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RESUMO 

Esse trabalho analisa as reflexoes decorrentes de um estudo sobre as dificuldades de 

aprendizagens nas series iniciais do ensino fundamental. O objetivo desse estudo e mostrar 

que o contexto escolar deve ser voltado as mudancas que ocorrem atraves das transmissoes do 

conhecimento e questionando assim todos os elementos necessarios diante dos 

questionamentos sobre o ensinar e o aprender. Partiu-se de uma pesquisa qualitativa, 

utilizando como instrumento para coleta de dados entrevistas e observacoes, alem do portfolio 

e o diario de campo, como fontes de pesquisa documental. Nessa perspectiva, os resultados 

extraidos contribuem de forma direta para a compreensao de questionamentos ligados a 

aprendizagem de maneira que possibilite a concretizacao das mudancas na vivencia escolar. 

Nesse sentido a relacao professor- aluno e uma realidade que se torna um aspecto central de 

elementos que influenciam nas dificuldades contidas na aprendizagem das series iniciais. 

Portanto, a tematica visa compreender a pratica educational, como ponto primordial do 

processo de ensino/aprendizagem para obter uma interacao entre o docente e o discente. 

Palavras- chaves: Aprendizagem. Educando. Ensino. Dificuldades. 



A B S T R A C T 

This work analyzes the reflections resulting from a study on the difficulties of learning in 

initial grades of basic education. This study is to show that the school context must be 

returned to the changes that occurs through the transmission of knowledge and questioning all 

the necessary elements in the face of the research on teaching and learning. Left-is a 

qualitative research, using as an instrument for data collection interview observation, in 

addition to the portfolio and the field diary, as sources of documental research. From this 

perspective the results extracted contribute directly to the comprehension of questions linked 

to learn that allows the implementation of the changes in school experience. In this sense the 

prof- student is a reality that becomes a key aspect of elements that influence the difficulties 

contained in learning from the initial series. Therefore, the theme aims to understand 

educational practice as crucial point of the teaching process learning to obtain an interaction 

between the teacher and students. 

Key Words: Learning, Student. Education. Difficulties. 
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I N T R O D U C A O 

As dificuldades de aprendizagem se fazem presentes no dia-a-dia de muitos educandos. 

Sabe-se que no mundo informatizado em que vivemos, ser educador e construir cada vez mais 

conhecimentos e que essa construcao deve possibilitar meios que motivem os educandos a fazer 

parte da construcao do conhecimento e sentir-se capaz de aprender. 

A tematica dificuldade de aprendizagem nas series iniciais foi escolhida em funcao da 

necessidade de compreender como se da o processo de aprendizagem, bem como as dificuldades 

apresentadas pelos educandos nas series iniciais do ensino fundamental. 

Assim torna-se importante ver como a E.M.ELI.F. Jose Dias Quanta, onde iniciei os 

trabalhos e a E.M.E.I. F Monteiro Dias, ambas localizadas no municipio de Monte Horebe - PB, 

conceberam aos seus educandos essa pratica de desenvolvimento da aprendizagem. Uma vez que, 

como educadores percebemos que existe uma grande dificuldade por parte dos educandos em 

compreender e aplicar em suas vivencias o valor dos conteudos apresentados e explorados em sala 

de aula. 

Na esteira da orientacao e da pratica do ensino infantil, compreende-se que um dos meios 

para que as criancas possam desempenhar sua capacidade de criar e atuar na sala de aula e 

necessario que haja riqueza e diversidade de atividades que Ihes sao apresentadas pelos 

educadores. 

E certo que o processo de aprendizagem e um problema real e presente que atinge a grande 

maioria dos alunos. Essa aprendizagem deve acontecer como instrumento fundamental voltada 

para a realidadc vivenciada por cada educando, possibilitando que os mesmos sejam agcntes 

transformadores de si proprios. 

Nesse sentido, a pratica pedagogica tendo em vista tal situacao deve possibilitar o 

desenvolvimento pessoal persistindo assim, a curto e longo prazo, a aquisicao de conhecimentos, 

conceitos e informacoes que devem esta presentes na vida estudantil. Essa aprendizagem deve 

buscar alternativas para tornar esse educando capaz de atuar na sociedade com dignidade e 

competencia, superando assim os obstaculos da vida cotidiana. 

Os campos da aprendizagem sao muitos e nao se limitam apenas ao ambiente escolar. 

Sendo assim o trabalho tern como problematica - Como entender as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelos educandos na apreensao e utilizacao dos conteudos apresentados pelo educador 

na sala de aula? - ainda nessa perspectiva em relacao ao estagio queremos analisar a tematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c 



como o professor pode atuar na sala de aula para assim possibilitar aos educandos interacao e 

competencia de agir e reagir ao realizar as tarefas escolares? 

Esse trabalho possui uma ampla importancia em nossa vida acadcmica, pois nos permitiu 

buscar subsidios teoricos e metodologicos, propondo assim maiores conhecimentos sobre as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos educandos nas series iniciais. 

Depois desse estudo acreditamos na possibilidade de contribuir para uma melhor relacao 

entre escola, aluno e professor proporcionando o acesso de novos conhecimentos, discutindo 

novas alternativas de trabalho que preparem o educando para enfrentar, ou mesmo veneer 

desafios, visando uma sociedade mais justa e igualitaria. 

Estruturalmente esta monogratia esta dividida em quatro capitulos, seguidos de conclusao 

e referencias. 

O capftulo I aborda o processo metodologico, o tipo de pesquisa. sujeitos e local da 

pesquisa, bem como os elementos e os instrumentos de coleta de dados. 

No capitulo 11 apresenta reflexoes decorrentes de um estudo sobre as dificuldades de 

aprendizagem nas series inicias do ensino fundamental. Assim, descrevemos sobre: Os educandos 

e as dificuldades de aprendizagens, procurando analisar a problematica da ma atuacao dos 

educandos no desenvolvimento das atividades diarias na escola, o que os leva a serem tao 

desinteressados e o que pode ser feito pelos educadores na perspectiva de trazer os alunos para a 

escola com mais determinacao em aprender. Ainda facamos uma relacao entre dificuldades de 

aprendizagem e o fracasso escolar, que nos permitiu afirmar que essas dificuldades estao 

interligadas e entre elas o educador deve ver que o sujeito e constituido na interacao com o meio e 

que desse meio ele precisa para se desenvolver como pessoa. 

Ja o capitulo III ressalta o porque da sala de aula ter o maior tempo de interacao do 

individuo no qual, o mesmo refleti, estuda deixando evidente a sua origem social. Nesse aspecto, 

este ambiente escolar possibilita o aluno pensar sobre suas dificuldade de ensino/ aprendizagem. 

Enquanto que no capitulo IV analisamos os procedimentos da pratica de ensino do professor no 

estagio supervisionado e ainda os desenvolvimentos de suas atividades pedagogicas vivenciadas 

na sala de aula. Pois percebemos que a partir de uma pratica pedagogica que apresenta como 

objetivo a qualidade do ensino para a formacao de sujeitos criticos e conscientes. 



C A P I T U L O I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. M E T O D O L O G I A D O ESTUDO 

Nesse capitulo apresentamos os processos metodologicos que utilizamos no decorrer do 

estudo da tematica: Dificuldade de aprendizagem nas series iniciais do ensino fundamental. 

Definindo o tipo de pesquisa realizada, apresentando os sujeitos e o local da pesquisa, bem 

como os instrumentos de coleta de dados utilizados como o portfolio, constituido pelos pianos 

de aula e um diario de campo, constituindo conhecimentos a partir do acumulo de 

experiencias vivenciadas no estagio supervisionado era docencia. 
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1.1 TipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de pesquisa 

A pesquisa e uma busea minuciosa por informacoes sobre um determinado campo de 

conhecimento. Portanto, e atraves dela que ficamos em contato direto com o objeto em que 

estamos pesquisando. Nela produzimos e adquirimos conhecimentos. 

O referido estudo se trata de uma pesquisa de carater descritivo e qualitativo, pois visa na 

sua decorrencia conhecer, aprender e analisar todos os elementos que fazem parte de um processo 

de acao com a educacao. Nesse sentido, Cecilia diz que: 

Para muitas pesquisas a historia de vida tern tudo para scr um 
ponto inicial privilegiado porque permite ao informante 
retomar sua vivencia de forma retrospectiva. com uma 
exaustiva interpretacao. (1994, p. 59). 

A pesquisa pode ser considerada um ponto primordial na realizacao de um trabalho, no 

qual a mesma traz no seu contexto informacSes que utilizamos de forma simples e natural para 

contextualizar resultados em nossos estudos. O pesquisador pode expressar ideias e experiencias 

vivenciadas pelo professor e os alunos em sala de aula, principalmente fatos vivenciando as 

dificuldades de aprendizagem que e o eixo em destaque neste trabalho. 

Nesse sentido, Severino afirma que: 

Pesquisa sao procedimentos operacionais que servem de mediacao pratica para a 
realizacao de um trabalho. Como tais podcm ser utilizados mediante difercntes 
mctodologias. Mas, obviamente, precisam ser compativeis com os metodos 
adotados e com os paradigmas epistemologicos adotados. (2002, p. 124). 

Nesse sentido, a pesquisa se torna um elemento fundamental para trabalhos que devem ser 

estruturados atraves de questionamentos e a pratica educacional, nos levando a discutir o problema 

a ser destacado nas escolas, relacionado a alunos e professores com a realizacao de um trabalho 

efetivo voltado para a problematica. 
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1.2 Sujeitos e local da pesquisa 

O trabalho foi reallzado, inicialmente na EMEIF. Jose Dias Guarita, localizada no 

municipio de Monte Horebe - PB. A mesma possui uma estrutura razoavel, pois percebemos que 

sua estrutura fisica deveria passar por uma reforma significativa. Isso porque entendemos que o 

corpo docente e seu funcionamento estao em pleno vigor com uma equipe de professores, que na 

sua maioria, possuem graduacao e estao sempre abertos as propostas da escola, no ambito de 

melhorar o ensino e superar os obstaculos apresentados pelos alunos na vivencia de seus 

problemas cotidianos fora da escola. 

A escola dispde de aparelhos tecnologicos para execucao de suas atividades diarias e em 

sala de aula, entretanto, e visivel o problema do espaco fisico. 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 4° ano. A turma conta com apenas 15 alunos 

sendo formada por um numero maior de meninos do que meninas todos de comportamento e 

classe social semelhantes. Assim, tais alunos sao resistentes em alguns pontos e relevantes em 

outros, o que tornou o trabalho um pouco dificil, mas ao mesmo tempo desafiador. 

O segundo momento da pesquisa, que tratou da realizacao do Estagio Supervisionado em 

Docencia, ocorreu na EMEIF. Monteiro Dias, localizada no Sitio Boa Vista, no municipio de 

Monte Horebe - PB, tambem numa turma de 4° ano, com caracteristicas semelhantes as citadas na 

turma da escola anterior. 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

A observacao foi um dos instrumentos privilegiado na pesquisa. Assim, o trabalho de 

observacao realizado na EMEIF Jose Dias Guarita foi uma etapa de muita relevancia no trabalho 

de observacao. Isso porque atraves dela, pode-se de forma direta analisar e manter um bom 

relacionamento com todo o corpo discente e docente da escola. 

Durante o periodo de observacao os educandos mantiveram a interacao rotineira, Nesse 

sentido, mostraram-se atentos e dispostos a colaborarem com o nosso trabalho. 

Ja a entrevista foi realizada da seguinte forma: selecionamos os nomes dos alunos em 

pequenos papeis, e entre eles foram retirados tres nomes que foram pronunciados era voz alta pela 

pessoa que sorteou. em seguida a entrevista foi realizada, individualmente, observamos, ha 

principio, momentos de tensao, mas logo apos a descontracao tornou-se visivel. 

Utilizamos a entrevista semiestruturada, uma vez que a mesma permite um intercambio de 

comunicacao e isso faz com que o pesquisador tenha uma inter-relacao, podendo a partir do 

roteiro escolhido, acrescentar alteracoes e partir dos questionamentos ou respostas dos 
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entrevistados a fim de obter uma resposta com uma maior qualidade e um melhor entendimento 

para orientacao, da problematizacao enfocada. 

No momento da entrevista, de forma individual foram levantadas questoes sobre: 

—*• Quais sao as dificuldades que voce encontra na sala de aula? 

—•Voce consegue aprender o que sua professora ensina? 

—* Quando voce nao aprende o conteudo de quern voce acha que e a responsabilidade? 

Os mesmos se mostraram inicialmente timidos, ao perceber isso, procuramos ser o mais 

simples possivel, na intencao de alcancar gradativamente e, que no minimo, fosse agradavel, 

aquele contato. Essa troca de saberes foi possivel, o tao esperado dialogo foi acontecendo, mesmo 

as respostas sendo breves, foi possivel despertar questionamentos o sentido das perguntas, quando 

questionamos sobre: 

- Qual a materia voce mais gosta? 

- Como e o seu relacionamento com o professor? 

- A escola atende suas necessidades de saberes? 

Ao final das entrevistas os educandos conseguiram contribuir para o trabalho, nao se 

omitindo a participar das entrevistas e ao mesmo tempo em que respondiam, chamavam atencao 

para a maneira simples e direta de responder os questionamentos. 

Assim, na entrevista procurou-se analisar o nivel de conhecimento dos educandos sobre a 

problematica abordada, uma vez que a entrevista contou com questoes subjetivas para assim obter 

opinioes mais precisas sobre o assunto exposto. 

Nesse sentido, Marconi afirma: "Por ser a entrevista um intercambio de comunicacao e 

importante ter presente toda uma serie de aspectos que tornam eficaz a inter-relacao, a fim de 

obter um testemunho de maior qualidade". (2009, p.278). 

Nesse sentido, a observacao e a entrevista ajudaram significativamente para obter as 

informacSes necessarias sobre a tematica abordada, facilitando assim o entendimento da mesma. 

Tambem foi utilizado na coleta de dados fontes documentais construidas, para e durante, a 

vivencia do Estagio Supervisionado em Docencia, ou seja, um portfolio constituido com os pianos 

de aula e atividades realizadas durante o processo e um diario de campo. 

Com base em Minayo (1992), concebemos campo de pesquisa como o recorte 
que o pcsquisador faz em termos de espaco, representando uma realidade 
cmpirica a ser estudada a partir das concepcoes teoricas que fundamcntam o 
objeto da investigacao. (p.53) 

C 
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No campo da pesquisa as fontes sao de grande relevancia no desenvolvimento desse trabalho e 

funcionam como parte fundamental para a realizacao de tal estudo, pois e atraves dele que o 

trabalho se torna muito mais real e as informacoes bem mais precisas na sua compreensao. 

1.4 Abordagem qualitativa e quantitativa 

Segundo a natureza dos dados a abordagem da pesquisa tanto e qualitativa quanta a 

quantitativa. 

Dispondo das duas abordagens, entretanto privilegiando a metodologia qualitativa, porque 

permite analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Essa metodologia pode nos fornecer uma analise mais detalhada sobre as 

investigates, ajudando-nos a entender melhor o que faz o educando, mediante as dificuldades de 

aprendizagem, aprenderem com seus habitos, atitudes, tendencias e comportamentos. 



C A P I T U L O I I 

2. D I F I C U L D A D E S DE A P R E N D I Z A G E M 

Neste capitulo apresentamos refiexoes sobre as relacoes entre os educandos e as 

dificuldades de aprendizagem no cotidiano da sala de aula, e o Porque das criancas apresentarem 

essas dificuldades, diante do fracas so escolar, unindo assim, o objeto de estudo e seguindo as 

instrucoes de varios autores que foi primordial na construcao da fundamentacao teorica desse 

trabalho. 



2.1 Os educandos e as dificuldades de aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para falar sobre o processo de dificuldades na aprendizagem, precisamos esta 

comprometidos com a construcao do conhecimento, o qual permite tambem um compromisso com 

as lutas pelas transformacoes da sociedade atual. 

Nessa perspectiva, o aluno e o principal agente desse processo, sendo assim eie podera 

entender para que serve cada conteudo e exercer a funcao de escolha no uso desse aprendizado. 

Caso contrario a construcao do conhecimento "passa" despercebido na vida do aluno, ou seja, nao 

vai ter nenhum significado. 

Parte-se do principio de que os seres humanos sao capazcs de desenvolver o conhecimento 

e dentro dessa capacidade o educando se depara com as dificuldades, isto e, pode se estabelecer 

uma relacao de aprendizagem que desenvolva uma adaptacao ao conteudo a ser explorado pelo 

educando. E essa adaptacao e incentivada quando trabalhamos de forma direta trazendo para o 

ambito escolar assuntos que estao presentes na vida cotidiana do educando. 

Nesse sentido, Drouet afirma que: "A aprendizagem e gradual, isto e, vamos aprendendo 

pouco a pouco, durante toda a nossa vida. Portanto ela e um processo constante e continuo". 

(1999, p.08). 

Assim, entende-se que as dificuldades de aprendizagem na verdade estao relacionadas aos 

obstaculos didaticos existentes, nos quais o educador nao busca contextualizar os conteudos ao 

mesmo tempo em que os torna "fechados" ao interesse individual do educando. 

O papel da educacao na vida escolar dos educandos e o de exatamente integra-los de forma 

simples e prazerosa para assim garantir a eriacao de aptiddes que possibilitem o acesso ao 

desenvolvimento de experiencias acumuladas. 

Nessa perspectiva, recorre-se a Dilts quando afirma: "se nao conseguirmos nos identificar 

com aquilo que estamos aprendendo, a aprendizagem pode transformar-se num tremendo esforco". 

(1999, p.29). 

Nesse sentido, observa-se que as dificuldades de aprendizagem iniciam-se de forma 

concreta nas series iniciais e se estendem ate outras etapas do ensino. Isso porque, na maioria das 

vezes, os educadores se prendem a metodos conservadores e acabam induzindo os educandos a ver 

conteudos como: definicoes, exemplos e resolu^oes, assim priorizando em muitos casos a 

mecanizacao. Com isso, os educadores limitam a aprendizagem do educando e o projeta para 

determinada finalidade remetidas aquele momento. 



Mas afinal, como surgem as dificuldades de aprendizagem? Na verdade o que mais 

caracteriza as dificuldades de aprendizagem e um conjunto de obstaculos que se destacam na 

escola e na vida do educando a partir da sua infancia nas series iniciais, sendo conhecidas como 

obstaculos didaticos aplicados pelos educadores e na vida social onde os meios de comunicacao 

contribuem de forma negativa para a coneretizaeao do conhecimento. 

Ainda nesse sentido, Drouet afirma: "Para que seja capaz de aprender a crianca deve 

apresentar um bom estado fisico geral, isto e, deve estar gozando de boa saude com seu sistema 

nervoso e todos os orgaos dos sentidos funcionando muito bem". (1999, p.09). 

Apesar de tanta modernidade e evolucao na educacao, e visto que a maioria das escolas 

tern como modelo uma pedagogia traditional, na qual se faz necessario destacar uma tematica 

bastante complexa que sao as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos educandos. Isso se 

da na sua grande maioria devido a varios fatores da vida de cada um. Dessa forma, a escola deve 

se parar para tentar entender a vida desse educando fora da escola, para assim, poder suprir esse 

espaco da melhor maneira possivel. Portanto, nao sera a escola "sozinha" que vai resolver esse 

problema, porem vai enfrenta-lo de forma mais precisa, uma vez que, vai esta mais integrada a 

vida particular e grupal desse educando. Nesse sentido e necessaria a escola esta preparada para 

atuar de forma positiva e espontanea na perspectiva de trabalhar esse ser e conseguir faze-lo atuar 

na vida social particular e em grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Por que as criancas apresentam dificuldades de aprendizagem? 

Antigamente acreditava-se que as criancas aprendiam apenas recebendo informacoes de 

um professor. Ele explicava, ditava regras e a crianca ouvia, copiava, decorava e deveria aprender. 

Quando isso nao acontecia culpava a crianca de desatenta elaborando assim, um conceito que nao 

deve ser feito jamais. 

Contudo, fica clara a ideia de que esse conhecimento e precario e antigo e dessa maneira, a 

compreensao daquilo que se aprende costuma ser bem pequena, isso porque receber informacoes 

de um professor nao e suficiente para que o aluno aprenda com compreensao. Nesse caso a crianca 

fica totalmente passiva, ou seja, nao pensa com a propria cabeca. O aprendizado deve-se da de 

forma exploratoria onde a crianca seja o sujeito agente de seu conhecimento, podendo assim 

explorar as coisas do mundo, possibilitando a mesma, ser capaz de pensar e compreender. Nesse 

sentido, Dilts afirma: "uma pressuposicao muito importante da aprendizagem e a de que ela e um 

processo com miiltiplos niveis". (1999, p. 25). 



A importancia do aprender escolar e fundamental no desenvolvimento da crianca. E esse 

aprendizado deve ter a finalidade de deixar a crianca mais espontanea, criativa e desinibida para 

assim nao prejudicar o desenvolvimento cognitivo da mesma. 

Sabe-se que esse e um processo complexo, no qual, estao incluidas tres variaveis 

importantes: aluno, professor, organizacao curricular e outros fatores que podem contribuir para a 

realizacao de um aprendizado mais real. Partindo da realidade atual, o quadro estudantil nos 

mostra que s alunos sao diferentes, tanto em suas capacidades, quanta em suas motivacdes, 

interesscs, ritmos de evolucao, estilo de aprendizagem, entendemos que todas as dificuldades de 

aprendizagem sao relativas e para sua maior compreensao e extremamente necessario colocar o 

acento no proprio processo interacao ensino/aprendizagem. 

Para os educadores a melhor saida, e aprimorar as aulas sempre lembrando que algumas 

atitudes simples podem mudar a dinamica das aulas. 

Se direcionando a essa base, Dilts afirma: 

Aprendemos por meio dos sentidos —aprendemos vendo, ouvindo, sentindo 
coisas, aprendemos ate mesmo cheirando e provando, apesar de na maior parte do 
tempo alguns desses sentidos sejam esquecidos pela educacao tradicional (1999. 
p. 24). 

Para que a aprendizagem aconteca e necessario assumir com todos os conhecimentos, com 

toda dedicacao os principios da normalizacao e individualizacao do ensino, optando pela 

compreensao dos niveis da exclusao dos educandos. Essa e uma compreensao que tenta superar a 

concepcao tradicional dos problemas escolares os alunos sao desvalorizados no contexto escolar e 

na sua aprendizagem com o mundo em que vive. 

Se a crianca manifesta dificuldades na aprendizagem, o educador nao podera ver essa 

crianca como um ser que possui uma falha cognitiva, mas como privacao de bem-estar emocional, 

que de certa forma Ihe foi apresentado no seu ambiente familiar. Nessa circunstancia e 

imprescindivel saber como atuar e ter a certeza que a maneira como voce age pode ser totalmente 

determinante e decisiva na vida desse aluno. 

Assim, Dilts afirma: "O perigo de aprender a pensar sistematicamente e que o sistema 

usado pelo educador pode ser tao prejudicial para alguns tipos de processos quanta e vantajoso 

para outros". (1999, p. 24). 

E crescente o numero de criancas que nao tern o mesmo ritmo de aprendizagem 

proportional a sua capacidade. Estas criancas nao so apresentam dificuldades de adaptacao a 



escola e ao metodo de ensino, mas tambem, sao suscetiveis a ser taxadas de perturbar o ambiente 

escolar e, possivelmente, prejudicar o rendimento e o bem-estar das outras. Nesse sentido, o 

educador deve se voltar para a formacao individual desses educandos e procurando sempre saber 

que inteligencia e ate certo ponto, um patrimonio herdado dos pais e que cada crianca possui um 

perfil heterogeneo com pontes fortes e fracos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar 

O fracasso escolar e uma questao que abrange um campo complexo de problemas. Nesse 

sentido, pesquisadores investigam as causas que possam, de certa forma, justificar o mau 

rendimento escolar existente na educacao relativo aos problemas de aprendizagem. 

Acredita-se que o conhecimento do sujeito e constituido na interacao com o seu meio, seja 

ele, familiar, escolar e ate mesmo social e, que desse meio ele depende para se desenvolver como 

pessoa. 

Sob essa otica, Drouet, afirma: "a dificuldade de aprendizagem nas criancas ocorrem em 

virtude das diferentes potencialidades e heranca genetica da motivacao do meio ambiente, cultural 

e social". (1999, p. 12). 

Portanto, quando o meio e classificado como inadequado para um desenvolvimento sadio, 

o educando pode encontrar obstaculos que poderao ser superados a medida que ele encontra na 

familia, na vida e em si proprio uma porta que permita enter e construir uma nova aprendizagem. 

Embora seja dificil falar separadamente do educando, da familia e da escola, pois todos juntos 

formam uma relacao triangular. 

Geralmente, alunos e professores conhecem as regras do convivio escolar, mas aos poucos 

e que compreendem a sua natureza, os modos e as razoes pelas quais foram estabelecidas apesar 

de haver evolucao dos estudos sobre o tenia dificuldades de aprendizagem e sabido que a maioria 

das escolas e professores tern como modelo uma pedagogia tradicional. 

Essas dificuldades devem ser consideradas como parte integrante no processo de ensino-

aprendizagem que incide sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos 

alunos, como aquisicao de conceitos e dominio de aquisicao e atitudes. E de suma importancia que 

a sala de aula deixe de ter carater competitivo, seletivo e discriminatorio e passe a ocorrer 

continuamente, como parte integrante do processo de ensino aprendizagem. Nessa linha de 

pensamento Drouet afirma: "As diferencas individuals levam alguns individuos a serem mais 

lentos na aprendizagem, enquanto outros sao mais rapidos". (1999, p.08). 



Para tal fica evidente que os educandos trazem consigo saberes individuals que nao podem 

limitar ou delimitar sua capacidade de apreender os conteudos apresentados pelo educador e esse 

educador que vai fazer com que o aluno va alem de suas capacidades e consiga desenvolver 

habilidades que irao contribuir na sua formacao como ser atuante. 



C A P I T U L O I I I 

3. R E F L E T I N D O SOBRE AS D I F I C U L D A D E S DE A P R E N D I Z A G E M N A 

S A L A DE A U L A 

Nesse capitulo destacamos a relacao entre o educando e a sala de aula, proporcionando um 

melhor entendimento na a relacao escola e as dificuldades de aprendizagem nas series iniciais. 

Relacao essa que pode fundamentar o entendimento dos alunos e a compreensao de informacoes 

sobre os elementos que fazem parte das dificuldades expostas pela aprendizagem. 



3.1 O educando e a sala de aula como sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da essa relacao 
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A partir da pesquisa observou-se que o nivel de compreensao dos educandos com relacao 

aos conteudos expostos pelo educador no cotidiano da sala de aula esta insatisfatorio devido a um 

grupo de problemas que, na opiniao deles, devem ser resolvidos com urgencia. Sendo assim, 

constatou-se que esses problemas estao diretamente ligados a salas de aula super lotadas, que de 

forma direta atrapalha, e muito, no desenvolvimento do aprendizado como relata o Aluno "A" ao 

dizer: "A minha sala tern muito aluno, o barulho e grande e a professora grita muito" (sexo 

masculino, entrevista 15/10/2009). 

Dessa maneira, o estudo mostra que os educandos estao conscientes das dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e sabem que essa 

mudanca positiva, nesse processo, tambem pode e deve acontecer o mais rapido possivel. O 

processo de ensino-aprendizagem nao deve se deter apenas a sala de aula, mas sim, se estender na 

vida desses educandos no seu dia-a-dia, para assim, proporcionar uma sensacao de progressao. 

A escola deve trabalhar e caminhar junto com o corpo que a forma, afinal nao se trata so de 

um predio e sim, de um ambiente onde pessoas vao atuar e se relacionar de forma direta com 

outras. Nesse sentido, a escola deve trabalhar em conjunto e respeitar acima de tudo os educandos 

na sua individualidade, para esse pensamento e preciso saber que: 

A escola compete o papel de orientar, tanto os professores como os pais, a 
respeito desses disturbios de aprendizagem atraves de palestras, filmes e 
discussoes com especialistas semprc buscando intervir de forma positiva na vida 
dos educandos. (DILTS, p.27, 1999). 

Fica evidente que a origem social dos sujeitos reflete no processo de ensino-aprendizagem. 

Por isso, e importante acreditar que o ato de educar nao e algo destinado a escola, professores e 

alunos, nesse contexto e necessario englobar a sociedade e entender que ela atua na vida de cada 

um. Como relata o Aluno "A" ao afirmar: "existe uma diferenca entre o que vemos na sala e o que 

acontece la fora depois que saimos". (sexo masculino, entrevista). 

Ao serem questionados sobre para que serve seu aprendizado e o que falta para as aulas 

serem mais envolventes e atrativas, os educandos elencaram inumeras ac5es que podem sim 

transformar a sala de aula e o aprendizado mais eficaz como por exemplo: professores mais 

atuantes, aulas recreativas, os conteudos voltados para temas atuais, um relacionamento professor-

aluno mais amigavel, no sentido de quebrar com essa imagem que o professor e o dono do saber e 
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o aluno mero receptor. E o que destaca o Aluno "A" quando afirma "A professora da conteudo 

chato, sem graca e grita muito, quando falo sobre internet ela briga". (sexo masculino, entrevista). 

Nessa perspectiva, pode-se constatar que qualquer instrumento pode causar entrave ou 

desentrave no andamento do desenvolvimento da aprendizagem dessa crianca. Tambem e preciso 

considerar que os procedimentos no desenvolvimento cognitivo desse ser nao esgotam as 

possibilidades de valorizacao dos alunos na pratica escolar. 

Sendo assim, a acSo do professor precisa ser analisada a fim de obter concretizacao de 

mudanca para a pratica de suas acoes em sala de aula, fazendo com que o aluno possa resgatar e 

atuar na perspectiva de aprender. O educador nao pode apresentar para seus alunos diante de suas 

acoes a sentenca final de fracasso para mostrar que nao houve aprendizagem. 

E o professor em sala de aula que vai elaborar as formas de intervencao mais eficiente e 

adequada para garantir uma acao educativa efetivamente transformadora. Como mostra Dilts ao 

dizer: 

Aprendemos por meio dos sentidos: — aprendemos vendo, ouvindo, sentindo 
coisas; aprendemos ate mesmo cheirando e provando; apesar de na maior parte do 
tempo, esses dois ultimos sentidos serem esquecidos. (p.27, 1999). 

Nestes termos, convem ao educador conduzir uma aprendizagem centrada no aluno que 

deve considerar suas atitudes e interesses seus valores e suas habilidades, trata-se de um 

desenvolvimento de aprendizagem dinamico, uma vez que esse deve adequar-se as mudancas que 

ocorrem no processo de formacao dele, pressupondo muita serenidade, compromisso profissional 

desse educador para desenvolver tecnicas no sucesso dos alunos. 

Geralmente, educadores e educandos conhecem as regras do convivio escolar, mas poucos 

compreendem a sua natureza, os modos e as razoes pelas quais foram estabelecidas. Apesar de 

tanta modernidade e evolucao, nos metodos de ensino-aprendizagem sao notorias as dificuldades 

que os alunos sentem na bora de pensar sobre um determinado assunto descartando nas 

disciplinas, ultrapassar a mera memorizacao de informacoes. Como afirma o Aluno B ao dizer: "E 

dificil da opiniao sobre as coisas porque eu sempre estudei e aprendi que e necessario colocar na 

prova o que eu decorei na materia", (sexo feminino, entrevista). 

Alem desses obstaculos citados pelos alunos, observou-se que existe tambem uma 

problematica que e o tempo de estudo fora da sala de aula, bem como, a diferenca que existe entre 

os conteudos apresentados pelo professor e a realidade de vida desses educandos. 
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Com relacao ao resultado do aprendizado na escola a resposta dos alunos indica que esse 

aprendizado continua sendo valorizado apenas para realizar bem o ato da leitura e da escrita no 

ambito cotidiano e nao se estende a serem formadores de opinioes com posicoes e pensamentos 

diferentes nas tomadas de decisoes. 

A aprendizagem deve se da de forma continua, em que o sujeito possa valorizar sua acao 

cotidiana fora e dentro da sala de aula, valorizando o trabalho coletivo e o crescimento de cada 

aluno. 

Contudo, e necessario que o aluno seja acompanhado na sua atividade de construir o 

conhecimento para assim a dificuldade de aprendizagem seja superada e o educador perceber se ha 

necessidade de algum reforco para seu total desenvolvimento na aprendizagem. Para que isso 

aconteca, o educador deve ainda respeitar as diferencas individuals dos alunos. Isso porque, cada 

aluno tern seu ritmo proprio de aprendizagem, de aquisicao de conhecimento. E notorio que uma 

pessoa atendida de forma respeitosa com certeza desenvolve-se melhor. E preciso, portanto, que o 

educador procure desenvolver um processo educativo onde as diferencas sejam totalmente 

respeitadas. Para Dilts "Uma pressuposicao muito importante da aprendizagem e a de que ela e um 

processo com multiplos niveis". (1999, p.25) 

Nesse sentido, quando falam do aprendizado na escola, os alunos em sua grande maioria 

respondem que precisa de uma melhoria na posicao do educador no sentido de dominio de sala 

para assim direcionar a atencao de todos para as questoes apresentadas no cotidiano escolar. 

Os mesmos acrescentam que o educador deve direcionar o seu tempo na sala de aula com 

atividades envolventes como: apresentar sempre temas atuais nas aulas, promover debates, roda de 

conversas, valorizarem a participacao dos alunos, e acima de tudo promover uma relacao de 

respeito entre educador e educando e assim estarem mais estimulados a aprender. E o que relata o 

Aluno "C", quando afirma: 

Nos nao aprendemos porque o barulho e grande, a professora nao da uma aula 
difcrente e ai falamos sobre outras coisas, sem prestar atencao no que ela esta 
dando, tambem ela nao domina a sala, assim fica dificil de aprender. (sexo 
masculino, entrevista). 

Com base nesse relato observou-se que muitas criancas fracassam no processo de 

aprendizagem porque, quando muito a escola conta, e com os professores que em sua maioria nao 

estao preparados para resolver tal situacao e nem contam com o apoio da propria escola nem da 

familia, que todos sabem que e a base. Foi observado tambem que a atuacao da sociedade na vida 
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dessas criancas as vezes as colocam em posicoes discriminatorias valorizando a posicao social que 

as mesmas ocupam e pelo status dos pais. 

Observou-se, ainda, que essas escolas precisam contar com a ajuda e apoio de outros 

profissionais como psicologos, profissionais da area de saude no sentido de junto com os 

professores fazer um diagnostico dos principals problemas de aprendizagem e suas dificuldades, 

sobretudo nas series iniciais que e quando realmente plantamos a base desses educandos. Na 

concepcao de Dilts (1999) "A escola compete o papel de orientar, tanto os professores, os pais, a 

respeito desses disturbios de aprendizagem atraves de palestras, filmes e discussoes com 

especialistas". 

Fica evidente que a origem social dos sujeitos reflete no processo de ensino-aprendizagem, 

nao porque uns saibam mais do que outros, mas sim, por terem tido oportunidades diferentes. 

Portanto, a acao do professor precisa ser analisada por ele mesmo, a fim de obter 

orientacoes precisas para uma nova pratica de suas acoes era sala de aula, para que o aluno possa 

aproveitar a oportunidade de aprender antes que o professor apareca com a sentenca final de 

fracasso, ou antes, que se leve muito tempo para descobrir que nao houve aprendizagem suposta 

ou esperada. 



C A P I T U L O I V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ESTAGIO SUPERVISIONADO E A V I V E N C I A ESCOLAR 

Nesse capitulo apresenta-se uma analise do estagio supervisionado na interface com a 

vivencia escolar, as contribuicSes dele na vida academica e profissional, apresenta-se ainda a 

importancia da relacao entre planejamento de aula e atuacao do professor na mesma, onde inclui 

modelos de atividades criativas e envolventes para os alunos. 



4.1 Contribuicoes do estagio supervisionadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em docencia e para minha vida 

academica e professional 

O estagio supervisionado em docencia contribuiu de maneira concretizada em nossos 

estudos academicos, nos permitindo assim, uma atuacao na area do conhecimento teorico e 

pratico. Com a realizacao do estagio pudemos perceber, de forma clara, que a teoria e a pratica sao 

saberes que embora considerados distintos por alguns educadores apresentem ao mesmo tempo 

acoes positivas na atuacao do professor na sala de aula. Nesse sentido, compreendemos que para 

ser um bom profissional nao basta esta ligado nos acontecimentos do momento, mas sim 

aprimorar e lapidar o meu conhecimento. 

Portanto, no estagio dos cursos de formacao de professores, compete possibilitar 
que os futures professores compreendam a complexidade das praticas 
institucionais e das acoes at praticadas por seus profissionais como alternativas no 
preparo para sua insercao profissional. (PIMENTA; LIMA, 2008, p.43). 

Durante o periodo do estagio muita coisa foi acontecendo e entre elas o que mais nos 

chamou a atencao foi quando nos pegamos refletindo sobre a nossa propria pratica pedagogica 

entendemos que nossas aulas poderiam ser mais atuantes e que os nossos alunos queriam e podiam 

mais, nesse momento la estavamos nos diante dos alunos cheios de vontade, mas vendo obstaculos 

onde nao existia, pois percebemos que e possivel melhorar, basta simplesmente nao se acomodar 

naquilo que se faz. Diante disso no tocante a contribuicao do estagio na nossa vida profissional, 

podemos afirmar que foram muito proveitosos, e fundamentais os dias que tivemos de experiencia 

como docente e estagiario. 

4.2 Contribuicoes das atividades apresentadas no estagio supervisionado 

Durante o periodo do estagio nos reportamos aos livros didaticos para elaborar os nossos 

pianos de aula, produzindo assim um portfolio que nos foi muito util no desenvolvimento desse 

trabalho, no final de cada aula nos reportavamos ao diario de campo para registrar ali tudo o que 

acontecia na sala de aula, pois sabiamos que mais a diante o portfolio e o diario de campo seriam 

fontes de pesquisa entre o objeto de estudo, procurando subsidio em Minayo, quando afirma: 
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[...] O diario de campo e, na verdade, um amigo silencioso que nao pode ser 

subestimado quanto a sua importancia. Nele diariamente podemos colocar nossas 

percepcdes, angustias, questionamentos e informacoes que nao sao obtidas 

atraves da utilizacao de outras tecnicas. (p.63 1994). 

Assim percebemos que o diario de campo vai nos subsidiar na problematica para entender 

as dificuldades de aprendizagem e nos nortear no sentido da melhora. No tocante, as atividades 

podemos perceber que os alunos gostaram e se envolveram na tentativa de realizar, com sucesso o 

que se pedia, entre elas destacamos as seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ciclo da agua na natureza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agua na natureza sempre muda dR astadn. 

O calor do Sol aquece a agua dos mares, oceanos, lagos, rios, plantas c-

animais. A agua aquecida se transforma em vapor. 

0 vapor de agua sobe. fEle encontra camadas de ar mais frias e acontece a 

condensacao, isto e, o vapor do agua se Uansformo cm gotinhas de agua. 

As gotinhas do agua so unem e formam as nuvwns. 

Qunndo as nuvens ficam carregadas de gotinhas acontace a pracipitayao, 

isto e. as gotinhas caem em forma de chuva. 

Uma parte da agua das < huvas penetra na terra. A outra parte vai para ns 
rios, lagos e mares 

0 calor do Sol faz uma parte da agua novamente ovaporai. 

O cldo da agua na natureza esta formado e tudo so repme. 

Imagem II - Texto sobre o ciclo da agua 
Fonte - Portfolio 
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II Atividade produzida pelo aluno - Portfolio 

Embora essas atividades sejam de disciplinas diferentes, nas suas particularidade 

conseguiram envolver os alunos de forma surpreendente, foi ai que percebemos que eles nao 

tinhamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pregui9a de ler, como pensavamos, e sim estavamos os tornando pregui90sos apresentando 

textos cansativos, ou seja, distante da realidade dos mesmos. 

A aula de portugues com o poema do tatu foi um sucesso, porque o animal faz parte da 

realidade deles e as rimas tambem, de imediato eles elogiaram a aula e pediram outras iguais 

aquela. Com a atividade de Ciencias nao foi diferente, todos ficaram encantados em saber explicar 

o ciclo da agua para seus pais, e se sentiram incentivados a realizar a atividade mostrando a 

utilidade da agua no dia a dia. 

4.3. Intera^ao dos alunos no estagio supervisionado 

Durante o periodo do estagio o comportamento e a atua9ao dos alunos chamaram-nos 

aten9ao, isso porque percebemos eles mais empenhados e integrados a aula. Uma rela9ao gostosa 
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e envolvente, tinhamos mais prazer em dar aula e eles mais prazer em participar. A mudanca 

comportamental foi notoria, entao refletimos sobre as seguintes questoes: 

-Sera que enquanto professora, estamos nos empenhando para dar uma boa aula? 

-Enquanto profissionais nos preocupamos em valorizar o conhecimento previo dos nossos alunos? 

3-Estamos refletindo sobre a nossa pratica de ensino e a relevancia que ela tern na formacao 

desses educandos? 

Foram questionamentos que apareceram apos a nossa atuacao no estagio supervisionado e 

que nos levaram a rever nossa pratica, enquanto educadores e para assim colocar em pratica. Essa 

mudanca que pode ser considerada muito positiva. Dessa forma podemos perceber tambem, que 

uma aula bem elaborada rende muito mais, os alunos se encantam e aprendem, realmente, aquele 

conteudo apresentado. Com isso o interesse muda a eficacia no aprendizado aparece e o educador 

se sente mais seguro para atuar em meio a eles, como nos afirma Minayo na sua fala: "Outra 

articulacao necessaria se refere a interacao entre o pesquisador e os autores sociais envolvidos no 

trabalho. Nesse processo mesmo partindo de pianos desiguais, ambas as partes buscam uma 

compreensao miitua. (p.62, 1994).". 

Tomando como partida a relacao professor/aluno, flea evidente que esse e um eixo 

importantissimo dentro de qualquer trabalho, nada pode atuar bem dentro de um determinado 

estudo ou pesquisa se a pessoa e o objeto de estudo nao conseguem se relacionar na troca de 

saberes. Nesse sentido a relacao entre nos e os nossos alunos estava sendo afetada pelo cotidiano 

escolar e so percebemos isso quando estavamos no estagio, quando proporcionamos aulas bem 

elaboradas e voltadas para a realidade do alunado. 

Tivemos a pretensao em promover uma reflexao mais aprofundada em torno da tematica 

"Dificuldades de aprendizagem nas series iniciais do ensino fundamental", atraves do estagio 

supervisionado tomando como base teorica os autores citados no decorrer do primeiro, segundo e 

terceiro capitulo. 

Destacamos, portanto, o papel da interacao na aprendizagem (aluno- escola- professor) e 

entendemos que essa interacao pode ser vista muitas vezes como indicador do sucesso ou fracasso 

escolar do aluno nas atividades escolares, desse modo as estrategias de ensino deve favorecer a 

interacao (professor-aluno) no processo de ensino-aprendizagem para se constituir uma 

aprendizagem sem eixos problematicos e conseguir superar as dificuldades de aprendizagem 

existentes no campo escolar. Nesse sentido, e preciso refletir sobre o seguinte: O que esta sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ensinado a essas criancas, para que os conteudos estao sendo apresentados e ainda nessa 

perspectiva tornar claro que o papel do educador e promover o desenvolvimento integral do aluno, 

mas para tanto e preciso que o professor torne-se um sujeito mediador. 

O estagio supervisionado trouxe uma contribuicao muito positiva para a nossa formacao 

academica, e ao nosso entender, e uma etapa fundamental na vida de qualquer educando, que 

busca um lugar no tao competitivo mercado de trabalho. Ele serve de alicerce entre a teoria e a 

pratica e e com ele que conseguimos atingir o melhor para nossa vida profissional. 

Sem a vivencia do estagio supervisionado seria impossivel optar pela atuacao enquanto 

professor ou nao na sala de aula. 

De um modo geral o referido estagio deve e tern que ser vivido para assim o aluno poder 

de fato entender sua profissao e optar pela melhoria de sua atuacao enquanto professor. 

Percebemos tambem durante esse periodo que o professor deve esta sempre refletindo 

sobre as responsabilidades que envolvem o exercicio da docencia. Esse profissional deve ser 

acima de tudo: dinamico, tolerante, amoroso, emocionalmente e equilibrado, isso e fundamental 

para nao se tornar autoritario e nem perder a autoridade diante de seus alunos. 

Hoje, acreditamos que uma educacao de qualidade e possivel sim, isso se for baseado 

numa relacao de respeito entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. "Planejar 

melhor minhas aulas me deixou muito feliz e me levou a refletir sobre que tipo de aula eu estou 

dando para meus alunos e que tipo de cidadao eu estou formando. (DIARIO DE CAMPO, 01-09-

2010)". 

Partindo dessa afirmativa concretizamos nossos pensamentos sobre a fundamental 

importancia de se ter professores mais preparados e dispostos para a mudanca de habitos 

relacionados a maneira de apresentar suas aulas. 



CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica dificuldades de aprendizagem e uma questao que precisa ser tratada com muito 

criterio, uma ves que podemos perceber, ao longo desse estudo, que muitas lutas vem sendo 

assumidas por educadores e educandos na perspectiva de solucionar o problema que se volta para 

a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos. No campo escolar ha uma preocupacao 

em solucionar tais problemas com o intuito de corrigir a distor9ao idade-serie nas series iniciais, 

visando oferecer ao aluno uma escola mais dinamica, interessante onde cada um possa redescobrir 

o prazer do aprender de forma mais intensa e envolvente. Dentro de uma pedagogia na qual o 

sucesso do aluno acontece dia-a-dia e nao apenas em um determinado momento estipulado pelo 

educador, em que ele possa adquirir habilidades importantes para enfrentar diferentes situa9oes 

cotidianas proporcionando a esse aluno verificar o seu progresso e perceber o seu sucesso a cada 

dia. 

Essa nova perspectiva de melhorar a aprendizagem exige que todo corpo da escola fa9a 

com que o educando seja sujeito do seu proprio desenvolvimento e esteja inserido no contexto de 

sua realidade social e politica. Nessa dimensao educativa o erro e as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos devem ser considerados e impulsionados para um salto em dire9ao a uma vida 

consciente, sadia e feliz. 

Geralmente nos educadores, procuramos formar os nossos alunos com uma cultura 

classificatoria, como foi feito conosco, no decorrer da nossa vida estudantil e esquecemos-nos de 

desenvolver na crian9a uma aprendizagem real onde a postura etica e a responsabilidade que 

devemos assumir e de valorizar na sala de aula principalmente o educando e o seu processo de 

ensino-aprendizagem. Ao final desse trabalho foi possivel constatar o alcance de alguns objetivos 

propostos inicialmente. Um deles foi o aproftindamento de uma reflexao sobre o que leva os 

alunos das series iniciais nao conseguirem apreender os conteudos apresentados pelo professor na 

sala de aula. 

Vale ressaltar que nao podemos apenas apresentar "culpados" pelas mazelas que existem 

na educa9ao, mas atribuir responsabilidades que sao necessarias para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S0 IU9&0 desse problema. 

Entao conhecer as dificuldades relacionadas a essa problematica foi bastante proveitoso. 

Portanto, no decorrer da realiza9ao do estagio profundas reflexoes sobre nossas 

metodologias em sala de aula, nos fizeram modificar, possivelmente, nossa atua9ao como docente, 

na qual, reflexoes sobre as dificuldades da aprendizagem nas series iniciais, nos levaram a querer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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levaram a querer colocar um fim aos problemas que atingem, de forma direta. geral ou 

generalizada a aprendizagem. Sendo assim, esperamos que este trabalho possa 

contribuir de forma positiva para quern deseja sempre esta estudando, pesquisando. 

avaliando e reavaliando a sua pratica educativa. 
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