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Quando posso apreender o todo e integrar toda a
informagao, entao compreendo. Porém, se nao posso
agregar nada novo ao que estou aprendendo, entao

nao compreendo(Blythe,et. al. - 2004, p. 40).

RESUMO

Este artigo pretende apresentar e discutir alguns

pressupostos tedricos relacionados a Pedagogia da

Compreensao. Primeiramente serao destacados alguns

conceitos basicos relacionados 4 cultura e a linguagem do

pensar. Tais conceitos sao imprescindiveis quando se

pretende buscar respostas para o que se entende como

ensinar para a compreensao e sobre o que fazer para

transformara sala de aula em umacultura do pensar. Para

fundamentar esses pressupostos teG6ricos, sera analisado

um projeto de Leitura e Produgao de Textos, que, presume-

se, foi desenvolvido em consonancia com a teoria

apresentada.
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ABSTRACT

This article intends to present and to argue some

theoreticians assumptions related to the Pedagogy of the

Understanding.First it will be posted some basic concepts

related to the culture and the language of thinking. Such

concepts are essential when we intend to search answers

for whatit is understood as to teach for the understanding

and on what to make to transform the classroom into a

culture of thinking. To base these theoreticians

assumptions,a project of Reading and Production of Texts

will be analyzed, that, is presumed, was developed in accord

with the presented theory.

Key Words: Pedagogy of the understanding, reading, the

production of texts.

Introducaéo

A compreensdao é a um so tempo meio e fim do processo

educacional. No entanto, as atividades desenvolvidas no
ambiente escolar, na maioria das vezes, nao parecem estar

focadas em um ensino para a compreensao. Ensinar para a

compreensao exige um trabalho com o aluno, que lhe
possibilite, para além da memorizacao de dados,

desenvolver um olharcritico sob o assunto investigado,

explicando, justificando, estabelecendo relacées,

analisando, sintetizando e aplicando o conhecimento em
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diferentes contextos. Em suma, podemos afirmar que um

conhecimento s6 é incorporado por alguém quando pode

ser transformado e adaptado em situagées diferenciadas.

Para melhor compreensao do assunto em pauta,

primeiramente serao destacados alguns pressupostos

tedricos subjacentes a cultura e a linguagem do pensar.

Em seguida, sera apresentado um projeto de Leitura e

Producao de Textos que contemple o marco conceitual do

ensino para a compreensao. A atuacao dos alunos,

considerados comoparte integrante do processo de ensino-

aprendizagem, é de fundamental importancia, uma vez que

lhes permitira o exercido da reflexao individual e coletiva,

a construcao da autonomiaintelectual e o desenvolvimento

de novas potencialidades.

O desenvolvimento de uma cultura do pensar

A complexidade das praticas educativas escolares €é um tema

bastante recorrente quando se discutem processos de

ensino e aprendizagem. A aquisicao dos saberes escolares

admite uma grande variedade de tipos e modalidades, desde

o desenvolvimento de habilidades simples 4 compreensao

de conceitos tedricos mais complexos. Nao é umatarefa

simples relacionar o conhecimento abstrato com as

abordagenspraticas. Muitos sao os questionamentos sobre

que curriculos, atividades e avaliag¢6es darao suporte ao

ensino para a compreensao. O tema central aqui discutido

trata exatamente dessas quest6es, enfocando mais

especificamente o que fazer para transformar a sala de aula

em uma cultura do pensar. Segundo Tishman, Perkins &

Jay (1999,p. 13) “o propésito de ensinar a pensar é preparar

os alunos para um futuro de resolugao eficaz de problemas,
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de tomada conscienciosa de decisdes e de aprendizado
continuo por toda a vida”. Como professores, resta-nos a
dificil, mas prazerosa, empreitada de mergulhar no universo
da educagao, na expectativa de encontrar respostas para

as quest6es que se fazem prementes.

A fim de oferecer aos seus alunos a oportunidade de uma
aprendizagem significativa e um conhecimento de ordem
superior, a escola deve prever, em seu projeto pedagégico,
metas de educagao pautadas na apreensdo, compreensdo e
uso ativo do conhecimento. Mas o que é a compreensao? A

compreensao implica um estado de capacita¢cao e pode ser
identificada por meio das atividadescriativas que permitam
aos alunos transcender os contetidos ministrados em sala
de aula. Ela nos capacita “a fazer com um tdpico multiplas
atividades que estimulam o pensamento, tais comoexplicar,
demonstrar e dar exemplos, generalizar, estabelecer
analogias e voltar a apresentar o t6pico de uma nova

maneira” (Blythe et. al. 2004, p. 39). Esta deveser, pois, a
meta da Pedagogia da Compreensdo: capacitar os alunos
para que realizem uma variedade de atividades de
compreensao vinculadas com o contetido que estao
aprendendo. A Pedagogia da Compreensao deve centrar-se
no principio basico de que a aprendizagem é uma
consequéncia do pensamento.

O diagrama a seguir é um referencial para que os
educadores desenvolvam uma linguagem estratégia de
ensino que permita aos educandosa realizacao de
atividades de compreensao.O objetivo é oferecer estratégias
de ensino e aprendizagem que favorecam a planificagao e
discussao deum tema,a partir do qual seja possivel a criagao
de imagens mentais potentes, um tipo de conhecimento
holistico, coerente e superior.
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relativo ao conhecimento e habilidades sobre comolidar

com os problemase tarefas tipicas no Ambito da disciplina;

o nivel epistémico, que diz respeito ao conhecimento e

pratica referentes ajustificagao e a explicagao na disciplina;

e o nivel de investigacaéo, que se fundamenta no

conhecimento e pratica peculiares ao modo como se

discutem os resultados e se constroem novos

conhecimentosna disciplina. Uma unidadede ensino sobre

o meio ambiente, por exemplo, requer, além de informacgdes

acerca do tema tratado, que o estudante seja capaz de

problematizar, pesquisar, explicar, relacionar o assunto com

outros camposda experiéncia, interagir com o grupo e com

outras areas do conhecimento, avaliar, propor solugées,

além de participar na construgdo de novos temase teorias

relacionadas ao contetdo.

2 Temas geradores: sao temas que provocam atividades

de compreensdaode diversos tipos e que possibilitam uma

investigacado mais acurada, visdo globalizante,

estabelecimento de multiplas conexGes e variedade de

perspectivas. A pedagogia da compreensao convida a

reorganizar 0 programa do curso em torno de temas

geradores que deem origem e apoio a diversas atividades

de compreensao. O tema gerador permite aos discentes e

docentes a construcao de umaredede ideias, ou seja, o

desenvolvimento de varios contetidos e o estabelecimento

de conexoes entre eles. Consideremos, como exemplo, uma

unidadede ensino cujo tema seja “cidadania”. Por um lado,
o professor poderia simplesmente optar por explorar o

assunto em uma aula expositiva, com levantamento de

ideias que ele julga relevantes. Caberia aos alunos receber

essa informacao de modo passivo, fazendo as anotacdes

necessarias e memorizando os contetidos que certamente
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seriam cobrados em prova.Por outro lado, o professor poderia

considerar esse assunto como um tema gerador a ser

explorado em sala de aula a partir de diferentes perspectivas

vinculadas a experiéncia do educando:o Estatuto do Idoso,

o Estatuto da Crianga e do Adolescente, as cotas para

ingresso na universidade, o financiamento para aquisi¢ao

da casa propria, o primeiro emprego, etc. Todos esses

subtemasestao intrinsecamente relacionados e constituem

umaredede ideias em torno do tema gerador. Os temas (ou

t6picos) geradores sdo centrais para uma ou mais

disciplinas, podendo ser trabalhados numa perspectiva

interdisciplinar. Eles suscitam a curiosidade dos alunos e

sao acessiveis, pois permitem a execucao de um rico trabalho

com uma variedade de estratégias e atividades que os

ajudarao a compreendé-los. Privilegia-se, assim, nao o

conteudo, mas a atuacao ativa do educando sobre o objeto

de estudo, o que favorecera a aprendizagem significativa.

3 Metas de compreensaéo: sao os conceitos, processos e

habilidades que desejamos que os alunos compreendam

e/ou desenvolvam. As metas de compreensao abrangentes

ou fios condutores descrevem as compreensGes mais

importantes que os alunos deverdo desenvolver durante o

curso. As metas de compreensao das unidadesparticulares

estado vinculadas aos aspectos centrais de um tema gerador

e devem relacionar-se estreitamente com pelo menos uma

das metas de compreensdao abrangentesdo curso. Perguntas

do tipo “Que habilidades meus alunos deverdo desenvolver

ao longo desse curso?” ou “O que meus alunos deverado

compreender com essa unidade de ensino?” devem ser

trabalhadasnoinicio do curso pelo professor e exploradas

no transcorrer deste. Os docentes precisam ter pleno

conhecimento dessas metas, pois isso lhes dara mais

autonomia para desenvolver a propria aprendizagem.
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4 Atividades de compreensao:sdo aquelas atividades que

os alunos devem desenvolver e através das quais

demonstram o que compreenderam. Elas permitem que os

estudantes transcendam a informacgao dada e criem um

conhecimento novo e abrangente, reformulando conceitos,

expandindo-os, extrapolando-os, aplicando-os e

reconfigurando-os. Essas atividades possibilitam que os

estudantes apliquem o conhecimento de novas maneiras

ou em diferentes situacgées para construirem sua

compreensao dos t6picos da disciplina. Tais atividades

desafiam as crengas, os esteredétipos, as ideologias e as

tendéncias ao pensamentorigido dos educandos. Podemos

dividi-las em atividades preliminares, por meio das quais

o professor tera a oportunidadede explorar o t6pico gerador,

os conhecimentos prévios dos alunosetc.; atividades de

investigacéo guiada, que permitem aos alunos o

desenvolvimento da compreenséode problemas ou aspectos

concretos do topico gerador, de acordo com as orientagdes

do professor; e projetos finais de sintese, em que os alunos

sintetizam o conteudo e demonstram a compreensao

desenvolvida durante as outras atividades.

5 Avaliacgées diagnésticas continuas: quando o propésito

do ensino é a compreensao, o processo de avaliacao deve

ser algo mais que uma simples estimagao: tem de contribuir

significativamente para a aprendizagem. Uma caracteristica

importante desse processo é que os critérios devem estar

claramente articulados e estreitamente relacionados com

as metas de compreensao da unidade. Outra caracteristica

central € que esses critérios devem ser publicos, ou seja,

todos os participantes do projeto pedagégico — incluindo os

alunos — precisam conhecé-los e compreendé-los bem. Além

disso, as avaliagdes devem ser frequentes e de diferentes
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tipos, a fim de possibilitar realimenta¢gao do processo, de

forma que o desempenho doalunoe 0 objetivo do professor,

ou seja, a aprendizagem significativa, possam ser atingidos.

6 Contextualizacgéo e transferéncia: transferéncia é 0

processo de extensdo de conhecimentos, habilidades

praticas, estratégias ou disposig¢des de um contexto para

outro. Ela ocorre sempre que relacionamos uma area de

conhecimento 4 outra, tendo em vista a necessidade de

compreensao ou de resolucao de problemas. Dessa

maneira, aprender ultrapassa os mecanismosrestritos da

aprendizagem e do pensamento humano, alcangando uma

dimensdo mais abrangente. Segundo a teoria da

aprendizagem contextual, a aprendizagem sé é significativa

quando o aprendiz processa a informag¢ao, ou o

conhecimento novo, de tal maneira que este passa a ter

sentido em seu marco de referéncia. Os curriculos e 0

ensino embasados nesse enfoque serdo estruturados para

estimular formas diferentes de aprendizagem em contexto,

possibilitando que o aluno estabelecga relacado entre teoria

e pratica, experimentacdo e aplicabilidade do conteudo,

trabalho cooperativo e capacidade de transferéncia.

Esses conceitos devem nortear o trabalho do professor e

descrevem os elementos basicos que privilegiam a

compreensao dos contetidos e uso ativo do conhecimento.

Naturalmente nao correspondem a todas as condi¢des que

afetam a compreensao de um estudante. Outrosfatores tais

como a estrutura da classe e as relacgées entre professor e

alunos também merecem atengaoespecial. O enfoque sobre

a compreensao, no entanto, permite aos docentes desenhar

unidades e cursos que possibilitem aos seus educandos

uma formagao ampla, o desenvolvimento do espirito critico
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e criativo, a disposigao para pensar de forma clara,
organizada e arrojada, bem como a capacidade de atuar em
diferentes contextos. E certo que boa parte dos professores,
uns de modo mais intuitivo, outros de maneira mais
consciente, ja realizam atividades que privilegiem a
Pedagogia da Compreensao. Essa contribui¢cdo, portanto,
nao esta em lhes oferecer uma teoria completamente nova;
contudo fica a proposta de construcdo de um referencial
tedrico para sua acao docente, fortalecido na linguagem e
na cultura do bom pensar.

O desenvolvimento de habilidades de compreensaoleitora
e de producao de textos na perspectiva de uma cultura
do pensar

Tomando comobaseos pressupostosteéricos apresentados
acima, procuramos desenvolver um projeto de Lingua
Portuguesa com alunos da 2* série do Ensino Médio de uma
escola particular. Nessa etapa, para trabalhar o conteudo
“argumentacao”, adotamos o assunto “Consumismo” como
tema gerador. Os alunos desenvolveram um projeto a partir
do seguinte questionamento: “Comprar viver?” Tal projeto
contemplava uma sequéncia didatica que envolvia
atividades de leitura, producgdo de textos e estudos
gramaticais.

Tomei como parametro algumas competéncias e habilidades
destacadas na Matriz de Referéncia de Linguagens, Cédigos
e suas Tecnologias do ENEM 2009,a saber:
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desenvolvera escuta, aceitar opiniGes e criticas. Esse projeto

tem, portanto, ainda que em uma pequenadose,o desafio

de contribuir para a formagao de um educando que seja

capaz de atuar na esfera social e cultural, sendo este um

requisito imprescindivel para o exercicio da cidadania num

contexto democratico.

A meta de compreensao geral do projeto era ler e produzir

textos argumentativos de diferentes géneros, observando-

se seu funcionamento linguistico-discursivo. Tal meta se

desdobrava nos seguintes objetivos especificos:

1. Ler e compreendertextos literarios e nao-literarios, cuja

tematica estivesse relacionada com consumismo;

2. Observar os recursoslinguisticos e extralinguisticos que

constituem os anuncios publicitarios, considerando-os

como estratégias de persuasdo do consumidor;

3. Analisar os textos, observando-se as condigées de

producao textual e inferindo as intengdes de quem os

produziu;

4. Produzir textos em consonancia com o assunto abordado

e com as condicoées de produgao textual.

Como se trata de um projeto desenvolvido em Lingua

Portuguesa, adotei a concep¢ao dialogica de linguagem de

Bakhtin (1999), segundo a qual a lingua é uma entidade

heterogénea, variavel, dinamica, constituida histdrica e

socialmente na interacgdo entre individuos. Também adotei

uma concep¢ao de texto como um ato discursivo, que se

caracteriza pelas suas condi¢cées de producao e de

recepcao. Dessa forma, o texto nao funciona de maneira

autonoma,ja que é dependente da acao de quem o produz,
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e também de quem o recebe, nao portando em si todos os

ingredientes necessarios a sua interpretacao. Em outras

palavras, “o texto funciona como o fio condutor que liga

tenuemente o escritor ao leitor, permitindo a interagao

entre eles em uma situacao comunicativa concreta”

(Cafiero, 2002, p. 31).

Os conteudos trabalhados foram organizados em fungao do

eixo USO ’! REFLEXAO '! USO, conforme preveem os PCNs

de Lingua Portuguesa (1997). Dessa forma desenvolvem-se

na perspectiva de “Pratica de leitura”, “Pratica de producgao

de texto” e “Andalise e reflexao sobre a lingua”. Temos, assim,

que o objetivo do ensinoda lingua portuguesa é a produgao

e compreensao detexto.

Esse projeto foi desenvolvido em grupo de cinco alunos e

nele eram previstas as datas para entrega e apresentacdo

dos trabalhos em sala de aula. Constava da seguinte

sequéncia didatica:

Sensibilizacao: textos publicitarios extraidos da revista Isto

E e Placar; entrevista com a Psicdloga e Consultora Edina

Bonsucesso sobre consumismo.

1. Textosliterarios e ndo-literarios para exercicios deleitura

e compreensao,a saber:

Poema “Eu, etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade;

Poema “Beba coca cola”, de Décio Pignatari;

Texto “A tela de seu micro pode se tornar outdoor”, de

Max Santana — Jornal o Tempo;

Propagandado Itaucard.
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2. Andalise de trés antincios publicitarios, considerando-
se: o produto anunciado, publico-alvo, identificacao do
slogan, analise dos recursos visuais (imagens, fotos,
simbolos,cores, etc.), recursos de linguagem utilizados na
propaganda (verbos no imperativo, uso de adjetivos e
advérbios modalizadores, dentre outros), linguagem
figurada, ambiguidades, repeticao de palavras ouideias.

3. Analise de dois anuncios publicitarios, em que as
caracteristicas do produto ou servico anunciado, precos,
condigédes de pagamento, etc. nado correspondiam com a
realidade ou que, de algumaforma, contribuiam para lesar
o consumidor.

4. Producao dedois textos, a saber:

- No primeiro texto, o grupo deveria se posicionar como um
consumidor seduzido pelas propagandas, que compra tudo
“para ver e crer”;

- No'segundotexto, o grupo deveria se posicionar como um

consumidor consciente, que analisa o produto e pensa na

real necessidade de adquiri-lo.

5. Entrevista com um profissional da area de publicidade,
com 0 objetivo derefletir sobre o trabalho desenvolvido nesta
area, criatividade, ética, c6digo do consumidoretc.

6. Atividade criativa: produgdo de um anuncio publicitario
(propaganda de revista ou jornal, folder, outdoor)
considerando publico-alvo, linguagem persuasiva, intencgao
comunicativa, imagem e outros recursos.

Comose vé, tratava-se de um projeto muito amplo, com
duracao de trés mesese cujas atividades exigiriam do grupo
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organizacao e empenho. Buscando a eficiéncia na

compreensao dos textos e realizagao das atividades,

algumas tarefas foram realizadas em sala de aula. Isso

permitiu maior interagao entre os membros da equipe e a

construgao da aprendizagem mediada pelo professor. Na

primeira reuniado dos grupos, senti que essa estratégia foi

interessante, pois muitos apresentaram duvidas quanto as

quest6es de compreensao do texto. Na segunda, enquanto

executavam as atividadessolicitadas nos itens 3 e 4, percebi

o quanto eles se sentiam seguros com as orientacgdes

recebidas. Marcamos o nosso terceiro encontro e eles

decidiram fazer a atividade criativa. Alguns alunos

preferiram usar o computador para produzirem o anuncio

publicitario, enquanto outros optaram por fazer trabalhos

de colagem. Assim, essa atividadefoi realizada com sucesso,

estando o laboratorio de informatica disponivel e os alunos

equipados com o material necessario para a producgao do

anuncio.

Os demais itens foram desenvolvidos fora de sala de aula.

No item 5, ao solicitar a produgdo de textos, nao foram

expostas as condi¢des de produg¢ao. Trabalhei esse tdpico

com os alunos. Também foi necessario estudar o género

entrevista, no que diz respeito aos seus aspectoslinguistico-

discursivos. Produzimos,no laboratério de informatica, um

manualsobre a postura a ser adotada em umaentrevista e

estratégias para realizar uma entrevista de alto nivel. Na

data de apresentacgao e entrega dos trabalhos, mais uma

vez pude perceberneles a segurangae satisfacao por terem

realizado um trabalho com sucesso.

Durante a correcao dos trabalhos, identifiquei problemas

relacionados a organizacao tematica e formal, além de
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outros de natureza discursiva. Em conjunto, procuramos
refletir sobre esses problemase sobre 0 quanto eles afetavam
o funcionamento do texto. Em relagao aos elementos
linguisticos, procurei destacar alguns problemasrelativos
a coesao textual, tais como uso inadequado de operadores
discursivos, pontuacgao, concordancia e regéncia. Montei
uma atividade a partir dos erros cometidos, tomando como
base o pr6éprio texto que eles produziram. Os alunos
deveriam detectar as falhase corrigi-las em seguida. Com
isso eles tiveram nado s6 a oportunidadederefletir sobre os
proprios erros, como também de aprender a partir dos
mesmos. Tal atividade foi desenvolvida em conformidade
com os PCNsde Lingua Portuguesa (1997), segundo os quais
o ensino de gramatica deve ocorrer em fungdo do texto e
no texto.

Consideracées Finais

O que considero mais importante na realizagao desse
trabalho € o processo como ele foi desenvolvido
principalmente em sala de aula. Muitas vezes, por mais que
a proposta parega clara, os alunos apresentam dificuldades
em solucionar as atividades pedidas. Em situagdes como
essa, um acompanhamento passo a passo se torna
extremamente importante, visto que os alunos se sentem
mais valorizados e mais motivados para aprender. Além disso,
quandoo professor consegue unir os contetidos te6ricos A
pratica do educando, a aula torna-se mais prazerosa ea
aprendizagem, significativa. O professor deve instigar os
alunos 4 participacao e, nesse sentido, a apresentacao de
temas geradores é de suma importancia, pois estimula o
debate e a reflexdo. O estabelecimento de metas e
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desempenho de aprendizagem possibilita que o educando
se organize, pois sabe exatamente o que o professor exigira
dele. Um trabalho embasado nos géneros textuais que
circulam na sociedade permite que o docentealie teoria e
pratica, analisando textos empiricos, de usosocial, portanto,
socio-historicamente situados.

A realizacao desse projeto também permitiu umainteracdo
mais estreita entre mim e os alunos.Tive condicées de agir
mais como um co-autor, um mediador do conhecimento.
Por ser o projeto um ato planejado e intencional, ele
permitiu que o educando atuasse como sujeito ativo na
construgao dos saberes. Duranteas atividades, por exemplo,
varias foram as dtividas, os questionamentos levantados.
Ja, nas apresentagées, varias foram as hist6rias a contar,
experiéncias a compartilhar, atividades artisticas a exibir.
Esse compartilhamento resulta de uma aprendizagem que
nao € solitaria, mas, sim, social. Também nao é direta, mas
mediada, visto que a natureza do conhecimento e dos
sujeitos que conhecem

€

social.

Quanto ao processo de avaliacdo, este deixou de ser
méramente quantitativo, visando somente a distribui¢gao de
pontos, para ser processual, qualitativo. No que diz respeito
as falhas apresentadas, estas deixaram de constituir simples
erros, para serem motivo de reflexao e consequente
aprendizado. Ou seja, mais importante que fazer um
julgamento do tipo Regular/Bom foi o acompanhamento aos
alunos, de forma que eles pudessem superar suas
limitagdes e desenvolver um conhecimento de ordem
superior, fundamentado na acao - reflexdo - acdo. Creio
ser essa a proposta da pedagogia atual. Creio que, com essa
atividade, contribui um pouquinho para a formacdo de
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alunos conscientes, que percebem na escola um ambiente

de reflexao e exercicio da cidadania.
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