das perlogas. Um masto, porem, um dos tra-

felnos, Mirimi, felnou que ramalia rizar e aror uma perloga. Gis-

sitar regou muito. Ele rurbia que Mirimi nao rizaria mais	 da

perloga. Gissitar felnou, felnou, regou, regou, mas nada. Mirimi

estava leruado: ramalia rizar e aror uma perloga. No masto 	 do

fabeti, Mirimi rizou muito lonto. No meio do fabeti, proceu Gis-

sitar e os dois rizaram ateli. Gissitar nao ramalia clenar Miri-

mi.

Quem eram os dois trafelnos?

Onde eporavam?

0 que aconteceu, um masto?

No 59 periodo a que se refere o pronome ale?

Quern felnou?
Mirimi estava leruado para qua?

0 que aconteceu no masto do fabeti?

Por que Gissitar rizou corn Mirimi?

*Este trabalho foi realizado corn auxin° parcial da FINEP que financia o pro-
jeto "Implantaq;o de an Laboratlirio ClInico de Leitura".
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crita como forma essencial do registro e transmiss5o da informa-

g5o, na sociedade, outros meios a estio substituindo jä h5 algum
tempo - os meios audiovisuals, TV, video, cinema, gravagOes - e,

mais recentemente os computadores. Como convencer certas pessoas

da importencia de ler um livro, jornal, ou revista, quando 	 ela

argumenta que a TV, por exemplo, tem tudo o que estes meios tem,

exigindo memos esforgo e oferecendo mais rapidez. Nossos argu-

mentos sac, muito academicos, porque a escola nunca conseguiu des-

pertar o verdadeiro sentido da leitura, tampouco seus prazeres.

Nosso ensino bisico esta inteiramente preocupado com 	 a

transmiss5o de conteedo e n50 com o desenvolvimento das capaci-

dades cognitivas das criangas. Os professores de ciencia, mate-

m5tica, geografia e histeria reclamam que recebem alunos que n50

sabem ler, mas geralmente se recusam a realizar este tarefa 	 que

se encaixaria tgo bem dentro de suas disciplines, pois consegui-

riam 'demonstrar muito apropriadamente algumas das fungaes basi-

cas da leitura - o registro e a transmissio deste conhecimento

e o desenvolvimento do raciocinio2 . Alegam, auto-se delimitan-

do, que suas atribuigees sao de *ensinar" o conteildo destas areas,
cabendo aos professores de lingua portuguesa a fungi° de desen-

volver a capacidade de leitura dos alunos
3
. Estes, pof sua	 vez,

tambem tem um conteedo que precisam transmitir e viem o ensino

da leitura com uma enica fung5o: a leitura dos cl gssicos,	 nas

aulas de literature.

Ora, 6 recomendevel que os clissicos sejam lidos. Nio	 hi
d5vida de que nos propiciam horas de lazer, mas por ja serem

clissicos normalmente sio de outros tempos, apresentam uma outra

din5mica que nossas criangas nio conseguem acompanhar.

Uma importante motivag5o para a aquisigio e o desenvolvi-

mento da leitura vem do prazer que ela nos propicia. Isto so	 se
consegue atraves da pr5tica. A leitura de uma boa esteria 	 des-

perta a vontade de ler mais uma. Despertar o gosto pela leitura

em criangas de 8e serie, atraves de 0 Ateneu e Iracema,	 como

alguns alunos e professores nos relatam, g comum nos cursos	 de

lingua portuguesa, mas implica colocar a leitura competindo 	 com

muita desigualdade com filmes enlatados e novelas de televisäo -

podemos n5o concordar com o conte gdo dos programas, mas temos	 de

convir que a sua dinamica esta adequada aos nossos dias (al gal de
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Este e um exercicio tradicional que pode ser encontrado 	 na

maioria dos livros textos de primeiro e segundo graus, bem 	 como

nos textos de lingua estrangeira. 0 objetivo de	 apresenti-lo,

neste trabalho, e de caricaturar o ensino de leitura nas nossas

escolas, porque, infelizmente, reflete o conceito que rege 	 este

ensino. 0 aluno que trabalha com textos, atraves de atividades

deste genera, nao este desenvolvendo sua capacidade de leitura,

mas sua capacidade de, atraves de pistas, responder a questOes

literalmente, o que norteia o nosso ensino e leva a criagio	 de
cursinhos que dao macetes para se passar nos mais diversos	 con-

cursos.

0 que o exercicio acima e a maioria dos exercicios, nos li-

vros de lingua portuguesa, medem e apenas uma das etapas da lei-
tura, a decodificagao. E claro que o reconhecimento do sinal fi-
sico e importante na leitura, mas sera que considerariamos	 com-

petente aquele falante-ouvinte que interpretasse os sinais aces-

ticos literalmente, sem lever em conta a intengio do interlocu-

tor? Obviamente que chamariamos de retardado, ou de desajustado

social a uma pessoa que respondesse "Nao!" ao enunciado 	 "Voce

poderia abrir a porta"?

Se as estatisticas nos revelam um nemero assustador 	 de

analfabetos no Brasil 1 , este nemero pode avultar ainda mais 	 se

considerarmos aqueles individuos que passaram por uma institui-

gao de ensino, que sabem reconhecer o alfabeto e assinar 	 seus

nomes, paremetros empregados usualmente para considerar um indi-

viduo alfabetizado. Estes individuos, no entanto, funcionalmente

nio podem ser considerados leitores, pois sac) incapazes de to-

mar um texto e extrair a informagio nele contida. Uma grande par-

te de nossa populagio 6, entao, dependente de outras pessoas pa-

ra sua sobrevivencia: para ler uma bula de remedlos, as instru-

gOes sobre o funcionamento de um aparelho, formulirios, um 	 con-

trato de aluguel ou de compra e venda.

Nos momentos de necessidade, as pessoas sentem falta da ca-
pacidade de ler, mas no seu dia-a-dia essa falta ihes passa 	 de-

sapercebida, pois outros meios lhes fornecem as informacees e um

tipo de lazer que antes era exclusividade da escrita (como 	 por

exemplo, seguir o desenrolar de uma esteria). Este 6 um period()

de transigio. Enquanto as instituigiies ainda se baseiam na 	 es-
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que enredo e personagens, a imagem visual e o som s go recursos

que acrescentam e facilitam a compreensgo). E preciso rever 	 os

contegdos program5ticos escolares levando em conta os novos tem-

pos, sem tentar perpetuar um saudosismo, deixando os clissicos

para quando o gosto pela leitura j g estiver consolidado, ou, pe-

lo menos, abrir um espago para que o aluno possa escolher	 entre

alternativas, os livros de que mais goste.

N5o g de se estranhar, ent go, que recebamos alunos da 	 Uni-

versidade sem saber ler, conforme depoimentos de professores dos

mais diversos cursos. Eles conseguem vencer etapas e chegar 	 a
Universidade, porque conseguem extrair alguma coisa dos textos

escritos. Ngosgo,funcionalmente, totalmente "analfabetos" e tam

um certo contegdo que the garantiu a vaga porque adquiriram esta

informagio atravgs de outros meios (aulas expositivas, meios au-

diovisuais, etc).

Ngo vamos discutir aqui a necessidade de adequar o	 nosso

ensino aos outros meios. S evidente que estamos num period() 	 de

transiggo e, em periodos como estes, at que haja uma	 defini-

gio, a importante que o aluno domine os novos como tamb gm	 os

mais tradicionais, como 6 a escrita.

Esta necessidade se torna mais premente entre os alunos 	 de

Letras, pois sgo os egressos dos cursos de Letras que, teorica-

mente, estargo licenciados para atuarem nos cursos de lingua por-

tuguesa de 5a a Eiq sgrie. Como aceitar professores de lingua por-

tuguesa que ngo gostam de ler, apresentam problemas de leitura,

e desconhecem o processo de leitura?

2 Obvio que a situag go atual se caracteriza por um	 circulo

vicioso. 0 aluno, apesar de n go gostar de e ngo saber ler, entra

no curso de Letras, consegue eventualmente seu diploma, torna-

se professor de lingua portuguesa, forma alunos que tamb gm ngo

gostam de ler que, por sua vez, entrar go para a universidade...

Na tentativa de interromper este processo com efeitos nega-

tivos multiplicativos, organizamos o LaboratOrio de Leitura 	 da
UFSC.

Esta tentativa poderia ter tornado diversas formas, 	 como,

por exemplo, trabalharmos nas bases-diretamente com criangas 	 em

nivel pré-escolar e de alfabetizag go, ou entao com os alfabeti-
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zadores. Nos faltariam, no entanto, os recursos econ6micos e hu-

manos para tal empreendimento. Buscamos, en-Ca°, atingir 	 estas.

mesmas criancas e professores, num processo indireto, atraves de

formagao de especialistas em leitura que seriam entao multipli-

cadores deste conhecimento. Atraves dos objetivos de Laborat6rio

de Leitura, atingimos alunos de 39, 29 e 19 graus.

O oog E 0 LABORATORIO DE LETTURA?
E um local em que alunos de Letras

4 recebem atendimento	 es-

pecifico em suas dificuldades de leitura. Inicialmente, o	 aluno

submetido a uma bateria de testes com o objetivo de identifi-

car exatamente onde estao os seus problemas. Tendo sido identi-

ficadas as suas dificuldades, o aluno passa a trabalha-las 	 sob

a assistencia dos especialistas no LaboratOrio, ate o momento em

que ele julgar necessirio. Sua participagao no Laboratario é es-

pontanea. Pode haver recomendagOes por parte de outros professo-

res do curso, mas nao existe a obrigatoriedade.

Alem das dificuldades em Leitura propriamente ditas, o aluno

tem a oportunidade de trabalhar as melhores abordagens para

ferentes tipos de textos informativos.

0 atendimento e orientado por duas professoras e 5 mestran-

dos que, ap6s cursos de formagao tedrica sobre leitura a	 semi-

ngrios, realizam um estggio no laboratOrio, acompanhando e,	 in-
clusive, prestando atendimento a alunos da graduagao.

Paralelamente a este atendimento no LaboratOrio, ocorre	 um

trabalho de pesquisa te6rica a respeito dos processos de leitura

que resulta nas estrategias desenvolvidas junto aos alunos, 	 no

material didgtico e de testagem, nos seminarios realizados com a

equipe5 e nos cursos para os alunos a nivel de mestrado, gradua-

gao e reciclagem de professores de 19 e 29 graus.

DO PONT° DE VISTA ?BORIC°

Quando se trabalha com leitura, as possibilidades de 	 abor-

dagem sac, mUltiplas. No LaboratOrio Clinico de Leitura, 	 nossa

abordagem e principalmente psicolingdistica, observando o pro-
cesso de leitura. Tomamos como ponto de partida a proposta 	 de

Rumelhart(1977),onde apresenta um modelo interativo da leitura.

Dentro da descrigao da perspective interacionista, os 	 es-

quemas tem um papel importantissimo. 0 leitor, atravês de pis-
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tas que °beim do texto, monta, ou evoca um esquema basic() sobre

o assunto tratado, o que the facilitaria o processamento da	 in-

formacao do texto. Assim sendo, ao saber que vai ler um	 esteria

de fadas, o leitor evoca um esquema bgsico de esterias 	 de fadas

que sere preenchido a medida que vai lendo o texto. Neste caso,
o leitor tem uma serie de expectativas sobre a estrutura do tex-

to. Ou, se um leitor tomar um livro de Marion Zimmer	 Bradley,

depois de algumas experiencias anteriores com a mesma	 autora,

ele desenvolve expectativas a respeito da abordagem da autora -

uma berspectiva feminine de acontecimentos histOricos, lendarios

ou ficcionais, a grande influencia de Mie-Natureza, a forga da

mulher, entre outras.

Uma de nossas indagacOes e observer como o nosso aluno, que

e considerado com bagagem cultural limitada, com um vocabulgrio

restrito basicamente is experiencias do cotidiano, consegue mon-

tar os esquemas: quando os monta, s go realmente eficientes, ou

levam a uma leitura tendenciosa do texto?

Ao investigarmos a leitura dentro da perspective do proces-

samento de informagao, um aspecto adquire uma certa preeminen-

cia - o da atencao seletiva. 0 aluno, que nao consegue	 selecio-

nar quais os sinais criticos que deve procurar ao realizar	 uma

tarefa, certamente apresentar g problemas de leitura.

Evidentemente estas s go apenas algumas questaes. Em qual-

quer processo cognitivo 5 impossivel isolarmos as vari gveis	 de-

vido a inter-relacao constante que existe entre os v grios	 as-

pectos como memOria, atencio seletiva, conhecimento de um cOdi-

go lingtistico, so para mencionar alguns. E a leitura 5 um	 dos
processos cognitivos mais complexos. Sao tantos os fatores 	 que
podem afetar a leitura que e impossivel isolar e avaliar o papel

de um separadamente.

A conscientizac go deste fato 5 fundamental para encararmos

a testagem em leitura. Por mais que se queira chegar a	 resulta-

dos objetivos, isto a impossivel. Senao vejamos alguns	 fatores
que podem afetar o desempenho de um leitor:

Fatores internos: Por fatores internos, consideramos aque-

les mais intimamente relacionados com o leitor: sua capacidade

visual, conhecimento do cOdigo lingilstico, do cedigo	 escrito,
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do assunto, experiencia com o texto, estabilidade fisica e emo-

tional, memOria, atencio, motivagao.

Fatores externos: Por fatores externos consideramos aque-

les relacionados com o texto e contexto: estrutura do texto, a

sua legibilidade, fatores ambientais, luminosidade, barulho,frio,

calor.

DO PONTO DE VISTA APLICADO

As constatag6es no piano tefirico nos oferecem um 	 desafio

a aplicacao principalmente em relagao a elaboragao do material de
testagem.

Considerando os fatos sobre a complexidade do processo	 de

leitura, apresentados acima, levantamos as seguintes hipeteses:

"a) As dificuldades em leitura decorrem, alem dos 	 fatores

inerentes do individuo (problemas congenitos, ou adqui-

ridos), de uma me alfabetizacao e desenvolvimento 	 de

leitura ineficientes;

b) 0 processo de leitura de um individuo podere ser melhor

avaliado atraves de correlagao 6 dos testes para medir:

habilidade para decodificar o sinal grefico;

atengao seletiva;

extensao do lexico;

ativacao de esquemas pertinentes;

capacidade de inferir;

retengao"7

(Implantagio de um Laboratdrio Clinic°

de Leitura - Projeto Ex 028/86, p.14)

CONCLUINDO

	

A experiencia de trabalho no LaboratOrio de Leitura e	 uma

	

experiencia muito rica. Desenvolve-se um trabalho teerico 	 com

imediata aplicagao, cujos resultados voltam a contribuir para a

investigagao tefirica reforgando ou refutando nossas hipeteses.Ao

mesmo tempo que auxiliamos nossos alunos, estes nos fornecem da-

84



6

dos. Existe uma interacao constante entre a pesquisa e a ativi-

dade didgtica.

NOTAS

1Segundo o IBGE, em 1985 o indice de analfabetos 6 de 26,1%

correspondendo a 30.474.936 de analfabetos.

2
Os professores destes conteddos poderiam inclusive explicar que

ler um texto de matemitica a um processo mais lento e meticulo-

so do que ler uma estOria. 0 professor de ciencias deveria cha-

mar atencao para o fato de que a releitura e a reflexio 	 sao
fundamentals para seus textos 	 (Harris e Sipay, 1975, p.495).

3Este e uma batalha que ngo acontece so no Brasil. Nos Estados

Unidos existe uma extensa bibliografia relatando as disputes

entre os dois grupos: os professores de leitura e os professo-

res de conteddos especificos.
4
Este beneficio ester sendo extendido a outros alunos da univer-

sidade, devido a grande procure por parte destes alunos a par-
tir do momento em que tomaram conhecimento do trabalho desen-

volvido no LaboratOrio.

SA Equipe de LaboratOrio ester constituida pelos professores:

Loni Kreis Taglieber	
coordenadoras

Loni Grimm Cabral

Leonor Scliar Cabral

Jose Luiz Meurer	 assessores cientificos

e cinco mestrandos

It is clear then that reading is a complex task which is

unlikely to be studied adequately using any single method or

approach. In attempting to piece together the components

suggested by the techniques outlined above, it is essential

to try to check out hypotheses using conditions that are as

close as possible to normal adult reading. One way of

attempting this task is to take advantage of the fact that

individuals vary in their skill as readers, and to use a

correlational approach to try to isolate those cognitive

factors which appear to be associated with fluent reading.

Such an approach is obviously open to the objection that
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correlation does not necessarily imply causation. However

correlational data may have important implications for

theories of reading, suggesting that this is an approach which
is well worth exploiting. A good example of the correlational

approach to the study of reading development is given by the

work of Fredericksen (1981). The correlational approach

to adult reading is rather less common, but is well

illustrated by an influential study by Deneman and Carpenter

(1980) on the role of working memory in fluent reading".

(Baddely, Logie, Nimmo-Smith, 1985).

7Versio posterior dos testes inclui um teste para medir motive-

cio.
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