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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho e resultado de uma pesquisa de tipo etnografico realizada era uma escola da 

rede publica do municipio de Cajazeiras. com uma turma do 5° ano do Ensino Fundamental. 

Privilegiou-se o estudo da linguagem oral pela sua importancia para a comunicacao e para 

expressao publica das ideias. A compreensao do desenvolvirnento da linguagem oral dos alunos 

fo i feita a partir de uma pesquisa de tipo etnografico, com base nos estudos de Andre (2008), 

utilizando-se como instrumento de coleta de dados a observacao participante. durante o periodo 

de dois semestres letivos. Na pesquisa foi utilizada a observagao direta, como elemento para 

entender o cotidiano da sala de aula, com o intuito de perceber a exposicao das ideias e das 

opinioes dos alunos na realizagao das atividades. Para analise das informacoes as contribuigoes 

de Vygotsky (2007), Oliveira (2005), Kramer (2002), Favero (2002), entre outros autores foram 

significativas. Os resultados indicam que a utilizagao da linguagem oral dos alunos segue o que 

Favero (2002) denomina como par adjacente (pergunta-resposta), em que os alunos tendem a 

apresentar respostas prontas as questoes suscitadas, como tambem, apresentam um vocabulario 

caracterizado por palavras soltas, liases curtas e ideias pouco ordenadas. Outro resultado 

constatado e o de que os alunos que escutam mais se expressam com desenvoltura e escrevem 

com mais facilidade. Conclui-se que a linguagem oral dos alunos apresenta-sc limitada c que a 

exposigao oral de suas ideias reflete na escrita dos seus textos. 

Palavras-chave: cotidiano, etnografia, expressao oral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1NTRODUCAO 

A linguagem oral ou oralidade e a comunicagao expressa atraves da fala e que se apresenta como 

um importante meio de comunicacao. A fala c adquirida naturaJmentc era contextos informais c 

nas relacoes sociais que inicia desde o momenlo em que o bebe faz seus primeiros contatos, 

atraves de balbucios e gestos. 

Os gestos e balbucios. assim como os signos orais, escritos, corporals e visuais sao considerados 

tambem importantes instrumentos de comunicagao, Eles nos possibilitam conversar, ler, escutar 

nossos interlocutores, trocar ideias, ver televisao, ouvir radio, acessar a internet. Comunicar, 

expressar e falar uns com os outros por diferentes formas de linguagem. 

A linguagem se caracteriza como instrumento de cormmicagao, como elemento incentivador da 

expressao publica das ideias e da leitura. 

Apesar dessa importancia. ha pessoas que tem dificuldades de "falar'' em publico, inleragir com 

o outro, de dialogar, de discutir, refletir e de organizar as ideias para expressa-las publicamenle. 

Tal dificuldade e perceptivel tambem em criangas inclusive na Escola de Ensino Fundamental, 

mas tambem e vivenciada por alguns alunos universitarios. 

Diante dessa dificuldade buscou-se compreender, nesta pesquisa, como a oralidade e vivenciada 

pelos alunos do 5° a no do Ensino Fundamental de uma escola da rede publica do muniefpio de 

Cajazeiras. Compreender como se da o processo de aquisicao da expressao oral e analisar a 

oralidade no cotidiano escolar dos alunos foram os objetivos delineados pela pesquisa. 

A dificuldade em expressar-me publicamente foi vivenciada por mim ao longo do processo de 

escolarizagao. Porem tornou-se mais visivel quando ingressei na Universidade e em seguida no 

Projeto da Monitoria da Unidade Acadcmica de Educagiio do CFP - UFCG, em 2007. Este 

projeto tinha como objetivo proporcionar discussoes, realizar debates e reflexoes sobre 

conteiiclos trabalhados no curso de Pedagogia, entre outras tematicas que caracterizam a 

formagao e a pratica docente. 
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Nas primeiras reunioes do Projeto de Monitoria portava-me como sem voz, sentia-me inutil, 

tinha medo de falar, parecia que meu aparelho fonador nao funcionava. Foi um grande desafio 

fazer parte desse grupo, pois nao tinha o habito de falar, de expressar minhas ideias para outras 

pessoas. Nas cscolas que havia estudado antes nao houvc incentivo para falar, para cxpressar-me 

publicamente. Aprendi apenas a obedecer, a receber comandos e expor o que ja estava 

estabelecido. 

No decorrer do Projeto de Monitoria, aqui referido, tive a oportunidade de visitar algumas 

creches e pude observar que a linguagem, a faia das criancas e pouco valorizada, apesar de que 

nesta fase a crianca e muito expressiva. Nao ha um trabalho voltado para incentivar o habito da 

expressao oral de forma significativa. 

E sabido que toda crianca precisa de estimulos para desenvolver a sua linguagem. Para isso e 

necessario que haja interacao, confianga e valorizagao da fala dessas criangas por parte dos 

adultos. 

Na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e Silva, na qual estagiei 

captei, atraves de algumas atividades desenvolvidas e de alguns relatos, que ha pouco incentivo 

aos alunos para que se expressem oralmente. Poucas sao as atividades em que os alunos 

trabalham a oralidade, em que apresentam seus pontes de vista, ou que sao convidados a emitir 

opiniao de forma mais elaborada. 

Assim, a interacao ou estimulo para o desenvolvimento da expressao oral e quase inexistente. 

Nao identifiquei situacoes que valorizassern a linguagem oral, nem a expressao de manifestagoes 

da fala das criangas como forma de uso cotidiano. 

Por isso, decidi investigar a importancia dada a expressao oral dos alunos do 5° ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e Silva. 

Busquei durante a investigagao, compreender e analisar como a oralidade c vivenciada no 

cotidiano dos alunos. 
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A realizagao desta pesquisa proporcionou um aprofundamento teorico a respeito da tematica 

escolhida, que servira para a vida profissional como futura docente e tambem para o meu 

cotidiano, ao reconhecer a importancia da linguagem oral para construcao da autonomia e da 

liberdade de expressao. 

O presente trabalho esta organizado da seguinte maneira: um texto introdulorio em que apresento 

os objetivos, a justificativa e relevancia do trabalho; o referencial teorico com a apresentacao de 

concepcoes dos autores que fundamentaram a pesquisa; os procedimentos metodologicos no qual 

apresento a metodologia e instrumentos utilizados para realizar a pesquisa. No topico 

denominado: A vivencia oral dos alunos e analisada a expressao oral dos mesmos durante a 

participacao direta no cotidiano escolar dos mesmos. Em A oralidade e a agao-reflexao-agao, 

apresento reflexoes a respeito de minhas agoes como professora estagiaria. Por ultimo as 

consideragoes finais do trabalho realizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'  D£  CAMPINAGR/ .NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
re MTRO DE f ORMAQfe DE PROr-cSSORZS 
" *  '  "  BI8U0TECASETORIAL 
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Esta pesquisa buscou investigar a expressao oral dos alunos do 5° ano, que estudam na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e Silva. 

Optei por uma pesquisa do tipo etnografica por esta associada a uma abordagem qualitativa, em 

que leva em consideracao a situagao analisada e suas interagoes. 

Para Andre (2008), "a pesquisa do tipo etnografico, se caracteriza fundamentalmente por um 

contato direto do pesquisador com a situacao pesquisada, permite reconstruir os processes e as 

relagoes que configuram a experiencia escolar diaria." (p.41) 

Este tipo de pesquisa e considerado uma pratica de investigagao que descreve a realidade cultural 

do objeto em estudo. e a construgao de uma visao ampla do ambiente pesquisado. 

Caracteriza-se por possuir tecnicas tradicionalmente associadas a etnografia, trabalhada pelos 

antropologos, como: a utilizacao da observacao participante como instrumento de coleta de 

dados; a enfase no processo e nao nos resultados finais; o contato direto e prolongado do 

pesquisador com os sujeitos pesquisados. 

Para realizagao da pesquisa utilizei como instrumento de coleta de dados a observacao 

participante, uma vez que, de acordo com Andre (2008:28) esta tecnica de observagao "parte do 

principio de que o pesquisador tern sempre um grau de interacao com a situacao estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetada." 

Esse contato direto do pesquisador com o fenomeno observado possibilita obter informagoes 

sobre o cotidiano dos alunos em sala de aula. 

A observagao participante, ou observagao direta (Andre, 2008) possibilitou entender o cotidiano 

da sala de aula, corn o intuito de pcrceber a exposigao oral das ideias e das opinioes dos alunos 

na realizagao das atividades. 
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Para realizar a observagao utilizei um roteiro (Ver Anexo), tematizando sobre as variadas 

situagoes de comunicagao oral. Este roteiro foi utilizado como elemento do trabalho de campo, 

atraves do qual obscrvei minuciosamente o cotidiano escolar dos alunos o que possibilitou a 

compreensao da oralidade vivenciada per eles. 

A coleta de dados realizada atraves da observagao direta durante os semestres 2009.1 e 2009.2, 

proporcionou-me entender melhor o dia-a-dia dos alunos, as relagoes e interagoes estabelecidas 

pela propria dinamica da sala de aula. 

O roteiro ajudou tambem no direcionamento da pesquisa nao ficando limitada a descrigao de 

ambientes, pessoas e cstruturas. Mas o loco da observagao foi o processo de aquisigao da 

expressao oral dos alunos e as ideias e opinioes dos alunos. 
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A ORALIDADE E SUAS CONCEP£6ES TEORICAS 

Como forma de entender a linguagem oral, eslou lomando como referenda a afirmacao de 

Oliveira (2007:149) ao dizer que: "O desenvolvimento da linguagem apoia-se em forte 

motivacao para se comunicar verbalmente com outra pessoa". 

Essa motivagao proporciona a crianca, desde cedo, utilizar a linguagem oral para se comunicar, 

seja informalmente ou na escola. Assim, o contato com outras pessoas proporciona atraves do 

estfmulo e da interacao entre crianga-crianga/crianga-adulto um rico repertorio de palavras, 

gestos e comportamentos utilizados no dia-a-dia. 

Tais agoes compoem os dialogos em sala de aula aprimorando a linguagem oral. Consta no 

Referencial Curricular Nacional para Educagao Infantil (BRASIL, 1998:126) que: 

As criancas tem ritmos proprios e a conquista de suas capaeidades lingiiisticas 

se da em tempos diicrenciados, sendo que a conditio de falar com fluencia, de 

produzir frases completas e inteiras provem da participacao em atos de 

linguagem. 

Tal afirmagao diz que a participagao da crianca em diferentes situagoes sociais, seja na interacao 

com a familia, com os amigos e educadores, ou atraves da leitura, do contato com diferentes 

meios de comunicagao e portadores de textos, contribuira para o desenvolvimento e ampliagao 

do seu vocabulario, dando sentido ao seu pensamento e suas ideias. 

Para Vygotsky (apud OLIVEIRA, 2007:129): 

A linguagem permite que o mundo seja refratado na conseiencia humana por 

meio dos sign if icades culturais selecionados pelo sujeito c por ele apropriados 

com um sentido proprio, embora impregnados de valores e molivos sociais 

historicamente determinados. 

Esses signilicados conduzem a um modo proprio de desenvolver a linguagem, nao sendo esta 

compreendida apenas atraves da palavra, mas tambem atraves dos modos pelos quais as pessoas 

do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmos. 
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Nessa perspectiva, consta ainda nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educagao Infantil 

(BRASIL, 1998:137) que: " A fala das criancas traduz seus modos proprios e particulares de 

pensar e nao pode ser confundidos com um falar aleatorio"". 

Nesse sentido a valorizagao da fala da crianca e fundamental para o desenvolvimento da 

oralidade. Pois a crianca nao e uma folha em branco; ela pensa se comunica e formula ideias. 

No referente texto (BRASIL, 1998:137) encontra-se tambem a seguinte afirmagao: " A 

linguagem nao e apenas vocabulario, lista de palavras ou sentencas. E por meio do dialogo que a 

comunicagao aconlece. Sao os sujeitos em interagoes singulares que atribuem sentidos linicos as 

falas". 

Esse sentido atribuido as falas e a linguagem nao se resume apenas a memorizagao e repetigao de 

lista de palavras. Pois a linguagem e construida nas criangas atraves das aproximagoes com o 

adulto, desde o contato init ial da mae com seu bebc atraves do olhar, de um sorriso ou mesmo 

atraves de balbucios, proporcionando assim, um dos primeiros momentos de dialogo, de 

comunicagao, de troca de informagoes do ser humano. 

O desenvolvimento da linguagem oral e impulsionado pela necessidade de comunicagao. E 

atraves das aproximagoes com o outro, do intercambio social entre os individuos que ampliamos 

a representagao, a conslrugao e reconstrugao da realidade na qual estamos inseridas. 

Rego (2007: 49) afirma que: "o ser humano nao e so um produto de seu contexto social, mas 

tambem um agente ativo na criagao deste contexto." 

A linguagem oral se faz importante em todo momento, pois ela e um signo mediador por 

excelencia, carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana. Somos 

seres conslituidos de linguagem, aprcndemos a falar antes mesmo de ler e escrever. 
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Nesse sentido Favero (2002: 13) afirma que: "o ensino da oralidade nao pode ser visto 

isoladamente, sem relacao com a escrita, pois elas mantem entre si relacoes mutuas e 

intercambiaveis.'" 

A lingua escrita tern suas especificidades, assim como a linguagem oral, mas uma nao se 

sobrepoe a outra, cada uma possui especificidades e diferentes formas de compreensao, mas nao 

sao dissociadas e ao serem trabalhadas se influenciam mutuamente. 

Diante da relacao oralidade e escrita Freire confirma tal ideia ao dizer que: 

A oralidade precede a gratia, mas traz em si desde o primeiro memento em que 

os seres humanos se tornaram socialmente capazes de ir exprimindo-se atraves 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sfmbolOvS que diziam algo de sens sorthos, de seus medos, de sua experiencia 

social, de suas esperancas e de suas praticas. 

Somos construidos atraves do movimento dinamico entre o pensamento, a linguagem e 

conhecimento. Quanto mais vivemos integralmente esse movimento tanto mais nos tornamos 

criticos do processo de ensinar, de aprender, de refletir, de ler. de escrever e de expressar melhor 

as ideias publicamente. 

Segundo Marcuschi (2001: 17): 

A fala enquanto manifestacio da pratica oral e adquirida naturalmente em 

contextos informais do dia-a-dia e nas relagoes sociais e dialogicas que se 

irsstauram desde o momento em que a mae da seu primeiro sorriso ao bebe. 

Mais do que a ocorreneia de uma disposicao biogenetica, o aprendizado e o uso 

de uma lingua natural c uma forma de insercao cultural e de socializacao. 

As situacoes de comunicagao diferenciam-se conforme o grau de formalidade que exigem. E isso 

e algo que depende do assunto trabalhado, da relacao entre os interlocutores e da intengao 

comunicativa. 

Expressar-se oralmente e algo que requer confianga em si mesmo. Isso se conquista em 

ambientes favoraveis a manifestagao do que se pensa e do que se sente. O dominie da linguagem 
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oral surge do seu uso em multiplas circunstancias, nas quais as criancas podem perceber a fungao 

social que ela exerce e assim desenvolver diferentes capacidades. 

Eleger a linguagem oral como atividade escolar interdisciplinar exige planejamento e vontade 

para garantir, na sala de aula, atividades organizadas de fala, escuta e reflexao sobre a propria 

lingua. Atividades de produgao e interpretacao de uma ampla variedade de textos orais, de 

observagao de diferentes usos, de reflexao sobre os recursos que a lingua oferece para alcangar 

diferentes linalidades comunicativas. 

I t 
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A VIVENCIA ORAL DOS ALUNOS 

Neste capitulo sera f'eito um esforgo em compreender como se apresenta a oralidade dos alunos 

do 5° ano, que cstudam na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Costa e 

Silva, a partir de uma pesquisa de tipo etnografica. 

Este tipo de pesquisa possibilita um contato direto do pesquisador com a realidade pesquisada, 

associada a uma observacao participante, por ser um instrumento que permite a construcao de 

interacoes entre pesquisador e objeto ao longo das participacoes. 

Para analisar a oralidade dos alunos em sala de aula utilize! um roteiro com pontos significativos 

que permitiram elencar situagoes vivenciadas pelos alunos com especificidades de expressao 

oral, atraves do roteiro busquei perceber: o ambiente de sala de aula e o desenvolvimento cla 

expressao oral; a exposigao de ideias com seguranga; os meios de estimulo a linguagem; o 

respeito as ideias dos colegas; as iniciativas e regulagao das falas. Apresento a seguir, tracos da 

oralidade vivenciada pelos alunos no cotidiano da sala de aula. 

• O ambiente da sala de aula e o desenvolvimento da expressao oral . 

Ao chegar a sala fui recebida com presteza e cordialidade, porem. a professora antecipou um 

questionamento: "Voces que vem da universidade, com certeza estao preparados e cheios de 

novidades para trazor pros alunos, nao e?" 

Naquele momento senti vontade de fugir, mas lembrei de uma leitura realizada na qual Freire 

(2007) afirma que "fugir ao primeiro embate e permitir que o medo [...] nos imobilize". (p.42). 

Decidi entao enfrentar e expliquei como seria a minha participagao. 

A turma bem numerosa, nao permitiu no primeiro momento um contato participativo de minha 

parte. Inicialmente limitei-me apenas a observar e imaginei que os alunos ficariam inibidos com 

minha presenga. Sao 29 alunos matriculaclos, com faixa etaria entre 9 e 14 anos. Contrariando 

minha expectativa os meninos seguiram seu dia-a-dia normalmente. 
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A expressao oral de alguns alunos, meu objeto de estudo, comecou a se delinear. Ao inves de 

momentos de participagao oral com vistas a um dialogo sobressairam-se falas aleatorias, 

representadas atraves de conversas paralelas, conflitos, ameacas, agrcssoes fisicas e verbais 

com os colegas. Essa postura dos alunos atrapalhava as aulas constantemente, dificultando o 

desenvolvimento dos mesmos e a interagao da professora com os demais alunos. 

Os alunos pareccm livres para falar o que bem querem sem uma dinamica de organizagao das 

falas. Essa liberdade dos alunos nao se vincula a liberdade de poder exprcssar as ideias nem de 

aproveitar as falas para discutir temas a serem trabalhados. Hubert (2003) acredita que deixar a 

erianga "livre nao quer dizer solta, perdida ou fora de seu contexto." (p.70) 

Nesta perspectiva, o nccessario espago criado pelas falas dos sujeitos constitui-se como um 

processo de interagao, em que se constroi conhecimento, ao valorizar e reconhecer o saber que o 

outro possui. 

A partir do pensamento de livre expressao acima citado, consta no HON 1:1 (1996) que, "uma das 

formas de ampliar o universo discursivo das criangas e propiciar que conversem bastante, em 

situagoes organizadas para tal f im . " 

A linguagem oral e utilizada para comunicar, seja em situagoes informais ou formais. Dessc 

modo, a escola e considerada um desses espagos. Nesse ambiente, atraves da interagao com 

diferentes grupos de pessoas e repertorio se enriquece e amplia a agao comunicativa. 

Porem, na realidade pesquisada a ampliagao desse repertorio se resume a mcmorizagao de falas a 

serem realizadas dc forma padronizadas. Estas falas costumam representar tambem situagoes de 

agressoes verbais com os colegas tanto na sala de aula quanta no recreio. 

Diante disso, e necessario que sejam estabelecidas rolinas flexiveis, negociadas com os alunos, 

como forma de que os alunos se comprometam com as suas atividades. 
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• Exposicao de ideias com seguranca. 

O exercicio cotidiano de expressar-se possibilita adquirir 'traquejo" e dai passar a uma 

argumentacao que resultara na exposicao das ideias com seguranca. De acordo com Muniz 

(2002), "e na relacao com o outro, com o social, que os conteiidos dessa aprendizagem adquirem 

significado para o sujeito do conhecimento." (p.256) 

As atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula limitam-se, a evocacao simples do 

pensamento, ou seja, na reproducao de perguntas-respostas prontas e padronizadas, sem exigir 

reflexao as questoes suscitadas onde os alunos tende a permanecer no papel passivo no processo 

de desenvolvimento da oralidade. A essa forma de expressao Favero (2002) chama de par 

adjacente, ou seja, perguntas diretas a respostas simples. 

Nesse sentido, o conhecimento a respeito de um assunto pode ser adquirido atraves do contato 

com a familia, com os colegas na rua, atraves da mfdia ou na sala de aula. O que possibilita 

seguranca ao pronunciar e participar de um dialogo, como tambem argumentar sobre uma 

tematica conhecida. Os temas trabalhados so terao sentido para os alunos a partir das relacpes 

consiruidas atraves do dialogo com a sua realidade. Ao serem problematizadas e consideradas as 

falas dos mesmos. 

A maioria dos textos trabalhados sao copiados no quadro o que os deixa cansados ao escreverem. 

Sao copias de atividades para serem respondidas em casa. 

Essas atividades constituem-se de textos longos transcritos, sendo estas, realizadas sem que o 

aluno necessite refletir, questionar e discutir suas ideias. Eles transcrevem os textos longos e 

logo apos a realizagao dessa tarefa entao. sao elaboradas questoes a serem respondidas sem haver 

uma discussao previa a respeito do assunto tratado no texto. Perde-se assim a oportunidade de 

explorar mais a oralidade dos alunos e de conhecer o aluno tern a propor, a apresentar, a 

contribuir. 
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Essas atividades propostas nos exercfcios exigem apenas respostas curtas e nao dao margem a 

interpretacao. Por exemplo: 

Pergunta: I - "Quais os estados fisicos da agua?" 

Resposta:
 a

_ Solido, liquido e gasoso." 

Pergunta: 2 - "O que e uma coisa ineolor?'* 

Resposta: "_ Que nao tem cor tia?" 

As respostas diretas e retiradas da materia copiada no quadro nao dao margem para que na hora 

da discussao o aluno elabore argumentos para responder. Tais questoes limitam o conhecimento 

do aluno, por nao haver reflexao, nem a possibilidade de um dialogo, em que o conhecimento 

possa ser construfdo atraves das interagoes. Ao contrario, o fato de ter dar a resposta certa, faz 

com que os alunos, muitas vezes, sintam-se inseguros em responder a determinadas questoes. 

Para Freire (2007) "'ensinar nao podc ser um puro processo de transferencia de conhecimento da 

ensinante ao aprendiz. Transferencia mecanica de que resulte a memorizagao maquinal." (p.33) 

Nesta perspectiva, no processo de desenvolvimento da oralidade, as respostas dos alunos nao 

devem atender unicamente as questoes suscitadas. Diante dessa situacao a concepgao de 

linguagem oral adotada refere-se apenas a perguntas com respostas consideradas corretas e 

padronizadas. 

• Meios de estimulo a linguagem. 

Na realidade pesquisada a oralidade se da por meio das encenacoes de dialogos padronizados e 

memorizagao de palavras, periodos, texlos e letras de musicas apresentadas. As falas sao 

exploradas atraves de textos com personagens, para que os alunos repitam as falas, e atraves de 

musicas, em que os alunos catam repetidas vezes. 

Nas atividades de drarnatizagao os textos sao decorados para serem citados. Ao serem 

trabalhadas repetidas vezes os textos, o aluno apresenta seguranca na encenagao das falas em 
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situagoes que necessitem a apresentagao das mesmas. Essas apresentagoes entendidas como 

pegas teatrais realizadas em festas comemorativas da escola sao momentos eonsiderados 

importantes meios de estimulo a oralidade. 

Essas situagoes Favero (2002) compreende que "alguns entendem linguagem oral com 

encenagao de textos escritos; outros nao tern uma concepgao clara do que seja a lingua falada ou 

ignoram completamente o que ela seja." (p. 115) 

Diante dessa visao, o valor social atribuido a lingua escrita refere-se a oralidade como sendo a 

linguagem falada gramaticalmente correta. Nesse sentido, um dos meios em que e possivel 

considerar a oralidade da-se atraves da memorizagao e repetigao de palavras, por meio de copias, 

dilados. e encenagoes. 

A oralidade e a escrita geralmente sao trabalhadas nas escolas de forma oposta. Sem apresentar 

para os alunos que ambas sao necessarias para organizagao de textos coesos e coerentes. 

Apresentar para os alunos que a fala e variada e que ha diferentes nfveis de fala e escrita, ou seja, 

diferentes gratis de formalidade e importante, mas o que realmente e necessario e dar 

oportunidade dos alunos se expressarem sem discriminagao. 

No cotidiano da sala, a escrita e a oralidade nao estao intrinsecamente ligadas. As produgoes 

textuais, ou mesmo as produgoes arlisticas dos alunos nao sao consideradas atividades fecundas 

a problematizagao, a interagao e a organizagao de dialogos. Mesmo que seja eomum os alunos 

desenvolverem atividades que trabalhem a oralidade ao encenar, can tar e ler, as mesmas nao sao 

valorizadas porque a fazem como repetigao. 

A exemplo disso, o estudo do texto que tinha por titulo: "Pinote, o fracote, e Janjao, o fortao", a 

metodologia utilizada consistia em ler varias vezes, ate que eles decorassem as falas. Para 

realizagao dessa atividade a sala foi dividida de acordo com os dois personagens do texto. 

Para os alunos o fato de decorar as falas do texto para fazer a dramatizagao fez com que a 

apresentagao, ou melhor, a representagao tivesse a atengao apenas voltada para pronuncia 

correta, ou seja, para a estrutura fisica do texto, nao valorizando o significado do texto. 
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Embora a repeticao tenha ocorrido, isto e, o texto foi protmnciado por eles, nao houve 

compreensao do teor do texto. Perguntei entao, aos alunos, qual a mensagem tratada no texto e 

eles nao souberam expressar a sua compreensao sobre o mesmo. 

As questoes suscitadas aos alunos previam as respostas que estavam no texto, por exemplo: 

"Pinote era fraco comparado com Janjao, apenas nas caracteristicas...?" 

Os alunos responderam: "_ Pinote era magro e Janjao era gordo. tia. ' 

"Pinote so ganhou o desafio por que agrediu Janjao ou por que ele foi mais inteligente?" 

Os alunos responderam: "_ Porque ele foi mais inteligente". 

E assim seguiu-sc o que era chamado de interpretacao oral. 

Diante dessa situacao, Freire (2007) afirma que: 

De modo geral, o que se vem l'azendo nas escolas e levar os alunos a apassivar-sc ao lexto. Os exercicios 

de interpretacao da leitura tendem a ser quase sua copia oral. A crianca cedo perccbe que sua imaginacao 

nao joga: e quase algo proibido, uma especie de pecado. (p. 108) 

Essa pratica levava o aluno a agir como uma maquina, que ao receber os comandos apassiva-se, 

torna-se indiferente ao conhecimento e nao aprende a emitir opiniao. O medo de expressar sua 

opiniao em publico vai sendo gerado, nao permitindo que ele se tome um aluno que sabe se 

expressar e questional Atraves das suas curiosidades e do dialogo organizados com atencao e 

possivel desenvolver uma aprendizagem significativa. 

• Respeito as ideias dos colegas. 

No que se refere a organizacao das falas, para que haja respeito ao que o colega tem a dizer, 

dificilmente e possivel escutar. Essas atitudes nao sao valor zadas. E esses momentos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deveria ser considerado um espaco importante para possibilitar a oralidade sao atropelados pela 

falta de atencao ao que o colega tern a dizer. 

Como j a foi citado no primeiro topico, os alunos sao "livres", ou seja, falam livremente, mas nao 

emitem opinioes de forma elaborada. Nao ha regulacao das falas dos mesmos no sentido de que 

cada um aprenda a defender uma ideia. Na sala de aula a oportunidade de fala esta sendo 

confundida com bagunca e falta de atencao aos questionamentos e ideias do outro. 

Ao discutir o tenia referente a agua, o aluno fez o seguinte pronunciamento: "_ Tia, a caixa 

d'agua da minha casa e lavada duas vezes no ano, meu tio e quern lava. Ele coloca um pozinho, 

para nao contaminar a agua, nao e tia?" 

Esse foi um dos poucos momentos em que houve um inicio de uma discussao mais elaborada 

sobre um tenia comum. A professora comentou a fala do aluno e questionou aos denials sobre a 

importante conlribuicao do colega ao tenia. Porem a fa)la de respeito ao que foi exposto gerou 

apenas muito barulho, a aula nao foi conduzida de modo a discutir a respeito do tratamento de 

agua realizado nas casas dos alunos. 

Os alunos perderam a oportunidade de conhecer mais sobre o tenia, de expressarem suas 

opinioes. Talvez fosse o momento de organizar uma visita ao centro de tratamento de agua da 

cidade. No entanto, os questionamentos surgem, as ideias sao expressas por poucos, mas a falta 

de atencao da maioria limita a aprendizagem. 

Na sala de aula os questionamentos e curiosidades referentes aos temas trabalhados sao discretes 

e pouco valorizados. Essas iniciativas sao aproveitadas quando os alunos se dispoem a ouvir e 

tambem compartiihar as novidades com os colegas. 

Dias (2002), afirma que: 

O momento de partilhar tambem deve estar presente na relacao com as criancas 

e delas entre si. Formar a propria opiniao, mostrar sua percepgao, contribuir 
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para aumcntar o repertorio do outro, compartilhar. Contar as prdprias ideias, 

ouvir as ideias dos outros c, com base nelas, ter novas ideias. (p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 9 0 ) 

A falta de respeito as ideias dos colegas e a atencao minima ao que a professora lem a dizer 

dificulta a interacao e o dialogo entre professor-aluno-conhecimento. 

• Momentos mais frequentcs de expressao oral 

A turma e constitufda de alunos barulhenlos e um pequeno grupo dc alunas timidas. Apresenta-se 

como um campo fecundo para possibilitar diferentes atividades que estimulem a expressao oral 

de todos, de forma organizada. '"Desde que um homem foi reconhecido por outro como um ser 

sensivel, pensante e semelhante a si proprio, o desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus 

pensamentos fizeram-no buscar por meios para isto". (ROUSSEAU apud C I l A U l , 2003:148) 

Para alguns professores os alunos se apresentam mais "ativos"". enquanto que para outros eles 

nao passam de alunos "indisciplinados". A participacao dos alunos mais ativos da escola nao se 

constitui em momentos de curiosidades, questionamento ou troca de ideia, mas era apenas 

barulho. O grupo de alunas timidas clificultava, segundo a professora, a avaliagao de 

aprendizagem das mesmas. 

Independente de tal concepgao e possivel trabalhar a expressao oral dos alunos a partir das suas 

vivencias, ja que partindo delas, a compreensao do tema trabalhado saira do imaginario para o 

real. E o que Freire (2007) chama de "partir da realidade do aluno" para que a aprendizagem 

flque mais clara. 

Em uma das aulas de leitura foram utilizadas revistas tipo gibis, com diferentes temas para que 

os alunos fizessem a leitura em casa e expressassem na aula do dia seguinte seu cntendimento a 

respeito do tema escolhido. 

Uma das revistas trazia em. seu texto, as diferentes comidas regionais. Logo depois da aluna se 

pronunciar sobre o respectivo tema, a turma participou e opinou, sobre seus pratos preferidos. 

Disseram que muitos pratos de outras regioes tambem eram os pratos mais conhecidos deles. 

UN'Yr* 7?'!1?;''. 
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Um tema cornum a todos foi o que abordava sobre a violencia. O gibi nao trouxe explicito a 

tematica como geradora dos dialogos, mas alguns alunos perceberam que as brigas consideradas 

por eles "bestas", sempre terminam em agressoes verbais e violencia, 

Na fala de um deles pude perceber a dificuldade em que sentem em conversar com o colega e 

saber o motivo que o levou ao desentendimento: As vezes perdemos o amigo porque temos 

vergonha de pedir desculpas, e pior ainda. e escutar dos colegas que a gente se rebaixou porque 

pedi desculpas!" 

Para uma compreensao possivel a respeito da linguagem oral, essa metodologia poderia ter sido 

trabalhada mais vezes. Para incentivar os alunos a expressar suas opinioes, seus desejos e seus 

pensamentos. As falas dos alunos apresentam a dificuldade de pronunciar ao colega palavras de 

gentileza, de companheirismo. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ORALIDADE E A ACAO-REFLEXAO-ACAO 

Nesse texto apresento reilexoes a respeito de minhas acoes como professora estagiaria. O Estigio 

foi o momento esperado com bastanle ansiedade, incerteza e muito interesse. 

Lembro-me que no inicio da pesquisa etnografica, em que observei diretamente a sala de aula e a 

escola por um semestre, colocava-me imaginariamente no lugar da professora por varias vezes. 

lmaginava ser uma tare I a dif ici l , mas de certa forma controlavel dependendo das atividades 

oferecidas aos alunos. 

Diante dessa situacao Goergem (2005:71) afirma que: "E com base no outro que nos tornamos, 

no inicio e ao longo de toda a nossa vida, aquilo que somos. [...J Negar o outro ou destruf-lo e o 

mesmo que negar a si mesmo." 

Estar no papel de professora estagiaria apresentou-se como uma atividade complexa e ao mesmo 

tempo desafiadora, ja que nao tinha experiencia alguma como professora. Mas tinha sim, algumas 

compreensoes a respeito da profissao docente, na memoria, ainda quando aluna do Ensino 

Fundamental e como aluna, no processo de formagao ini t ia l do curso de Pedagogia. 

Foram os fragmentos de minha memoria, juntamente com as discussoes realizadas na 

Universidade e os relatos e experiencias vivenciadas por algumas colegas professoras, que aliadas 

aos estudos me fizeram refletir sobre cada atividade desenvolvida. 

A turma do 5° ano diurno possui 30 alunos com faixa etaria entre 10 e 15 anos, havendo 15 

meninos e 15 meninas presentes na saia de aula. A Escola de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental Costa e Silva esta localizada no bairro Jardim Oasis, c a maioria dos alunos provem 

dos bairros proximos a escola como: Vi la Nova e Cristo Rei, como tambem de alguns Sitios 

circunvizinhos. 

Ao apresentar minha dificuldade com relacao a expressao oral no texto que introduz esse 

trabalho, e por perceber que tal dificuldade ainda se faz presente em alguns universitarios, o eixo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, , Ok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hbr .  
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condutor das aulas realizadas no estagio foi a linguagem oral. A tematiea foi trabalhada como 

eixo interdisciplinar, envolvendo os diferentes conteudos e aproveitando diversas siluacdes da 

sala de aula. 

Nos primeiros dias, o fato de a professora estar em sala comigo dificultava o trabalho com os 

alunos, pois estes nao sabiam para quern conduzir sua atencao. Diante de tal circunstaneia, 

combinamos, eu e a professora da turma que as aulas durante o estagio seriam assumidas por 

mini . Houve exeecao de alguns momentos em que a presenga da professora se fez necessaria, 

porque determinados alunos se excederam nas brincadeiras e no barulho, desconcentrando os 

demais alunos e o andamento da aula. 

Mesmo diante do medo e das possfveis dificuldades a serem encontradas no estagio, a primeira 

semana foi proveitosa e muito significativa. As atividades planejadas foram desenvolvidas com 

satisfagao pelos alunos. 

Uma das maiores dificuldades encontradas durante todo o estagio foi o trabalho com os alunos 

apos o recreio, pois se os mesmos sao inquietos por natureza, afinal sao seres humanos e nao 

robos, estes voltavam do recreio duas vezes mais agitados. Ate que eles voltassem a si, a aula 

estava muito proxima do seu termino. 

Ao perceber tal situacao. estabeleci uma rotina flexivel, para melhor organizar o tempo previsto 

das aulas. A rotina seguiu basicamente este percurso: Leitura e discussao dos textos, o trabalho 

com os textos nos diferentes conteudos, realizagao de atividades de pesquisa e atividades ludicas, 

organizagao das atividades para fazer em casa. 

A o chegar a sala geralmente eonversavamos um pouco sobre o que eles tinham feito no dia 

anterior, ja que alguns sentiam a necessidade de comentar fatos ocorridos no seu cotidiano. 

Muitas vezes esses fatos relacionavam-se com os textos que iriamos frabalhar, facilitando a 

discussao dos mesmos. 
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Faziamos a correcao das atividades passadas para casa. Nessas atividades considero ter obtido a 

participacao da maioria dos alunos, nao apenas nas atividades escritas, mas, sobretudo na hora 

que conversavamos a respeito das respostas as questoes suscitadas que versavam sobre a opiniao 

deles e nao sobre respostas fechadas e diretas. Muitos alunos resisliam cm participar das 

atividades propostas, principalmente as atividades escritas, mas conseguiamos discutir de forma 

satisfatoria. 

Os textos facilitavam o envolvimento dos alunos na participacao oral, Ao perceber que alguns 

alunos nao gostavam de copiar, procurer instiga-los a falar, a questionar, a relacionar o que 

estavamos discutindo, para entao propor uma atividade escrita. As falas eram limitadas, mas 

significativas para o momento. 

Ao realizarmos a correcao das atividades, aproveitei para propor outra atividade, sendo esta nao 

obrigatoria e denominada de Registro das Aulas. Nesses registros diaries, os alunos iriam anotar 

"tudo" que acontecia no decorrer das aulas. A ideia de registrar o que acontecia nas aulas ganhou 

adesao de poucos alunos no inicio. Os alunos nao estavam acostumados a refletir sobre o que 

estudavam, de registrar o que havia acontecido na aula, o que cbamava atencao e o que nao 

haviam compreendklo no decorrer da aula. 

O registro tinha como objetivos: ativar a memoria dos alunos; trabalhar a escrita; como tambem 

desenvolver a atencao e a escuta, pois os alunos mais atentos foram os que mais avancaram na 

realizagao. Foram esses momentos que me fizeram perceber o desenvolvimento das alunas 

timidas, consideradas pela professora. Mesmo sendo a escrita apresentada pela maioria dos 

alunos que aderiram aos registros, limitadas, mas consideraveis para que percebesse as 

dificuldades e inieresses dos mesmos. 

Reservamos alguns dias para criacao das capas, e os registros foram transformados em livros que 

denomlnamos de Registros das Aulas. Foi o interesse em escrever um livro e o trabalho com a 

arte das capas para este livro que mais chamou atencao dos alunos, mesmo aqueles que nao 

queriam desenvolver tal atividade inieialmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v 
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Para Freire (2007:83) "a pratica de registrar nos leva a observar, comparar, selecionar, 

estabelecer relacdes entre fatos e coisas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Itnagem 1: Registros das Aulas realizado pelos alunos do 5° ano da escola Costa e Silva no periodo do estagio 2009.2 

A montagem dos livros foi realizada em duplas. Cada aluno, atraves de uma breve descrieao 

apresentava o registro do outro. A proposta em que o aluno apresenta o trabalho do outro alem de 

estimular a escrita, por meio da descrieao das caracteristicas do colega, foi um meio de fazer com 

que o este expusesse o seu ponto de vista sobre o colega, pelo qual estava dividindo o livro. 

Os Registros das Aulas apresentam a seguinte estrutura: uma capa personalizada e criada pelas 

duplas; uma breve apresentacao do trabalho, em que os mesmos descrevem a importancia de 

terem desenvolvido os registros diarios; um pequeno comentario a respeito do meu trabalho, 

enquanto professora estagiaria dos mesmos; a descrieao do colega seguida dos registros diarios 

do mesmo. 

Os alunos mais atenciosos apresentaram-se como alunos observadores, questionadores e que 

diante dos questionamentos faziam comparacoes e participavam com mais interesse pela aula. As 

alunas citadas acima como alunas timidas e que nao costumavam participar das atividades 

propostas pela professora, deixou-me surpresa, as mesmas cumpria com todas as atividades 

propostas e inclusive com os registros diarios das aulas. 
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Seria pretensao minha querer que todos os alunos tivessem esta postura, mas posso considerar 

que uns poucos possuem, mesmo que limitada, uma inelinacao para o desenvolvimento de tal 

postura. 

A partir dos registros foram percebidas algumas dificuldades com relacao a ortografia e a 

estrutura de um texto. A partir dai trabalhamos a noeao de paragrafos, de nomes proprios, o uso 

das letras maiusculas e minusculas no texto, como tambem o vocabulario. 

A exploracao do uso da ortografia e do vocabulario foi trabalhada de forma que os alunos 

compreendessem a existencia de diferentes variacoes linguisticas. Nao corrigia as palavras 

pronunciadas por eles consideradas gramaticalmente "crradas'". mas as pronunciava corretamente 

para que eles conhecessem a lingua culta. 

Apresentei para os alunos que seria interessante que eles conhecessem a oralidade e a escrita, 

nao apenas como a forma correta de falar e escrever as palavras, ja que nao existe erro na lingua 

ou no modo de expressar-se. Mas que eles percebessem que a oralidade e tao importante quanto a 

escrita, uma vez que a escola valoriza a forma escrita bem mais que a expressao oral dos mesmos. 

Segundo Marcuschi (2001): 

Oralidade e escrita sao praticas e usos da lingua com caracteristicas prdprias, 

mas nao suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas lingufsticos nem 

uma dicotomia. Ambas permitem a elaboracao de textos coesos e coerentes, 

ambas permitem a elaboracao de raciocrhios abstratos e exposicoes formais e 

informais. (p. 17) 

Sendo assim. apesar da fala dos alunos refletirem na sua escrita, nao temos o direito de negar as 

diferentes variacoes linguisticas, e agir de forma preconceituosa. Nem tampouco deixar de 

apresentar novas formas e variacoes da lingua. Nao apresentar essas variacoes e permitir que os 

mesmos sejam ainda mais excluidos e marginalizados, pois as caracteristicas individuals como o 

modo de falar e agir, de pensar, de sentir, como tambem a visao do mundo, depende da interagao 

que estes tern com seu meio fisico e social. 
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Trabalhamos com textos todos os dias. A maioria dos textos foram seleeionados de forma a 

serem explorados nas diferentes disciplinas, a exemplo da letra da miisica de Milton Nascimento: 

"Noticias do Brasil". A partir desse texto vimos nocoes de como o Brasii encontra-se dividido, as 

regioes e as sub-regioes, como tambem na organizagao do mapa com as suas regioes e estados, 

construimos e montamos com a representagao das regioes em forma de um grande quebra cabega. 

Alem da letra da musica trabalhar esses aspectos, como as divisoes das regioes e estados, 

apreseniava algo que nos fazia perceber que o Brasil nao era somente litoral, que o Sertao apesar 

das dificuldades enfrentadas pela seca, tambem apreseniava belezas significativas. Tema este que 

proporcionou uma exposicao a respeito do que os alunos pensavam sobre o lugar que eles 

moravam, 

Mas no momento da discussao, a maioria dos alunos nao sabia o que seria litoral e sertao. Os 

alunos nao gostavam quando a professora trabalhava Historia e Geografia. Apenas as materias 

consideradas por eles "normais", como: Portugues, matematica e um pouco de ciencias, ja que 

esta apresentava o nosso corpo. Diziam que ao estudar Historia e Geografia os conteudos 

pareciam distantes de sua realidade. 

Por ser o pen'odo do estagio muito resumido, uma de minhas falhas foi nao ter explorado mais as 

disciplinas menos atrativas para eles como Geografia e Historia. Procure! trabalhar nessas 

disciplinas com textos informativos, musicas, roteiros para pesquisa e estudos dirigidos. 

Considerando a resist encia dos alunos para discutir Historia e Geografia utilizava os roteiros para 

pesquisa. Os roteiros funcionavam da seguinte forma: distribute a sala em pequenos grupos, com 

diferentes livros do 5° ano. ja que os alunos nao tinham os livros didaticos, e ao terminarem a 

pesquisa, em sala, os grupos comentavam cada topico do roteiro e so assim conseguia que eles 

apresentasse o tema estudado. 

No momento de rc-visao das atividades trabalhavamos com a reestruturacao dos estudos dirigidos, 

atividades em que os alunos diziam ser dificil de encontrar. Na visao deles "as respostas as 

perguntas nao estavam iguais as dos livros'*. Os alunos estavam habituados a responder a 
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questoes dire;as. sem que os fizessem refletir, questional', emitir uma opiniao a respeito de 

determinado assunto. Fizemos tambem gincanas e brincadeiras como: o repolho, sendo estas 

consideradas pelos alunos "diferentes'' e "muito legais". Vale salientar na realizagao tais 

brincadeiras nao havia premiagao. 

Nas atividades de matematica utilizei bingos, jogo da roleta, que enfatizava o trabalho com as 

operagoes matemalicas, com o jogo das divisoes, situagoes problemas, sendo estas situagoes 

exploradas a partir dos textos explorados nas aulas e questoes do cotidiano dos alunos. 

Utilizarnos materials como: caixa de perfume, bola, rolo de papel, chapeu de aniversario, entre 

outros, para conhecer as nogoes de solidos geometricos, alem da dobradura e o Tangram, um jogo 

voltado tambem para o conhecimento e ampliagao das formas geomctricas. 

Em uma das aulas trabalhamos a letra da mtisica: "Era uma vez" de Sandy e Junior. Muitos 

comentarios fizeram a respeito da letra, ja que esta eles conheciam bcra. Por ser uma sala que os 

alunos apelidam os colegas e muitas vezes acontcciam algumas agressocs, foquei os textos para 

que trabalhassemos muito o respeito, a amizade, o diferente, as regras de convivencia entre outros 

temas. 

Na letra da mtisica acima citada foquei a importancia que devemos dar aos nossos amigos, aos 

lugares de onde viemos e o lugar de onde vieram os nossos colegas. Apos as exposigoes pedi para 

que eles parassem um pouco e viajassem na imaginacao e em seguida desenhassem um lugar no 

meio do nada, um lugar que naquele momento eles gostariam de estar, ou um lugar desconhecido, 

um lugar em que eles acreditavam se sentir bem. 

Os desenhos foram diversos, a imaginacao fluiu. Apesar de alguns reclamarem que nao sabiam 

desenhar, os desenhos ficaram muito bons. A maioria desenhou o sitio dos avos, com agudes e 

muitas arvores, outros desenharam sua propria casa, outro, viajou para um caste lo em que ele era 

o rei, e outro, desenhou um lugar bem diferente dos demais, que foi um campo de futebol. Cada 

aluno foi indagado sobre o desenho que fez. 
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A medida que os desenhos iam sendo expostos, os comentarios iam surgindo sobre os diferentes 

lugares, as diferentes formas de desenhar uma casa, os gostos, os desejos, os sonhos. E 

aproveitando as diferentes formas de desenhar, fizemos com que eles percebessem a presenga dos 

solidos geometricos e da matematica nos desenhos e no cotidiano deles. 

Assim como esse desenho, os demais textos foram explorados de forma a apresentar aspectos da 

Historia, da Geografia, da Arte, da Natureza e do Corpo, do calculo, da escrita e da leitura. Foram 

trabalhados os valores, o respeito, a solidariedade, entre outros aspectos considerados importantes 

para o desenvolvimento do aluno. 

Os alunos me chainavam dc "louca'\ Diziam que '"nunca viram misturar Portugues com 

Matematica, com Historia, com Ciencias". Mas acredito ter aprescntado pra eles que os 

conteudos se entrelagam, que nao e facil compreende-los de forma desarticulada, sem relaciona-

los uns com os outros e principalmente com suas vivencias. 

Certa aluna perguntou-me por que eu nao pedia para eles conjugassem verbos. Nesse momento 

lembrei-me da professora que trabalhou verbos quando eu fazia o Ensino Fundamental. Ela 

passava aquelas listas enormes de verbos para que eu conjugasse, ou melhor, para que eu 

copiasse. 

Passer o meu exemplo para ela e disse que daquela maneira o estudo dos verbos nao tinha feito 

nenhum sentido pra mim, ja que antecipadamente viamos aquelas listas de verbos sem conhecer 

as nogoes a respeito do tema, sem trabalha-lo de forma que fizessemos compreender seu uso nos 

diferentes contextos da sala de aula e do nosso dia-a-dia. A aluna compreendeu perfeitamente a 

intengao. 

Geralmente os alunos faziam propostas do que queriam estudar e como queriam. Nem sempre era 

possivel aceitar as propostas a exemplo das listas ele verbos conjugados. Mas algumas vezes foi 

possivel sim, utilizar a ideia das atividades propostas por eles. 
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Em um desses dias pediram para que trabalhassemos com ditado. Eu ja havia percebido a 

limitacao dos mesmos a respeito do vocabulario e atraves dos registros, em que um dos alunos 

trocava a letra "P" pela letra " B " nas palavras. Entao, foram sclecionadas algumas palavras 

utilizadas no dia-a-dia deles, inclusive palavras iniciadas pela letra "P" como tambem pela letra 

" B " . Ao comecar a ditar as palavras, apos umas seis, um dos alunos percebeu o nivel das palavras 

e disse: 

'"- Essas palavras tao muito faceis, dificil c paralelepipedo". 

A o terminar, os alunos foram chamados para colocar a palavra escolhida no quadro. Na hora que 

estava ditando as palavras o silencio foi esplendido e a atencao dobrada, ja que foi uma atividade 

escolhida por eles. Percebi que o aluno so trocava a letra "P" pela letra " B " quando a escrevia de 

forma aligeirada e sem dar atencao ao que esta sendo feito, mas no quadro, escrevia 

corretamente. Chamei a atengao do mesmo e ele concordou com o que falei e disse: "- As vezes 

escrevo sem saber nem o que e que to escrevendo
1

'. 

Na sala existe um grupo de alunas com faixa etaria entre 13 e 15 anos, que durante as minhas 

primeiras observagoes pude perceber que elas nao participavam das aulas, nao interagiam com os 

demais alunos da sala e dificilmente realizavam as atividades da sala. Ainda durante as 

observagoes procure! fazer amizade com as meninas e nos horarios de recreio conversavamos 

sobre a escola, sobre as nossas vidas, nossos gostos, entre outros assuntos. 

Assim, ao chegar a sala, agora como professora, percebi a ansiedade com que as mesmas 

esperavam as minha aulas. Uma grande responsabilidade para mim, ja que eu sentia que nao 

podia dcsaponta-las. Uma das alunas me fez lembrar como eu era na idade delas, falava pouco e 

escrevia menos ainda. Assim rememorei minha timidez, que esta sendo trabalhada com a 

ampliagao e a minha participacao em diferentes contextos sociais, inclusive o contexto 

universitario. 

Atraves dos escritos dessas alunas fiquei sabendo que as mesmas tinham vergonha de falar 

publicamente para os colegas. V i tambem que elas tinham gostado da forma como realizei as 

atividades, ao trabalhar a realidade delas nos textos. O fato de ser clara. "falar a lingua delas", e 
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respeitar o pouco de fala e escrita das mesmas concorreu para que eu conquistasse a atencao e o 

interesse dessas alunas. 

Na analise das observagoes comentei sobre a dificuldade que a professora tinha em trabalhar na 

sala, em consequencia dos varios momentos de agressoes fisicas e verbais realizadas entre os 

alunos. Mas acredito que atraves dos diferentes textos trabalhados como ja comentei, essas 

agressoes foram um pouco superadas. 

Ao explorar os textos reflexivos fazia com que os alunos se sentissem tocados. Relacionava o 

teor dos textos as agoes deles consideradas desordeiras, desrespeitosas, preconceituosas e 

humilhantes nao so com seus colegas de sala, mas com os pais, irmaos, com os professores, com 

o ser humano de forma geral. 

Diante disso, nao esquecerei o primeiro dia em que trabalhamos urn texto de autor desconhecido 

que tinha como titulo: Compreender antes de julgar. Um dos alunos pronunciou-se diante das 

discussoes e falou: ""- Professora agora que to escutando essa historia, lcmbrei da minha mac. 

Acho que julguei ela, quando ela me disse sabado que nao ia comprar um celular pra mim 

naquele dia, ja que tinha a feira e outras contas pra pagar. Acho que nao compreendi ela e gritei 

com ela dizendo que so queria se fosse naquele dia. Acho que quando chegar em casa vou 

conversar com ela.*' 

Comentamos a atitude dele. Outros tambem disseram que ja tiveram tal atitude, mas que nao 

fariam mais. Se vao fazer ou nao, nao saberei, o que sei e que para o primeiro dia de aula a 

exposigao do aluno foi muito significative. 

Muitos textos facilitaram a exposigao oral dos alunos. Eles expressaram seus sentimentos, suas 

angustias, expuseram sem medo de que suas "poucas falas" valessem "notas baixas". 

Durante o periodo em que estagiei houve uma preocupagao intensiva da escola com a Prova 

Brasil. A prova tinha por objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 
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educacional, a partir de testes padronizados com questoes de Lingua portuguesa e questoes de 

Matematica. 

Como o objetivo da prova c avaliar (medir) o ensino, considerei que a avaliacao deveria ter sido 

um processo continuo, em que a professora ao longo do ano letivo iria avaliar o desenvolvimento 

dos alunos de modo geral. E nao, deixar para trabalhar modelos do instrumento de avaliacao para 

alcangar rendimentos positivos no mes que antecedia a participacao dos alunos no processo. 

Os alunos se sentiam perdidos ao receber os modelos das provas, pois tanto as questoes de 

Lingua Portuguesa quanto as quesides de Matematica, apresentavam enunciados que 

necessitavam leitura, atencao e reflexao. 

No periodo do estagio trabalhei bastante texto com os alunos, os mesmos nao tinham o habito de 

ler, por isso, escolhi textos curtos, mas que estivesse dentro do contexto. Os textos foram 

discutidos oralmente, instiguei os alunos a falar sobre os lemas trabalhados, porque a minha 

preocupacao era com a expressao oral c escrita e nao com a prova. Mas acredito que o fato de ter 

explorado bastante a interpretagao oral dos alunos atraves dos textos, tenha facilitado a 

compreensao das questoes no momento da prova. 

Outro tema importante foi o que trabalhamos uma historia real, de uma crianga de 9 anos que 

trabalhava o dia inteiro no corte da cana para ajudar os pais e nao podia realizar o seu maior 

sonho que era estudar. Na discussao desse texto os alunos disseram conhecer seus direitos e seus 

deveres. Comentaram a respeito dos seus direitos e se os mesmos cumpriam com seus deveres. 

Trabalhamos tambem o cotidiano deles. Ao fazer uma produgao de texto e uma exploragao oral a 

respeito do seu cotidiano, consideraram a atividade muito facil. Essa facilidade citada pelos 

alunos se deu por estes descrever a respeito de algo do conhecimento deles. 

Atraves dos textos e diante das alitudes dos alunos no decorrer a aula conversavamos sobre 

regras, sobre respeitar as regras impostas pela escola, que nos faziam bem, como por exemplo: 

obedecer o sinal de entrada na sala, o uso do uniforme, como tambem discutiamos sobre algumas 
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regras que os mesmos achavam injustas, como: ficar sem recreio, nao poder ir tomar agua sempre 

que queriam, nao poder sair escola na hora do recreio. 

Diante dessa realidade apresentada procurei analisar o estagio como uma viveneia, como uma 

reflexao a respeito das contribuigoes dos alunos, das suas participagoes, das suas resistencias, das 

suas inquietagoes para minha vida particular e principalmente uma possivel atuacao como 

docente. 

A partir dessas diferentes realidades, dos momentos de alegria, dos desafios encontrados, pois 

nem sempre minhas aulas foram executadas de acordo com o planejado, acredito que para ser 

professora nao basta "querer". Mas antes de tudo "ser" uma pessoa aberta para "conhecer". Nao 

digo aqui conhecer apenas os conhecimentos cientifieos, mas conhecer e reconhecer o outro, 

atraves de suas vivencias, de suas historias, de suas experiencias. 

Ser professor e refletir diante das agoes e muitas vezes se colocar no lugar do outro. Respeitar e 

mostrar que o professor tambem precisa ser respeitado. 

Poderia ter feito mais pela turma. Entretanto, acredito que o pouco que fiz tera significado na 

vida de alguns alunos, que nos momentos mais dificeis nao me deixaram desistir e mostraram que 

aquelcs momentos nao foram significativos apenas para mini . 

O mais importante de tudo e que fiz com que eles percebessem que nao devem silenciar, ou 

melhor, ter medo de expor o que pensam e sentem a respeito de determinado assunto ou pessoa. 

Mas, tambem nao devem humilhar, oprimir, ridicularizar ninguem. Reconhecer a fala do outro e 

estimular para que essas pessoas se expressem com mais desenvollura. Respeitar, aqucles que se 

apresentam de forma timida, mas com particularidades significativas. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A pesquisa de tipo etnografico, considerada um importante tipo de pesquisa, por nos colocar em 

contato direto e por tempo indeterminado com a realidade pesquisada, possibilitou uma melhor 

compreensao das falas dos alunos no contexto da sala de aula. O periodo de coleta de dados que 

durou um semestre letivo, atraves de uma observacao participante, proporcionou uma melhor 

analise dos dados e contribuiu significativamente para o periodo do estagio. 

Os espacos de convivencia cotidiana como a familia, os grupos de amigos, a igreja, entre outros 

espacos sao significativos para ampliacao da expressao oral, mas que estes nao sao suficientes 

para garantir ao aluno, a construcao de conhecimentos formais sobre a exposicao oral das ideias e 

a construcao de argumcntos. 

A linguagem oral e importante para o desenvolvimento comunicativo do aluno. Esse meio de 

comunicacao proporciona a ampliacao do repertorio oral e escrito, ao serem trabalhados 

paralelamcnte em atividades educativas organizadas e planejadas para perceber o 

desenvolvimento era conjunto tanto da linguagem oral como da linguagem escrita. 

Conclui-se que na escola, as falas dos alunos apresentam-se limitadas e que a exposicao oral das 

ideias deles reflete na escrita de seus textos. Outro elemento destacado e que a lingua oral e 

escrita sao trabalhadas de forma dissociadas. Nao ha interesse cm cxplorar a expressao oral dos 

alunos, fazer com que os mesmos possam emitir suas ideias e opinioes. A escrita e super 

valorizada, a ponto de nao considerar o desenvolvimento oral e expressivo do aluno como um 

processo avaliativo. 

Este considerado na minha concepgao fundamental para o desenvolvimento e ampliacao do 

repertorio linguistico. A oralidade nao pode caminhar sem a escrita. ambas constituiem-se como 

elementos de grande valor para o desenvolvimento da aprendizagem de um modo geral, pois elas 

podem ser trabalhadas nas diferentes disciplinas e em diferentes contextos. 
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A oralidade apresentou-se como uma tematica pouco trabalhada na escola, apesar de ser uma 

atividade de grande relevancia para os usos que fazemos dela nas diversas circunstancias sociais, 

sejam elas formais ou informais. 

A escola nao valoriza a importancia da linguagem oral ou oralidade, esta e trabalhada sem ter o 

conhecimento da sua importancia. Fala-se era linguagem oral sem ter a consciencia de sua 

estrutura, de suas regras e principios, de suas fungoes, diferencas e semelhangas. A linguagem e 

empregada sem o interesse de conhece-la, para assim trabalha-la com seguranca. 
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PLANO DE ACAO 

O estagio e mais um momento de aprendizagem e socializacao do conhecimento. Atraves dele e 

possivel integrar o processo de formagao na Universidade com o trabalho na sala de aula, de 

forma a considera-io como objeto de investigacao e analise. 

Para Barreiro (2006) o estagio e "um lugar por exeelencia para que o futuro professor faca a 

reflexao sobre sua formagao e sua agao, e dessa forma possa aprofundar conhecimentos e 

compreender o seu verdadeiro papel e o papel da escola na sociedade."' (p.90) 

Neste sentido a teoria-pratica nao ocorre de forma estanque, mas como movimento de integragao, 

intrinsecamente relacionados. 

No periodo 2009.1 iniciei a partieipagao na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental Costa e Silva, na turma do 5° ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

investigar atraves de uma pesquisa de tipo etnografico a oralidade dos alunos. 

Util izei como instrumento de coleta dc dados a observacao participante com vistas a participar 

diretamente da sala de aula. 

A pesquisa de tipo etnografico compreende um trabalho de campo cm que o pesquisador se 

aproxima de forma gradativa da realidade pesquisada. Desse modo, o contato com o cotidiano 

escolar nao aconteceu apenas no estagio, mas desde o processo de iniciagao da pesquisa. 

O estagio dar-se-a a partir da realizagao de um trabalho interdisciplinar tendo como eixo condutor 

a oralidade. 

Obj ethos 

• Realizar atividades que tenham como fio condutor a expressao da linguagem oral; 

• Possibilitar momentos de discussao, de modo que o colega respeite a organizagao das 

falas; 

• Desenvolver a comunicagao oral por meio da exposigao de ideias dos alunos; 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Incentivar a comunicagao oral atraves da aproximagao do conteudo trabalhado em sala de 

aula com o cotidiano dos alunos; 

• Estabelecer relagoes entre a fala e a escrita, com o desenvolvimento do trabalho dos 

conteudos. 

Metas 

• Organizar situagoes problemas que envolvam o estudo da matematica com o cotidiano dos 

alunos; 

• Realizar questionamentos a partir de um texto base; 

• Construir atividades que possam relacionar o estudo das diferentes disciplinas; 

• Construir jogos que facilitem o entendimento do conteudo estudado. 
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ANEXO 

UN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

or zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rV,lX, 



Roteiro da observacao: 

• Expressao dos no decorrer da aula; 

• Iniciativas e regulagao das falas dos alunos; 

• Respostas coerentes as questoes suscitadas; 

• Exposigao de ideias com seguranca; 

• Respeito as ideias dos colegas; 

• Argumentos claros em torno do assunto: 

• Ambiente proporciona estimulo e seguranga a expressao oral; 

• Momentos mais freqiientes de expressao oral; 

• As duvidas sao tiradas no momento da explicagao ou diretamentc com o professor. 

• Meios de esiimulos da linguagem oral. 


