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Semestre letivo 2023.2 

Carga horária 64 horas 

Período 26/09/2023 – 06/02/2023 

Horário das aulas 8h às 11h40 

Atendimento presencial Sob agendamento via e-mail e/ou WhatsApp preferencialmente às terças pela tarde 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

● As aulas serão realizadas das 8h às 11h40, conforme cronograma. 
 

EMENTA 

EMENTA 
Leitura e leitores: aspectos teóricos e conceituais. Leitura e sociedade: análise e perspectivas. Leitura: mediação e 
mediadores. A leitura na família, na escola, e nas bibliotecas. Programas e políticas de promoção e acesso à leitura. 
Os diferentes modos, fontes, formatos e suportes de produção da leitura. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

Compreender os aspectos históricos, conceituais e teóricos das práticas de leitura na sociedade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Entender os aspectos conceituais da leitura e dos/as leitores/as; 

● Compreender o processo de formação do/a leitor/a de maneira crítica; 

● Conhecer as diversas formas e modos de leitura; 

● Conhecer as práticas promotoras de leitura em diferentes instâncias; 

● Entender o processo de leitura como promotora do desenvolvimento social, econômico e político; 

● Conhecer as principais políticas públicas e programas ligados à formação de leitores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Aspectos teóricos e conceituais da leitura e suas práticas 
1.1 Aspectos históricos, teóricos e conceituais  
1.2 Práticas de leitura na sociedade da informação 
1.4 Os diferentes públicos leitores: crianças, jovens e adultos 
1.5 Leitura e bibliotecas escolares, públicas e populares 
1.6 Prática de leitura na família 
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2 Modos de leitura 
2.1 Práticas de leitura: mediação e mediadores 
2.2 A censura e os preconceitos em leitura 
2.3 Leitura em diferentes mídias 
2.4 Leitura: letramento e competências 
2.4 Leitura e literatura negra 
2.5 Acessibilidade e leitura 
 

METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas tendo como principal fator a participação dos/as discentes; seminários elaborados 
pelos/as discentes, trabalhos em grupos e atividades individuais. 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 

UNIDADE 1 – 10 pontos  

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

Participação  Participação nas aulas, presença e assiduidade  2,0 

Memória das aulas Apresentar de maneira resumida os temas discutidos 
em cada aula.  

2,0 

Atividades: leitura dirigida Realização de todas as atividades  3,0 

Fichas de avaliação de Seminário   

Seminário Coletânea de textos Capacidade de apresentar as práticas de leitura 
familiar de forma criativa 

2,0 

Resenha Coletânea de textos  Resenha: capacidade de dialogar de maneira crítica 
com o texto lido e apresentado no seminário. 

1,0 

TOTAL  10,00 

UNIDADE 2 – 10 pontos 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

Participação Participação nas aulas, presença e assiduidade 2,0 

Atividades: leitura dirigida  Realização de todas as atividades (cada atividade 
valerá 0,5) 

2,0 

Memória das aulas Apresentar de maneira resumida os temas discutidos 
em cada aula. (cada memória valerá 0,5 e + 0,50 da 
ficha de avaliação documentário) 

2,0 

Apresentação documentário Documentário seguindo as orientações técnicas de 
produção conforme oficina. 

4,0 

TOTAL  10,00 

REFERÊNCIAS 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 

ROGER, Chartier (org.). Práticas de leitura. 5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1996. 
MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Cia das Letras, 1997. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Unesp, 1999. 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993. 
MARINHO, Marildes (org.). Ler e navegar: espaços e percursos da leitura. Campinas: Mercado das Letras, 2001. 
MARTINS, Maria Helena Pires. O que é leitura. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1997. 
SOUZA, Renata Junqueira de (org.). Biblioteca escolar e práticas educativas: o mediador em formação. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2009. 
 
TEXTOS DE APOIO 
 
FISHER, Steven Roger. História da leitura. São Paulo: UNESP, 2006. 
SANTOS, Andréa Pereira. O bibliotecário além das margens no processo de letramento informacional. In: 



AMORIM, Antonio Carlos; WUNDER, Alik (org.). Leituras sem margens. Campinas, SP: Edições Leitura 
Crítica; ALB, 2014. p. 353-365. 
SANTAELLA, Lúcia. O leitor ubíquo. In: SANTAELLA, Lúcia. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e 
na educação. São Paulo: Paulus, 2013. cap. 13. p. 265-284. 
 
REFERÊNCIAS DE INTERESSE 
 
CASTRO, M. J. R. de .; BRASIL, M. V. de O. Acessibilidade informacional para pessoas com deficiência visual em 
uma biblioteca universitária. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 
104-124, 2021. DOI: 10.11606/issn.2178-2075.v12i1p104-124. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/178690. Acesso em: 29 set. 2023. 
 
DUMONT, Lígia Maria Moreira (org.). Leitor e leitura na Ciência da Informação: diálogos, fundamentos, 
perspectivas. Belo Horizonte: ECI/UFMG, 2020. E-book. Disponível em: 
http://biblio.eci.ufmg.br/ebooks/2020070001.pdf. Acesso em: 8 set. 2023. 
 
EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. Scripta, Belo Horizonte, v. 13, n.  
25, p. 17-31, 2009. Disponível em: https://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/4365/4510. 
Acesso em: 8 set. 2023. 
 
FAILLA, Zoara (org.). Retratos da leitura no Brasil 5. Rio de Janeiro: Sextante, 2020. 
 
GASQUE, K. C. G. D.; CASARIN, H. de C. S. Bibliotecas escolares: tendências globais. Em Questão, Porto 
Alegre, v. 22, n. 3, p. 36–55, 2016. DOI: 10.19132/1808-5245223.36-55. Disponível em:  
https://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/60697. Acesso em: 19 set. 2023. 
 
GIACUMUZZI, G.; MORO, E. L. da S. Acessibilidade arquitetônica em diferentes tipologias de 
bibliotecas. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, [S. l.], v. 10, 2014. Disponível em: 
https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/324. Acesso em: 29 set. 2023. 
 
PUPO, Deise Tallarico; MELO, Amanda Meincke; FERRÉS, Sofia Pérez (Orgs.). Acessibilidade: discurso e 
prática no cotidiano das bibliotecas. Campinas, SP: UNICAMP/Biblioteca Central Cesar Lattes, 2006. 
 
REIMÃO, Sandra. Ditadura militar e censura a livros: Brasil (1964-1985). In: REIMÃO, Sandra. Repressão e 
resistência: censura a livros na ditadura militar. cap 1. p. 17-60.  
 
SANTOS, Andréa Pereira. Nas dobras das práticas de leitura: experiência dos estudantes e suas famílias. Linha 
Mestra, São Paulo, n. 30, dez. p. 1200-1209, 2016. Disponível em: 
https://lm.alb.org.br/index.php/lm/article/view/769/699 . Acesso em: 8 set. 2023. 
 
SANTOS, Andréa Pereira. Retratos da leitura no Brasil: uma análise sócio-espacial das práticas de leitura juvenil. 
In: CAVALCANTI, Lana de Souza; CHAVEIRO, Eguimar Felício; PIRES, Lucineide Mendes. A cidade e seus 
jovens. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2015. p. 103-118. 
 
SANTOS, K. G. dos; CARVALHO, K. A. Acessibilidade e tecnologia assistiva em bibliotecas universitárias: 
estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Revista Ibero-Americana de 
Ciência da Informação, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 5–19, 2019. DOI: 10.26512/rici.v13.n1.2020.22362. Disponível em: 
https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/22362. Acesso em: 29 set. 2023. 
 
SANTOS, M. P.; DINIZ, C. N. A inclusão dos usuários com transtorno de espectro autista pela prática do 
letramento informacional na biblioteca escolar. Revista ACB, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 92–106, 2018. Disponível em: 
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1413. Acesso em: 29 set. 2023. 
 

VÍDEOS 

LUGAR DE LIVROS ITAU CULTURAL 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwCZTyHngInzkUU_Ku4ljNXYNzPDWZok  
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CRONOGRAMA DAS AULAS 

UNIDADE 1 – N1 

AULA DATA CONTEÚDO 

1 26/09 Leitura extraclasse 1: FAILA, Zoara. A retratos da leitura no Brasil: apresentação, 
objetivos e histórico. In: FAILA, Zoara (org.). Retratos da Leitura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2021. parte 2. p. 157-159. 
 
Atividade 1: Leitura Dirigida 
 

2 03/10 

Apresentação e discussão da ementa da disciplina; discussão dos aspectos introdutórios dos 
estudos sobre leitura. Separação dos grupos de trabalho. 
 
Apresentação e discussão da pesquisa:  
RETRATOS da leitura no Brasil. São Paulo: Instituto Pró-Livro; Itaú Cultural; IBOPE 
Inteligência, 2020. (Parte 1) 
 
Vídeo: Lugar de Livros Itaú Cultural 
 
Memória de aula 1 - postagem até 09/10 
 

3 10/10 

Apresentação e discussão da pesquisa:  
RETRATOS da leitura no Brasil. São Paulo: Instituto Pró-Livro; Itaú Cultural; IBOPE 
Inteligência, 2020. (Parte 2) 
 
PETRY, André. A revolução do pós-papel. Veja, São Paulo, ed. 2300, v. 45, n. 51, p. 151-
158, dez. 2012. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/noticias/revista-veja-
especial-a-revolucao-do-pos-papel/100272296. Acesso em: 8 set. 2023. (leitura prévia). 
 
Mediação texto: Rose Mendes da Silva 
 
Memória de aula 2 - postagem até 16/10 
 

4 17/10 

 
RETRATOS da leitura no Brasil. São Paulo: Instituto Pró-Livro; Itaú Cultural; IBOPE 
Inteligência, 2020. (Parte 3) 
 
Memória de aula 3 - postagem até 30/10 
 

5 31/10 

Leitura extraclasse 2 - Leitura dos textos e realização das atividades 

 
Texto 1: CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: CHARTIER, Roger. Práticas da 
leitura. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. p. 77-105. 

 
Texto 2: MANGUEL, Alberto. O aprendizado da leitura. In: MANGUEL, Alberto. Uma 

história da leitura. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 85-104. 
 
Atividade 2: Leitura dirigida 
 

6 07/11 

Debate dos textos lidos na aula 5 
 
Mediação: Josué Pereira da Silva Santos 
 
Memória de aula 4 - postagem até 13/11 
 

7 14/11 
Oficina: Produção Audiovisual – Prof. Marcus Vinícius da Silva Brito 
9h 
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8 21/11 

Discussão dos textos aula 6 
Seminário Coletânea de Textos 
Ficha Seminário 1 
 

9 28/11 

Seminário Coletânea de Textos 
Ficha Seminário 2 
 
Decoração Natalina 

UNIDADE 2 – N2 

10 05/12 

Leitura extraclasse 3 - Leitura dos textos e realização das atividades 
 
Texto 1: SANTOS, Andréa Pereira. Nas dobras das práticas de leitura: experiência dos 
estudantes e suas famílias. Linha Mestra, São Paulo, n. 30, dez. p. 1200-1209, 2016. 
Disponível em: https://lm.alb.org.br/index.php/lm/article/view/769/699 . Acesso em: 8 
set. 2023. 
 
Texto 2: GOULEMOT, Jean. Da leitura como produção de sentidos. In: ROGER, Chartier 
(org.). Práticas de leitura. 5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 107-116. 
 
Atividade 3: Leitura dirigida 
 

11 12/12 Debates dos textos aula 10 
 
Memória de aula 4 - postagem até 18/12 
 

12 19/12 

Festa Natalina – Ceia de Natal Coletiva 
 
(Roda de Leitura) - Trazer um conto natalino que pode ser um texto existente ou 
sua própria experiência com o Natal 

Atividade Extra 
20/12 – 19h00 

Assistir espetáculo de dança e teatro dia 20 de dezembro no teatro da PUC – Tema do 
espetáculo será sobre leitura. Precisa comprar ingresso, tentarei meia entrada para estudante. 

13 
 

09/01 Leitura extraclasse 4 - Leitura dos textos e realização das atividades 
 
Texto 1: ABREU, Márcia. Diferença e desigualdade: preconceitos em leitura. In: 
MARINHO, Marildes (org.). Ler e navegar: espaços e percursos da leitura. Campinas: 
Mercado das Letras, 2001. p. 139-157. 
 
Texto 2: EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. 
Scripta, Belo Horizonte, v. 13, n. 25, p. 17-31, 2009. Disponível em: 
https://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/4365/4510. Acesso em: 8 
set. 2023. 
 
Texto 3: SANTAELLA, Lúcia. Três tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o 
imersivo. In: SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor 

imersivo. São Paulo: Paulus, 2004. cap. 1. p. 15-31. 

Texto 4: SANTOS, Andréa Pereira dos. O bibliotecário além das margens no processo de 
letramento informacional. In: AMORIM, Antonio Carlos; WUNDER, Alik (org.). Leituras 
sem margens. Campinas, SP: Edições Leitura Crítica; ALB, 2014. p. 353-365. 
 
Atividade 4: Leitura Dirigida 

14 16/01 Discussão dos textos lidos  

Mediação: Sara da Cruz Vieira e Larissa Andrade B. Cavalcanti 
 
Memória de aula 5 - postagem até 22/01 
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15 23/01 Preparação Documentário 

16 30/01 Apresentação do documentário práticas de leitura familiar 
 
Ficha de avaliação 3 
 

17 06/02 Avaliação geral e entrega das notas 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ESCRITA DOS TRABALHOS 

01 SEMINÁRIO COLETÂNEA DE TEXTOS 
 
Aspectos a serem avaliados nos seminários 
1. Interação com os colegas; 
2. Capacidade de domínio em relação ao conteúdo do trabalho; 
3. Efetiva participação na apresentação; 
4. Seguir template disponível. 
 

02 RESENHA COLETÂNEA DE TEXTOS INDIVIDUAL 

 
Resenha crítica baseada nos textos apresentados em forma de seminário. Os estudantes se dividirão em 
trio (considerando Deus) ficando responsáveis por um texto o qual devem escrever (individualmente) 
uma resenha (entre 400 e 600 palavras) tendo por base o texto lido para o seminário. Os seminários 
(ver template) terão apresentação de 15 minutos e ao final de um ciclo de apresentações, ocorrerão debates 
acerca dos conteúdos expostos. Seguir template. 

 
03 DOCUMENTÁRIO PRÁTICAS DE LEITURA FAMILIAR 

 
Desenvolver um documentário com tempo de duração de no máximo 10 minutos, sobre práticas de leitura 
de suas famílias. Para o documentário deve-se construir um roteiro de perguntas que abordem as práticas 
de leitura passadas, as leituras atuais, o conceito de leitura e de leitor, tipos de materiais de interesse para 
leitura e/ou outras questões pertinentes ao trabalho. 
 
Durante a pesquisa o estudante pode fazer as seguintes perguntas: O que é leitura para você? O que você 
lia na escola? O que você lia fora da escola? No seu tempo, onde se buscava informação? Já frequentou 
biblioteca? Se nunca frequentou, por que? O que lê atualmente? Consulta a internet? Lê jornal? Qual? 
Assiste televisão? Qual a importância da leitura para você? Que tipo de leitura acha ideal? Que tipo de 
leitura acha ruim? Gosta de ler? Também é importante questionar sobre práticas culturais: festas que 
frequentava; acesso a teatro; cinema etc. O que fazia na infância. 

 
Produzir o documentário de acordo com a oficina ministrada pelo prof. Marcus Vinícius. 
 
Observação: no dia da exibição dos documentários, cada estudante deve trazer, ao menos, um/a 
convidado/a. 

04 MEMÓRIA DAS AULAS – ENTREGA SEMANAL 
 
Entrega de relatório, contendo a memória do dia (cada dia relatado deverá ter entre 150 e 250 palavras). 
Fazer um breve resumo da aula, dos textos discutidos e realizar pontuações críticas a respeito do conteúdo 
abordado em sala de aula. O relatório com as memórias deverá atender a seguinte estrutura: 
Parágrafo/Eixo 1 – introdução à temática da aula ou texto discutido e qual(is) professor(es) mediaram a 
aula do dia; Parágrafo/Eixo 2 - principais ideias e conceitos discutidos; Parágrafo/Eixo 3 - o que 
aprendeu da discussão e como isso impacta na sua formação profissional e ou pessoal. O(A) estudante 
pode distribuir cada um dos 3 eixos de discussão em 3 parágrafos de no mínimo 4 linhas cada. 
 
Normas para a Memória das aulas 
 
Adequar o trabalho, rigorosamente, seguindo as normas da ABNT. Os textos deverão ser formatados da 
seguinte forma:  espaçamento 1,5 e letra tamanho 12; parágrafo 2 cm; margem superior e esquerda 3 cm; 

inferior e direita 2 cm. Tipo de fonte: Times New Roman. Palavras estrangeiras devem ser digitadas em 



itálico e a cor do texto deve ser preta. 
 
Aspectos a serem avaliados nos textos 
1. Coerência com os temas apresentados; 
2. Boa redação; 
3. Respeito às normas da ABNT. 

 


