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ELOS ENTRE AVALIAÇÃO E LETRAMENTO (S) NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Maria Rafaela Vieira da Silva1 

 

RESUMO: No contexto educacional brasileiro tem-se, por muitas vezes, a percepção que a avaliação é 

apenas um meio de diagnosticar o que os discentes conseguem memorizar e/ou decodificar ao longo 

da sua vida escolar (ABREU, 2011). Seguindo este pensamento, Street (2014) defende que o ato de 

avaliar além de averiguar quais conhecimentos foram adquiridos pelos aprendizes, deve-se questionar 

e analisar o que esses discentes fazem com tais conhecimentos em diferentes contextos sociais e 

culturais. Dessa forma, o presente estudo propôs relacionar a perspectiva da avaliação ao que se 

entende por letramento (s) crítico (s), com o intuito de apresentar o que esta formação crítica pode 

proporcionar aos futuros Técnicos em Edificações do Campus Salgueiro. Assim, esta pesquisa teve por 

finalidade diagnosticar os níveis de compreensão leitora em língua espanhola dos discentes do Ensino 

Médio Integrado em Edificações do Instituto Federal do Sertão Pernambucano ς Campus Salgueiro, 

seguindo as perspectivas de concepção de leitura proposta por Cassany (2006) e debatida por Abreu 

(2011): Concepção Linguística (leitura das linhas), Concepção Psicolinguística (leitura das entrelinhas) 

e a Concepção Sociocultural (leitura por detrás das linhas). Nesta investigação trabalhou-se com a 

pesquisa exploratória de cunho interpretativista e descritivista, por meio da confecção e aplicação de 

um questionário e uma prova em língua espanhola, assim foi possível traçar o perfil dos discentes do 

curso técnico em relação ao níveis de compreensão leitora em uma Língua Estrangeira (LE). Por meio 

deste diagnóstico foi possível perceber a importância de se trabalhar com a criticidade para a formação 

de verdadeiros cidadãos. O estudo pautou-se nos últimos direcionamentos propostos por documentos 

governamentais, como pelas Orientações Nacionais do Ensino Médio (OCNEM, BRASIL, 2006) e por 

meio da abordagem do letramento em sua vertente crítica/sociocultural e as concepções de leitura 

(BARTON, HAMILTON, IVANIC, 2005; SOARES, 2005; CASSANY, 2006; ROJO, 2009; KLEIMAN, 2005; 

NERY, 2003; STREET, 2014).    

 

Palavras-chave: Letramento (s) crítico (s); Concepções de leitura; Avaliação; Espanhol como Língua 

Estrangeira (LE). 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Ao longo da nossa formação acadêmica e profissional estamos a todo momento sendo 

submetidos a testes, provas, trabalhos, atividades escritas e/ou orais, ou seja, submetidos a 

diversos instrumentos avaliativos. Dessa forma, nota-se que para se verificar a aprendizagem 

dos educandos nas etapas formativas são utilizados inúmeros desses instrumentos avaliativos 

                                                           
1Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação cientifica (PIBIC Jr), orientanda da pesquisadora 

Professora Mestre Kélvya Freitas Abreu (IFSPE). É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas 

Educacionais e Tecnológicas (GEPET), discente do Ensino Médio Integrado em Edificações, no Campus Salgueiro 

ï Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IFSPE. E-mail: mariarafaela-vieira@hotmail.com; 

 

mailto:mariarafaela-vieira@hotmail.com
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ŎƻƳƻ ǳƳŀ ƳŀƴŜƛǊŀ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊ ƻ ǎŀōŜǊΦ tŀǊŀ [ǳŎƪŜǎƛ όнллрύΣ Ŝǎǎŀ ƳŜŘƛœńƻΣ άƴƻǘŀœńƻέΣ ǇƻŘŜ 

acabar, por sua vez, em uma espécie de rotulação, classificaƴŘƻ ƻǎ ŀǇǊŜƴŘƛȊŜǎ ŜƳ άōƻƴǎέ Ŝ 

άǊǳƛƴǎέΤ ƛƴŎŜƴǘƛǾŀƴŘƻ ŀ ƳŜǊƛǘƻŎǊŀŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŀǇǊŜƴŘƛȊŜǎΦ 

Assim, no contexto educacional, por muitas vezes, pode-se ter a ideia que o ato de 

avaliar os aprendizes se restringe apenas a memorização e decodificação de conteúdos 

programáticos, cuja finalidade seja a nota (ABREU, 2011). Contudo, o ato de avaliar é um 

processo que não se limita a aplicações de testes pontuais, como exemplo, aplicações de 

provas parciais e bimestrais. Diante disso, compreende-se que não se consegue verificar o 

aprendizado do educando por meio de um único instrumento avaliativo, já que o ato de avaliar 

é um processo contínuo que pode ser realizado através de observações e análises rotineiras, 

tal como, ao analisar o desempenho e participação do aluno no momento da aula.  

Deste modo, é importante entender que o processo de ensino e aprendizagem deve 

ultrapassar a superficialidade do senso comum que possam ter os discentes e proporcionar 

uma reflexão contínua do conteúdo. Segundo Tiba (2006), a memorização, que ele denomina 

ŘŜ άŘŜŎƻǊŜōŀέΣ ǊŜǎǳƭǘŀ ŜƳ ǳƳŀ άƛƴŘƛƎŜǎǘńƻ Řƻ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻέΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ƻ ŘƛǎŎŜƴǘŜ ƛǊł ŀǇŜƴŀǎ 

reproduzir informações e ideias e não irá produzir conhecimento.  

[...] Se continuarmos incentivando a formação de um sujeito que só treina, 

que só decora e que se exercita para ser um depósito de informações, mas 

que não faz uso consciente da linguagem estaremos construindo um sujeito 

que não será capaz de interpretá-la criticamente. E desse modo, estaremos 

colaborando para a formação de um sujeito não crítico, não engajado, não 

transformador de sua realidade (ABREU; BAPTISTA, 2011). 

Com isso, entende-se que a educação pode proporcionar o pleno desenvolvimento do 

educando, preparando-o para o exercício da cidadania. 

Entende-se como formação cidadã um conjunto de ações possibilitadas no 

ambiente educacional: o acesso ao conhecimento; a constituição do sujeito 

(valores e atitudes); o agir e o posicionar-se no mundo de forma consciente e 

crítica; o contato com outras formas de interação através da linguagem; a 

oportunidade de debater e de compreender as desigualdades, relações de 

poder, na sociedade como um todo; entre outros. (ABREU, 2011, p.23). 

Uma forma de proporcionar essa formação cidadã é justamente a abordagem do(s) 

letramento(s) nas práticas de ensino e aprendizagem no contexto escolar, principalmente. 
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Portanto, a presente investigação busca trazer uma reflexão sobre o que se entende por 

letramento(s) crítico (s) e como essa abordagem nas avaliações pode produzir impactos 

positivos na formação de futuros técnicos em edificações do Campus Salgueiro. 

 

2. EM BUSCA DE DEFINIÇÕES 
 

2.1 Letramento  
 

Neste trabalho, faz-se importante debater e esclarecer a abordagem do(s) 

letramento(s) nas práticas avaliativas, correlacionando-o a ação crítica e cidadã dos 

educandos, pela importância desse elo para a formação de sujeitos que irão agir no mundo 

de forma crítica e autônoma. Desta forma, trabalhar segundo a perspectiva do(s) 

letramento(s) significa compreender a participação do indivíduo em práticas sociais em que 

se usa a escrita e a leitura (KLEIMAN, 2005). 

Segundo Soares (2002), o termo letramento (s) pode ser entendido como άŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ 

sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são postas em ação, bem como 

as ŎƻƴǎŜǉǳşƴŎƛŀǎ ŘŜƭŀǎ ǎƻōǊŜ ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜέ όǇΦмппύΦ /ƻƳ ƛǎǎƻΣ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜ-se que o 

letramento possibilita justamente o desenvolvimento da autonomia e criticidade dos 

aprendizes. 

[...] A abordagem do letramento não consiste em ensinar a ler e escrever, mas sim 

em desenvolver essa e outras práticas de acordo com a localidade, cultura, 

intencionalidade discursiva, entre outros pontos, promovendo a inclusão social e 

ampliando o olhar interpretativo da linguagem que cerca o sujeito da linguagem 

(BENVENUTO; ABREU, 2013, p.5). 

A abordagem do(s) letramento(s) não trabalha com a memorização de conteúdos, mas 

instiga os alunos a pensar, refletir, e formular suas próprias resposta diante de diversas 

situações em sociedade, dando-lhes, assim, autonomia de pensamento. Diante das demandas 

sociais, para que o sujeito tenha chances com a sociedade moderna é preciso que na sua 

ŦƻǊƳŀœńƻ ǎŜƧŀ ƛƴŎŜƴǘƛǾŀŘƻ ŀ άǎŀōŜǊ ǇŜƴǎŀǊΣ ŜǎŎƻƭƘŜǊΣ ŎƻƳǇŀǊŀǊ Ŝ ǇǊƻŘǳȊƛǊ ƴƻǾŀǎ ǎƝƴǘŜǎŜǎΣ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƳŜƴǘŜ Ŝ ŜƳ ƎǊǳǇƻέ όahw!bΣ нллтΣ ǇΦуύΦ  
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[...] Ser crítico e fazer uso consciente da linguagem é valoroso no processo de 

capacitação de um profissional, porque promove essa autonomia, fazendo 

com que ele pense, reflita e conclua como agir em determinada situação, 

tornando-o assim, não meramente mais um indivíduo decodificador, mas sim 

um construtor e produtor ativo de seu conhecimento (ABREU, MORAIS, 

SILVA, 2014, p.7).  

Assim, para que o discente consiga desenvolver as suas habilidades de leitura e escrita 

de forma crítica, entende-se que é necessário uma formação com a abordagem do(s) 

letramento (s), para que assim, consiga se posicionar diante das demandas sociais. 

 

2.2 Avaliação  
 

De acordo com Street (2014), no ato de avaliar além de averiguar quais conhecimentos 

foram adquiridos pelos aprendizes, deve-se questionar e analisar o que esses discentes fazem 

com tais conhecimentos em diferentes contextos sociais e culturais. Desse modo, entende-se 

que avaliar não se restringiria em saber o que os alunos conseguem memorizar e decodificar 

ao longo da sua vida escolar, mas o que esses fazem com tais conhecimentos em sociedade. 

Logo, vale ressaltar que o professor não é o único detentor de saberes, pois cada 

discente possui traz consigo histórias de vidas e experiências em uma dada comunidade, ou 

seja, a aula não pode ficar ƭƛƳƛǘŀŘŀ ŀƻ ǇŀŘǊńƻ άŜƳƛǎǎƻǊ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎέ όǇǊƻŦŜǎǎƻǊŜǎύ Ŝ 

άǊŜŎŜǇǘƻǊ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎέ όŀƭǳƴƻǎύΣ ǇƻǊǉǳŜ ƻŎƻǊǊŜ ǘǊƻŎŀǎ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀǎ ŜƴǘǊŜ ƻ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊ Ŝ 

aluno. Assim, entende-se que a educação deve avançar para a construção de conhecimentos 

e não para a repetição de informações, que, de acordo com Tiba (2006), a informação trata-

se de um determinado dado parado, enquanto o conhecimento é uma formação em ação. 

Não se trata de testar apenas o desempenho do aluno de forma pontual, mas avalia-

lo de modo rotineiǊƻΣ Ǉƻƛǎ ά{Ŝ ǉǳƛǎŜǊƳƻǎ ƳŜŘƛǊΣ ŘŜ ŦŀǘƻΣ ƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Řƻ ŀƭǳƴƻΣ ƛǎǘƻ ŞΣ 

quanto ele aprendeu, teremos de fazer avaliações pormenorizadas e extensas. Não daria 

ǘŜƳǇƻ ŘŜ ŎǳƳǇǊƛǊ ƻ ŜȄǘŜƴǎƻ ŎƻƴǘŜǵŘƻ ǇǊƻƎǊŀƳłǘƛŎƻέ όIdem, 2006, p.116). Nesse sentido 

CǊŜƛǊŜ όнлммύ ŘŜŦŜƴŘŜ ǉǳŜ άŜƴǎƛƴŀǊ ƴńƻ Ş ǘǊŀƴǎŦŜǊƛǊ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻΣ Ƴŀǎ ŎǊƛŀǊ ŀǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎ 

ǇŀǊŀ ŀ ǎǳŀ ǇǊƽǇǊƛŀ ǇǊƻŘǳœńƻ ƻǳ ŀ ǎǳŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻέ όǇΦптύΦ [ƻƎƻΣ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜ-se que as formas 

de avaliações pode instigar o aluno a pensar e refletir, trabalhar com a criticidade. Trabalhar 
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não com conceitos únicos, mas diante de ideias conseguir se posicionar de forma crítica. 

 

3. ANALISANDO PONTES POSSÍVEIS: Processos metodológicos da pesquisa 
 

Para o presente estudo, trabalhou-se com a pesquisa exploratória de cunho 

interpretativista; traduzindo-se como um estudo diagnóstico, pois se procurou observar, 

descrever, interpretar e refletir sobre os níveis de compreensão leitora em espanhol como 

língua estrangeira (LE) dos discentes do nível médio integrado do curso de edificações do 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano ς Campus Salgueiro.  

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior 

precisão possível, a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros, sua natureza e suas características (CERVO, et.al., 2006, 

p.61).  

Cabe destacar, portanto, que esta investigação é um recorte de pesquisa do Programa 

de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr) realizada no Campus Salgueiro (IFSPE), intitulada: 

Letramento(s) crítico (s): Uma abordagem social das práticas letradas em língua espanhola 

dos discentes técnicos em edificações. Assim, essa pesquisa teve como participantes 12 

alunos2, sendo esses alunos das turmas do ensino médio integrado (1°, 2°, 3° e 4° ano) do 

curso técnico em Edificações do Campus.  

Para a realização dos níveis de compreensão leitora foi necessária a confecção de um 

questionário e de um instrumento avaliativo. Esse questionário foi composto por oito 

questões, sendo essas elaboradas com o intuito de diagnosticar o perfil socioeconômico e de 

leitura em Língua Espanhola (LE) dos discentes. Ao passo que o instrumento avaliativo tratou-

se de uma prova, em língua espanhola, que foi composta por quatro questões relacionadas a 

gêneros discursivos, nos quais os estudantes possuíam contato em sua formação acadêmica 

e profissional como técnicos em edificações.  

Dessa maneira, a pesquisa foi disponibilizada entre os dias 26/04/2015 e 08/05/2015 

aos discentes do curso de Edificações do IF-Sertão. Esses materiais foram disponibilizados 

                                                           
2 A pesquisa foi amplamente divulgada durante o período descrito, mas apenas o quantitativo de doze alunos 

colaboraram com o estudo. 
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através do link http://goo.gl/forms/QLCG6KjUWW nas redes sociais como também houve a 

divulgação em cada sala, isso com o intuito de ter uma maior participação dos estudantes.  

O link ficou disponível durante treze dias para que todos os alunos tivessem tempo 

suficiente para acessar a pesquisa. Assim, os discentes tiveram a liberdade de optar se 

queriam fazer parte da pesquisa ou não, ou seja, todos os alunos que responderam o 

questionário e a prova participaram de forma voluntária. 

Outro ponto a ser salientado é que apesar das questões estarem escritas em espanhol, 

as respostas foram feitas em língua portuguesa, isso porque para o discente responder 

adequadamente a pergunta em português, esse tinha que compreender todo o enunciado da 

questão. 

Para que o aprendiz consiga responder adequadamente as questões 

de uma prova, é necessário que antes, tenha identificado e 

interpretado as intencionalidades presentes no discurso. 

Compreender o discurso significa perceber a visão de mundo 

presente nele (CASSANY, 2006, p.33) 

Com isso, para ser realizada a averiguação das concepções de leitura dos futuros 

técnicos em edificações do campus Salgueiro, a base teórica foi utilizada a perspectiva 

sociocultural proposta por Cassany (2006) e debatida por Abreu (2011) com relação as 

concepções de leituras: leitura das linhas (linguística), leitura entre linhas (psicolinguística) e 

leitura por detrás das linhas (sociocultural).   

Desse modo, a pesquisa foi realizada em 2015 e envolveu alunos que tinham como 

média de idade de 16 a 17 anos. Vale ressaltar que como se tratou de uma pesquisa que 

envolveu seres humanos, esses foram orientados quanto ao termo de consentimento livre e 

esclarecido, no qual os pesquisadores desta investigação se comprometeram a manter sigilo 

das informações que possam identificar o aluno voluntário e expô-lo à comunidade. Além 

disso, os discentes tiveram as suas identidades preservadas, com a identificação sendo 

somente por meios das iniciais do nome.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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No trabalho, a classificação proposta das questões teve como finalidade diagnosticar 

os níveis de compreensão leitora em língua espanhola dos discentes das quatro turmas de 

edificações existentes no Campus Salgueiro do ensino médio integrado, relacionando a 

perspectiva do letramento crítico e as concepções de leitura em espanhol como língua 

estrangeira (LE) - leitura das linhas, das entrelinhas e por detrás das linhas (CASSANY, 2006; 

ABREU, 2011).  

 

V Concepção Linguística Å  Leitura como decodificação 
Å Conhecimentos metalinguísticos  

(Texto como pretexto) 

V Concepção Psicolinguística Å Leitura como interação 
Å Conhecimentos metalinguísticos  

(Texto contextualizado) 

V Concepção Sociocultural Å Leitura como processamento sociodiscursivo  
Å Conhecimentos Metalinguísticos (Texto 

contextualizado sociohistoricamente e 
discursivamente) 

Fonte: Silva e Abreu (2014). 

 

Ao empregar a divisão proposta, adotou-se a compreensão para as análises que na 

concepção linguística, a leitura é tida como uma decodificação, em que o aluno precisa apenas 

localizar a resposta no texto e descrevê-la da mesma forma. Assim, a concepção linguística 

aborda a superficialidade do texto de maneira pontual (leitura das linhas).  

Na concepção psicolinguística existe uma interação entre o texto e o leitor, devido o 

aprendiz conseguir fazer associações e inserir conhecimentos de mundo para resolver a 

questão, neste caso, tem-se uma leitura das entrelinhas. Segundo Cassany (2006), são 

utilizadas estratégias essencialmente cognitivas na concepção psicolinguística. 

 Já na concepção sociocultural, além de trabalhar com conhecimentos de mundo, 

busca-ǎŜ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ŀ ŎǊƛǘƛŎƛŘŀŘŜ Řƻ ŀƭǳƴƻΣ ŎƻƳ ƭŜƛǘǳǊŀǎ ǇƻǊ άŘŜǘǊłǎ Řŀǎ ƭƛƴƘŀǎέΣ ŎǳƧƻ ƛƴǘǳƛǘƻ 

seja compreender as intencionalidades dos discursos de formas não passivas.  
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Assim, apresentadas as definições que nortearam a pesquisa, vale destacar que para 

este estudo, para efeito de recorte, será priorizado a perspectiva sociocultural3. Logo, 

conforme já exposto, além do questionário houve também a confecção e aplicação de uma 

prova em espanhol. Com a aplicação do instrumento avaliativo com gêneros/textos em língua 

espanhola relacionados à área de edificações, buscou-se acompanhar o desempenho dos 

alunos do nível médio de edificações, no ano de 2015, quanto ao nível de compreensão leitora 

associada ao letramento crítico em língua estrangeira.  

 Desta forma, a seguir será discutido os itens B, C e D que constituem a terceira questão 

do instrumento avaliativo (prova), com o intuito de se chegar a concepção que compreende a 

criticidade e posicionamento do discente (concepção sociocultural).  

 Assim, no item B (ver figura 1), percebe-se que esse adota características da concepção 

psicolinguística. O tema é apresentado na questão em língua espanhola e a utilização da 

imagem complementa a ideia abordada no texto, daí se solicita que o discente relacione o 

assunto do texto com a sua realidade, ou seja, com o meio que está inserido, que neste caso 

se refere a realidade do Brasil. Nota-ǎŜ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ƻǇǘŀǊ ǇƻǊ ǳƳ άǎƛƳέ ƻǳ άƴńƻέ ƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻ ŘŜǾŜ 

ter compreendido o texto em tela e associar ao seu conhecimento de mundo. Ao passo que 

no item C, que pode ser compreendido como uma continuação da resposta solicitada no item 

.Σ Ǉƻƛǎ ŀƭŞƳ ŘŜ ǎŜ ǇƻǎƛŎƛƻƴŀǊ ŎƻƳ ǳƳ άǎƛƳέ ƻǳ άƴńƻέΣ Ŧƻƛ ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀǊƎǳƳŜƴǘƻǎ 

ǇŀǊŀ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǊ ŀ ǎǳŀ ŜǎŎƻƭƘŀ Ŝ ǊŜǎǇŀƭŘŀǊ ŀ ŜǎŎƻƭƘŀ ŜƴǘǊŜ άǎƛƳέ ƻǳ άƴńƻέΦ  

É diante dessa situação que ao compreender o texto e conseguir relacionar a sua 

realidade argumentando sobre sua escolha, entende-se, assim como Cassany (2006), que 

ocorre uma interação entre texto e leitor, ou seja, o que se entende por concepção 

psicolinguística (leitura das entrelinhas). 

Já na pergunta da letra D, exige-se do educando uma postura crítica, requer sua visão 

sobre o assunto, ou seja, trabalha com a criticidade do sujeito. Este item apresentou 

características da concepção sociocultural, pois foi necessário o discente ter uma visão mais 

criteriosa, isso principalmente relacionado a sua área de atuação. Para responder a este item 

de forma adequada foi necessário possuir conhecimentos inovadores da área, e isso significa, 

                                                           
3 Para maiores informações ver artigo: Avaliação e letramentos (s): A formação crítica em exames (SILVA; 

ABREU, 2015).  
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estarem atualizados as inovações da sua área técnica de atuação; além de conhecer, o 

educando propôs novas medidas sustentáveis, isso implica ativar nos seus conhecimentos de 

mundo e principalmente na sua criticidade o entrelaçar com o acompanhamento nos avanços 

tecnológicos (ver a seguir o recorte da terceira questão da prova). 

Desta forma, percebe-se que a formulação da terceira questão abordada na prova de 

língua espanhola foi feita com o objetivo de estreitar as ideias e possibilitar a criticidade do 

aluno, porque requer análises e associações do seu entorno social, análises das condições do 

Brasil para que possa ou não aderir a novas técnicas construtivas mais sustentáveis, isso 

seguindo uma argumentação. 
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Figura 1. Recorte do instrumento avaliativo aplicado para a pesquisa. Fonte: Silva e Abreu (2015). 

 

A seguir, encontram-se algumas respostas confeccionadas pelos futuros profissionais 

de edificações que participaram da pesquisa.  

 

άLƴŎƻǊǇƻǊŀœńƻ ŘŜ ǾƛŘǊƻΣ ǇƭłǎǘƛŎƻΣ ōƻǊǊŀŎƘŀΣ Ŝ ǉǳŀƭǉǳŜǊ ƻǳǘǊƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǉǳŜ 

Ǉƻǎǎǳŀ ǳƳ ƎǊŀƴŘŜ ǇŜǊƝƻŘƻ ǇŀǊŀ ŘŜŎƻƳǇƻǎƛœńƻέ ό!н ς EM3)4 

 

ά! ƛƴǎǘŀƭŀœńƻ Ŝ ǳǎƻ ŘŜ ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻǎ ǉǳŜ ǇǊƻƳƻǾŜƳ ŀ ǊŜǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ łƎǳŀ 

nas construções são um grande diferencial das construções sustentáveis, já 

que os mesmos promovem a redução do consumo de água. Existem 

atualmente tintas que são capazes aumentar a iluminação de um ambiente 

utilizando apenas a luz proveniente do sol. Esta é uma forma de economizar 

ŜƴŜǊƎƛŀΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻǎ ǇŜǊƝƻŘƻǎ ŘƛǳǊƴƻǎέ ό!рς EM4) 

 

ά! ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇƭŀŎŀǎ ǎƻƭŀǊŜǎΣ ǘŜƭƘŀŘƻǎ ǾŜǊŘŜǎ Ŝκƻǳ ŜŎƻƭƽƎƛŎƻǎΣ ŀ Ǉƻǎƛœńƻ ǉǳŜ 

se escolhe no momento de se construir a edificação, uma vez que optando de 

                                                           
4 Para uma melhor exposição do corpus, e preservação da identidade desses, utiliza-se a letra A (aluno) seguida de 

uma numeração ao lado que indica a ordem da análise (A1, A2, A3, ...); além de estarem identificados com as 

letras EM, mais numeração, para reconhecimento a qual nível de ensino (EM1 ï 1º ano do ensino médio; EM2 ï 

2º ano do ensino médio; EM3 - 3º ano do ensino médio). 
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ŦƻǊƳŀ ŎƻǊǊŜǘŀ ŀ ŘƛǊŜœńƻ Řŀ ŎŀǎŀΣ ǾƻŎş ǳǘƛƭƛȊŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀ Ƴŀƛǎ ŜŦƛŎŀȊ ŀ ƭǳȊ ǎƻƭŀǊέ 

(A7 ς EM3) 

 

ά/ŀǎŀǎ ǇǊŞ-ŦŀōǊƛŎŀŘǎ ŘŜ ǇǾŎέ ό!у ς EM2) 

 

άwŜŎƛŎƭŀǊ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎΣ ȅ ǘǊŀǘŀǊ Ŝƴ ƭƻ ǇƻǎƛōƭŜ ǊŜǳǘƛƭƛȊŀǊ ƭƻǎ Ƴŀǘeriales, debido a 

ǉǳŜ Ŝƭ łǊŜŀ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ȅ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀέ ό!мл ς EM1)5 

 

ά! ǊŜǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǊŜǎƝŘǳƻǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ Ŝ ŘŜƳƻƭƛœńƻ ƴŀ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ƴƻǾƻǎ 

ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǇŀǊŀ ŀ ǇǊƽǇǊƛŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻέ ό!мн ς EM3) 

 

De acordo com o pensamento exposto pelos alunos, conclui-se, portanto, que esses 

demonstraram compreensão sobre o tema abordado na questão, sugerindo nas suas 

ǊŜǎǇƻǎǘŀǎ ŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀœńƻ ŘŜ άǇƭŀŎŀǎ ǎƻƭŀǊŜǎΣ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ǊŜǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ łƎǳŀΣ ǘŜƭƘŀŘƻǎ ǾŜǊŘŜǎέ 

como divulgado acima. Assim, demostraram ter compreendido o enunciado da questão e 

possuir conhecimentos tecnológicos na sua área de atuação. Contudo, os efeitos esperados 

de uma argumentação melhor justificada e embasada não foi possível notar, com exceção A5 

e A7 que já demonstram ter indícios dessas marcas argumentativas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com o que foi apresentado nesta investigação, é possível concluir a 

importância de se trabalhar o letramento nos métodos avaliativos no contexto educacional, 

isso como um meio de formar sujeitos para agir no mundo com criticidade e autonomia. 

Entende-se, portanto, que o discente tendo o contato com o letramento em sala de aula, lhe 

                                                           
5 É importante ressaltar que as respostas foram transcritas da mesma forma que foram elaboradas pelos alunos na 

²ntegra e que os ñerrosò s«o de responsabilidade dos pesquisados. Al®m disso, mesmo o instrumento avaliativo 

afirmando que as respostas poderiam ser dadas em Língua Portuguesa (LP), alguns alunos se sentiram mais a 

vontade de responder em Língua Espanhola (LE). 
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proporcionará um desenvolvimento diferenciado, pois além de ter conhecimento, esse saberá 

usar estando em sociedade. 

Logo, deve ser ressaltado que entende-se para esta investigação que avaliar o 

letramento não deve e nem será medido por meio de um único instrumento avaliativo, mas é 

a série de continuidade de práticas vivenciadas que possibilitam trazer e vivenciar uma 

educação libertadora conforme pregava Freire (1989). 

Dessa forma, neste estudo, após o mapeamento, foi possível diagnosticar os níveis 

de compreensão leitora dos futuros profissionais de edificações do campus Salgueiro. Conclui-

se que é possível criar elos entre letramento e instrumentos avaliativos no ensino médio, 

como uma forma de desenvolver uma educação que ultrapassa repetições de pensamentos, 

mas instiga o educando a pensar e refletir, resultando assim, na produção de saberes. 

Por fim, os pesquisadores deste trabalho agradecem o apoio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano- Campus Salgueiro, por 

proporcionar através de programas como o PIBIC Jr que alunos do ensino médio tenham o 

contato e possam vivenciar experiências de pesquisa no mundo científico. Além disso, os 

pesquisadores agradecem ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educacionais 

Tecnológicas (GEPET), pelas oportunidades de debates e construção de conhecimentos. 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO (S): vivenciando espaços de formação cidadã 
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RESUMO: Este artigo objetiva apresentar conceitos sobre o letramento e demonstrar a 
importância da utilização de sua prática para a formação cidadã. Tendo em vista que as 
práticas pedagógicas da educação brasileira não são tão estimulantes quanto ao incentivo de 
os alunos buscarem, de maneira autônoma, conhecimentos em determinadas matérias, como 
por exemplo, o Português (ABREU, 2011; DEMO, 2010). Assim sendo, recorre-se, para este 
estudo, desmistificar o caráter pesquisador e extensionista de discentes de ensino médio 
integrado ao se utilizarem de práticas de letramento em projetos que possam auxiliar crianças 
e jovens estudantes de suas cidades, principalmente aqueles que se situam em uma 
localização com menos recursos, na compreensão e no modo de utilização de gêneros textuais 
nos diversos contextos sociais, a fim de torná-los cidadãos críticos e autônomos, incentivando 
sua interação em sociedade. Desta forma, para esta investigação, parte-se do pressuposto que 
diferentes esferas literárias são ótimas aliadas para o aprendizado do aluno. Portanto, utilizar-
se-ão dois gêneros literários: a poesia e o cordel, já que ambos tratam o lado da sensibilidade 
e da emoção, provocando os sujeitos para um posicionamento. Logo, os alunos buscarão 
aprender ainda mais, uma vez que têm maior facilidade em aprender quando se trata de algo 
lúdico e inovador. Portanto, trazendo práticas de letramento como essas (CASSANY, 2006; 
ROJO, 2005); como o contato que o sujeito faz com múltiplos gêneros e com as diversas 
funções que a leitura e a escrita desempenham em nossa vida (SOARES, 2005), destaca-se que 
haverá a possibilidade de estarmos provocando os alunos a embarcarem em um novo mundo 
de aprendizado que antes estava impossibilitado de ser visto. 

Palavras-chave: Letramento(s); Gêneros textuais; Esferas literárias; Cidadania. 
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A escola, na sociedade atual, apresenta papel de grande destaque, pois se trata de um 

espaço de desenvolvimento, de conhecimento e de produção do saber. Desta forma, as 

práticas de ensino que nela são estabelecidas possibilitam a formação de futuros cidadãos. E, 

ao ser possível trabalhar a linguagem como ponte e elo de construção crítica dos estudantes, 

fazendo-os se engajarem no mundo, é que o presente estudo ressalta a abordagem do 

letramento como uma aproximação fundamental na formação social do aprendiz. Aprendiz 

esse que fará uso em suas práticas comunicativas das habilidades de leitura e de escrita, 

engajando-ǎŜ ǎƻŎƛŀƭƳŜƴǘŜΣ ǘŜƴŘƻ ŜƳ Ǿƛǎǘŀ ǉǳŜ άŦŀȊŜǊ ƻ ǳǎƻ Řŀ ƭŜƛǘǳǊŀ Ŝ Řŀ ŜǎŎǊƛǘŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀƳ 

o indivíduo, o levando a outro estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, 

ŎƻƎƴƛǘƛǾƻΣ ƭƛƴƎǳƝǎǘƛŎƻέ ό{h!w9{Σ нллрΣ ǇΦоуύΦ 

Além disso, a perspectiva do letramento propõe de igual forma que é possível a 

construção da visão crítica dos cidadãos, pois ao se utilizar de práticas de letramento 

associadas aos gêneros textuais expressos nos diversos contextos, o indivíduo possivelmente 

se tornará capacitado a participar ativamente em sociedade, por saber em que contexto 

utilizar suas habilidades de leitura e de escrita e ater-se que os discursos neles inseridos não 

são neutros. Deste modo, quando se tem contato com a linguagem, principalmente, por 

intermédio dos gêneros textuais é possível despertar a visão de cada indivíduo, ou seja, os 

gêneros, como textos que circulam no cotidiano, despertam um posicionamento ou tomada 

de ação de quem o produz ou o recebe.  

Portanto, o presente estudo apresentará um desenvolvimento sobre os conceitos 

relacionados ao termo letramento, além de demonstrar como os projetos de Extensão e 

Pesquisa desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio Integrado nos Institutos Federais 

podem auxiliar na expansão do letramento em sua comunidade, visto que o desenvolvimento 

desses projetos incentiva os estudantes em busca de conhecimentos sobre o seu ambiente 

social, além de fazer com que o mesmo compartilhe esses conhecimentos, adquiridos através 

das pesquisas, com sua comunidade. Desta forma, o presente estudo tem como ponto de 

referência um projeto de extensão, mais especificamente, desenvolvido no Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Salgueiro, em que são 

trabalhados gêneros textuais ς como a poesia e o cordel ς em oficinas e eventos que contam 

com a participação dos estudantes da instituição PROAC na cidade de Salgueiro, e que tem 
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como objetivo despertar o lado da sensibilidade e da emoção do estudante, o incentivando a 

um posicionamento diante dos diferentes contextos apresentados em seu entorno social, 

além de provocar a busca autônoma por conhecimento, e possivelmente o desenvolvimento 

de sua visão crítica diante de suas ações em sociedade.  

LETRAMENTO(S): EM BUSCA DE DEFINIÇÕES 

Cabe ressaltar a definição proposta por este trabalho sobre letramento, apesar de não 

possuir uma definição específica, o termo letramento é, na maioria das vezes, interpretado e 

entrelaçado ao termo alfabetização, cabendo destacar que há alguns pontos que os 

diferenciam.  

Segundo o Mini Aurélio (2000), dicionário de língua portuguesa, o termo alfabetizado 

significa "aquele que sabe ler e escrever" (p. 30) e letrado "aquele versado em letras" (p. 424). 

Contudo, a definição não nos parece clara e precisa, já que por ser uma terminologia nova no 

ŎŜƴłǊƛƻ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻΣ ǘŀƴǘƻ ƴƻ ǳƴƛǾŜǊǎƻ ŀŎŀŘşƳƛŎƻ ǘŀƴǘƻ ƴƻ άŎƘńƻ Řŀ ŜǎŎƻƭŀέΣ ƭŜǘǊŀƳŜƴǘƻ ǾŜƳ 

ganhando definições diversas principalmente à sua aplicação prática (ABREU, IRINEU, 

BAPTISTA, 2010). No entanto, ressalta-se para este escopo que o letramento aborda 

dimensões que vão muito além do fato de saber ler e escrever de um indivíduo, uma vez que 

esta abordagem de ensino engloba fatores sociais e culturais na aprendizagem das habilidades 

de escrita e leitura, fazendo com que o indivíduo utilize essas habilidades em diferentes 

ŎƻƴǘŜȄǘƻǎΦ !ƻ Ǉŀǎǎƻ ǉǳŜ ŀƭŦŀōŜǘƛȊŀŘƻ άƴƻƳŜƛŀ-se aquele que apenas aprendeu a ler e 

escrever, não aquele que adquiriu o estado ou condição de quem se apropriou da leitura e da 

ŜǎŎǊƛǘŀΣ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴŘƻ ŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ ǎƻŎƛŀƛǎ ǉǳŜ ŀǎ ŘŜƳŀƴŘŀƳέ ό{h!w9{Σ нллрΣ ǇΦмфύΣ ǇŜǊŎŜōŜ-se 

que há uma distinção entre um indivíduo letrado e um alfabetizado.  

Portanto, compreende-se, então, que o letramento é o uso da escrita e da leitura em 

práticas e habilidades sociais necessárias para o engajamento do indivíduo em um grupo social 

e para sua mobilidade dentro dele, ou seja, é o resultado prático do conhecimento adquirido 

ao se apropriar da leitura e da escrita (SOARES, 2005). Desta forma, quando um indivíduo 

torna-se letrado, ele passa a ter uma condição social e cultural diferente, pois ele muda sua 

maneira de observar a realidade e passa a mudar também suas ações em sociedade, o que 

pode resultar em muitas vantagens para seu desenvolvimento pessoal, pois, além de adquirir 
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um vocabulário rico, e com isso, uma oratória bem estruturada, cria-se um pensamento crítico 

e passa-se a participar do desenvolvimento da sociedade em que está inserido (STREET, 2014).  

Com isso, percebe-se que o letramento apresenta duas dimensões: a dimensão 

individual, em que o indivíduo se apropria das práticas de escrita e leitura e a dimensão 

social, em que o indivíduo passa a exercer práticas sociais que envolvam a leitura e a escrita 

(SOARES, 2005). Deste modo, o letramento estando entrelaçado a dimensão social do 

indivíduo, demonstra que possivelmente o mesmo utilize das práticas de escrita e de leitura 

para descobrir sua identidade e intervir na sociedade, diferentemente do alfabetismo, em que 

o indivíduo aprende a decodificar e codificar símbolos, mas não necessariamente faz uso em 

suas práticas cotidianas dessas habilidades adquiridas, com isso, percebe-se que o alfabetismo 

está associado a uma dimensão individual.  

As práticas de letramento são de extrema importância no processo de construção do 

conhecimento de um estudante, pois quando se relaciona as atividades de leitura e escrita ao 

seu meio social, consequentemente ele irá sentir-se motivado a interagir em sala de aula e 

buscar, de forma autônoma, por mecanismos de conhecimento, o que o transformará em um 

cidadão ativo socialmente, visto que as habilidades de leitura e escrita são essenciais para sua 

comunicação e seu desenvolvimento pessoal.   

É assim que a escola ganha papel de destaque nessa perspectiva, pois auxilia a 

formação do discente ao compreender a linguagem, engajando-o discursivamente. Dessa 

forma, tem-se a instituição escolar como o fator mais importante na formação de indivíduos 

letrados. A escola deve inserir práticas de ensino que trabalhem com textos do cotidiano dos 

alunos, visto que para se praticar a leitura e a escrita são necessárias habilidades de 

interpretação de mundo e reconhecimento de gêneros textuais10. Logo, nota- se que estas são 

práticas que englobam diversos aspectos que vão além da decodificação e codificação de 

símbolos, portanto são essenciais para o enriquecimento do conhecimento e para a 

construção do senso crítico do estudante.  

                                                           
10 Para este estudo gêneros textuais são compreendidos à luz da perspectiva bakhtiniana, pois tratam-se de espaço 

concreto da intera«o dos sujeitos, ñonde visualizamos o conte¼do tem§tico, o estilo e a constru«o composicional 

dos enunciados órelativamente est§veisô (BAKHTIN, 2000)ò (ABREU, 2011, p.18). 
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2. LETRAMENTOS EM PRÁTICAS EXTENSIONISTAS 

Vale destacar que o presente estudo trata-se de é um recorte do projeto de extensão11, 

intitulado: Agentes Literários: Disseminando Poesias para a Autorreflexão II. Esse projeto de 

cunho socioeducativo na área da educação tem como objetivo estimular crianças e 

adolescentes a adentrarem no mundo da poesia, tornando os assim, cidadãos crítico-

politizados. Assim, as crianças beneficiadas pelo referido projeto são discentes do PROAC - 

Projeto Comunitário de Atendimento a Criança e ao Adolescente, uma organização não 

governamental fundada em 17 de fevereiro de 1992, por Padre Remi de Vettor. Essa 

instituição é mantida por meio de doações e prossegue em funcionamento até os dias atuais. 

Deste modo, ressalta-se que os programas destinados aos discentes do IF Sertão 

Pernambucano ς Campus Salgueiro, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

extensão, possibilitam vivenciar e integrar comunidade e escola, fazendo que os próprios 

alunos de nível médio possam engajar-se, atuarem no meio acadêmico e social por meio 

dessas experiências. Assim, em um projeto como este foram aplicadas diversos tipos de 

atividades que remetem a práticas de letramento, trabalhando o lado perceptivo dessas 

crianças sob a mediação de um discente (bolsista) do IF e da orientadora também do IF. 

Focaram-se incialmente nas poesias de maneira lúdica, visando mostrar um novo mundo para 

esse público, elevando a autoestima da comunidade que recebia o projeto através da 

educação12. 

Assim, como artifício de sair da rotina em sala de aula, foi pensado em uma atividade 

lúdica e produtiva para assim, impulsionar os alunos ao estudo. Logo aplicar OFICINAS DE 

POESIAS é um meio e prática de letramento que deve ser considerado relevante em sala de 

aula, já que este funciona como um estímulo para a leitura/produção e compreensão de 

textos. Valendo-se deste pressuposto e dando prosseguimento a proposta do projeto de 

extensão, foi aplicada uma oficina de poesias no IF - Sertão PE Campus Salgueiro com o intuito 

de observar/perceber como a utilização desta prática de letramento pode desempenhar um 

                                                           
11 Programa Institucional de Bolsas de Extensão ï nível técnico, promovida pelo Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecologia ï Campus Salgueiro. 
12 Cumpre sinalizar ainda que as crianças e adolescentes da PROAC também são alunos de alguma rede de ensino 

da região de Salgueiro. 
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papel auxiliador na formação de estudante desses alunos, para assim, poder de fato avaliar 

quais resultados são relevantes para estimular o desempenho do aluno. 

Portanto, a oficina de poesias realizada no dia 15 de março de 2016 teve como principal 

ƻōƧŜǘƛǾƻ ǇŜǊŎŜōŜǊ ŀ ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇǊłǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŜǘǊŀƳŜƴǘƻ ŎƻƳƻ ƳŜƛƻ ŘŜ άŀƭŀǾŀƴŎŀǊέ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ 

de aprendizado desses alunos13. Para tal, a colaboração de vários segmentos da instituição 

onde é o locus do projeto somado ao IF Campus Salgueiro contou com a presença de 

estudantes, professores e técnicos da comunidade educacional. 

2.1 VIVENCIANDO AS PRÁTICAS 

bŜǎǘŜ ŜǎǘǳŘƻΣ ŎŀōŜ ǊŜŦƭŜǘƛǊ ǉǳŜ ŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ άǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭέ ŘŜ ŜƴǎƛƴƻΣ ƴŀ ǉǳŀƭ ƻ 

docente é o único detentor do saber, excluindo as participações dos discentes, apartando-se 

ainda do contexto sociocultural onde a escola está inserida e buscando-se focar em 

conhecimentos memorísticos de fórmulas e/ou conceitos, vem sofrendo severas críticas bem 

como vem apresentando alguns resultados insatisfatórios em relação à aprendizagem dos 

alunos. Prova disso são os resultados em exames governamentais, tais como: PISA14, SAEB15, 

Provinha Brasil, entre outros. 

Consciente de que a educação em nossas escolas está necessitando de novas formas 

de mediar o conhecimento, bem como estimular o aluno cidadão a embarcar no mundo do 

ensino e da aprendizagem, torna-se urgente que a metodologia usada em sala de aula seja 

mais atraente, produtiva e menos repetitiva. O presente estudo destaca alguns pontos que 

podem auxiliar a prática docente a contornar essa situação crítica, despertando e 

redescobrindo essa vontade insaciável que temos, como seres humanos, de aprender, mas 

que algumas vezes fica oculta, já que os agentes responsáveis por nos motivar a embarcar no 

novo mundo de ensino e da aprendizagem também se encontram desmotivados a mediarem 

e a buscarem ainda mais conhecimentos. 

                                                           
13 O projeto em um período de um ano faz visitas quinzenais a PROAC, desenvolvendo assim, as práticas de 

letramentos propostos. Contudo, a efeito de recorte, optou-se por exemplificar um desses momentos. 
14 Pisa: Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes 
15 SAEB: Sistema de avaliação da educação básica  
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Portanto, do ponto de vista do aluno, sobretudo em uma sociedade que modifica sua 

forma de ver e pensar o mundo em instantes (sociedade digital e informatizada), as aulas 

devem instigá-los a se sentirem produtores e consumidores do conhecimento, não somente 

reprodutores (FREIRE, 1989; ROJO, 2009; ABREU, 2011). Aulas desse tipo são taxadas como 

άŎƘŀǘŀǎέ ǇƻǊ ŀ ƳŀƛƻǊƛŀ Řƻs estudantes que as presenciam; não que o método tradicional de 

aulas não funcione, mas é preciso se reinventar para que o rendimento adquirido por o aluno 

tenda a crescer e a ser mais significativo. Faz-se necessário, então, que se recorra a novas 

práticas de letramento, as quais permitam a esses estudantes desencadear seu potencial que 

muitas vezes fica escondido dentro de si.  

Dessa forma, buscando dinamizar a prática do ensino, a poesia se torna um forte aliado 

nessa jornada de busca por conhecimento e incorporação de inovação em salas de aula. 

Utilizar-se de novas práticas de ensino será um desafio constante para o professor que não se 

satisfaz e não se acomoda em permanecer naquela rotina de sempre.  

Então, compreendendo a poesia como uma prática de letramento, como um dos 

mecanismos que pode ser trabalhado tanto em sala de aula, como para dar uma nova 

visibilidade ao ensino. Essa abordagem de ensino pode ajudar os alunos a refletirem, a 

despertarem os sentimentos interiores e aflorando-os a se tornarem alunos com capacidade 

de aprendizado maior. Portanto, o IF Sertão-PE Campus Salgueiro recorre para este estudo, 

desmistificar o caráter pesquisador e extensionista de discentes de ensino médio integrado 

ao se utilizarem de práticas de letramento em projetos que possam auxiliar crianças e jovens 

estudantes de suas cidades, principalmente aqueles que se situam em uma localização com 

menos recursos, na compreensão e no modo de utilização de gêneros textuais nos diversos 

contextos sociais, a fim de torná-los cidadãos críticos e autônomos, incentivando sua 

interação em sociedade.  

Desta forma, para esta investigação, parte-se do pressuposto que diferentes esferas 

literárias são ótimas aliadas para o aprendizado do aluno. Portanto, serão utilizados dois 

gêneros literários para este recorte, a saber: a poesia e o cordel, já que ambos tratam o lado 

da sensibilidade e da emoção, provocando os sujeitos para um posicionamento. Vejamos essa 

ǇǊƻǾƻŎŀœńƻ ŦŜƛǘŀ ǇŜƭƻ ŀǳǘƻǊ CŜǊƴŀƴŘƻ tŜǎǎƻŀΣ ŜƳ ǎŜǳ ǇƻŜƳŀ ά¢ŜƴƘƻ ǘŀƴǘƻ {ŜƴǘƛƳŜƴǘƻέΥ 
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Tenho Tanto Sentimento 

 

Tenho tanto sentimento 

Que é frequente persuadir-me 

De que sou sentimental, 

Mas reconheço, ao medir-me, 

Que tudo isso é pensamento, 

Que não senti afinal. 

 

Temos, todos que vivemos, 

Uma vida que é vivida 

E outra vida que é pensada, 

E a única vida que temos 

É essa que é dividida 

Entre a verdadeira e a errada. 

 

Qual porém é a verdadeira 

E qual errada, ninguém 

Nos saberá explicar; 

E vivemos de maneira 

Que a vida que a gente tem 

É a que tem que pensar. 

 

Poesias. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995). 

 

Como relatado no poema de Fernando Pessoa, estamos repletos de sentimentos e 

emoções dentro de nós, sentimentos que algumas vezes não é possível detectar, porém 

trabalhando essa esfera literária com estudantes do ensino fundamental/médio será possível 

ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŘŜǎŎǳōǊŀƳΣ ŀǘŞ ƳŜǎƳƻ ŀŦƭƻǊŀƴŘƻ Ŝǎǎŀ άƻǳǘǊŀ ǾƛŘŀέ ǉǳŜ ŜȄƛǎǘŜ ŜƳ ŎŀŘŀ ǳƳ ŘŜ ƴƽǎΦ 

Trabalhando poemas com temáticas diferentes, podemos provocá-los e conscientizá-los sobre 

qualquer tema. A poesia, então, torna-se uma ferramenta essencial para estimular o 

aprendizado e como consequência, a autorreflexão nesses alunos.  
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Assim sendo, o recorte que ora se apresenta teve como local o auditório do IF Campus 

Salgueiro, fazendo com que os discentes da PROAC vivenciassem um momento de Oficina de 

Poesias. Logo, primeiramente, o mediador, neste dia o poeta Maviael Melo16, ensinou a todos 

os participantes, o que seria cordel, bem como o método de fazê-lo; o objetivo era que ao 

final da referida oficina, os participantes estivessem aptos a escrever e declamar seus próprios 

cordéis. Ao decorrer do encontro o poeta Maviael Melo tocava algumas músicas de sua 

autoria, ao passo que era questionado pelos discentes o que seria cordel; na busca por a 

definição, foi perguntado aos alunos, o que para eles é cordel. Nesta troca de experiências e 

ǾƛǾşƴŎƛŀǎΣ ŀƭƎǳƴǎ ŘƛǎǎŜǊŀƳ άǇƻŜǎƛŀέ ƻǳǘǊƻǎ ǊŜǎǇƻƴŘŜǊŀƳ άǊƛƳŀǎΣ ǾŜǊǎƻǎέ ƛƴŎƭǳǎƛǾŜΣ ŀƭƎǳƴǎ 

disseram corda! E decifraram o enigma, pois sim, cordel é poesia; porém há um diferencial na 

nesta, já que cordel ficou mais conhecido por ser poesia em rimas, e também, por ser colocada 

em formato de folhetins e posto em uma corda. 

Assim que foi explicado o que é cordel, foi ensinada uma técnica para produção desse 

denominada sextilha. Essa técnica é utilizada por diversos cordelistas na preparação de suas 

obras. Com essa técnica é possível haver rimas, musicalidade e sentido dentro do cordel! Uma 

técnica que todos ficaram ansiosos para praticarem. O poeta explicou ao público sobre como 

usar as sextilhas para fazer um cordel de qualidade e todos foram produzir cordéis com esse 

tipo específico com temas variados sugeridos pelo poeta. Para isso, foram formados grupos, 

nos quais foram dados diferentes temas a cada um, e cada grupo acabou produzindo um 

cordel diferente, como por exemplo: 

MEIO AMBIENTE 

O nosso meio ambiente 

Está com poluição 

Precisamos nos unir 

Para parar a destruição 

È papel da sociedade 

                                                           
16 O projeto conta ainda com parcerias com poetas, cordelistas, pesquisadores locais para auxiliar a execução do 

projeto. Vale ressaltar que o projeto integra também o GEPET ï Grupo de estudos e pesquisas em práticas 

educacionais tecnológicas. 

Trabalhar com união. 

X X X 

Não jogue lixo na rua 

Fique sempre em alerta 

Economize água 
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Não deixe a torneira aberta 

Se não a água vai acabar 

Essa é uma verdade certa. 

 

Autores: Cicero Erycleferson, Lucas Matheus, Breno Matheus, Wellington Gabriel, Tainá Maria, Enzo, Valdenizo, 
Talita. 

 

EDUCAÇÂO 

A educação é para todos 

Ela é relevante para a nação 

Pois é muito importante 

Para a nossa compreensão 

Ela nos estimula 

Para ser um bom cidadão 

X X X 

Para crescer precisa de força 

Ela traz muita união 

Ela é uma grandeza 

Para nós uma boa atenção 

Ela nos educa bem 

E é para todos uma paixão. 

Autores: Gabriel, Jõao Vitor, Luciana, Lívia, Lara, Samuel e Erica.

 

Após o término da elaboração dos cordéis, os mesmos foram transcritos para cartazes. 

Ocorreu então, a apresentação em forma de declamação por parte dos alunos do PROAC e 

também por os demais participantes. Todos os grupos apresentaram seus cordéis com temas 

diferentes, alguns temas inclusive, bem atuais e polêmicos. E por fim, houve o encerramento 

da oficina, com um momento de despedida que foi gratificante para todos os participantes. 

Nota-se que práticas de letramento, como a citada anteriormente, possibilitam o 

desabrochar intelectual de crianças e adolescentes. É possível perceber que havendo a 

dinamização em práticas como essa, ocorre o maior aproveitamento do conhecimento por 

parte dos alunos, já que a vontade de aprender é estimulada e potencializada, tornando-os 

mais produtivos e entusiasmados com a prática da educação.  

  

3. CONCLUSÃO 
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Com base nas persperctivas e resultados obtidos por esse projeto, é possível perceber 

que dentre os vários tipos de educação, para haver o maior rendimento/entendimento por 

parte do aluno, faz-se necessário que se pratique práticas que aproveitem ao máximo o 

rendimento do aluno. Logo práticas de letramento são aspectos consideráveis de se trabalhar, 

sabendo que assim, o rendimento do estudante tenderá a progredir significativamente. Uma 

vez visto que alunos do ensino médio integrado podem ser auxiliadores no processo de 

letramento, é possível perceber que trabalhar estas práticas, tanto com alunos do ensino 

fundamental, quanto do ensino médio, estar-se-ia portanto os preparando para o futuro, 

tanto acadêmico, como social. Logo estes alunos seriam portanto mediadores de práticas 

educacionais. 

 

Sendo assim, tendo em vista que o letramento engloba fatores sociais, culturais e 

políticos de uma determinada sociedade em um determinado tempo histórico, percebe-se 

que o mesmo é um grande aliado na formação de cidadãos, pois essa abordagem de ensino 

pode possivelmente tornar indivíduos capazes de utilizar habilidades de leitura e escrita para 

tomar consciência do meio em que vivem, além de fazê-los criar suas próprias percepções, 

fazendo-os a participarem ativamente do desenvolvimento de sua sociedade. 

Também foi possível perceber que, a educação está acessível a todos, algumas vezes 

com mais dificuldades no ensino e na aprendizagem, porém se trabalharmos em conjunto 

podemos deixá-la menos complexas, menos inoperantes uma vez que, segundo Brandão 

όмфумΣ ǇΦлтύΥ άbƛƴƎǳŞƳ ŜǎŎŀǇŀ Řŀ ŜŘǳŎŀœńƻΦ ώΦΦΦϐ Para saber, para fazer, para ser ou para 

conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias 

9ŘǳŎŀœƿŜǎέΦ /ƻƳƻ ǊŜƭŀǘŀ .ǊŀƴŘńƻΣ ŀ ŜŘǳŎŀœńƻ Ŝǎǘł ŜƳ ǘƻŘŀ ǇŀǊǘŜΣ ōŀǎǘŀ ŀǇŜƴŀǎ ǇŜǊŎŜōş-la 

para a disseminação e propagação da mesma, para que assim, ela se torne um agente ativo 

na formação crítico-reflexiva. 
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O USO DO STOP-MOTION COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA NO 
CONTEXTO DO EMI 

 
 

Joaracy Lima de Paula17  
Joseara Lima de Paula18 

Ana Lúcia Sarmento Henrique19 
 

 
RESUMO: O presente trabalho se configura como um relato de experiência de um projeto de 
ensino desenvolvido na disciplina de Geografia, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus João Câmara, com quatro turmas do 1º ano 
do Ensino Médio Integrado, dos cursos técnicos de Informática, Eletrotécnica e Administração, 
no segundo semestre do ano letivo de 2015. O referido projeto foi motivado pela necessidade 
de fomentar reflexões, dinamizando o ensino da geografia e tinha como objetivo favorecer o 
processo de autogestão da aprendizagem por parte dos estudantes. Para tanto, fez-se uso da 
técnica de animação stop-motion como ferramenta pedagógica de autogestão da 
aprendizagem. A fim de alcançarmos o objetivo central, buscamos integrar nesse projeto 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino orientaram as atividades 
de pesquisa sobre o conteúdo a ser abordado nas animações, previamente sorteado, além de 
fornecerem os elementos básicos para o planejamento e construção dos vídeos com a técnica 
stop-motion. As atividades de pesquisa foram utilizadas pelos estudantes para apropriação do 
conhecimento já produzido em relação ao conteúdo de sua animação. Para a atividade de 
extensão, decidiu-se pelo compartilhamento das animações, produzidas pelos estudantes, em 
um canal no YouTube construído para fomentar a reflexão de outros sujeitos a partir de 
animações de curta duração. O trabalho resultou na produção de 22 animações, cuja duração 
média é de 1 minuto e 30 segundos, que abordaram os temas: contraste entre a abundância 
e a escassez de água no Brasil; degradação das águas oceânicas; ilhas de calor e microclima 
urbano; aquecimento global; e, degradação dos grandes biomas pela ação humana 
(desmatamento e poluição atmosférica). Ao final, percebemos que essa técnica de animação 
empregada no ensino de geografia como ferramenta pedagógica é capaz de suscitar a reflexão 
dos sujeitos sobre conteúdos explorados e estimular sua criatividade, pois requer estudo, 
planejamento e ação para que a animação seja construída.   
 
Palavras-chave: Stop-motion. Prática pedagógica. Ensino de Geografia. Ensino Médio 
Integrado.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

                                                           
17 Mestranda em Educação Profissional (PPGEP/IFRN) e Professora da Rede Municipal de Natal/RN e de 

Parnamirim/RN; jolipa7@hotmail.com. 
18 Mestre em Geografia (PPGe/UFRN), Professora da Rede Municipal de Natal/RN e Professora Substituta no 

IFRN, Campus João Câmara; josearageo@yahoo.com.br. 
19 Doutora em Educação pela Universidad Complutense de Madri (Espanha), Professora do IFRN, Campus EaD; 

ana.henrique@ifrn.edu.br.  



3691 
 

IV SENACEM / I ENACEI  ISSN: 2318-4175 

Em pleno século XXI, vemos diante de nós inúmeros problemas possivelmente 

impensados séculos atrás, mas todos eles são consequências das ações humanas sobre o 

mundo em que vivemos, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista embasada no 

sistema capitalista de produção. Por isso, esses problemas não se limitam ao século presente. 

Eles tiveram origem em concomitância com a evolução da espécie humana, agudizados pelo 

surgimento do capitalismo e sua reestruturação ao longo da história e se estendem junto com 

ele.  

Os problemas aos quais nos referimos são de diversa ordem e natureza. Distorções que 

a sociedade na era do desenvolvimento técnico-científico-informacional20 ainda não 

conseguiu extinguir. Ao contrário, esse desenvolvimento acelerou e aprofundou alguns desses 

problemas, para não dizer que também criou outros, ou seja, a modernização produziu uma 

série de riscos que ameaçam a sobrevivência das variadas espécies existentes no planeta. 

Refletir a respeito, rever conceitos e atitudes emerge como uma necessidade do nosso 

presente.  

A formação humana integral, omnilateral, também pressupõe reflexões dessa 

natureza, uma vez que elas permitem ao sujeito perceber-se inserido nas relações sócio-

históricas que interferem sobre o meio ambiente. Reconhecimento necessário também à 

formação profissional, tendo em vista o caráter ético, responsável, consciente e cidadão de 

sua intervenção na sociedade. Ao voltamos nosso olhar para o Ensino Médio Integrado (EMI) 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a necessidade de reflexões 

sobre o meio ambiente se amplia. 

Trabalhar, então, com animação, que é uma arte multimídia, se constitui em uma 

oportunidade de explorar os multiletramentos dos sujeitos em formação. Instigados pelo 

cenário ambiental do século XXI e motivados pela necessidade de fomentar reflexões, 

dinamizando o ensino da geografia, foi que nasceu a ideia de construirmos o projeto intitulado 

O uso do stop-motion no processo de ensino-aprendizagem da Geografia.  

O referido projeto foi desenvolvido com quatro turmas de alunos do 1º ano do EMI, 

no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), no Campus João Câmara. Esse projeto foi realizado com uma turma do curso de 

                                                           
20 O termo ñdesenvolvimento t®cnico-científico-informacionalò foi cunhado por Milton Santos e ® discutido, dentre 

outras obras, no livro ñO Brasil: territ·rio e sociedade no in²cio do s®culo XXIò (2011). Esse termo ® usado pelo 

autor para caracterizar a união entre ciência e técnica que se deu a partir de 1970, desencadeando mudanças no 

território brasileiro, e que ganhou força com os recursos da informação em meio ao período de globalização. 
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Eletrotécnica, duas de Informática e uma de Administração, nas quais a professora Joseara 

Lima de Paula ministrava a disciplina Geografia. Esse trabalho tinha como objetivo favorecer 

o processo de autogestão da aprendizagem por parte dos estudantes, favorecida pelo uso da 

técnica de animação stop-motion como ferramenta pedagógica.  

A execução do projeto compreendeu o período de 15 de dezembro de 2015 a 04 de 

março de 2016, correspondente ao 3º bimestre do ano letivo de 201521, no Campus locus 

deste trabalho. Para tanto, buscamos no desenvolvimento desse projeto integrar atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo os estudantes ativamente nesse processo. Foi, 

então, a realização desse projeto que resultou no presente artigo, relato de experiência. 

 

2 A TÉCNICA STOP-MOTION COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

No cenário global, com a transformações no campo das tecnologias comunicacionais, 

mudanças significativas repercutiram, consequentemente, sobre os letramentos dos 

indivíduos na sociedade.  

Para Rojo (2009), as duas primeiras mudanças, que se correlacionam, dizem respeito 

à rápida intensificação e à diversificação da circulação da informação, tanto nos meios de 

comunicação analógicos, quanto nos digitais. De acordo com Rojo (2009), essas vertiginosas 

mudanças trouxeram implicações sobre os modos de ler, de produzir e de circular os textos 

nas sociedades, alterando-os. 

A terceira mudança refere-se à diminuição das distâncias espaciais em decorrência das 

mídias digitais e analógicas (ROJO, 2009). E a redução nas distâncias geográficas repercute, 

por sua vez, sobre os elementos culturais e informacionais, desconstruindo identidades 

populacionais. 

Finalmente, a quarta mudança mencionada por Rojo (2009) refere-se à multissemiose, 

entendida como a pluralidade de modos de significar trazida para a leitura pelas possibilidades 

multimidiáticas e hipermidiáticas do texto eletrônico. A autora nos diz que diante das 

mudanças de produção e circulação de textos na sociedade, faz-se necessário relacionar a 

leitura do texto verbal escrito com um conjunto de signos de outras modalidades de 

                                                           
21 Em virtude de greves anteriores, o Campus João Câmara iniciou suas atividades referentes ao ano letivo de 2015 

em 19 de maio de 2015 e encerrou em 05 de abril de 2016. 
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linguagem que o impregnam, pois, os textos multissemióticos ultrapassam os limites dos 

ambientes digitais. 

As mudanças apontadas por Rojo (2009) refletiram-se também na escola. Além disso, 

com a universalização do acesso à escola pública, os letramentos escolares sofreram impactos 

pela entrada no espaço escolar de letramentos locais antes desconhecidos e, portanto, 

desvalorizados pela escola. Assim, continuar com práticas de leitura e escrita de textos 

limitados a gêneros escolares seria, no mínimo, incoerente, dada sua insuficiência. Tornava-

se necessário, então, ampliar e democratizar os eventos de letramento.  

Para Antunes (2001), a escola muda e o professor educador assume um fundamental 

papel diante das mudanças, enquanto artesão de inteligências, condutor de desafios, capaz 

de despertar relações interpessoais, trabalhar valores e solidificar consciências. Em 

consonância com esse pensamento, Rojo (2009) nos explica que: 

 

Neste sentido, o papel da escola contemporânea seria o de colocar em 
diálogo ς não isento de conflitos, polifônico em termos bakhtinianos ς os 
textos/enunciados/discursos das diversas culturas locais com as culturas 
valorizadas, cosmopolitas, patrimoniais, das quais é guardiã, não para servir 
à cultura global, mas para criar coligações contra-hegemônicas, para 
translocalizar lutas locais. (ROJO, 2009, p.115, grifos da autora). 

 

A intenção é que a escola do presente século, que convive em meio a letramentos 

variados, estreite o contato dos alunos com os múltiplos letramentos. Isso para que se 

promova a participação dos sujeitos em variadas práticas sociais de utilização da leitura e da 

escrita e, nesse processo, forneça subsídios para que os alunos aprendam a fazer escolhas 

éticas e problematizem criticamente o discurso hegemônico. Assim, a escola formará cidadãos 

flexíveis, democráticos, protagonistas, multiculturais e poliglotas em sua língua (ROJO, 2009). 

Mas, para que essa intenção seja materializada na prática, Rojo (2009) destaca que se 

deve trabalhar com diferentes formas de uso das linguagens (verbal, corporal, plástica, 

musical, gráfica etc.) e das línguas (falar em diversas variedades e línguas, ouvir, ler, escrever). 

Essa autora ressalta ainda que o trabalho precisa ser pautado em situações reais, a fim de 

desenvolver competências básicas necessárias à consciência cidadã. Desse modo, a 

capacidade de criação e de análise desafiam o aluno a pensar e repensar as práticas sociais. 

Subjacente a essa perspectiva encontra-se o conceito de multiletramentos.  
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O conceito de multiletramentos articula a multiplicidade cultural das populações 

(produções culturais letradas formadas por textos híbridos de diferentes letramentos e de 

diferentes campos) e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos (textos compostos 

por variadas linguagens) por meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012). Essas 

características requerem novas capacidades e práticas de compreensão e produção, que, no 

passado, eram dispensáveis. As tecnologias digitais são um exemplo disso, como Lorenzi e 

Pádua (2012) pontuam. 

 

[...] as tecnologias digitais estão introduzindo novos modos de comunicação, 
como a criação e o uso de imagens, de sons, de animação e a combinação 
dessas modalidades. Tais procedimentos passam a exigir o desenvolvimento 
de diferentes habilidades, de acordo com as várias modalidades utilizadas, 
criando uma nova área de estudos relacionada com os novos letramentos ς 
digital (uso de tecnologias digitais), visual (uso das imagens), sonoro (uso de 
sons, de áudio), informacional (busca crítica de informação) ς ou os múltiplos 
letramentos [...]. (LORENZI e PÁDUA, 2012, p.37). 

 

Com os hipertextos e hipermídias, fazem-se necessárias novas ferramentas e novas 

práticas tanto de produção quanto de análise crítica do que foi produzido e circula na 

sociedade; que favoreçam a percepção acerca do cruzamento de interesses mercantis, 

ŜǎǘŞǘƛŎƻǎ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƻƴŀƛǎ Řƻǎ ǘŜȄǘƻǎ ǇǳōƭƛŎƛǘłǊƛƻǎΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΦ tƻǊǘŀƴǘƻΣ ά{ńƻ ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻǎ 

ƴƻǾƻǎ Ŝ ƳǳƭǘƛƭŜǘǊŀƳŜƴǘƻǎέ όwhWhΣ нлмнΣ ǇΦ нмύΦ  

A autora defende a necessidade de multiletramentos por reconhecer as características 

dos hipertextos e hipermídias: são interativos e colaborativos; transgridem as relações de 

poder e de propriedade estabelecidas; são híbridos, fronteiriços e mestiços. 

Segundo Lorenzi e Pádua (2012), uma prática pedagógica alicerçada na alfabetização 

em multiletramentos deve fazer uso da tecnologia como objeto de ensino, considerando que 

suas possibilidades de intervenção são multiplicadas ao utilizar ferramentas digitais. De 

acordo com essas autoras, com a utilização das ferramentas digitais, 

 

É possível formar redes descentralizadas para incentivar a interação; 
trabalhar com imagens (fator que modifica o conceito de comunicação); 
navegar por textos da web; utilizar animação para simplificar atividades 
complicadas e propiciar aos estudantes o sentido de serem autores dos seus 
trabalhos, uma vez que tudo pode ser publicado e exibido na internet. 
(LORENZI e PÁDUA, 2012, p. 40). 
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Desse modo, as possibilidades desencadeadas pelo uso das ferramentas digitais são 

capazes de colaborar com a formação humana por via dos multiletramentos.  

Para Belloni (2005), um dos imensos desafios no campo da educação é a imprescindível 

reflexão para a construção de conhecimento apropriado à utilização crítica dos dispositivos 

técnicos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Ou seja, refletir sobre o 

potencial das TIC, buscando a integração dos seus recursos de modo crítico e criativo, 

aproveitando ao máximo suas potencialidades comunicacionais e pedagógicas é o desafio que 

adentra a escola marcando o presente.  

Imbuídos por esse universo, entendemos que a escola é um espaço privilegiado de 

reflexão e vivência, sobretudo para a leitura crítica de mundo, independentemente do nível 

ou modalidade de ensino com a qual se trabalhe. Porém, defendemos que essa perspectiva 

ganha força ainda maior no cenário da Educação Profissional com vistas à formação para o 

mundo do trabalho, sobretudo no contexto do EMI, uma vez que pressupõe: 

 

[...] uma formação completa para a leitura de mundo e para a atuação como 
cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade 
política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações 
sociais subjacentes a todos os fenômenos. (CIAVATTA, 2005, p.2-3). 

  

Essa formação deve considerar, portanto, o ser humano inteiro, formando-o tanto 

para executar quanto para pensar, dirigir ou planejar em sua atuação profissional, conforme 

defende Ciavatta (2005).  

Para tanto, pensamos em transformar a sala de aula da disciplina de Geografia em um 

ǘƛǇƻ ŘŜ άŀŎŀŘŜƳƛŀ ŘŜ ƎƛƴłǎǘƛŎŀέΣ ƻƴŘŜ ǎŜ ŜȄŜǊŎƛǘŀ ƻ ŎŞǊŜōǊƻ ŀ ǊŜŎŜōŜǊ ŜǎǘƝƳǳƭƻǎ Ŝ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ 

inteligência, recordando os ensinamentos de Antunes (2001). Por isso, os estudantes foram 

estimulados a pesquisar temas específicos, sorteados pela professora da disciplina, filtrar as 

informações essenciais e abordar o tema recebido a partir da animação com a técnica do stop-

motion.  

Compreendendo a importância de momentos vivenciais, o projeto reservou 

momentos para: orientação entre a docente da disciplina e os estudantes; minicurso sobre a 

técnica stop-motion; reunião em grupos e construção do material a ser apresentado; encontro 
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para a socialização dos vídeos produzidos; e, publicização dos vídeos em canal no YouTube22 

para que outros indivíduos possam ter acesso e sejam instigados a refletir. 

Escolhemos trabalhar com a técnica de animação conhecida como stop-motion por 

vislumbrarmos nela um elemento a ser explorado na perspectiva dos multiletramentos. Além 

de reconhecermos o stop-motion como um recurso midiático estratégico de 

comunicabilidade, sobretudo, para a educação ambiental de seus espectadores. 

 Para justificar essa escolha, recorremos a Barbosa Júnior (2011) quando nos diz que a 

animação é uma arte multimídia, pois combina diversas técnicas de produção. Segundo esse 

autor, o stop-motion é a mais antiga e, de fato, a verdadeira técnica de animação que ocorria 

pelo método de fotografar frame a frame.  

Essa técnica surgiu na França, mais especificamente em Paris, no final do século XIX, 

por acidente, como falha técnica em uma das produções do mestre ilusionista George Méliès. 

Ao capturar algumas imagens na rua para produção de seus filmes, a câmera de Méliès parou 

por alguns segundos, congelando o movimento (PURVES, 2011). Esse acidente recriou um dos 

truques do ilusionista. Percebendo o feito, Méliès reconheceu a inovação e investiu em 

experiências cinemáticas variadas, criando novos mundos imaginários em torno da arte do 

movimento sintético, que seria conhecido posteriormente como stop-motion. 

Conforme Purves (2011) resgata, a partir da destreza sobre a técnica, o mestre do 

ilusionismo não se limitava a criar filmes, mas recriava cenas documentais não capturadas por 

outras câmeras e também vendia produtos comerciais, fazendo uso da fantasia plena. 

Nesse cenário, o stop-motion Ş ŘŜŦƛƴƛŘƻ ŎƻƳƻ άŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ ŎǊƛŀǊ ŀ ƛƭǳǎńƻ ŘŜ 

movimento ou desempenho por meio da gravação, quadro a quadro, da manipulação de um 

ƻōƧŜǘƻ ǎƽƭƛŘƻΣ ōƻƴŜŎƻ ƻǳ ƛƳŀƎŜƳ ŘŜ ǊŜŎƻǊǘŜ ŜƳ ǳƳ ŎŜƴłǊƛƻ ŦƝǎƛŎƻ ŜǎǇŀŎƛŀƭέ όt¦w±9{Σ нлммΣ 

ǇΦсύΦ ! ƛƭǳǎńƻ Řƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ǎŜ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀ ǇŜƭŀ ƭŜƛǘǳǊŀ ǉǳŜ ƻ ŎŞǊŜōǊƻ ƘǳƳŀƴƻ ŦŀȊΣ Ǉƻƛǎ άǎŜ Řǳŀǎ 

imagens são suficientemente parecidas, o cérebro liga as duas, dando a impressão do 

ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŎƻƴǘƝƴǳƻέ όt¦w±9{Σ нлммΣ ǇΦтύΦ tƻǊ ƛǎǎƻΣ ƛƴǘŜƴǎƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ Ş ǊŜǉǳŜǊƛŘƻ ŘŜ ǉǳŜƳ 

planeja e executa um projeto de filme a partir do stop-motion. 

                                                           
22 Esse canal pode ser acessado pelo endereço 

<https://www.youtube.com/channel/UCsw53uHuNDgJZ9KRaaDhZ5w>. Ele foi construído para compartilhar as 

anima»es utilizadas e tamb®m as constru²das no contexto da pesquisa de mestrado intitulada ñEduca«o 

Ambiental como elemento necess§rio ¨ forma«o humana integral na Educa«o Profissionalò e para al®m dela, 

como foi o caso das animações construídas a partir da realização do projeto O uso do stop-motion no processo de 

ensino-aprendizagem da Geografia. 
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Purves (2011) e Barbosa Júnior (2011), em concordância, destacam que a atração de 

multidões de espectadores se dá nesse universo do movimento, em decorrência do fascínio 

ǉǳŜ ŘŜǎǇŜǊǘŀ ŀ Ǿƛǎńƻ ŘŜ ǳƳ ƻōƧŜǘƻ ƛƴŀƴƛƳŀŘƻ ǉǳŜ ǎŜ ƳƻǾŜκ ƎŀƴƘŀ ǾƛŘŀΦ h άώΦΦΦϐ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ Ş 

ŀ ŀǘǊŀœńƻ Ǿƛǎǳŀƭ Ƴŀƛǎ ƛƴǘŜƴǎŀ Řŀ ŀǘŜƴœńƻ ώΦΦΦϐέ ό.!w.h{! W¨bLhwΣ 2011, p.28). Nesse truque, 

ŎƻƳƻ ǎŜ ŦƻǎǎŜ ƴǳƳ ǇŀǎǎŜ ŘŜ ƳłƎƛŎŀΣ ǇƻǊŞƳ άώΦΦΦϐ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜ ŘŜ ǳƳ ƭƻƴƎƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǾƻƭǳǘƛǾƻ 

ώΦΦΦϐέΣ ƻ ŦƛƭƳŜ ƎŀƴƘŀ ǎǳŀ ǇŜŎǳƭƛŀǊƛŘŀŘŜ ό.!w.h{! W¨bLhwΣ нлммΣ ǇΦнуύΦ  9 ŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ǊǳǎǘƛŎƛŘŀŘŜ 

sugere que uma mão humana esteve intimamente envolvida na sua construção. 

Para aperfeiçoar suas produções, ao longo de sua experiência, Méliès agregou ao 

mundo dos brinquedos ópticos outras técnicas e materiais acompanhando o avanço 

tecnológico. De forma semelhante, fizeram alguns contemporâneos de Méliès, que marcaram 

a história da animação cinematográfica, no início século XX: Edwin Porter, Stuart Blackton, 

;ƳƛƭŜ /ƻƘƭΣ [ŀŘƛǎƭŀǿ {ǘŀǊŜǿƛŎȊΣ ²ƛƭƭƛǎ hΩ.ǊƛŜƴΣ ŜƴǘǊŜ ƻǳǘǊƻǎΦ 

Apesar dos inúmeros recursos e técnicas de animação23 que temos na atualidade para 

a construção de filmes, nesse trabalho, optamos pela adoção do stop-motion, pois ela 

demanda um trabalho artesanal rico em minúcias que pressupõem mais investimento de 

tempo e criatividade de seus mentores e executores do que com o uso de recursos 

tecnológicos de ponta.  Além disso, com qualquer câmera fotográfica e um simples editor de 

vídeo no computador já se pode dar início à produção de uma animação. Tendo esses recursos 

em mãos, concebe-se a ideia, planeja-se o roteiro, selecionam-se os materiais necessários 

para construção das cenas a serem fotografadas, capturam-se as imagens, lançam-se as 

imagens no editor de vídeo, realizam-se os ajustes, incluem-se os efeitos (músicas, legendas, 

entre outros), define-se a velocidade de apresentação das imagens e a animação está feita. 

Esse tipo simplificado de animação ainda hoje desperta a atenção e a curiosidade dos 

seus espectadores. Pela simplicidade em sua produção, pelo fato de exigir poucos recursos 

tecnológicos e pelo fato de ainda despertar a atenção do público, a selecionamos como 

técnica de produção de vídeos de curta duração, a qual os estudantes fizeram uso.  

 

 

 

 

                                                           
23 Na atualidade, recursos como 2D, 3D e 4D têm dominado a arte da animação digital. 
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3 STOP-MOTION NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

O projeto foi desenvolvido pela professora Joseara, conforme informado 

anteriormente, em parceria com a pesquisadora Joaracy, mestranda no Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional do IFRN, Campus Natal Central, que desenvolveu sua 

pesquisa utilizando, dentre outras ferramentas, a técnica stop-motion para a confecção de 

vídeos de cunho ambiental com graduandos em Tecnologia em Gestão Ambiental, sob a 

orientação da profª D.ra Ana Lúcia Sarmento Henrique.  

Para tanto, a professora da disciplina selecionou alguns temas de caráter ambiental 

para explorar com os discentes do 1º ano, durante o 3º bimestre. Os temas foram: águas no 

Brasil (contraste entre a abundância e a escassez); degradação das águas oceânicas 

(sobretudo Mar Aral e Mar Morto); ilhas de calor e microclima urbano; aquecimento global; 

degradação dos grandes biomas (ação antrópica de desmatamento e poluição atmosférica).  

Selecionados os temas e organizado o projeto, a professora de Geografia fez sua 

apresentação às turmas, explicando a metodologia de trabalho e a forma de avaliação a serem 

utilizadas. Feito isso, as turmas se organizaram em grupos e cada qual recebeu, após o sorteio, 

um tema a ser trabalhado e representado por meio da animação. A partir disso, foi dada 

continuidade ao projeto. 

As atividades de ensino orientaram as atividades de pesquisa sobre o conteúdo a ser 

abordado nas animações, além de fornecerem os elementos básicos para o planejamento e 

construção dos vídeos com a técnica stop-motion. Essas atividades foram desenvolvidas tanto 

em meio às aulas da disciplina quanto a partir de minicurso, com duração de 4 horas, ofertado, 

em dezembro de 2015, sobre a técnica stop-motion e dicas de fotografia para as turmas 

envolvidas. Nesse minicurso, foram abordados os aspectos históricos de surgimento da 

técnica e suas características de execução. Após isso, foram apresentadas dicas básicas para 

fazer boas fotografias. 

As atividades de pesquisa foram desenvolvidas, principalmente, pelos estudantes para 

apropriação do conhecimento já produzido em relação ao conteúdo do tema recebido a ser 

representado em uma animação por eles construída. Com base nos estudos realizados pelos 

estudantes, os grupos se reuniam, planejavam a construção do seu vídeo e apresentavam as ideias 

prévias à professora da disciplina, que lhes orientava como melhorar.  

 



3699 
 

IV SENACEM / I ENACEI  ISSN: 2318-4175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização do minicurso, os discentes tiveram o período de 2 meses para 

construir suas animações. Encerrado esse período, uma banca de avaliação foi organizada 

para que os vídeos fossem apresentados, o que ocorreu em fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banca foi composta por três professores que avaliariam critérios distintos: conteúdo, 

aplicação da técnica de animação e qualidade das imagens usadas para compor o vídeo, 

conforme o Quadro 1 expõe. 

 

Quadro 1 ς Critérios utilizados para avaliação das animações  
Professora responsável pela 

disciplina de  
Geografia 

Professora responsável pela 
explicação sobre  

Stop-motion 

Professor responsável pelas 
dicas sobre  
Fotografia 

Organização, planejamento 
e execução 

De 0 a 3 

Animação 
(aplicação da técnica) 

De 0 a 3 

Fotografia 
(qualidade das imagens) 

De 0 a 2 

Exploração do conteúdo 
De 0 a 7 

Abordagem do tema 
De 0 a 2 

Abordagem do tema 
De 0 a 3 

Fonte: Elaboração das autoras (2016). 

Figura 2 ï Apresentação das animações construídas pelos estudantes 

Fonte: Fotografias retiradas pelas autoras (2016). 

Figura 1 ï Minicurso sobre Stop-motion e Fotografia 

Fonte: Fotografias retiradas pelas autoras (2015). 
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Em relação à apresentação dos vídeos pelos grupos, desde o minicurso, os estudantes 

foram orientados à relatarem para a banca como ocorreu o processo de planejamento e 

execução do vídeo, quais as dificuldades encontradas e qual a avaliação eles faziam de seu 

próprio trabalho. 

Diferentemente dos demais avaliadores, membros da banca, a avaliação realizada pela 

professora da disciplina foi processual e final, pois ela acompanhou o desempenho e 

envolvimento dos estudantes ao longo de todas as etapas do projeto. Por isso, sua avaliação 

tinha um peso maior e somava até 10 pontos. A avaliação dos outros dois componentes da 

banca somava 5 pontos, cada. A média atribuída a cada grupo seria definida a partir da soma 

dessas 3 notas e sua divisão por 2, resultando na nota do 3º bimestre do grupo. 

De acordo com as animações apresentadas pelos grupos, quando a banca solicitava e/ou 

orientava alguma mudança para a melhoria do vídeo, o grupo recebia o prazo de mais uma 

semana para devolver o vídeo após os ajustes e a sua média ser registrada.  

Para a atividade de extensão, decidiu-se pelo compartilhamento das animações, 

produzidas pelos estudantes, em canal no YouTube específico construído para fomentar a 

reflexão de outros sujeitos a partir de animações de curta duração. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do stop-motion como ferramenta pedagógica se deu em virtude do caráter 

artesanal dessa técnica de animação, que requer planejamento e criatividade por parte de 

seus executores para atrair os expectadores. Além disso, é possível utilizar um software 

simples para se fazer a animação, como Windows Movie Maker, sem necessidade de gastos 

financeiros.  Entendemos que empregado no ensino de Geografia, o trabalho com stop-motion 

é capaz de suscitar a reflexão dos sujeitos sobre conteúdos explorados, pois requer estudo da 

temática e planejamento para a construção do produto.  Desse modo, fomenta a pesquisa, 

exercita o conhecimento e fortalece aprendizados.  

Pelos relatos dos estudantes, no dia da apresentação, a maior dificuldade encontrada 

foi a reunião dos membros dos grupos para planejar e construir os vídeos.  Em segundo lugar, 

em termos de dificuldade, estava o exercício criativo necessário para representar o tema 

sorteado por meio da animação, de forma clara e concisa, assegurando seus aspectos 
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principais. O domínio da técnica para a execução do vídeo e sua edição, ficaram em terceiro e 

último lugar nas dificuldades mencionadas pelos discentes. 

Em relação à avaliação que os estudantes fizeram do trabalho realizado por eles 

mesmos, alguns citaram que, quando começaram a confecção dos materiais para a animação, 

não se sentiam capazes de fazê-la e outros achavam que não conseguiriam, mas se 

surpreenderam ao ver o trabalho finalizado. Foi unânime o reconhecimento de que a 

construção da animação demanda envolvimento em um vasto trabalho artesanal e requer um 

sólido planejamento. Com isso, passaram a respeitar os trabalhos dos demais colegas, 

colocando-se no lugar deles para entender o grau de dificuldade vivenciado na construção do 

vídeo diante do seu resultado final.  

O trabalho resultou na produção de 22 animações, cuja duração média é de 1 minuto 

e 30 segundos, que abordaram os temas: contraste entre a abundância e a escassez de água 

no Brasil; degradação das águas oceânicas; ilhas de calor e microclima urbano; aquecimento 

global; e, degradação dos grandes biomas pela ação humana (desmatamento e poluição 

atmosférica). Isso demonstra que é possível trabalhar com essa técnica e que a mesma tem 

um rico potencial formativo. 

Na dinâmica vivenciada percebemos que o trabalho mobilizou não apenas a 

criatividade e a capacidade intelectual dos sujeitos envolvidos, mas também aproximou os 

colegas de turma, pois pressupôs um trabalho em equipe. No processo de pesquisa e 

construção dos vídeos, grupos se reconfiguraram, alguns se uniram a outros e juntos somaram 

aprendizados. Assim, consideramos que aos estudantes foi dada a liberdade mediada de 

gerirem seu processo de ensino-aprendizagem. 
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PROJETO RADIOTEC: ambiente interativo para o ensino de língua e produção textual24 
 

 
Lucas Mariel dos Santos de Sá25 

Thiago Kevin Gomes Rodrigues26 
Iago de Sousa Fernandes27 

Victor Sousa Silva28 
 
 
RESUMO: As práticas sociais contribuem para a fixação de papéis sociais e construção de 
habilidades, dentre elas, a de produzir textos orais e escritos. Os textos nascem e obedecem 
ao rito das práticas de onde emergem. Os participantes atuam como consumidores e 
produtores de textos, e apreendem valores e ideologias indispensáveis à compreensão da 
própria prática e à formação do conhecimento capaz de tornar a produção textual significativa 
e contextualizada. Nesse sentido, a rádio escolar online do Colégio Técnico de Floriano/UFPI, 
Radiotec, baseada no conceito de letramento de Barton (2007) e Street (1984), objetivou a 
promoção de práticas interativas que vão além da escola, capazes de gerar demandas de 
textos reais às quais os alunos e alunas do Ensino Médio Profissionalizante respondem com 
apoio e orientação. A metodologia da rádio envolve a definição e elaboração da pauta de cada 
programa, gravação, edição e divulgação dos programas nas redes sociais. Os resultados 
apontam para a autonomia linguística, com desenvolvimento de habilidades de linguagem, 
bem como para a construção de identidades discentes fortalecidas e engajadas socialmente. 
Por fim, o projeto indica a necessidade da ampliação do número de oficinas e espaços 
interativos nos cursos de língua portuguesa/redação para o Ensino Médio. 
 
 

1. Rádio Escolar e Letramento Midiático Radiofônico 

 

A rádio compõe, juntamente com outros veículos midiáticos, importante fonte de 

conhecimento e entretenimento. Em razão da internet, o veículo vem sofrendo mudanças 

evoluindo de programas ao vivo para programas gravados que são exibidos com opções de 

dias e assuntos nas páginas da internet e canais de Podcasts e no YouTube. Em meio 

educacional, a rádio escolar atende a fins sociais e acadêmicos. Assim, além de permitir a 

                                                           
24 Orientadpr José Ribamar Lopes Batista Júnior - Doutor em Linguística. Orientador. Coordenador do Projeto 

ñM¼ltiplos letramentos na Educa«o Profissional e Tecnol·gicaò (CNPq). Universidade Federal do Piau². E-mail: 

labprotextual@gmail.com 
25 Aluno do curso Técnico em Informática Concomitante com Ensino Médio. Colégio Técnico de Floriano 

(UFPI/CTF). Bolsista CNPq. E-mail: lucasmariel76@gmail.com  
26 Aluno do curso Técnico em Informática Concomitante com Ensino Médio. Colégio Técnico de Floriano (UFPI). 

Bolsista CNPq. E-mail: thiagokevin56@gmail.com 
27 Aluno do curso Técnico em Enfermagem. Colégio Técnico de Floriano (UFPI). Bolsista CNPq. E-mail: 

iagodesousafernandes@gmail.com 
28 Aluno do curso Técnico em Informática Concomitante com Ensino Médio. Colégio Técnico de Floriano (UFPI). 

Bolsista CNPq. E-mail: victorsousa702@gmail.com 
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veiculação de informações e entretenimento cotidiano do ambiente estudantil, de 

periodicidade semanal ou mensal, a rádio proporciona aos professores instrumentos e 

ferramentas viáveis à instrução de alunos de diferentes níveis educacionais. A prática social 

da rádio escolar demanda o uso de tipos e gêneros textuais de variada ordem, tanto orais 

como escritos, tais como carta, propaganda, noticia, roteiro, entrevista, entre outros que 

podem ser incluídos na prática educacional como proposta curricular para a construção das 

pautas, programa e quadros. O próprio professor pode se tornar um agente do letramento 

recriando no ambiente escolar a prática social da rádio, que dá condições para que esses 

alunos desenvolvam competências de forma significativa. Sobre competências, Baltar (2012) 

elucida: 

 

άbŀ ƴƻǎǎŀ ǾƛǎńƻΣ ƻ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ŘŜ ŎƻƳǇŜǘşƴŎƛŀ Ǿŀƛ Ƴǳƛǘƻ ŀƭŞƳ ŘŜ ǳƳ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ 
capacidades técnicas para ação em trabalho. Em síntese, trata-se de uma 
possibilidade concreta de agir em sociedade por intermédio da compreensão e da 
expressão de textos de diversos gêneros; que organizam as diferentes práticas de  
ƭŜǘǊŀƳŜƴǘƻ ŜƳ ǳƳŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ƎǊŀŦƻŎşƴǘǊƛŎŀ όŎŜƴǘǊŀŘŀ ƴŀ ŜǎŎǊƛǘŀύ ŎƻƳƻ ŀ ƴƻǎǎŀέ 
(BALTAR, 2012, p 31).  

 

O letramento ocorre no seio da prática social. As posições e os textos disciplinam os 

trabalhos e a rotina. O hábito de pesquisar, ler as pautas, organizar a dinâmica das tarefas faz 

com que se internalizem os papéis que são em parte constitutivos das identidades. Nesse 

percurso, as habilidades são construídas, paulatinamente. Dessa forma, o letramento e as 

habilidades são formações interconectadas que, de acordo com Barton e Hamilton (1998), são 

ŎƻƴǎǘǊǳœƿŜǎ ǉǳŜ ŦŀȊŜƳ ǇŀǊǘŜ ŘŜ άǳƳ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ǇǊłǘƛŎŀǎ ŎƻƴǎǘǊǳƝŘƻ ƴŀ ǾƛŘŀ ŘƛłǊƛŀ ŜƳ ǉǳŜ 

Ƙł ƻ ŀŎŜǎǎƻ ŀ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻǎ Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎΣ ŜǎŎǊƛǘŀǎ ƻǳ ƴńƻΣ ŘŜ ǳƳŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀ ŎǳƭǘǳǊŀέΦ 

A cultura digital permeia a vida social. Em razão da popularização dos usos digitais no 

dia a dia das pessoas, a escola começa a absorver tais práticas a partir da década de 1990 

(Fazenda, 1995). Contudo, a utilização da cultura digital como parte da estratégia de ensino é 

comumente vista em atividades de leitura em sala ao invés da produção de textos. 

Comumente, tenta-se reproduzir nas atividades de leitura e produção textual formatos e 

estilos de um determinado gênero textual, sem que as propostas alcancem a prática.  Para 

proporcionar o acesso ao letramento ou viabilizar a aquisição e desenvolvimento de 

competências, é imprescindível a experiência. Experienciar em ambiente escolar as 

possibilidades que as práticas interdisciplinares permitem, usufruindo do acolhimento dado 
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por professores e colegas para a construção e reconstrução textual. Nesse sentido, a rádio 

escolar contribui para a ampliação das vivências tanto de leitura como de produção em uma 

prática significativa com possibilidades de aproveitamento das aquisições de conhecimento e 

competências para além dos muros escolares. 

 

2. O Colégio Técnico de Floriano e o Laboratório de Leitura e Produção Textual 

 

O Colégio Técnico de Floriano - CTF (ex-Colégio Agrícola de Floriano, 

conforme resolução nº 003/13 de 23 de Janeiro de 2013), situado na microrregião do Sudoeste 

Piauiense, é uma instituição com 35 anos existência, dedicada à Educação Profissional, 

atualmente vinculada à Universidade Federal do Piauí. O CTF oferece o Ensino Médio em 

concomitância com os cursos técnicos em Enfermagem, em Agropecuária, em Informática 

e em Agente Comunitário de Saúde. Igualmente, o CTF mantém cursos técnicos à distância 

pela Rede e-Tec Brasil e pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

O Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa em Leitura e Produção de 

Textos do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piauí ς LPT foi implantado 

em 2010, de modo virtual, com a finalidade de promover atividades interativas para a 

disciplina de Língua Portuguesa e Leitura e Produção de Textos. Desde então, por meio do LPT, 

vem sendo desenvolvidos projetos que repercutem na melhoraria do desempenho dos alunos 

nas atividades de leitura e escrita do ensino médio profissionalizante. 

Em 2013, foi formalizado o LPT com alocação de sala própria e equipamentos. Com o 

ambiente físico foi possível desenvolver projetos de iniciação científica e extensão que uniu a 

pesquisa, ensino e extensão, com bases teórica e metodológica, articulando os conhecimentos 

acadêmicos e empíricos, indispensáveis à formação estudantil e cidadã. O espaço reuniu a 

memória dos projetos, permitiu a construção de um ambiente digital com equipamentos 

próprios, a construção de uma biblioteca setorial, além da construção da rádio escolar. No LPT 

passaram, então, a coexistir recursos físicos, humanos, didáticos e tecnológicos que estão 

disponíveis aos alunos para a construção e realização das oficinas.  

O LPT contribui sobremaneira para o incentivo à pesquisa no Ensino Médio 

Profissionalizante. Em 2016, contava em parceria com os cursos de Agropecuária, 

Enfermagem e Informática, com 25 bolsistas de iniciação científica e 15 projetos ativos, sendo 
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todos com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de habilidades linguísticas 

basilares, de articulação do pensamento crítico, formação cidadã, democratização do 

conhecimento por meio das vivências e, por consequência, promoção da justiça e da igualdade 

de oportunidades.  

 

3. Aspectos Metodológicos 

A rádio escolar online do Colégio Técnico de Floriano/UFPI, Radiotec, baseada no 

conceito de letramento de Barton (2007) e Street (1984), objetiva a promoção de práticas 

interativas que vão além da escola, capazes de gerar demandas de textos reais às quais os 

alunos e alunas do Ensino Médio Profissionalizante respondem com apoio e orientação. A 

metodologia da rádio envolve a definição e elaboração da pauta de cada programa, gravação, 

edição e divulgação dos programas nas redes sociais. Os encontros ocorrem três vezes por 

semana, sendo cada um com duração de três horas. As atividades não coincidem com as aulas, 

sendo realizadas no período noturno. A Radiotec conta com dois programas, cada um com 

sete quadros. Os programas são gravados em um encontro e editados no encontro 

subsequente. Ao mês vão ao ar cerca de oito programas.  

 

4. Projeto Radiotec 

 

O Projeto Radiotec conta com dois programas disponíveis no ar: i) o Pipoca Cultural - programa 

de entretenimento; ii) Estação Conhecimento -  temas educativos. As segundas acontecem as 

atividades do programa Pipoca Cultural e às terças, do Estação Conhecimento. Nas quartas 

acontecem a elaboração de pauta e edição dos programas gravados, conforme quadro 1: 

QUADRO 1 ς Gêneros específicos de cada quadro 

PROGRAMAS QUADROS GÊNEROS TEXTUAIS 

 
 
 

 
 

PIPOCA CULTURAL 

Cultura em Minuto Sinopse 

Sem Noção até que Faz 
Sentido 

Piada 

Ficou na Memória Relato 

Jovens Talentos Entrevista 

Você Sabia? Curiosidades 

Radiotec Entrevista Entrevista 
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Definidos os quadros que irão ao ar em cada programa, a atividade dos alunos consiste 

em definir a pauta, conforme quadro 2. 

 

QUADRO 2 ς Exemplo de definição de pauta do programa Pipoca Cultural (entretenimento) 

QUADROS Programa 15 Programa 16 Programa 17 Programa 18 

Cultura em Minuto ς
dicas de livros e filmes 

Quarto  
(Livro de 
Emma 

Donoghue) 

Operação Big 
Hero (Filme) 

A Sereia  
(Livro de Kiera 

Cass) 

O Menino e o 
Mundo (Filme) 

Sem Noção Até Q Faz 
Sentido ς piadas ou 
situações engraçadas 

 
- 

 
- 

 
Piadas 

 
- 

Ficou na Memória ς 
Histórias verídicas 
vivenciadas na escola 

- Aristides - - 

Jovens Talentos ς show 
de calouros 

Ana Patrícia - - Marcos 
Antônio 

Você Sabia? - 
curiosidades 

Leonardo di 
Caprio 

- - 5s sem 
Oxigênio 

Radiotec Entrevista -
visitantes 

- - Osmar 
Cavalcanti 

- 

Sala de Embarque ς 
dicas turísticas 

- Parnaíba/PI - - 

 

Em seguida, os quadros são reunidos em um roteiro definitivo pelo redator que 

organiza a sequência dos quadros e das músicas que irão ao ar no programa, além da 

άŜǎŎŀƭŀŘŀέ όŎƘŀƳŀŘŀǎ ŘŜǎǘŀǉǳŜǎ Řƻ ǇǊƻƎǊŀƳŀύ Ŝ ŀ ŦƛƴŀƭƛȊŀœńƻ ŎƻƳ ƻǎ ŎǊŞŘƛǘƻǎ Ŝ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ 

Sala de Embarque Roteiro turístico 

 
 
 
 
 

ESTAÇÃO CONHECIMENTO 

Plantao Radiotec Noticias 

Momento Ação Legal Dicas de Saúde 

Nota 1000 Dicas para provas 

Polêmicas em Debate Debate Oral 

Rasgue o Verbo Reclamações 

Guia de Profissões Perfil profissional 

Conectados Dicas de sites 

Minuto Técnico Exposição oral 

Curiosa Mente Curiosidades científicas 
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acesso à rádio. Por fim, preparado o roteiro, o texto é lido e avaliado pelo produtor 

(professor), que confere todas as etapas e dá autorização definitiva para a gravação do 

programa. A seguir, um modelo de pauta. 

QUADRO 3: Modelo de Pauta 
 

Data de gravação: 03/03/2016 Programa: Estação Conhecimento 

Âncora: Juliana Silva Edição: Thiago Kevin 
 

TÉCNICAS FALAS ς ÁUDIO 

Abertura ς vinheta da 
Radiotec 

 

Trilha da Radiotec (3s)  

Âncora: Juliana Silva Apresentação da Escalada:  
- Polêmicas em Debate:  A continuação do debate sobre 
(O Brasil deveria aderir à prisão perpétua para punir 
assassinos, estupradores, traficantes de drogas, políticos 
corruptos, entre outros)? 
- Curiosa Mente: Sonhos 

Trilha Estação Conhecimento  

Âncora: Juliana INTERAÇÃO COM A LOCUTORA 

Locutor:  INTERAÇÃO COM A ÂNCORA 
 
Notícia 1: O coordenador do Laboratório de Produção 
Textual do Colégio Técnico de Floriano CTF/UFPI, Prof. 
Ribamar Jr, lançou seu primeiro livro completamente 
autoral em março, em Teresina, na Livraria Anchieta e, 
também, haverá lançamento em Floriano no mês de 
abril. Lembrando, galerinha, que o livro está disponível 
para download no site da Livraria da Pipa Comunicação. 
O site é www.pipacomunica.com.br. 
 
Notícia 2: A equipe Radiotec parabeniza os professores 
do Colégio Técnico de Floriano CTF/UFPI que foram 
aprovados na seleção de doutorado. Desejamos muito 
sucesso aos nossos futuros doutores.  
FINALIZAÇÃO DO QUADRO 

Âncora: Juliana aǵǎƛŎŀ ά¢ǊǳƳǇŜǘǎέ ŘŜ Wŀǎƻƴ 5ŜǊǳƭƻ 

Música roda 1:30s  
 

 

http://www.pipacomunica.com.br/
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A gravação exige um âncora (apresentador), três locutores e um operador de áudio. O 

âncora conduz todo o programa fazendo interações com os locutores e alguns convidados em 

seus respectivos quadros.  

Para a gravação é utilizado o programa Audacity (ver Figura 1), que segundo Baltar 

όнлмнΣ ǇΦ тсύΣ άŞ ǳƳ software ƭƛǾǊŜ Ŝ ƎǊŀǘǳƛǘƻ ŘŜ ƎǊŀǾŀœńƻΣ ŜŘƛœńƻ Ŝ ǊŜǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ łǳŘƛƻέΦ  

 

Figura 1 ς Interface do Programa Audacity 

 

A equipe grava e registra momentos marcantes com seus convidados por meio de fotos 

(ver Figuras 2 a 5) que são publicadas na página da Radiotec (Facebook) com finalidade de 

divulgar o programa, a página e os trabalhos da rádio.  

 

           
Figura 2 ï Gravação com Emanuel Avelino para 

o quadro Jovens Talentos 

Figura 3 ï Participação de Francisco Jr e Yure 

Gabriel na gravação da Radiotec 


