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RESUMO: 
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brasileiras. Diant

 
1999, 2001, 2003) e a Teoria Social do Letramento (Barton, 1994; Barton, Hamilton e 
Ivanic, 2000, Street, 2014). Por meio de uma pesquisa de cunho qualitativo, nos 
valemos das entrevistas feitas com os e notas de campo 
bem como d  ministradas. Os resultados principais apontam 
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Literacy Practices and Discursive Genres in The Formation of 

Indigenous Teachers of the High Xingu 

ABSTRACT: With the achievement of the right to a differentiated school institution 
guaranteed by the Federal Constitution of 1988, attention has focused on the training 
of teachers teaching in the villages, as well as the search for contents and materials for 
the formulation of the curricula of Brazilian indigenous school institutions. Therefore, 
the purpose of this article is to reflect on the literacy practices used by teachers who 
teach in the Intercultural Mastership course for indigenous communities in the Upper 
Xingu, Mato Grosso. For this work, we used Critical Discourse Analysis (Fairclough, 
1999, 2001, 2003) and the Social Theory of Literature (Barton, 1994; Barton, Hamilton 
and Ivanic, 2000). Through a qualitative research, we use the interviews made with 
teachers of the teaching profession and the field notes and observations of the classes. 
The main results point to the use of ideological literacy in the perspective of Street 
(2014). 
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 civil, fizeram com que 
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processo de ensino-  
1 que, renegando os 

escolar 
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preciso ainda descobrir formas concretas de letramentos para tornar o desejo 

tivamente realidade. 

 

 

utilizados, bem como as pos

enfrentam. 

 

 

 

1 Como demonstra, por exemplo, Maher, 2006. 
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 Yawalapiti, 

 
 um barco-  

 



 

especificidades. 

dificuldade deste professor (que forma alunos para serem professores em suas 

aldeias) e a responsabilidade que lhe cabe ao ter que preparar jovens e adultos 

 a fim de exercitarem 

seus direitos e deveres no interior da sociedade brasileira , sem deixar de 

-los a continuarem desempenhando amplamente sua cidadania no 

ura surjam.  

pesquisado. 

dificuldades encontradas por esses pro

 

 

 os recursos que a escola ou a 



desen  

mas seu conhecimento sobre os saberes da escola formal brasileira nem 

para esse curso, a qual veremos com um pouco mais de detalhes no decorrer 

deste trabalho.  

 

2.1 Modelos de  

intercult

nteragir com as outras comunidades 

brasileiras.  

exigia conhecimento escolar algum. Era baseada apenas no conhecimento 

tradicional da comunidade. Entretanto, de acordo com a mesma autora, o 

manter os direitos e as garantias que conquistaram. Assim, a LP passou a 

 

 

comunidade. Ensina-se pescando no rio, ensina-



 do professor como o conhecemos 

professor e aluno (MAHER, 2006, p. 17-18). 

algumas modalidades escolares, as quais regeram o sistema escolar desses 

-os ao bilinguismo/plurilinguismo, 

modelo atual e foco do nosso estudo. 

De acordo com Maher (2006, p. 21), existiu um modelo educacional que 

sociedade dominant

 

valores da 

 

esse momento, percebe-se 

materna desses povos, isso porque se percebeu a dificuldade de se alfabetizar 

 

 

 

te busca-



 

Diante desse contexto, surgiu o modelo atual de ensino brasileiro, que 

(2006, p. 22), chamado de Mod

acordo com essa pesquisadora: 

pretende-
-  

ancestrais. Para tanto, insiste-

(MAHER, 2006, p. 22). 
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a escola dentro da 
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Com um modelo bi-

 

Quadro 1: do modelo bi-  
 

 
 

Interculturais: mantida, promovendo 
 

 
 que, 

 
 

apoiando-
diferenciados de acordo 
das escolas. 



  Fonte: Adaptado de Maher, 2006. 
 

 

 
 

 
 

origem inglesa desenvolvida por Fairclough (1989, 2001, 2003), enfatiza a 

 

das identidades e dos sistemas 

 

-o 

meio dele, as pessoas se representam.  

zida pelo mesmo 

sociedade e -la. 

tica discursiva media a rela

tica social. Fairclough complementa: 

o e interpreta
-la e, por outro lado, o 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). 



Ess

tica discursiva e 

pr

tica, a coes tica discursiva, s

a, a coer
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(GD), entre eles Bazerman (2005, 2007), Marcuschi (2008) entre outros. Por 

  

Na obra de 2003, Fairclough afirma que os textos podem ser 

esses aspectos d

chamados: significado acional (modos de agir), significado representacional 

(modos de representar as realidades) e significado identificacional (modos de 

ser dos atores sociais). 

e quer 

 

 



 
 

 
 

uma das seguintes atividades escritas, leitura e fala a respeito 

sociais de letramento conforme Teale & Sulzby, 1986; Schieffelin & Gilmore, 

1986). 

 

modos culturais gerais pelos quais as pessoas usam o letramento. Elas 

ociados e podem ser reestruturados pelos participantes 

mesmo no curso do evento. 

-

participantes, tais como a

s relativas sobre o 

 



 

 e inclui os Novos Estudos do Letramento3

 considerado como p

 mais bem 

quadro a seguir, possui os seguintes aspectos: 

 
  Quadro 2:  
 

  
 

influentes do que outros;  
 

 
  

  Fonte: Adaptado de Barton e Hamilton (2000). 
 

as aulas ministradas no curso do 

 

(2014), entendemos que a forma como o ensino dos docentes tem sido 

realizado, transformando os 

Magist

3 
por Gee (1991 apud 

Europa (Reino Unido), estudos que focavam muito mais o lado social do letramento do que seu 
lado  



demonstram4.  

s que apresentamos, vamos nos basear 

representar uma suposta oralidade , mas que, junto com a essa mesma 

ora

culturais e discursivos.  

letramento e os g  

 
 
4 Resultados 

Para este trabalho, fizemos um recorte de uma pesquisa ainda em 

andamento5. Os dados foram gerados por meio de entrevistas com seis 

ercultural, bem como por 

meio das notas de campo.  

s. 

 

 
  

relacionamos a 

 

 
Quadro 3:  
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Mestrado de Vi



Disciplina Temas  
letramento 

Recursos 

Portuguesa 
 

 

Os alunos relatam 
contos de sua 
comunidade e 
apresentam-nos a 
seus colegas. Formam 
frases com as palavras 
aprendidas.  

Caderno. 
Quadro. 
Cartolina.  
Jornais. 
Revistas.  

  Contam os dedos das 

plantas e as frutas 

etc.), os peixes e as 

 

Caderno. 
Quadro. 

 
Plantas. 
Carteiras da sala. 
Colheita de frutos. 

 

Geografia 
aldeia e do Estado 
Mato-grossense. 

 

 

Caderno. 
Quadro. 
Cartolina. 

Mapas. 
 

 

dos bandeirantes no 
-grossense 

-
Boas. 

de mapas e 
documentos em sala 
de aula) e aulas 

estudantes na aldeia). 

Caderno. 
Quadro. 

Mapas. 
 

 Nomes de plantas, 
aves, peixes e animais 
que existem dentro do 

nascentes dos rios; 
 

queimadas; descarte 
de materiais que 
possam contaminar o 
solo. 

em sala de aula) e 

estudantes na aldeia). 

Caderno. 
Quadro. 
Cartolina. 

 
Fauna e flora da 
aldeia.  

Fonte: Adaptado das notas de campo da pesquisa. 
 



usados como formas de atividades 

 

-

 

animais, partes do corpo humano, art

ensino com o formato tradicional (lousa, livro e caderno). Por isso, 

 

Algumas escolas possuem quadro branco e quadro negro. Entretanto, nem 

recursos. 

 

 
 

A seguir, o Quadro 4 exemplifica os eventos de letramento observados e 

 

 

Quadro 4:  
 

Eventos de Letramento  

Aula  Contos. 
Narrativas. 
Desenhos. 

 
 

 Tabuada. 
 



 Relatos e narrativas. 
 

Desenhos. 

Aula de Geografia Mapas. 
Resumo. 
Desenhos. 

  
Desenhos.  

Aula de Artes 
 

  Fonte: Adaptado das notas de campo da pesquisa. 
 
 
Percebemos que 

 

multi(letramento). Na pedagogia dos multiletramentos, compreende-se que a 

-las do processo de letramento. 

Multiletramento 

London Group (COPE; KALANTZIS, 1996) 

pedagogia de letramento. Esta abordagem destaca dois aspectos fundamentais 

dos letramentos

 

Como notamos 

e aprendizados em cartolinas ou quadros. A fim de ilustrar esses eventos de 

letramento, a seguir uma imagem que demonstra um desenho feito por alunos 

 

 

 



Figura 1: iro contato da aldeia. 
 

 
Fonte: autoras. 

 

perscept

2013). 

Afinal o entendimento dos pesquisadores

facilmente, pode estar equivocada. Assim, Rosa e Orey (2013) sugerem a 

que: 

-

determinada cultura com base nos referenciais adotados pelos 

 uma determinada 



compreender como os membros do grupo entendem as suas 
 

deles sobre os temas estudados, mas 

Nesse texto, eles tentam criar frases e praticarem o uso escrito da LP. 

ou de algum

ebates em sala de 

aula sobre assuntos diversos do contexto deles.  

 
 

 

Consideramos que, ao estabelecerem o modelo bi-/plurilinguista e 

utilizam letramentos 

 

  os 

 

  o que 

 

Partindo dessa perspectiva, percebemos neste t

soc

contexto. 



importante passo no caminho 

significativas de letramentos no trabalho dos professores-alunos ind

escolas.  
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