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EMENTA 

 
Principais aspectos da problemática da leitura no contexto brasileiro.  A leitura como uma das conquistas da espécie humana em seu 
processo evolutivo de hominização e como processo social.  A relevância do leitor e dos contextos sociais no tempo e no espaço.  
Estímulo e desenvolvimento da leitura. Políticas de leitura para criação de práticas leitoras conscientes e transformadoras na formação de 
leitores críticos, construtores de uma nova sociedade. 
 

 

OBJETIVO(S) 

 

Compreensão dos conceitos contemporâneos de leitura, sua importância na formação do homem e na sua atuação no 

contexto social; Identificação do papel do bibliotecário como mediador e dos recursos indispensáveis para o incentivo à 

leitura.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO I – Leitura e Leitor 

- Conceituação e caracterização da leitura 

- Leitura e linguagens  

- Leitor e condição de leitor: a construção da singularidade  

- História da leitura / contexto atual 

 MÓDULO II -Leitura: Memória e Oralidade  

-Leitura, Memória e Oralidade 

- Prazer de ler e ouvir 

Módulo III– Estímulo e desenvolvimento da leitura 
-Ambiênciase Acervos 

- Mediação de leitura 

- Práticas leitoras aplicadas aos espaços (exposição teórica) 

- Práticas leitoras aplicadas aos espaços (exposição práticas) 

Módulo IV - Políticas e Projetos de leitura no Brasil 
- Políticas governamentais no âmbito federal e no Estado do Rio de Janeiro 

- Projetos de leitura nos âmbitos estaduais / municipais  

 

 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 

Leitura de textos como atividade em classe e extra classe.. Participação de especialistas convidados. Pesquisas sobre 

projetos de leitura. Discussões, planejamento e execução de práticas leitoras. 



 

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Fichamentos e resenhas de textos; elaboração de pesquisas e execução de práticas 
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