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HNao basta ter belos sonhos para realiza-los.Mas 

ninguem realiza grandes obras, se nao for capaz de 

sonhar grande.Podemos mudar o nosso destino se 

nos dedicarmos a luta pela realiza^ao de nossos 

ideals. E precise sonhar, mas com condicao de crer 

era nosso sonho.De exam mar com atencao a vida 

rural, de confrontar nossa observasao com nosso 

sonho, de realizar escrupulosamente nossa fantasia. 

Sonhos, acredite ueles". 

(Lenin) 
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• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - JUSTIFICAUVA 

0 presente trabalho que agora sera apresentado faz parte da busca do 

ser humauo em conhecer e descobrir sempre mats a.fim de alcancar o objeto do 

conhecimento. Para nos nesse mom en to, consistiu numa proposta de ensino para 

os professores de alfabetizacao, onde a crianca seja agente de sua aprendizagem, 

de modo a construir seu proprio conhecimento atraves da interacao com o seu 

meio social e com a ajuda do professor, pois construtivismo segundo Becker 

(1993): 

"Significa a ideia de que nada, a rigor, esta pronto, acabado, e de 

que especificameute, o conhecimento nao dado, em nenhuma 

instancia como algo terminado. Ele se constitue pela interacao do 

individuo com o meio fisico e social, com o simbolismo humano, 

com o mundo das relacoes sociais; e se constitui por for^a de sua 

acao e nao por qualquer dotacao previa, na bagagem hereditaria 

ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da acao 

nao ha psiquismo nem consciencia e, muito menos 

pensamento".(p. 88-89) 

Assim neste trabalho procuramos nos fuudamentar em termos teoricos, 

procurando desta forma explicar como se desenvolve o conhecimento humano, 

tendo como base o deseuvolvimento da escrita. A partir desse pressuposto 

teorico, expecificamos os objetivos a serem alcansados e a metodologia 

empregacfa~em sala de aula. Todo esse trabalho foi fundamentado na teoria 

piagetiana do conhecimento e nos estudos de Emilia ferreiro sobre a psicogenese 

da Literatura e da Escrita, ensinado-nos que por tras da raao que pega o lapis, 

dos olhos que veem, dos ouvidos que escutam, ha uma crianca que pensa o 

proposito da lingua escrita de modo intenso e siguificativo. Procuraremos 

tambem relatar as nossas experiencias desenvolvidas na escola de 1° e 2° graus 

Vivina Monteiro, de forma a mostrarmos os resultados obtidos, os objetivos 

alcaucados, as dificuldades encontradas e fin aim en te faremos uma avaliacao do 

que foi para nos a experiencia vivenciada, ressaltando a conclusao em termos 

sociais, pessoais e profissionais. 

0 tenia alfabetizacao nos interssou devido a pouca informacao que 

tinhamos do assunto e pela oportunidade que teriamos em desenvolver esta 

tematica, visando encontrar possiveis caminhos que podessem suavisar o caos 

em que se encontra a alfabetizaacao em nossas escolas publicas, estaduais e 

municipals. 

0 nosso objetivo e estudar uma proposta de alfabetizacao, onde a 

crianca possa ser o centro da acao educativa, ou seja, sujeito do seu proprio 

saber, construisse o seu conhecimento partindo das experiencia com o meio em 

que vive. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esses sinais graficos (vogais e consoantes) que constituem o nosso 

alfabeto tern uraa importancia rauito grande na construcao da leitura e da 

escrita. No en tan to, a maioria dos educadores, por falta, de conhecimento 

sobre a complexidade que envolve a leitura e a escrita, utilizam-se de 

metodos que nao se adequam aos individuos e as suas experiencias, 

contribuindo com isto, para o indice alannante de anaifobetos. 

Segundo Ferreiro Teberosky, os metodos de ensino mais 

utilizado pelos professores os chamados tradicionais sao vistos como 

uma saida para o probleraa da aprendizagem da leitura e da escrita. 

Dai, estes professores terem se voltado para a busca do "melhor"ou 

"mais eficaz"deles, levantando-se assim, uma polemica em torno de 

sua fiuicao no processo ensino-aprendizagem 

este metodo divide-se em dois tipos fundamentals; sinteticos, 

que partem de alimentos menores que a palavra e analiticos, que partem 

da palavra ou de unidades maiores. 

Melhor explicaudo, os sinteticos enfatizam o ensino de partes ou 

de elementos constitutivos da palavra, fazendo a correspoudencia entre 

o oral e o escrito e sao chamados alfobeticos, fonicos e silabicos. 

0 metodo alfabetico trabalha basicamente com a familiaridade 

das form as (tra^ado) dos nomes das letras atraves da repeti^ao de sons 

recouhecidos uas letras em sequencia alfabetica. Na pratica, isto 

significa que deve-se aprender primeiro o nome e a forma das letras 

maiusculas e minusculas em ordem alfabetica. Depois, em combinacao 

com consoantes forma-se silabas e com estas palavras. 0 ensino da 

escrita e paralelo ao ensino da leitura e da muita enfase a caligrafia, 

enfatizando mais o reconhecimento dos sons das palavras que a 

apreensao do seu significado. 

0 metodo fonico tern como ponto de partida a diferenciacao 

entre o sora e o nome das letras, por isso constitui-se em um metodo 

eminentemente logico. Primeiro, ensina-se os sons das vogais e 

simultaneamente a forma e a maneira correta de pronuncia-las atraves 

da forte repeticao do som da letra, ate que pronunciem 

automaticamente. Em seguida, introduz-se as consoantes em ordem pre-

estabelecidas e seus sons sao combinados com cada vogal formando 

silabas. Ex: li, lo, la, lu, el, il, al, ut. Apos isso, e possivel trabalhar a 

form acao das palavras, que nada mais e do que a manipulacao dos sons 

ja conhecidos, ou seja, a juncao de consoantes e vogais. Com este 

domineo, pjassa-se a trabalhar a construcao das frases atraves das 

combinacoes de palavras. Sua caracteristica e a relevancia dada entre o 

son e a letra correspondente. 

0 silabico, a stlaba e a unidadefonetica estabelecida como ponto 

de partida para o ensino da laitura. E o seguiute procedimento didatico; 



Neste sentido, atraves de leituras, reflexoes e discursoes, elaboramos 

uma proposta de trabalho onde a crianca podesse ter liberdade para criar e nao se 

inibir ao expor suas ideias. 

Ao viveticiar essa proposta em sala de aula, passamos a incentivar nas 

criancas o gosto pela lecto-escrita, bem como, o seu desenvolvimento intregal 

Assim foi organizado o nosso trabalho, iniciando com o relato do 

surgimento da escrita e sua evolucao ate os dias atuais, prosseguindo com a 

describao dos metodos tradicionais, para que comecassemos a escrever sobre o 

construtivismo e a sua importancia dentro da educa^ao latino-americaua. Assim 

sendo, descrevemos os niveis de evolub&o porque passa a crianca na fase de 

apreudizagem da leitura e escrita 

Com essa estrucao teorica, pretendemos nos basear para colocarmos 

em abao a nossa proposta de trabalho como via de mudanca educacional 

Tentaremos tambem, visualizar a diversidade social e a origem das crianbas 

juntamete com sua etinia, sexo, cultura e religiao. 

Pretendemos com isto, realizar uma educabao emancipatoria que 

possibilite aos educandos, o acesso aos conhecimentos produzidos pela 

sociedade ao longo da historia, de forma critica, criativa, de modo a plantar 

sementes que possam contribuir para a formabao de pessoas autouomas e com 

responssabiiidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 - OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GERAL; 

Desenvolver na crianca os aspectos socio-afetivo, cognitivo, linguistico e 

psicomotor, favorecendo a exploracao, a descoberta e a construcao de nocoes, 

ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 desenvolvimento e 0 maior conhecimento do mundo fisico e social. 

ESFEOFICO: 

Possibilitar e incentivar os professores a buscarem uma nova metodologia 

de trabalho que veja 0 aluno como produto de seu proprio conhecimento 

intelectual. 

A partir das dificuldades apresentadas pelos professores, orienta-los 

oferecendo subsidios teoricos e didaticos-pedagogicos a serem utilizados em sala 

deaula 

Levarem consideracao 0 conhecimento acumulado pela crianca no seu dia-

a-dia, 0 que deve servir como base para 0 seu aprendizado na escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 - METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 trabalho foi desempenhado a partir de leituras sobre o tenia 

Alfabetizacao, onde colhemos inform acoesacerca de metodo e tecnica 

alfabetizadoras, tais orientacdes serviu para defrontarmos a relidade imposta com 

a por nos pretendida na pratica de estagio, que teve como predominancia a 

a|)lica9ao dos estudos teoricos na relidade constatada dos educandos, ao qual 

assistimos com este metodo de ensino apredizagem que correspondeu 

claramente as nossas expectativa. 

Portauto, o professor atraves do construtivismo pode realizar urn 

trabalho de conhecimento do nivel de aprendizagem em que se encoutra a 

crianc^para que depois possa desenvolver atividades de acordo com o ritmo de 

desenvolvimento do educando, ou seja, onde a assimilacao e acomodacao serao 

os pontos principals a serem considerados como etapas de aprendizagem junto 

acrianba em fase inicial de escolarizacao. 

A proposta Construtivista: teoria e pratica na alfabetizacao visa 

encontrar uma forma mais acessivel de aprendizagem, visto que, eutender o 

mundo das letras, sobretudo nos centros urbanos, e, para a crianca, a 

possibilidade de comecar a utilizar alguns codigos do mundo adulto, bem como a 

de dar significados consistes as inumeras grafias com as quais ela se defrouta 

todos os dias. Sem duvida e urn process© muito rico para a criansa e muito 

envolvente e desafiador para o professor. 

Procuraremos, desta forma desenvolver uma pratica inovadora na area 

da alfabetizacao, utilizando urn metodo alternativo ao tradicional. Esse trabalho 

fornece subsidios aos professores enteressados em refletir sobre novas 

metodologias de ensino, ao mesmo tempo que araplia a discussao fundamental 

sobre aEducacao hoje. 

Para tanto, o trabalho foi desenvolvido em sala de aula, junto aos 

alunos de alfabetizacao visando desenvolver a proposta construtivista na Escola. 

No inicio, realizamos visitas a instituicoes escolares com o intuito de conhecer a 

realidade do educando para podermos estabelecer nossas diretrizes de trabalho. 

Em seguida, organizamos o piano de aula a ser utilizado, o mesmo comportou 

atividades escritas, jogos e brincadeiras; outra forma tambem muito utilizada foi a 

aula expositiva com a participacao dos alunos, fizemos a todo momento 

questionamentos quanto a certeza das respostas por eles emitidas no decorrer das 

aulas dadas, etc. 

A nossa pratica de estagio superou as expectativas por nos almejada no 

sentido de termos colocado nossas aasiedades e termos recebido de volta a total 

atencao dos alunos no decorrer das atividades do processo de ensiuo-

aprendizagem por nos aprendida 
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4 - UM ESBOCO HISTORICO DESDE O NASCIM ENTO DA 

ESCRITA AO CONSTRUTIVISMO POS-PIAGETIANO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escrita e considerada urn marco de passagem da pre-historia para a 

historiapriucipalmente em decorrencia do registro escrito que caracteriza a forma 

de vida de urn povo em sua determmada epoca. 

A escrita surge pela primeira vez no mundo antigo, acompanhada 

historicamente pelo desenvolvimento das civilizacoes humanas. 

A literatura mostra que o desenvolvimento da escrita se deu em tres 

fases distintas: a pictografica (desenho figurativo), a ideografica (representacao 

de ideias sem identificacao dos sons das palavras) e a fonografica (representacao 

dos sons das palavras). Esta ultima representa o alfabeto, atraves das vogais e 

consoantes. 

A primeira fase (pictografica) se caracteriza pela escrita atraves de 

desenho ou pictogramas. Dai origina-se a escrita, no momenta em que o homem 

aprendeu a expressar seus pensamentos e sentimentos atraves de signos. Signos 

estes que sao compreensiveis por outros homens que possuem ideias sobre como 

fimciona esse sistema de comunicacao. 

Os pictogramas podem ser vistas, principalmente, na escrita asteca e, 

mais receutemente nas revistas em quadrinhos.Estes nao estao associados ao 

som, mas a imagem do que se quer representar. 

A fase ideografica se caracteriza pela escrita de desenhos especiais 

chamados ideogramas, por exemplo, esse desenho significa "sol ", 

mas tambem pode representar "brilhante", "branco"ou "dia", ou seja a mesma 

representacao assume significados associados. Segundo Barbosa (1994): 

" 0 homem passa a fazer registro para a posteridade 

usando simbolos semelhantes aos uzados por outros 

homens empregados com o auxilio da memoria. De 

individual o simbolo adquire caracteristicas sociais. 

Isto constitue fator fundamental para o 

desenvolvimento da escrita". (p. 35) 

De acordo com Cagliari, as escritas ideograficas mais importances sao a 

egipcia(tambem chainada hieroglifica), a Mesopotamia (Sumeria) e da regiao do 

mar Egeu, por exemplo, a cretense e a chinesa (de onde provem a escrita 

japonesa). 

De fata a sum eria e considerada o berbo da escrita, visto ter sido na 

regiao da Sumeria deu passos decisivos para o seu desenvolvimento. Por volta 

de 3.100 A.C. , com o progresso economico tornou-se imprecindivel o registro 

exato das mercadorias transportados do campo para a cidade e vice-versa. Assim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a escrita Sumeria evolui de logografica para cuneiforme, ou seja, estes novos 

passarara a representar os nomes por desenhos com significados sonoros desses 

nomes. Neste, o signo passa a ter valor fonetico independente do significado. Por 

exemplo, a palavra descordia, que antes era representada por duas mulheres 

brigando (rep resenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13930 ideografica da ideia) passa a ser representada por uma 

mulher e uma corda, para fmalmente ser expressa por urn disco e uma cobra 

(disco/corda), ligando-se a expressao fonetica 

Sabe-se que com a introducao do sistema de fonetizacao, abrem-se 

enormemente os horizontes para os registros escritos que tern como 

eonsequencia a criacao de urn novo sistema de escrita, 

Dessa forma, chegou-se a fase alfabetica que se caracteriza pelo uso de 

letras. Estas, segundo Cagliari, tiveram sua origem nos ideogramas, mas 

perderam seu valor ideografico, assumindo uma nova fun^ao de escrita; a 

representabao puramente fonografica, 0 ideograma perdeu seu valor pictorico e 

passou a ser puramente uma representacao fonetica 

0 alfabeto passou por mum eras transform390es ate tomar a forma que 

couhecemos hoje. A primeira delas, foi surgimento dos silabarios (conjunto de 

sinais especificos para representar cada silaba), onde os desenhos usados referia 

as caracteristicas foneticas das palavras. Depois, os feuicios utilizaram varios 

sinais da escrita egipcia, formando urn reduzido numero de caracteristicas e para 

cada qual urn som consonatal, Nesse sistema, nao era muito importante escrever 

as vogais, por ser as palavras facilmenie reconliecidas apenas pelas consoantes. 

Dai, os gregos adaptaram 0 sistema de escrita fenicia, ao qual juntaram 

as vogais, uma vez que para os gregos as vogais sao por demais importantes na 

form3980 e no conhecimento de pakvras . Portanto, os gregos escrevendo 

consoantes e vogais, criaram 0 sistema de escrita alfabetica, que mais tarde foi 

adsptsdo pelos romanos, onde esta forma modificads constitue 0 sistema 

alfabetico grego-latino do qual provem 0 nosso alfsbeto. 

Esses sinais graficos (vogais e consoantes) que constituem 0 nosso 

alfabeto tem uma importancia muito grande na constru9ao da leitura e da escrita. 

No entanto, a maioris dos educadores, por falta, de conhecimento sobre a 

complexidade que envolve a leitura e a escrita, utilizam-se de metodos que nao se 

adequam aos individuos e as suas experiencias, contribuindo com isto, para 0 
indice alannante de analfabetos. 

Segundo Ferreiro Teberosky, os metodos de ensino mais utilizados 

pelos professores os chamados tradicionais sao vistos como uma ssida para 0 
problema da aprendizsgem da leitura e da escrita. Dai, estes professores terem se 

voltado para a busca do "melhor 'ou "mais eficaz" deles,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lev3nt3ndo-se assim, 

umapolemica em tomo de sua 6111930 no processo ensino-aprendizagem. 

este metodo divide-se em dois tipos fundamentals: sinteticos, que 

partem de alimentos menores que a palsvra e ansliticos, que psrtem da p a k v r s 

ou de unidades maiores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Melhor explicando, os sinteticos enfatizam o ensino de partes ou de 

elementos constitutivos da palavra, fazendo a c o r r e s p o n d e n t entre o oral e o 

escrito e sao chamados alfabeticos, fonicos e silabicos. 

0 metodo alfabetico trabalha basicamente com a familiaridade das 

form as (tracado) dos nomes das letras atraves da repeticao de sons reconhecidos 

nas letras em sequencia alfabetica. Na pratica, isto significa que deve-se aprender 

primeiro o nome e a forma das letras marascuias e minusculas era ordem 

alfabetica. Depois, em combinacao com consoantes forma-se silabas e com estas 

palavras. 0 ensino da escrita e paralelo ao ensino da leitura e da muita enfase a 

caligrafia, enfatizando mais o reconhecimento dos sons das palavras que a 

apreensao do seu significado. 

0 metodo fonico tem como ponto de partida a difereuciabao entre o 

som e o nome das letras, por isso constitui-se em urn metodo em in en tem en te 

logico. Primeiro, ensina-se os sons das vogais e simultanearaente a forma e a 

maneira correta de pronuncia-las atraves da forte repetibao do som da letra, ate 

que pronunciem automaiicameute. Em seguida, introduz-se as consoantes em 

ordem pre-estabeiecidas e seus sons sao combinados com cada vogal formando 

silabas. Ex. li, lo, la, lu, el, il, al, ul. Apos isso, e possivel trabalhar a formabao 

das palavras, que nada mais e do que a manipulabao dos sons ja conhecidos, ou 

seja, a junbao de consoantes e vogais. Com este domineo, passa-se a trabalhar a 

construbao das frases atraves das combinaboes de palavras. Sua caracteristica e a 

relevancia dada entre o som e a letra correspondente. 

0 silabico, a silaba e a unidade fonetica estabelecida como ponto de 

partida para o ensino da laitura. E o seguinte procedimento didatico. apresentar 

as vogais isoiadamente, depois combinadas entre si constituindo-se nos 

agrupamentos das letras trabalhadas. Elas por sua vez, form am as silabas. Ex: ai, 

ei, etc. A seguir, todas as consoantes em sua ordem alfabeticas tambem sao 

apresentadas com inlustrabao para apoiar a silaba destacada na palavra. Ex: 

Casa. 0 ensino e exatamente repetitivo e tende raanter uma ligabao de cada silaba 

a palavra. Ex: ca (de cadeira), b ( do bebe ), lo (do lobo) e igual a ca-be-lo, para 

ler-se cabelo. 

mais tarde, esse metodo e chamado psico-fonetico, onde os sons das 

letras e das silabas sao tiradas de palavras conhecidas atraves de analise 

conmarativas. 

Para a superabao destes metodos sinteticos, surgiram os analiticos 

denorainados de "palavrabao", sentenciabao e historiado, que dao enfase a 

compreensao da leitura desde sua fase inicial. 

No metodo da palavrabao tambem conhecido como normal da 

palavrabao, trabalha-se com as palavras, que sao apresentadas em agrupamento 

(conjunto organizado por alguma associabao de ideias) onde os alunos aprendem 

a reconhecer as palavras pelo metodo "See And Say" (visualizabao em 

portugues). Esse metodo e baseado no fato de que cada palavra pode ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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facilmente memorizado pelo seu perftl e isto e considerado normalraente ao 

individuo. 

As figuras tambem acompauham as palavras no inicio para que a 

recepcao do seu reconhecimento favoreca a memorizabao. Tambem sao usados 

exercicios sinteticos para o ensino do movimento da escrita que consiste no 

mo vim ento dos olhos e na memorizabao da palavra com silabas, letras e sons. 

Estes sons depois reunidos, auxiliam o aluno a enfrentar palavras novas com 

autonomia da leitura 

A caracteristica marc ante deste metodo e a memorizabao de palavras 

sent levar em conta o seu signiftcado. 

0 metodo da sentenciabao tem estes procedimentos: primeiramente a 

atenbao e dirigida a algum assunto ou atividade do interesse da classe e este tenia 

e discutido; o segundo passo e fazer o registro de uma das informaboes obtidas 

dos alunos sobre o assunto, o professor le com a entonabao adequada (marcando 

bem as faltas a fim de tornar bastante clara a exprebao da ideia). Depois, os 

alunos sao orientados a procurar palavras semelliantes dentro da sentenba 

Ao final da 2s ou 3a licao estes alunos comebam a formar grupos de 

palavras semelliantes as primeiras. 0 processo continua atraves de urn 

treinamento para se obter o reconhecimento a primeira vista das palavras. E, 

finalmente, os alunos sao levados atraves de um processo semelhante ao da 

analise comparativa, a isolar elementos (silabas) cotiliecidas nas palavras novas. 

Defensores deste metodo dizem que a sentenciabao bem empregada 

desenvolve, praticamente todos os habitos e atividades necessarias a uma leitura 

inteligente e completa 

0 metodo historiado, tambem chain ado de "metodo de historietas", 

historias, contos, etc, representam uma extensao e nao uma adaptab&o do metodo 

de seutetiba. Foi organizado no sentido de antpliar as vantagens do metodo de 

sentetibas, ou seja, desenvolver habilidades e atividades exceletttes para a leitura. 

Este metodo apresenta sequencias de sentenbas organizadas em forma de 

historias com principio, meio e tint, e, desde que, atenda aos interesses do aluno, 

torna-se facil despertar neles a curiosidade para leitura do material. Depois o 

processo tem uma sequencia identica a sentenciabao ja descrita anteriormente. 

Tais metodos, sinteticos e analiticos, consideram a leitura e a escrita 

como objetos de uma instrubao sistematica, como que os outros possuem e que o 

alfabetizando so podera ter acesso pela informabao dos "outros"sem nunca ser 

participante ativo da construbao desse conliecimento. 

Diz FERRE1RO, que nao serao as diversidades de metodos que irao 

resolver o problema do analfabetismo na America Latina mas sim o fato de 

aiguns educadores acharem que a alfabetizabao se da de forma mecanica e 

aleatoria do ponto de vista da crianca que aprende, principalmente de escolas 

publicas de 1° grau. Esta preocupabao gerou grande discussao sobre o ensino de 

alfabetizabao, pois observadas as dificuldades de aprendizagem, as inumeras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reprovacoes e a evasao escolar devido aos dissabores da falta de uma politica 

voltada para a qualidade do ensino. 

So ha mais de uma decada surge uma nova concepcao de alfabetizacao 

que enfatiza uma compreensao mais abrangente e positiva sobre esse processo e 

que veio contrabalancar a forma camuflada do ensino da leitura e da escrita nas 

nossas escolas de la fase (pre-escolas e salas de alfabetizacao). 

Essa concepcao tem como base os estudos do pesquisador suico Jean 

Piaget, que percorreu os cam mhos da ciencia, da filosofia e dapsicologia durante 

50 anos. Ele construiu uma teoria do conhecimento - (epistemologia) - de base 

psicogenetica que serviu de referenda para a maioria das teorias psicopedagogica 

que fasem parte dos nossos dias atuais. Descobriu a possibilidade de se trabalhar 

a partir do erro. Este passaria de trampolim na rota da aprendizagem, para 

incentivo a construbao do saber. 

PIAGET (1989) defende a tese de que "todo conhecimento e 

construido atraves de um processo continuo de fazer e refazer. Nesse processo, o 

conhecimento seguinte e sempre mais sofisticado que o anterior e depende dos 

estimulos do meio ambiente". (p. 3 7). 

Baseado na observacao continua dos proprios filhos, atentando para a 

relacao entre o vital e o racional, a coordenacao entre as acoes e a logica, torna-se 

claro para ambos que, existe uma inteiigeucia previa para aquisibao da linguagem 

e, que a logica teria origem na abao. Assim sendo, a abao e a logica sao o elo 

entre a organizacao biologica do conhecimento, ja que os esquemas de abao 

decorrem dos esquemas reflexos, afraves da assimilabao e da acojnodabao. 

Segundo AZENHA (1994), Piget descreve brilhantemente esse 

processo dizendo que: 

"(...) a atividade intelectual comeba pela confusao entre a 

experiencia e a consciencia do eu, em virtude de uma 

indiferenciabao caotica entre a acorn odabao e a 

assimilabao. Em outras palavras, o conhecimento do 

mundo exterior comeba por uma utilizabao imediata das 

coisas, euquanto o conhecimento do eu e detido por este 

contato puramente pratico e utilitario. Consequentemente, 

existem apenas uma interabao entre a zona mais 

superficial da realidade externa e a periferia inteiramente 

corporal do eu.Por sua vez, a medida que ocorre a 

diferenciabao e a coordenabao entre a assimilabao e a 

acomodabao, a atividade experimental acomodativa 

penetra nas coisas, enquanto a atividade assimilativa 

torna-se mais rica e organizada A partir dai ocorre a 

form abao progressiva de relabdes entre zonas cada vez 

mais profundas e distantes da realidade e operaboes cada 

vez mais intimas da atividade pessoal. (p. 33) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assimilacao e acornodacao indica o alcance do equilibrio, garantindo urn 

re lac ion am en to realista e significativo entre o sujeito e o objeto (pelo equilibrio 

da acomodabao e assimilacao respectivamente). 

Portanto, a resposta encontrada por ele foi de que o conhecimento se 

forma e evolui atraves de um processo de construbao e recoustrucao. Disso 

decorre a grande contribuibao de Piaget a muitos educadores que buscam 

explicabbes para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita pela crianba 

Entre eles, a psicologa Emilia Ferreiro, aluna e colaboradora de Piaget, nascida 

na Argentina em 1936. 

Segundo AZENHA, Ferreiro iniciou suas pesquisas empiricas na 

Argentina, em trabalho conjunto com Ana Teberosky, e os resultados foram 

publicados na obra "Los Sistema de Escrita en el Desarolo del Nino, em 1979". 0 

seu primeiro iivro traduzido no Brasil, Psicogenese da Lingua Escrita, 

representou uma grande evolubao conceitual nas referencias toricas com que se 

tratava a alfabetizabao ate entao, iniciando a instaurabao de um novo paradigma 

para a interpretabao da forma pela qual a crianba aprende a ler e a escrever. 

Assim, quando alguem e alfabetizado passa por um longo percurso ao 

qual e dado o nome de psicogenese da alfabetizabao . A psicogenese da 

alfabetizabao e processo de construbao do conhecimento, caracterizado pela 

sequencia de uiveis do conhecimento,que a crianba vai adquirindo ao longo de 

sua alfabetizabao.Segundo Ferreiro um nivel e construido por um conjunto de 

condutas, detenu inadas pela forma como o sujeito vivencia seus problem as num 

momento do processo de aprendizagem 

A psicogenese da alfabetizabao considera tres niveis principals: pre-

silabico, silabico e alfabetico. E os niveis intermediaries I e II. Estes 

intermediaries constituem-se nos momentos de equilibrio e conflitos nos quais o 

sujeito perde a estabilidade do nivel anterior e ainda nao se organiza de acordo 

com o nivel seguinte. Esta passagem e considerado um momento de 

aprendizagem. 

No nivel pre-silabico os alfabetizandos reproduzem os trabos tipicos da 

escrita que tem como forma basica letras cursivas ou de imprensa. De acordo 

com Ferreiro se a escrita for de imprensa teremos grafisraos separados entre si, 

compostos de linhas curvas e retas ou de combinaboes entre ambos; se a forma 

basica for cursiva, os grafismos serao ligados entre si com uma linha ondulada 

como forma de base, na qual se inserem curvas fechadas ou semi-fechadas. 

A crianba usa os mesmos sinais graficos para representar palavras 

diferentes. Nao faz destinbao entre inconico e nao-inconico, isto e escrita e 

desenho. Ao se pedir que ela escreva determinada palavra, ela faz o desenho do, 

objeto. 0 alfabetizando neste nivel acha que o nome das pessoas e das coisas tem 

relabao com seu tarn anno ou idade o chamado Realismo Nominal (coisas 

grandes, escreve-se grande; coisas pequena, escreve-se pequeno). Nao separa os 

elementos das palavras, faz sempre uma leitura global do que esta escrito (cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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palavra ou sinal vale pelo todo). Todavia, a divergeneia existente entre a hipotese 

pre-silabica e a hipotese silabica esta no fato de que a primeira leva a crianba a 

tentar compreender qual a representacao junto a liguagem, contudo, a segunda 

consiste em estabelecer uma relacao de cada marca escrita ou letra com som da 

liguagem falada 

No mtermediario I, a crianba costuma se recusar aproduzir algo escrito 

dizendo que nao sabe escrever, afirmando que com desenho nao se escreve. 

Este nivel e tambem visto como pre-silabico II, considerado como sub-fase do 

nivel I, porem mais evoluido. 0 alfabetizando descobre que deve haver diferenca 

na escrita de palavras diferentes. Imprime diferen^as nas grafias das palavras as 

vezes mudando a ordem dos elementos da palavra. Visto neste sentido, Ferreiro 

comenta (1985) que: 

'Tarece-nos que caso como este sao particularmente 

instrutivos para apreciar a eventual contribuibao do 

desenvolvimento da escrita ao processo cognitivo. 

Tratando de resolver os problem as que a escrita Ihe 

apresenta, as crianbas enfrentam necessariamente 

problemas gerais de classificabao e ordenabao."(p.l90) 

A hipotese silabica ou nivel III, considera que os conceitos construido 

pela crianba para estabelecer a forma como se da a relabao entre a escrita e a 

expressao do som da linguagem falada consiste em compreender esta relabao 

como se cada marca escrita ou letra fosse o registro de uma silaba oral. 

A escrita continua nao analisavei em partes, sendo considerada como 

uma totalidade unica, nao fragmentavel, o que leva a criaba a interpreta-la 

totalmente. 

0 nivel silabico-alfabetico (tambem chamado Interdiario II), 

caracteriza-se pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que 

compoem uma escrita. Nesta tentativa a crianba passa por um periodo da maior 

importancia evolutiva, porque para ela cada letra vale por uma silaba.E o 

surgimento do que se chain a a hipotese silabica. Com esta hipotese, a crianba da 

um salto qualitative a respeito dos niveis precendentes. Ele enfrentara novos 

problemas de ordem quantitativos: nao basta uma letra por silaba, mas tambem 

nao pode estabelecer nenhuma regularidade, pois nao existe uma quantidade de 

letras por silaba, ja que ha silabas com uma, duas, tres ou mais letras. E 

problemas de ordem qualitativa: enfrentara os problemas ortograficos; a 

identidade do som nao garante a identidade das letras nem destas com o seu som. 

Nesta fase o alfabetizando apresenta leitura global e leitura silabica. 

No silabico a crianba percebe que as palavras sao formadas por 

emissoes sonoras, cuja partida se da no periodo silabico e culmina no alfabeto. 

Nesse momento ela comeba a perceber que as partes da escrita (suas letras), 

podem juntar-se a outras tantas partes da escrita (suas silabas).Descobre que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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quantidade de letras com que vai escrever uma palavra pode ter c o r r e s p o n d e n t 

com a quantidade de partes que se reconhece na emissao Oral. 

num primeiro momento as grafias sao diferenciadas sem que as letras 

tenham seu valor sonoro convencional. Posteriormente, empregam nas suas 

grafias vogais e ate consoantes ten do ja o seu valor convencional utilizando 

vogais ou consoantes das silabas das palavras que querem escrever. A leitura 

neste nivel e feita silabicamente, 

Entretanto, o que difere a hipotese silabica da silabico-alfabetica e que 

na primeira a crianba passa mom en tan earn eute por um bloqueio em relabao a 

escrita de outras palavras, acreditando que se aprende copiando, pois, possui 

capacidade de prever mudancas quanto a escrita, no entanto, no segundo a 

crianba coloca uma letra para escrever e o referencial da palavra. 

Por fun, no nivel Alfabetico pode se considerar que o aluno atingiu a 

compreensao do sistema de representacao da linguagem escrita. Ele percebe que 

a palavra escrita e constituida de letras que sao as silabas, sen do capaz de fazer a 

analise sonora dos fonemas das palavras, porque descobre que cada letra 

corresponde a valores menores que as silabas. 

Isto nao significa que todas as dificuldades estejam vencidas. A partir 

dai, surgirao os problemas relativos a ortografia, ou seja, os erros de l \ 2 a e 3a 

ordens que serao trabalhos durante todo o processo escolar, cuja enfase sera 

dada na construcao da base ortografica 

Como podemos perceber, a alfabetizacao e a base de todo o 

aprendizado e deve ser construido pela crianca durante a sua vida, tanto intra-

escolar como exira-escolar. Por isso, deve-se considerar a relevancia dos fatores 

externos, a bagagem de conhecimento acumulado pela crianca no seu dia-a-dia. 

Em sintese este nivel e o ponto crucial para o desenvolvimento intelectual da 

crianca de 4 a 6 anos de idade, onde ira se deparar com norm as sistematicas 

impostas pela escola no seu desenrolar do seu processo de ensino-aprendizagem. 

Cabe ao educador, compreender os estagios do desenvolvimento em 

que se encontra a crianba e encam inha-la para a construbao da leitura e da escrita, 

considerando o seu propio sistema interpretativo. 

Desse modo, evidencia-se que a aprendizagem e um processo 

continuo, onde o aluno e produto do seu conhecimento. Assim a figura do 

"professor sabe tudo'^esaparece, surgindo um mediador entre o aluno e a 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 - CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE TRABALHO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pratica pedagogia do Estagio Supervision ado ora apresentado foi 

vivenciado na Escola Estadual de 1- e 2£ Graus Vivina Monteiro, situado a Rua 

Dr, Inacio Dias, no Bairro Rosario, na cidade de Ico. Esta escola e composta por 

uma secretana anexada a saia de professores, uma biblioteca, doze salas de aulas, 

uma cantina, dois (02) banheiros ( masculino e feminino) uma quadra para 

esportes e um patio coberto. A administracao e dividida entre tres diretoras que 

sao: geral, pedagogica e fmanceira 

A escola desenvolve suas atividades nos tres turnos: manha funciona o 

1° grau maior e o 2° grau com o magisterio, a tarde o 1° grau menor e finalmente 

no turno da noite apenas o 1° grau maior e 2° grau (magisterio). 

Para podermos iniciar este trabalho na alfabetizacao apresentamos a 

nossa proposta a diretora pedagogica. Depois dessa exposicao ficou bastante 

entusiasmada, pedindo que apos as ferisa nos apresentassemos a proposta as 

professoras do 1° grau menor, como tambem fizessemos uma exibicao dos jogos, 

que iremos trabalhar em sala de aula e como aplica-los com os alunos. 

A implementacao deste, trabalho com as cnan£as de alfabetizacao da 

escola a uma referida teve inicio no dia 10 de junho e terminou no dia 05 de 

julho do ano em curso e foi desenvolvido no turno da tarde numa turma de 1° 

serie "B", por nao existir nesta ou em quaisquer escolas publicas do ico salas de 

alfabetizabao. Assim, as m a n i a s que estao entrando agora na escola vao 

diretamente para a l°serie, sem terem sido alfabetizadas pois nao tem condicoes 

financeiras para custear os seus pais seus estudos numa escola particular, ja que 

sao filhos de assalariados que ganlia entre l'/2 a 3 saiarios minimos. 

A sala da P serie "B"e composta por 33 alunos matriculados, com dois 

alunos desistentes. A sala fica sob a responsabilidade de Ana rosa Araujo Diniz 

que alem de ser aprofessora e tambem estagiaria. 

Uma observacao bastante relevante e o fato de o ambiente da sala ser 

suficientemente arejado, com iluminacao natural por duas grandes janelas que ao 

mesmo tempo, em que ajuda a clarear a sala e alvo de divertimento por parte dos 

alunos que adoram subir nos janeloes, alem do espaco fisico permitir que se 

desenvolvam jogos ativos e moderados atraves de brincadeiras individuals ou 

coletivos. Mas sentimos muita falta de cartazes coloridos, desenhos e gravuras, 

que dessem a sala um ar mais aconchegante para as criancas. Isso nao e possivel 

fazer na sala porque ela nao atende apenas aos alunos do 1° grau menor mas de 

varias series diferentes em outros turnos. 

Feitas essas observacoes referentes aos aspectos mais ou menos fisicos 

e gerais da escola passaremos a descrever como foi a pratica, ou seja, como foi o 

dia-a-dia na sala onde este trabalho foi realizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6 - DESCREVENDO UM POUCO A PRATICA 
PEDAGOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1 - Is Semana de Trabalho (10 a 14/06). 

0 primeiro dia na sala da 1" serie foi bastante empoigante porque a 

ansiedade das criancas para saber o por que das coisas enfeitadas com papel de 

presente era excessive, pois estavam curiosos em descobrir o conteudo das 

mesmas e como iamos utilizar em sala de aula era enorme; algumas chegaram ate 

a perguntar o que pretendiamos fazer. Depois da fala das eriancas fomos aos 

poucos saciando a curiosidade delas, por isso, iniciamos explicando nosso 

objetivo junto a elas. 0 interessante e que alguns nao acreditaram, aiegando que 

as outras educadoras disseram que fariam a mesma coisa e no final sequer 

realizaram o que prometeram. 

Comecamos nosso trabalho realizando uma atividade de socializacao 

com a musica "Meu nome e" ... cujo objetivo era o de conhecermos melhor as 

criancas partindo do seu nome. Apos a atividade de socializacao iniciamos a 

caracterizacao dos alunos. Algumas criancas perguntaram curiosas o que era 

aquilo e para que servia; outras diziam logo que nao iam fazer, mas no final 

conseguimos que todas participassem da atividade e o resultado que obtivemos 

foi o seguinte: 03 (tres) criancas estao no nivel pre-silabico II (9,68 % ) , 11 (onze) 

no nivel intermediary II (35,449 % ) , 02 (duas) no silabico (12,90 % ) , 04 no nivel 

intermediary III ou silabico-alfabetico, (12,90 % ) , as demais, ou seja, 09 (nove), 

estao no nivel alfabetico (29,03 % ) . Devemos, portanto, esclarecer que os 

alfabeticos ainda possuem erros de Is, 2a e 3 s oedens, sendo que estas 

dificuldades serao trabalhadas durante o nosso estagio e tendo continuidade pelo 

fato de uma das estagiarias ser professora da turma, como ja foi colocado antes. 

Desta forma, essas dificuldades serao vencidas no decorrer do processo de 

alfabetizacao. 

Um dado interessante que merece ser destacado foi o fato de uma das 

alunas ter se negado a escrever a palavra "cao", achando que se referia a 

"satanas". Tentamos explicar que a palavra se referia a cachorro, mesmo assim, 

ela continuou se negando a escrever e tivemos que trocar a palavra por outra que 

foi "peixe". Como estava perto da hora do recreio comecamos a ensinar a musica 

"Meu lanchinho"e as criancas que vieram de outras escolas ja conheciam a 

musica e disseram que ensinassemos outra pois aquela era "besta". Ai nos 

respondemos que iriamos procurar outra e na proxima aula trariamos, so que por 

hoje cantariamos essa.. Elas concordaram e ajudaram os coleguinhas a 

aprenderem. Apos o recreio, como era de costume foi passada a atividade de 

casa, um exercicio de matematica com adicao envolvendo problemas, os 

simbolos igual-diferente e conjuntos. Depois desta atividade, aplicamos jogos 

moderados como o jogo do serio e chicote queimado (em anexo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao briiicam com meninas, a nao ser que sejam irmaos, como e o caso de 

Rotiele, Rejane e Regiano. 

Passado esse momento de divisao, voltainos a trabalhar assim, equipe 

das meninas montaram um quebra-cabeca e os meninos sequenciaram uma 

estoria em quadrinhos e cada equipe montou um texto, ou melhor criaram uma 

estorinha sobre as gravuras dos jogos. Melhor dizendo, dois textos foram 

produzidos, um pelas meninas e o outro pelos meninos. Logo depois utilizamos 

o Bingo das letras, onde pudemos observar que as criancas gostaram da atividade 

chegando mesmo a empolgacao na escrita so que algumas criancas trocavam o 

"p 'po r "f, o "b"por "d"e o "m"por "n", fazendo confusao com a pronuncia das 

letras, apesar de conhecer todas as letras do alfabeto. 

Terminada esta atividade foi organizada a fila para o lanche, onde eles 

sairam cantando a musica da merenda e indo para o recreio. Na volta, aplicamos 

a atividade de casa com questoes de matematica envolvendo continhas, ordem 

crescente e decrescente, iguai (=) ou diferente ( * ), numeros antes e depois e 

probieminhas de subtracao. 

No terceiro dia, apos a oracao, cancao e a con versa informal e a 

chamada entregamos uma atividade mimeografada de linguagem para ser 

trabalhado o texto produzido pela equipe das meninas no dia anterior. Foi feito a 

leitura coletiva^ o reconhecimento das palavras no texto, ordenacao de frases, 

separacao de silabas e form acao de novas palavras. Introduzimos em seguida, 

outra atividade com jogos de domino, separando as equipes desta vez de acordo 

com os niveis de desenvolvimento. Os dominos continham palavras, silabas, 

antonimos, mascu linos e femininos, singular e plural. A finalizacao da atividade 

coincidiu com a hora do lanche e do recreio. 

Apos o retorno a sala de aula, aplicamos uma atividade de matematica 

mimeografada para trabalharmos adicao, subtracao, numeros vizinhos e 

conjuntos, com o intuito de reforcar a explicacao desses conteudos. Terminada 

esta tarefa os alunos foram para o intervaio. Ao voltarem passamos a atividade 

de casa com o mesmo conteudo estudado em ciasse, contudo, acrescentamos os 

numeros vizinhos, completar conjuntos, problemas de adicao, ligacao de 

conjuntos iguais. 

No quarto dia, apos as atividades de rotina, fizemos a chamada com 

crachas, onde cada aluno era incentivado a fazer uma leitura individual do seu 

nome. Depois, pedimos para que todos da ciasse lessem coletivamente o nome 

de colegas. Misturamos as fichas com o nome dos alunos e pedimos que cada 

aluno procurasse seu nome entre os demais e o retirasse. Pedimos ainda, as 

c r a n e s que ao retirar a f icha com o seu nome explicassem por que sabiam que 

aquele erao seu. 

Um fato que nos chamou a atencao foi o reconhecimento, por parte 

dos pre-silabicos do nome Vaisecharles, nome que alias tem uma escrita 



No segundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dm. apb.s as atividades rotma trabalhamos no texto que 

toi produztdo na aula passadn pela »urma separacao de silabas e a postcao das 

s dab as na palavra A partu dos eiententos do texto fizemos um segundo exercicio 

pedtmos para as cnancas Jignrem o deseuho ao nome {'agendo portanto o 

reeonhecimento do deseuho com a palavra entre os denials Depots, realtzamos 

urn jogo con; iefrus. numeroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e gravttras 

Percebemos con? os afunos do nivel pre-sthibico (2),fiearam 

mleressados em pnrtieipar da atividade exeattada r*>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh? togos, pots dessa forma 

esfa atividade forna-se ma is com preen stvej nam eles Denois fizemos o jogo da 

inentdna com gravuras, o qua) tot bastaufe apreeiado pelo ahmo sannos para o 

recreio em ft la 

\ n refornarmos entregamos a attvidade de casa mimeografada de 

matemattca. Ne'ia trabalhamos a uniao de con juntos, nitmeros vt.zmbos e 

coMtmbas de adtcao \ oifamos a jogar o bingo so que agora era para reconbecer 

o ntimero e a represenlaeao sua tiuaniidade Nan apresenlaram nenhuma 

dificuldade somenfe a jjressa para tennmar e ganbarent o lapis e a borracba 

Na quarta-teira. ap os as atividades de rotma comecamos trabafltando 

cor, form as e tarn anb os usando biocos iogicos i,)nando ram os mostrando e 

apresentando os bio cos. mmtos pi sabiam os nomes Ao final da apresentasao 

}>edimos que cada ahmo falasse o nome da Itgnra e o que eta lembrnva 

pudemos consfafar que a matorta conbeoia as form as geomefricas so 

aqueles que tmha pouco contain com esias form as as vezes. contundia o 

ouadrado com o retanguio Para a fixneuo da aprendizagem o bingo dos biocos 

Iogicos. afraves de cartelas que confmba os de-sen hos dos biocos Aproveilamos 

am da para apiiear mats dnas atividades m imeografadas. onde a primeira era urn 

deseuho de um robo composto por form as geomefricas o segundo. se constituia 

na puttura das form as geometrical ( hegando a bora do Jan cb e sairam em ft la 

can fan do Na atividade de casa e Jab o ram os um exercicio explorando as 

diferencas entre o "l)V e "nh . a ordem aifaJbefica e as vogais, ou seja a sequencia 

das lefras aifabefteas e a ordemtcao das vogais 

No quarto dia depots das atividades de rottna e a chainada com 

crachas. trabalhamos a escnfa atraves de um exercicio onde as cnancas 

identificaram e copiaram as iefras mictais das gravuras Podemos constufar que as 

cnancas do nivel pre-silabico se esiorcaram para resolver sozmitas a atividade. 

pro cm ran do assun veneer as dieukfades pertmenf.es a este nivel de escofnnzacao 

Bm seguida, distnhumtos urn exercicio mmteograiado para trabalbar a 

coordenacao motora grossa i begou a bora do lancbe eles sairam em ftla 

cantando a mustca 'Men ianchmho 

Ao retomarem a sala. como se-mpre passamos um exercicio para ser 

feito em casa sobre ordem decrescente e crescenie, adicao e numeros naturals 

finalizamos o dia com o jogo da memona usando os biocos iogicos, para que os 

http://pertmenf.es


alunos aprendessem a diferenciar cada forma geometrica. Esta atividade foi 

realizada com muito entusiasmo e competicao, 

INa sexta-feira, depois de rezarmos, conversamos e fizemos a chamada 

com crachas, aplicamos uma atividade mimeografada para o reeonhecimento dos 

nomes dos coleguinhas, servindo de reforco para a atividade realizada com os 

crachas e tambem ser trabalhado a discriminacao visul. Apos essa atividade 

realizamos o jogo "Dentro, fora, perto, longe", para explorarmos a coordenacao 

motora, a percepcao visual e auditiva. Ao cocluirmos o jogo, as criancas nos 

pediram que ensinassemos a elas uma musica. De pronto aten demos e can tamos 

"A pulga e o percevejo"; Elas acharam a musica bastante engracada e pediram 

que repetissemos Continuando a aula, aplicamos uma atividade mimeografada 

contendo numeros vizinhos, completando as casinhas, os numeros da direita e da 

esquerda e para mais uma vez, trabalhamos a percepcao visual e a cor. 

Sairam para o ianche em fila. Depois fomos para a sala onde 

pretendianios aplicar a atividade de casa, so que eles pediram para pintar o 

desenho antes da atividade. Concordamos e logo depois as criancas copiaram a 

tarefa de casa que consistia no reeonhecimento de letras maiuscula e minuscula, 

formacao de palavras e frases. 

5.4 - 4 a semana de trabalho (01 a 05/07} 

Esta semana nao estava previsto no calendario escolar. Isso ocorreu 

devido a greve que os professores fizeram para receber os salaries atrasados. 

"No primeiro dia de aula desta semana nao vieram todos os alunos. 

Mesmo assim, trabalhamos com os presentes adotando o mesmo procedimento 

habitual; oracao con versa, chamada com crachas. Depois disso desenvolvemos a 

primeira parte da aula com os jogos de domino, de figuras e palavras, singular e 

plural. Jogo de encaixe palavra e figurae de sequencia (letra, numero e gravura). 

Apos estes jogos, entregamos um exercicio mimeografado de matematica ordem 

crescente e decrescente e dezena Fomos esperar que tocasse o recreio pois as 

criancas pediram para brincar e comecamos a ensinar a musica "Cai a agua da 

biquinha". Chegando o recreio sairam em fila para receberem o lanche cantando 

a musica Salada Mista da Xuxa. Ao voltarem do recreio aplicamos a atividade de 

linguagem onde trabalhamos, masculino e feminino, separacao de silaba e a letra 

inicial das palavras. 

No segundo dia, apos as atividades de rotina, iniciamos com o 

exercicio de maiematica onde trabalhamos a adicao de numeros naturais, ordem 

crescente, simbolos iguais e diferente, numeros naturais conjuntos. Apos estas 

atividades cantamos a musica: "Pra ser feliz. Continuamos tral>alhando com 

jogos: Bingo de figuras e a silaba inicial, Bingo da figura-palavra; jogo da 

memoria: palavra-figura e letra inicial-fi^ura Chegou a hora do lanche e sairam 

em fila para a cantina Apos o recreio, aplicamos a atividade de casa de 



tin guagem onde trabalhamos as vogais das palavras, separacao de silabas, 

formacao de palavras Encerramos a aula deste dia com as musicas: A Barata, 0 

Coeihinho na Floresta 

Na quarta-feira apos as atividades de rotina, aplicamos dois execicios 

de matematica, no primeiro procuramos rever numero-numeral, antecessor-

sucessor, conjuntos. No segundo exercicio a coordenacao motora grossa. 

Concluindo os exercieios fizemos um circulo e fomos cantar as musicas. Rock 

Rock e A Pulga e o Percevejo Apos a brincadeira descontraida iniciamos os 

jogos; Dentro-Fora, Perto-Longe; Corrida de centopeia; Morto-Vivo; Partido 

Corra e Passe a Bola e Espelho. Depois veio o lanche e o recreio. Voltando do 

intervaio aplicamos outra atividade mimeografada para trabalhar a coordenacao 

motora grossa. Depois copiamos a atividade de casa de linguagem onde 

trabalhamos o plural das palavras, familias silabicas e formacao de silabas. 

Na quinta-feira apos a oracao, musica e a chamada, fomos conversar e 

todos estavara bastante curiosos para saberem quando as aulas iriam terminar, e 

respondemos que faltavam apenas um dia de aula. A alegria foi geral, pois 

disseram que estavam muito cansados. Comecamos com atividades 

mimeografadas onde trabalhamos a coordenacao motora, percepcao visual 

diferenciacao de letras e a formacao de palavras. Terminada as atividades, 

aplicamos os jogos. Os quatro cantos da sala, Telefone sem fio, 0 gato esta 

dorm in do e Coeihinho sai da toca Can tamos as musicas. A casa e a barata 

Fomos para o recreio e ao voltarmos a plicamos a atividade de casa de 

matematica, onde trabalhamos a ordem dos numeros, os biocos Iogicos, adicao 

de numeros naturais, direita e esquerda maior e menor 

Chega a sexta-feira, fizemos a oracao, musica, con versa informal e a 

chamada com crachas. Neste dia, os alunos estavam euforicos, pois seria o 

ultimo dia de aula. Aplicamos um exercicio de psicomotricidade para trabalhar a 

coordenacao motora grossa e pintura. Conlinuamos aplicando os jogos: Maria 

fumaca e Coeihinho na toca, Can tan do as musicas Nesta Rua, Canoa Virou, Meu 

Galinho, Salada Mista e Atirei o Pau no Gato, Como era o ultimo dia fizemos um 

circulo, sentados no chao, e perguntamos como tinha sido pra eles aqueles dias 

que passam os juntos. Responderam que tinham gostado, pois brincaram bastante 

com jogos, tamp as dominos e bmgos; disseram que as outras professoras nunca 

tinham feito aquilo com eles. Nos perguntamos se tinham os cumprido o 

prometido, eles falaram que sim e que tinham gostado bastante das aulas, apesar 

de "as vezes"estarem com um pouquinho de preguica". Rotiele perguntou se nos 

iriam os continuar ensinando a eles Explicamos que a professora Ana Rosa iria 

continuar, mas Gerliane nao, pois aqueles dias foram apenas uma experiencia 

que precisava ter com eles. Nesta bora alguns comecaram a chorar dando abracos 

e beijos, foi o momenta da despedida deixamos a sala com muita saudades de 

todos. 



7-CONSIDERACOES FINALS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atraves da alfabetizacao ocorre uma transform acao psicologica, social 

e politica no educando, tornando-o um ser social e ativo, na medida em que 

desenvolve habilidades exigidas para sua formacao, instrumentalizando-o para 

compreender e reconstruir a sua reaiidade. 

Certamente, para esse processo se efetivar satisfatoriamente, e 

necessario que o educador conheca a reaiidade do educando, valorize suas 

experieucias e o conhecimento que traz para a escola, adquirido junto a familia e 

a propria comunidade da qua! faz parte. Percisa, o professor, conhecer e respeitar 

a estrutura operatoria da crianca que permite o inicio de sua escolarizacao e 

aprendizagem, pois e o momento em que o aluno compreende as regras sociais. 

Por isto, e capaz de obedece-las, orgamzar-se no mundo e orgamzar o mundo. 

E dentro deste contexto, que julgo necessario uma renovacao no 

processo de alfabetizacao, transfomando a crianca num mdividuo ativo e 

participativo da vida em sociedade. 

Com base nisto, procurando nos aprofundar num processo de 

construcao do conhecimento, ten do como referencial as descobertas de Jean 

Piaget sobre a epistemologia genetica, o que levou Emilia Ferreiro, aluna e 

colaboradora do grande mestre desenvolver um estudo que denominou de 

psicogenese da lingua escrita 

Descobrir-se que para o processo de construcao da leitura e da escrita, 

a crianca passa por etapas ou niveis que vao desde o pre-silabico, intermediario, 

silabico,silabico alfabetico ate o altabetico. 

A importancia maior desse nosso aprofundamento, de todas as leituras 

e descobertas que fizemos referentes a alfabetizacao, levou-nos a descobrir na 

pratica, o processo de assimiiacao das criancas. A experiencia mostrou como e 

gratificante observar as etapas de desenvolvimento da crianca, bem como, 

prom over o processo de alfabetizacao de modo construtivo e espontaneo,, 

estimulando com isto, o gosto pela leitura e a escrita 

Podemos perceber que a crianca raciocina com rapidez e tern sede de 

aprender. Quando bem trabalhada e capaz de desenvolver, tambem com rapidez, 

o processo de construcao do conhecimento que nao e inato, mas comeca, 

segundo Piaget, a partir do coutato do individuo com o meio, Pois a partir do 

momento que a crianca assimila verdadeiramente um objeto de estudo, 

ela e capaz de traze-lo para sua vida real, ou seja, muitas meninas quando 

brincam com as coleguinhas em seu mundo de fantasias imagmam que sao as 

professoras e passam os conteudos que aprendem para seus alunos imginaveis, 

esta forma de brincadeira e a maneira que as mesmas utilizam para afirma o que 

aprenderam na escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 



Fin aim ente eoncluimos que devemos levar em consideracao, para o 

pleno desnvolvimento da crianca, nao so os niveis de evolucao da aprendizagem, 

como tambem o conhecimento antes acumulado no dia-dia da mesma 

A selecao de atividades e um passo importante, devendo obedecer as 

diferencas de niveis existentes na sala de aula, serem aplicadas por meios de 

brincadeiras e jogos, pois e brincando e manuseando o material concreto que 

aprende com maior rapidez e perfei?ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PLANO DE AULA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Entrada oracao, boa tarde e conversa informal. 

2. Chamada 

3. Atividade de sociologia 

Atraves da musica "meu nome e..." foi trabalhado o eatrosamento 

entre alunos e professores a fun de nos conbecermos melhor 

Meu nome e... 

numa grande roda 

grande roda — 

quero me apresentar 

participar (todos) 

Meu nome e... 

e,... (todos) 

4. Caracterizacao. 

Apos term os conhecido os alunos foi feita a caracterizacao com o 

objetivo de conhecer os niveis de desenvolvimento existentes na sala De acordo 

com o trabaiho o resultado perceutual foi 

NIVEIS NUMEROS PORCENTAGEM 

Pre-silabico 3 9,68% 

Intermediario 1 i ) 35,49% 

Silal)ico 4 12,90% 

Intennediario II 

ou 

Silabico-alfabetico 4 12,9tm 

Alfabetico 9 29,03% 

Obs. Natalia nao participou, disse que nao queria fazer. Mas foi avaliada 

durante o estigio e ela esta no nivel intennediario 11 

5. Atividade de casa 

1 5 ) Resolva: 

a) Reijane tinha 5 baloes, ganliou mais 2. Com quantos ficou ? 

Resposta. Reijane ficou com baloes. 



b) Daiane comprou 8 bombons. Ganfaou mais 1. Com quantos 

bombons ficou ? 

Resposta: Daiane ficou com bombons 

2~) Some as continhas 

3 4 5 3 3 3 

+3_ +4 +3 +1 +2 +4 

3 J ) Complete com 

5 5 

2 3 

1 1 

3 3 

4-) Conte os elementos dos conjuntos 

ou^ 

r 

4' 

2 

"3 

4 

5-) Jogos Moderados: 

J - Jogo do serio. 

2 - Chicotinho Queimado. 

Apos a atividade de casa os alunos gnardaram os cadernos e 

fomos brincar do jogo do serio, com o objetivo de trabalhar a socializacao. 

Apos termos concluido a brincadeira. 0 jogo foi chicotinho queimado, onde 

trabalhamos a percepcao e o auto-comando. 

11/06/96. 

1 - Entrada; rezar, cantar, conversar informalmente. 

2 - Chamada 

3 - Atividade de lingnagem. 

Os alunos foram divdidos em duas equipes-meninos e meninas.Os 

meninos organizaram uma estorinha sequenciada As meninas montaram um 

quebra-eabeca. Apos organizarem os jogos cada equipe criou uma estorinha 

sobre as gravuras dos jogos. 0 texto 1 foi criado pelas meninas e texto 2 pelos 

meninos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TEXTO 1 

0 menino e a borboleta 

0 menino foi para a floresta procurar borboletas, mas ele nao 

conseguiu pegar, pois eias iugiram 

Mas continuaram tentando pegar as borboletas 

TEXTO 2: 

0 menino pescador 

0 menmom foi pescar e pegou tre peixes para comer 

Omenino ievou o peixe para casa tratou e comeu com a mae e o pai 

4 - Bingo de letras 

Trabalhando o bingo de letras, onde as criancas ficaram muito 

entusiasmadas pela a competicao, mas aigumas trocaram o " p" com "f", o 

"b"com "d", e o "m"com "n \ Constatamos que todos conhecem as letra do 

alfabeto, apesar da troca que tazem com a prouimcia das letras 

5 - Musica da merenda 

Merendinha merendinha 

vou comer, vou comer. 

Pra ficar bem forte, pra ficar bem forte 

e crescer, e crescer 

6 - Atividade de casa 

1 —) Resolva as continhas 

2 2 3 

+2 +5 +3 

3 3 5 

_+! _ t L . ._ j j 

2—) Escreva os numeros em ordem crescente; 

3 5 8 11 2 6 9 13 12 10 7 4 1 

3-) Escreva os numeros em ordem decrescente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



4-) Coloque = ou ̂  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

A 

restaram? 

5-)Resolva as continhas: 

a) luan tinha 7 figurinhas, deu 3. Quantas figurinhas ficou? 

Responda: Luan ficou com figurinhas. 

b) Rejane ganhou 10 bombons, deu 5 para Rotiele. Quantos bombons 

Responds Rejane ficou com bombons. 

7-)Faca os Numeros de 1 a 80: 

12/06/96. 

1-Entrada: oracao, eantar, conversa informal. 

2- Chamada. 

3- Atividade de Jinguagem. 

Apartir do texto prodnzido peia equipe das meninas foi trabalhada: 

-Leitura individual e coletiva 

-Ordenacao de frases. 

-Trabalhar a separacao das silabas, a forn^ao de palavras. 

De acordo com a atividade mimeografada 



I 

4 - ) logos; 

Aplicamos jogos de domino de palavras, de silabas, antonimos, 

masculine e feminino, singular e plural. As equipes foram divididas de acordo 

com os niveis de desenvolvimento. 

5- )' Lanche / Recreio 

6- ) Atividade de matematica: 

Trabalhar as operates de adicao, subtracao, numeros vizinhos e 

conjuntos. 

6 9) Atividade de Casa. 

1-) Resolva as continhas: 

6 + 3= 4 - 1 -

2 + 3= 3 - 2= 

3 + 5= 7-5= 

2+4= 8-4=__ 

3 + 3= 2 -1= 

4 + 5= 6-3= 

2~) Ligue os conjuntos que tern a niesma quantidade: 



3 s ) Desenhe o conjunto que vem antes e depois: 

4-) Complete os conjuntos de acordo com as etiquetas: 

5-) Resolva os probiemas: 

a) Romano ganhou 4 laranjas, ! manga e 2 goiabas. Quantas frutas 

Romano ganhou? 

Resposta: Romario ganhou frutas. 

13/06/96. 

1 -Eatrada: rezar, cantar conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de Linguagem 

Apos a chamadapedimos para que cadaaluno lesse seu nome e depois 

pedimos para que toda a classe tarn bem iesse juntos o nome de cada coiega. 

Misturamos as fichas com os nomes dos aiunos e pedimos que cada um 

procurasse seu nome e o retirasse, depois explicasse por que eie sabe que aquele 

e o seu nome. 



3-Atividade de Linguagem. 

Apos a chamada pedimos para que cada aluno lesse seu nome e depois 

pedimos para que toda a ciasse tambem lesse juntos o nome de cada colega. 

Misturamos as fichas com os nomes dos alunos e pedimos que cada um 

procurasse seu nome e o retirasse depots explicasse por que ele sabe que aquele zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h o seu nome. 

Com essa atividade trabalhamos o reeonhecimento do nome entre os 

demais nomes da turma, as letras que compoem cada nome e a exploracao das 

semelhancas e diferencas nos nomes. 

OBS: muitos confundirant seus nomes devido ter outro nome iniciado 

pela mesma letra 

4-) Atividade de Casa 

1-) Ligue os nomes iguais 

Ana Celia Regiano 

Edimar Washington 

Luan Ana Celia 

Washington Edimar 

Regiano Luan 

2-) Complete com as vogais: 

V vian_ R tiel 

J nain_ Vals charl e 

R nt rio N _ t _ l i a 

R nat D_lmi r_ 

3-) Circule as consoantes das palavras; 

Rejane Carlos Antonio 

Andresa Daiana 

Mara Hemanuel 

Joao Batista Jose larlys 

Taumaturgo Hilda 

4-) Junte as stlabas: 

Del + mi + ro = Ma+r i + lia = 

Ma+ra = Ra+fe+e+la = 

Ja+na+i + na = Ma + no-t-e+la = 

So + li+a-*-na = Ro +ma +ri +o = 

Su+el +len = Na + ta + l i + a = 

5 - Lanche / Recreio 

6 - Atividade de Casa 



Trabalhamos a iniciai das palavras, formacao de conjuntos, a partir dos 

nomes dos alunos. De acordo com a atividade mimeografada 

14/06/96. 

1- Entrada: oracao, cantar, conversa informal. 

2- Camada com crachas. 

3- Atividade de linguagem. 

Trabalhamos a leitura oral, reeonhecimento das palavras do texto, 

onde, os meninos descobriram que o texto foi produzido por eles. Fizemos o 

trabalho com separacao de silabas. 

Como mostra a atividade mimeografada 

5- Lanche, Recreio, Musica 

6- Atividade de sala 

Escolheram um deseuho e pediram para que mimeografasse para eles 

pintarem. 

7- Jogo: Maria Fumaca 

0 maquinista apresenta uma ficha com nome de uma das criancas. 

Esta devera reconhecer o seu nome e se agarrar a Maria Fumaca 

8- Atividade de casa 

1—) Procure em revistas e em livros figuras de animais que vivem na 

agua, no ar e na terra 

SEGUNDA SEMANA 

17/06/96. 

1- Entrada: Oracao, cantar, conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de ciencias. 

Os alunos trouxeram as figuras dos animais e a classe foi dividida em 

tres equipes; animais que vivem na agua, animais que vivem no ar,animais que 

vivem na terra. Foi entrege uma foiha para cada equipe. Os alunos colaram as 

figuras e pedi para que escrevessem os nomes dos animais, Apos essa parte do 

trabalho pedi para que cada equipe mostrasse as caracteristicas dos animais das 

gravuras. 

4- Atividade de sala 

Na atividade mimeografada trabalhamos a contagem de letras, a 

separacao de silabas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5- Atividade de Linguagem. 

Trabaih am os a diferenca entre as letras que os alunos tern mais 

dificuldade, de acordo com a atividade mimeografada 

6- Lanche / Recreio /Musica 

7- Atividade de casa-Matematica 

1-) Complete com os visiiihos: A \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ys. y \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « x « \ 

2-)Some: 

7 7 

+2 +7 

7 7 7 

+5 +9 +1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2*j U 

sobraram? 

3-) Resolva os problemas; 

a) Andresa comprou 10 balas Deu 3 para Mara, Quantas balas 

sobraram? 

Resposta: Andresa ficou com balas. 

b) Rotieie comprou 20 figurinhas, 15 para Hemauuel. Quantas 

Resposta: Rotieie ficou com figurinhas, 

8- Jogo-Caixinha de surpresas 

18/06/96. 

1- Entrada oracao, cantar, conversa informal. 

2- chamada 

3- Atividade de matematica 

Fizemos um circulo e no meio dele colocamos tampas de diverse 

tamanhos, cores e form as diferentes A partir dai trabalhamos cor, forma 

tamanho, igual e diferente e conjunto. 

4- Atividade de Sala 

A atividade de sala foi exercitada nos exercicios mimeografados. 

5- Lanche/ Recreio? Musica 

6- Atividade de casa 

1-) Complete com a consoante "m"; 



esa 

eta 

ato 

ama 

da a 

agazine 

ara 

arilia 

ala 

leta 

2-) Complete as palavras com a consoante "n': 

ata 

ca eta 

ca ela 

eston 

maize_a 

maio ese 

3- ) Separe as silabas: 

bola = 

caiieta = 

cadenio = 

pirulito = 

boneca = 

4 - ) Organize as frases; 

a) Brincar gosta de Rafaela 

b) e Hilda gasguita 

c) e loira Leidiane, 

5~)Ligne; 

Daiane Joao 

Priscila Renata 

Taumaturgo Daiane 

Renata Priscila 

Joao Taumaturgo 

6~) Jogo do Cliicotiniio Queimado e do Serio. 

19/06/96. 

1- &ftada: oracao, rezar, conversa irrfbrmal. 

2- Cliamada com crachas 

3- Atividade de Linguagem, 

Formamos equipes de tres alunos e entregamos a cada equipe uma 

revista para que eles recortassem gravuras de palavras que eles nao conheciam. 

Apos o recorte, pedimos que cada equipe separasse as gravuras pelas letras 



iniciais, Apos isso entregamos as folhas para cada letra. Teve equipe que ficou 

com duas letras com tres. Apos a colagem das gravuras pedimos que 

escrevessem o nome das mesmas, algumas se recusaram alegando nao saberem 

escrever nomes. Depois juntamos as folhas e montamos o dicionario. 

4- Atividade de Sala 

Trabalhamos ditado com o nome das gravuras. De acordo com a 

atividade mimeografeda 

5- Lanche / Recreio/ Musica 

6- Aula de Desenho. 

Atividade mimeografada, se trabalha a coordenacao motora, pintura e 

desenho. 

7- Atividade de Casa 

i - ) Complete as escadinhas com os numerals do maior para o menor: 

Exempio 

5a0 9a4 7a2 

2-')Resolva as continhas 

4- 2 =_ 5-1= 

5- 2= 5-3= 

5- 4= 6-1= 

6- 2= 6-3= 

6-4= 6-5=_ 

3~a)Efetue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O O O O ? ) 5 - i = _ O O O 0 0 0 0 0 0 9-6 

0 0 0 0 0 5-5- O O O O 0 0 0 0 8-4 

O O 0 0 0 5-3 = 0 0 2-2 

O 0 0 0 4-3= 
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4-) Observe as casmhas e escreva os nuinerais vizinhos: 

5-) Escreva os numeros de i a 50. 

20/06/96. 

1- Entrada: oracao, cantar, conversa informal. 

2- Chamada com crachas. 

3- Atividades com jogos moderados. 

- Maria fumaca 

- Coelho na toca 

- Barco / Terra / Mar. 

- Cade ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^rilo. 

- Qudrilha improvisada 

OBS: Foi um dia de aula diferente, pois a escola estava comemorando 

o Sao Joao.Os alunos trouxeram comidas tipicas e apos o lanche, foram assistir 

as quadrilhas das outras saias. 

21/06/96. 

Nao houve aula, devido a comemoracao do amversario da escola 

TERCE1RA SEMANA. 

24/06/96 

1- Entrada: oracao, musica, conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de pintura 

E>evido ser o dia de Sao Joao levamos um desenho para os alunos 

pintarem.Apos a pintura eles montaram um texto sobre o Sao Joao Ao passo que 

els iam contando a professora escrevia na iousa 

O Sao Joao. 

Era uma vez um menino que foi na floresta busca lenha para fazer uma 

fogueira de Sao Joao. 

No Sao Joao tern quadrilha, banderola balao, pipoca e bolo de milho 



Na quadrilha dancam meninos e meninas. 

4 - ) Atividade de sala 

Exercicio mimeografado no qual foi trabalhado numero e numeral. 

5- } Bingo de palavras. 

Bingo da figura com a letra inicial. 

6- ) Lanche / Recreio / Musica 

7- ) Atividade de casa 

1 - ) Junte as silabas para fonnar palavras; 
chorro ma 

ca <„ — sa da <- do 

nela anca 

2-) Circule os nomes dos coleguinlias da sala: 

Hemonel Washington 

relogio tomada 

Carlos Joao 

geladeira Priscila 

Viviane quadro 

armario larlys 

Renata bandeija 

chave Traumaujrgo 

3-) Classifique as silabas; 

dedo - sol - lapis - mao - perna - luz - braco - pa - chave - bolsa 

1 SILABA 



4-) Escrever o alfabeto maiusculo: 

25/06/96, 

1- Entrada: oracao, cantar, conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de Linguagein. 

A partir do texto produzido na aula passada foi criado um exercicio 

para ser trabalhado em sala, onde ilustraram o texto e trabalham as silabas das 

palavras do texto, posicao das silabas. De acordo com o exercicio mimeografado. 

0 outro exercicio mimeografado foi para ligar a figura ao nome. 

4~) Jogos: letras numeros e gravura 

Onde os alunos trabalharam a diferenca entre estes tres tipos. 

Podemos perceber que os alunos que estavam no nivel I ficaram muito 

interessados pela brincadeira 

5- ) Lanche / Recreio / Musica 

6- ) Atividade de casa 

Exercicio de matematica mimeografado, onde foi trabalhava a uniao de 

conjuntos, vizinhos e adicao. 

26/06796. 

1- Entrada oracao, cantar, conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de matematica 

Trabalhamos com os biocos Iogicos: cor, forma, tamanho e 

espessura 

Podemos constatar que a maioria conhecer as form as geometricas, 

confimdiudo apenas o quadrado com retangulo. 

Para que a atividade ficasse mais marcante trabalhamos o bingo dos 

biocos Iogicos, 

4- Atividade de Matematica 

Aplicamos uma atividade mimeografada com o objetivo de 

intencificar a aprendizagem dos biocos Iogicos. 

5- Lanche/ Recreio / Musica 

6- Atividade de casa 

i - } Complete com " l i f 

a o ga o 

maravi oso pasti a 

ma a mo o 

bo a 

mo ado 

i a 



maravi oso past! a mo ado 

ma a mo o i a 

2-) Coloque o alfabeto em ordem: 

Ff-Oo-Dd-Pp-Vv-Aa-Uu-Bb-Qq-

Nu-Ll-Zz-Mm-XJt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3- ) Complete com " r i f : 

di eiro sozi o 

pi eiro Li o 

ni o menim o 

moi___o gali o 

4 - )Complete com as vogais; 

m Iho m_ n n_ c br_ 

b _ _ l _ _ s c I b _ _ l 

s 1 c _ d ro c mp 

n 1 r t _ p t_ 

1 j _ _ .
c c m

 _
c

_
c

_ 

17/06/96. 

1- Entrada: oracao, musica conversa informal. 

2- Chamada 

3- Atividade de linguagem 

Exercicio mimeografado, onde foi trabalhado a inciais das gravuras. 

Ligar o nome a sua letra uncial, 

4- Atividade de deseuho. 

Exercicio mimeografado, onde foi trabalhado a coordenacao motora 

grossa 

5- Lanche / Recreio / musica 

6- Atividade de casa 

1-) Complete em ordem decrescente: 

1 0 -8 - 6 -4 - 2 - 0 . 

2-) Complete em ordem crescente: 

I . 3 -4 . 6 -8 - I O . 

3
a ) Efetue as continhas: 



3 3 3 13 3 3 

+2 +3 + 6 +10 +7 +1 

4~) Faca os numeros de 100 a 1; 

7 - Jogos da memoria com os Biocos Logicos 

28/06/96. 

1 - Entrada; oracao, musica, conversa informal. 

2 - Chamada com crachas 

3 - Atividade de matematica 

Atividade mimeografada, onde foi trabalhado a discriminacao 

4 -Jogos "Dentro/ Fora-Perto/ Longe, trabalhamos a coordenacao 

motora, a percepcao visual e auditiva, depois utilizamos a musica: A puga e o 

pereevejo. 

5 - Atividade de Linguagem. 

Exercicio mimeografado, onde a crianca trabalha a percepcao visual 

e a cor. De acordo com a atividade mimeografada 

6 - I^iche/Recreio/Musica 

7 - Pintura do desenho mimeografado 

8 - Atividade de casa 

1-) Descubra o nome das figuras, copie e complete as frases; 

a)Os eo sao do menino 

23) Copie as ibises compietando com letra maiuscula ou minuscula. 

a) I. ; sa tern um j atochamado ) uto. 

b) izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J itatenium zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2 



estojo 

regua 

lapis 

tesoura 

lapiseira 

borracha 

_pente 

3-) Separe as silabas: 

pipoca 

tomate 

fada 

la 

do 

abobora 

camomila 

pa 

cabo anel 

4 -)Escreva palavras comecadas com: 

B 

J 

G 

M 

02/07/96. 

1- Entrada 

2- diamada 

3- Atividade de matematica 

1-) Resold as continhas 

3 3 3 5 2 ; 

+ 3 +1 + 2 +2 +2 +5 

2~) Escreva os numeros em ordem crescente: 

3 - 5 - 8 - 1 1 - 2 - 6 - 9 - 1 0 - 1 2 - 7 - 4 - 1 . 

3-) Coloque = ou *: 

O O \ 

V G O / 
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4 - ) Complete os numeros que ialtam: 

2 4 6 8 10 12 14_ _16 

18 20 22 24 26 28 30. 

5- ) Ligue os conjuntos iguais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( © @ ) ("" \ 

KjmJ \**/ 

4- Musica: 

Pra ser feliz. 

5- Jogo: 

- Bingo de figura e sua silaba inicial e figura e palavra 

- Jogo damemoria: palavra / figura 

figura / letra inicial. 

6- Lanche / Recreio / Musica 

7- Repouso-musicapg. 97 

8- Atividade de Casa 

1 - ) Circule as vogais das palavras; 

macio - ovo - menino - papai - anzoi - papel - laranja - rua - coeiho -

bolo - burro - dorraiu. 

2-) Separe as silabas: 

tigela - gato - macaco - bola - boneca - arvore - chiclets . 

3 -) Complete as palavras com a silaba "lha": 



ve 

pa 

te 
bo 

ma 

4-) Forme palavras e repita: 

Iho 

to_ 

lo 

5-) Complete com a letra 'Y \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. inta f ase 

b anco P eso 

f eio P ato 

f aca f aco 

9-Musica: A barata 

Coeihinho na Fioresta 

03/07/96. 

1- Entrada 

2- Cliamada 

3- Atividade de Matematica 

Foi trabalhado numero e numeral, antecessor e sucessor, conjuntos, 

De acordo com a atividade mimeograrada 

aplicamos um segundo exercicio mimeografado para formar figuras 

a partir da ligacao de numeros, 

4- Jogos: 

-Dentro/Fora 

-Perto/Longe. 

-Musica. Rock-Rock 

-Corrida de centopeia 

-Morto/Vivo. 

-Partido corra e passe aboia 

-Espelho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-Espelho. 

-Musica' A pulga e o percevejo. 

5 -Lanche/Recreio/M usica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- ati.vidade de pintura e coordenacao motora grossa 

(atividade mimeografada) 

7- Atividade de Casa 

1 - ) Passe para o plural: 

vaca 

boi 

cavalo 

girafe 

macaco 

urso 

2~) Repita as palavrinlias 

cama 

bola 

dedo 

vaca 

dado 

casa 

bode 

bule 

3-) Copiete as familias silabicas: 

ba bi bu 

ra_ fi &_ 

ma_ mi mu 

la l i_ lu^ 

ta ti tn 

4-) Junte as letras e forme silabas: 

a + i = i + a= u + i = 

o + i = e + u= a+o = 

5~) Ligue as palavras: 

cadeira mesa 

mesa lapis 

borracba cadeira 

lapis borracha 



04 / 07 / 96. 

1- Entrada oracao, musica, conversa informal 

2- chamada 

3- Atividade de Linguagem 

Nos exercioios mimeografados foi trabalhado coordenacao motora, 

percepcao visual, diferenciacao de letras, formacao de palavras 

4- Jogos: 

-Os quatro cantos da sala 

-Telefone sem fio. 

-0 gato esta dormindo 

-0 coelhinlio saiu da toca 

5-Musica: 

-Acasapg,61 

-A barata pg. 63 

5- Lanche/Recreio/Musica 

6- Atividade de Casa 

1 - ) Coloque os numeros em ordem: 

10 - I - 4 - 9 - 3 - 7 - 5 - 2 - 8 -11 - 6 -12. 

2~) Pinte como se pedi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azul 

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) 
\ amarelo 

3~) Faca as continhas; 

2 

+7 +8 +9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 8 



4 -)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pinte a figura que esta a sua esquerda' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

$-) Pinte a figura que esta a sua direita: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

6-) Marque com X o desenho maior: 

0.5/07/96. 

1- Entrada; oracao, musica conversa informal. 

2- Chamada com crachas. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»«rfLtividade de psicomotricidade 

Exercicio mimeografado, onde trabalhamos a coordenacao motora 

grossa e a pintura 

4- Jogos; 

Maria Fumaca 

Ogrilo. 

Coeihinho na toca 

5- musica 

Nesta rua 

Canoa virou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 9 



Meu galinho. 

Salada mista 

Atirei o pau no gato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- Avaliacao: 

- Sen tamos com as criancas no chao em circulo e iniciamos o debate 

como foi aquelas semanas que passamos juntos 



ANEXO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MUSICAS 

1- CARANGUEJO 

Carangpejo nao e peixe 

Caranguejo peixe e 

Caranguejo so e peixe 

Na vazante da mare 

Ora, palmapalma,palma 

Ora, pe,pe,pe 

Ora, roda,roda,roda 

Caranguejo peixe e 

2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O CRAVO BRiGOU C O M A ROSA 

0 cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada 

0 cravo saiu terido 

A rosa despedacada 

0 cravo ficou doente 

A rosa foi visitar 

0 cravo teve um desmaio 

E a rosa pos-se a chorar 

3 ATIREI O PAU NO GATO 

Atirei o pau no ga-to-to 

Mas o ga-to-to 

Nao morreu-reu-reu 

Dona chi-ca-ca 

Adimirou-se-se 

Do berro do berro 

Que o gato deu 

Miau 

4 MARGARIDA 

-Onde esta a margarida? 

01e,01e,01a 

Onde esta a Margarida? 

Ole seus cavaleiros 

-Ela esta no seu castelo 

OIe,01e,OIa 

Ela esta em seu castelo 



Ole, seus cavaieiros 

-Eu queria vela 

016,016,01a 

Eu queria ve-la 

Ole, seus cavaleiros 

-0 muro e muito alto 

016,016,013 

0 muro e muito alto 

016, seus cavaieiros 

-Tirando uma pedra? 

016,016,01a 

Tirando uma pedra? 

Ole, seus cavaieiros 

-Uma pedra nao faz falta 

016,016,01a 

Uma nao faz falta 

Ole, seus cavaieiros 

para tenninar 

-Apareceu a Margarida 

016,016,01a 

Apareceu a Margarida 

016, seus cavaieiros 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-C1RANDA, C1RANDINHA 

0 ciranda, cirandinlia 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vomos dar 

0 anel que tu me deu 

Era vidro e se quebrou 

0 amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso dona Maria 

Entre dentro desta roda 

D i p um verso bem bouito 



Diga adeus e va-se embora 

6-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A CANOA 

A canoa virou 

Por deixar ela virar 

Foi por causa de "fulana" 

Que nao soube remar 

Se eu fosse urn peixinho 

Esoubesse nadar 

Eu salvava o "fiilano" 

la do fiaido do mar 

7- MEU GALINHO 

Ha tres noites que eu nao durmo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 la la 

Pois perdi o meu galinho, 6 la la 

Coitadinho, 6 la la, pobrezinho, 6 la la 

Se perdeu la no jardim 

Ele e branco e amarelo, 6 la la 

Tem a crista bem vennellia, 6 la la 

Bate as asas, 6 la la, abre o bico, 6 la la 

E faz qui-qui-ri-qui-qui 

Ja andei em mato ^osso 6 la la 

Amazonas e Para 6 la la 

Encotrei 6 la la, meu galinlio 6 la la 

No sertao do Ceara 

S- CAI AGUA NA BiQUINHA 

Cai agua na biquinha 

Faz espuma com sabao 

Pra comer a raerendinha 

Ja lavei a minha mao 

9- A PULGA E O P E R C E V E J O 

A pulga e o percevejo fizeram combinacao 

Fazer a serenata debaixo do meu colchao 

Torce e retorce, procuro mas nao vejo 

Nao sei se era pulga ou se era percevejo 
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DBS: .. Aqui bem no meu cabelo 

... Aqui bem no meu cotovelo 

... Aqui bem no meu pandeiro 

10-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R O C K ROCK 

Eu danco Rock Rock (3 vezes) 

Assim e melhorjmelhor 

Eu ponho a mao direita dentro 

eu pouho a mao direita fora 

Eu ponlio a mao direita dentro 

E brinco com ela agora 

Variacao:2° vez... mao esquerda, 

3 -°vez.,.pedireito. 

4 -° vez ...pe esquerdo... 

5 0vez...cabecinha... 

6 -° vez... otralak. , 

11- FQNTE DO TORORO 

Fui na foute do tororo 

Beber agua e nao achei 

Achei foi "fulana" 

Que no tororo deixei zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6  "fiilanba'TJ "fiilanazmba 

Entre nesta roda 

E dancara sozinha 

Sozmha eu nao danco 

E nem devo dancar 

Por que tenlio a "fulana' 

Para ser seu par. 

12- CABECA. OMBRO.JOELHO E PE 

(?abeca,Ombro, Joelho e pe 

joelhoepejoelhoepe 

Olbos ouvidos, boca e nariz 

Boca e nariz, Boca e nariz 

13-NESTA RUA 

Nesta rua, nesta rua, tern um bosque 

Que se chama que se chama solidao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dentro dele, dentro dele mora um anjo 

Que roubou que roubou meu coracao 

Se eu roubei, se eu roube* teu coracao 

Tu roubaste, tu roubaste o meu tambem 

Se eu roubei, se eu roubei teu coracao 

E porque, e porque te quero bem. 

Se esta rua, se esta rua fosse minlia 

Eu mandava, eu mandava ladrilbar 

Com pedrinhas, com pedrinlias de brilhante 

Para o meu, para o meu amor passar 

14-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SAPO JURURl) 

Sapo jururu 

Na beira do rio 

Quando o sapo gritaoh! maninha 

E que esta com frio 

A mulher do sapo 

Deve estar la dentro 

Fazendo rendinha oh? maninlia 

Para o casamento, 

15- CHAPEUZiNHO V E R M E L H O 

Pela estrada albra 

Eu vou bem sozinha 

Levar estes doces 

Para a vovozinha 

Ela mora longe 

0 caminlio e deserto 

E o lobo mau passeia aqui por perto 

Mas a tardinha, ao sol poente 

Junto a vovozinha estarei contente 

16- LOBO MAU 

Eu sou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hbo mau, lobo mau, lobo mau 

Eu pego as criancinhas pra fazer roingau 

Hoje estou contente 



Vai haver festanca 

Tenho um bom petisco 

Pra encher a minha panca 

17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A BARATA 

A barata diz que tern sete saias de filo 

£ mentira da barata ela tern e uma so 

ra/ara, ro 

Ela tern e casca dura 

A barata diz que tern um sapato de fivela 

E mentira da barata que o sapato e da mae dela 

ra,ra\ra rojrojo 

0 sapato e da mae dela 

A barata diz que dorme numa cama de marfim 

E mentira da barata ela donni e no capim 

rara,razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TQJQJQ 

Ela donni e no caj)im 

A barata diz que fez uma viagem de aviao 

E mentira da barata que ela foi de pe no chao 

ravra,ra rojojo 

Que ela foi de pe no cliao 

18- BOA TARDE 

Boa tarde minha gente-tra-la-la-la 

Acabamos de chegar-tra-la-la-la 

Quem tiver coracao trisfe 

Que se alegre pra cantar 

Pois estamos na escola 

Nossa vida e estudar 

19- MEU PINTINHO 

Meu pintinho amareiinho 

Cabe aqui na minlia mao 

Na minha mao 

E quando ve aigum bichinlio 

Com seu pezinho 

Cisca no chao 



Ele bate as asas 

Ele faz piu,piu 

Mas tern inuito medo 

Do gaviao 

19-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O CASTELO 

Marcha soldado 

Cabeca de papel 

Se nao marcha direito 

Vai preso pro quartel 

0 quartel pegou fogo 

Sao Fracisco deu sinal 

Acodefacode.,acode 

ABandeiraNacionai 

Um doistres 

Quatro,cinco,,seis 

Sete^itojiove 

Para doze faltam tres 

A matriz deu meia-noite 

0 Rosario bateu duas 

Ja esta chegando a hora 

Do meu bem sair a rua 

20- PARA SER F E L t Z 

Para ser feliz 

Quero te ver 

Bater as maos 

Bater as maos 

Para ser feliz 

Quero te ver 

Bater os pes 

Bater os pes 

Dizer boa tarde 

fazerLegal,Legal! 

21- A CASA 

Era uma casa 



Muito engracada 

Nao tinha teto 

Nao tinha uada 

Niguem podia 

Eutrar nela nao 

Porque na casa 

Nao tinha chao 

Niguem podia 

Donni na rede 

Porque na casa 

Nao tinha parede 

Niguem podia 

Fazer pipi 

porque penico 

Nao tinha ali 

Mas era feita 

Com muito esmero 

Na nta dos bobos 

Numero zero. 



ANEXO I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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JOGQS 

1 - Coelhinho Sai da Toca 

Preparagao: crian^as em ci rcuio, grwpos de tres Duas maos dadas 

formando a  utoca , 5e dentro ficara a terceira crianca " o coelbo"  No centro do 

circuio, ficarao dois ou mais " coelbos"  desalojados 

De-sen volvin ienio: Dado o sinal, to dos os coelhos deverao mudar de 

iugar. As crtangas que estao no centro procurarao tomar o Jugar de urn dos seus 

companheiros. Os que ficarem sem toca, irao para o centro 

Saira do jogo quern for para a toca do centro duas vezes. 

Fazer urn rodizio com as criaii$as Cada vez uma crianca sera o 

" coelbo"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2  - 0  Gato Esta Dormindo 

Preparacao: As crian$as ficarao num circuio bem grande com uma no 

centro.  i lo gato"  As outras part i c i pates, ficarao dentro de circuios pequenos 

individuals tracados em seus lugares 

Desenvolvnn en to To das as crian^as, fazendo miau, deverao se d i rigi r 

ao centro e tocar o gato depots de certo tempo, o gato correra para urn dos 

circuios e todas as cnan^aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inmhhn trocarao de ci rcuio, nao podendo ir para os 

mesmos dos quais sairam 0  aluno que Hear sobraudo devera ser o novo gato 

3 - Corrida da Centopeia 

Preparacao: Criangas dispostas em duas colunas, todas de cocoras 

segurando na cintura do companheiro A primeira da as maos a segunda A dez 

metros ficara a linha de chegada 

Desenvolvimento. Ao sinal, as duas colunas se iocomovem dando 

pulos e dirigindo-se a I in ha de chegada Quando o pnmeiro a franspoe, desliga-

se da coluna e assim sucessivamente 0  part ido em que todos os participantes a 

transpuserem pnmejro sera o vencedor 

4 - Partido eorra e passe a hola 

Material- Bolas 

Preparacao: As crian^as em grupo de numero igual d ivid idas em 

colunas A primeira de cada coluna com uma bola 

Desenvolvimento Ao sinal, as colunas movimentam-se em marcha 

acelerada. A primeira picando a bola em dez vezes Na decima vez., ela e picada 

fortemente para que passe por cima de sua cabe^a A segunda faz o mesrao e 

assim sucessivam ente A coluna que acabar primeiro sera vencedora. As colunas 

que derem encontroes serao desclassificadas So pode ser em marcha acelerada, 

nao vale parar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'A 



5 - Telefbne Sen? Fio 

Preparayao: Criancas em fila, ou em circuio 

DesenvolvimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  promeiro da f i la, ou o professor, fa la hem 

baixinho uma palavra no ouvido do colega mais proximo 

A palavra va? sen do passada ate o ul t imo da f i la. Este devera dizer a 

palavra que ouvi r em vozal ta Pode-se tambem passar pelo telefone sem f io uma 

frase inventada na hora, ou urn proverbio Geralinente a mensagem chega a 

ultimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crianca com alguma alteracjo 

6 - Jogo do serio 

Preparacao: Dupias de criancas frente a frente 

D esen vo Iv mi en to: Duas a duas, as criancas ficam olhando uma para a 

outra sem movimentar e modi f icar a f isionomia Quern ri r primeiro ou fizer 

algum movimento perdera o jogo 

7 - Chicotinho Queimado 

Preparayao: 0  l ider esconde urn objeto e depois grita " Chicotinho 

Queimado"  As criancas saem a procurar 

0  l ider vai alertando as criancas: " esta frio" (quando esta longe); " esta 

morno" (quando esta aproximando); " esta quente' (mais p roximo); " esta 

queunando " (quando esta bem proximo) Quern encontrar o objeto escondera o 

objeto na proxima vez 

S - Estatua 

Preparacao Criancas despercasnasala limacrianca serao" puxador"  

D esen vo 1  v im en to: 0  " puxador" escolhe uma crianca e a puxa pela mao 

Apos ser puxada a crianca fica na posiyao im6vel como estatua 

0  puxador faz caretas ou faz cocegas Quern ri r sai da brincadeira 

Depois, o " puxador" escolhe a estatua que mais o agradou Esta sera o proximo 

" puxador" ? 

9 - Bspelbo. 

Preparacao Criancas em duas rodas uma a frente da outra Na primeira 

rodada as criancas de fora serao os ' espelhos' ' das outras Depois trocam-se os 

papeis. 

Desenvolvim en to: A crianca que e o " espelbo" , procurara imitar os 

movimentos da outra, sem ri r PagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \wm&A ou sai da brincadeira quern rir. 
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1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Denou Fora, Perto Long& 

Preparacao: Tracar no chao «m circuio, duas luihas retas, sen do uma 

maior do que a outra, Duas cruzes uma bem distaute da outra. As criancas ficarao 

ao redor do circuio do lado de dentro 

desenvolvimento: Ao com an do "fora", as criancas deverao pular para 

fora do circuio e ao com an do "dentro'elas pularao para dentro do mesmo 

Quando gritar "maior", as criancas correrao para a linha maior, "longs", todos 

correrao para a cruz mais distante, e assim por diante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*p*-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOQOES DE COR, FORMA E ESPESSURA 

MaterialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - botoes, paiitos, tampinhas de refrigerante, dentifricio, xampus, detergentes, etc.), caixi-

nhas, latas, embalagens de plastico e outros. 

Desenvolvimento: 

- Dividir as criangas em pequenos grupos. 

- Colocar o material a disposigao de cada grupo. 

- Explicar a tareta de cada grupo. 

Exemplos: 

Grupo 1  - Separar todos os objetos azuis. 

Grupo 2  - Separar todos os objetos redondos. 

Grupo 3  - Separar todos os objetos que sao 

de plastico. 

Grupo 4  - Separar todos os objetos que sao 

de papelao. 

Grupo 5  - Separar todos os objetos que,sao 

de metal. -

Atengao: 0  professor devera"  gradativamente, conforme o ni'vel de evolucao dos alunos, ir aumen-

tando o grau de dificuldade. 

- Se os alunos derem conta da 1  - tarefa pedir-lhes, entao: 
- 0  grupo 1 vai separar os objetos azuis que sao de plastico. 

- 0 grupo 2 vai separar os objetos redondos em dois subgrupos: grossos e finos. 
- 0  grupo 3 vai agrupar em varios subconjuntos os objetos que sao iguais. 

- 0 grupo 4 vai separar os objetos de papelao pela forma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gUfi - NOQAO DE DENTRO E FORA 

- Organizar, num canto da sala, uma casinha de boneca com o material disponivel na escola (mo-

veis, roupas, utensilios domesticos, etc.) 

Desenvolvimento: as criangas brincam de sair e entrar na casinha (dentro, fora). 

Nota: as criangas devem verbalizar: 

- " Estou dentro da casinha" . 

- " Estou fora da casinha" . 

iriagao: colocar objetos ou brinquedos dentro e fora de uma caixa. 

)- NOQAO DE IGUAL E DIFERENTE 

Material - 1 caixa com sucatas variadas. 

Desenvolvimento: 

- 0  professor apresenta as criangas dois objetos 

diferentes mas da mesma qualidade (material). 

Exemplo: Urn copo e uma garrafa 



- NOQAO DE MUITO E POUCO 

Material: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2  caixas de papelao vazias (madias). - 1 caixa grande de papelao com sucatas variadas. 

Desenvolvimento: 

- Separar a turma em 2 grupos. 

- 0  professor pedirS ao grupo 1  para colocar muitos objetos na caixa vazia e ao grupo 2 pedira"  para 
colocar poucos objetos na caixa. 

- Aproveitar para trabalhar os atributos dos objetos (conhecimento ffsico, social e l6gico maternali-
co). 

- Nome do objeto 
- Para que serve 
- De que 6 feito 
- A que conjunto pertence 

Aumentar gradativamente o grau de dificulade: 

•  Separar os objetos do mesmo tamanho, da mesma cor ou do mesmo material, etc. 

•  Formar conjuntos com objetos iguais. 

Variagao: 

- Com as criangas sentadas no chao em rodinha, o professor pede que elas formem urn grupo de 

meninos e outro de meninas. 

- Explorar com as criangas o grupo que tern mais, grupo que tern menos. 
- Usar a terminologia muito e pouco; 

- Quantos a mais? Quantos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA menos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qjg- QUEM  SOPRA COM  MAIS FORQA? 

Objetivos: 

- Desenvolver o controle da respiragao, percepgao visual, orientagao espacial, reconhecimento 
de cores, agrupamentos, nogao temporal, operagoes (adigao, subtragao, multiplicagao). 

Material: 

-Potinhos de Yakult (12) 
- Durex colorido (varias cores) 
-Tabela de valor das cores 

Tabela: 

Vermelho = 5 pontos 
Azul = 3 pontos 
Verde = 1 ponto 

Desenvolvimento: 

- Formam-se 2 equipes de alunos. 
- Distribuem-se os potinhos sobre a mesa do professor (como num boliche). 

- Cada crianga, de cada grupo, devera*  derrubar, uma de cada vez, com sopro forte, as garrafinhas. 
- As garrafinhas derrubadas serao conferidas pelo coordenador do jogo; que registrar̂  a cor das 

mesmas e os pontos correspondentes. 

- Ganhara'  a equipe que alcangar o maior numero de pontos. 

Observagao: a cada derrubada das garrafas, recoloc5-las no mesmo lugar. 

- Explorar com os alunos todas as nogoes e situagoes vivenciadas de adigao, subtragao, multiplica-

gao, etc. 



Confeccionar domin6s com 28 pegas em papel cartao ou caixinhas de f6sforos encapadas com pa-

pel fantasia. 

- Separar a turma em grupos de 4. - Entregar urn jogo para cada grupo. 

- Distribuir 5 pegas para cada crianga. 

- Deixar 8 pegas no centro de cada mesa, para os jogadores comprarem quando precisarem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipos de Domintis: 

a) Domino de Nome com Nome 

b) Domino com nome e com letras iniciais 

Observagao: A distribuigao dos nomes das pegas 

devera ser observada e planejada pelo professor 

tendo em vista a correspondencia das mesmas. 

t) TRABALHO DE ARTE COM  A LETRA DO NOME 

Objetivos: 

- Fixagao da primeira letra do nome da crianga. 

- Desenvolvimento da criatividade do aluno. 

Desenvolvimento: 

- 0  professor distribui fichas de cartolina aos alunos. 

- 0  aluno cria o desenho da letra micial do seu nome utilizando material de sua preferencia: linha, 

la, sementes, cordao, pednnhas, contas, bolinhas de papel higienico ou crepom. 

Variagao: 

- Completar a 1- letra do nome pontilhada com desenho. 

0 professor prepara antecipadamente os cartoes ja pontilhados. 



- TERRA, AGUA, AR (Integrado com Ciencias) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preparacao: As criangas em cfrculo com uma bola 

Desenvolvimento: Inicia-se o jogo com uma crianga jogando a bola para outra e dizendo uma des-

sas palavras: TERRA, AGUA ou AR. Quern recebe a bola deverS dizer o nome de urn animal que Vi-

ve naquele meio passando a bola para outro colega. Nao vale repetir os nomes dos animais. 

Quern errar sai da brincadeira. 

PROCURANDO 0  PAR (Integrado com Ciencias) 

Preparagao: As criangas recebem cartoes de cores drferentes: amarelo e azul. 

Nos cartoes amarelos devem estar escrrtos nomes de animais e nos azuis asuaclasse(mamfferos, 

aves, r̂ pteis etc). 

Desenvolvimento: Quando todos tiverem seus cartoes, o professor pedir6 que procurem o seu par 

no momento que ouvirem o som do tambor, apito ou uma palma. 

Ganharci o jogo quern formar o seu grupo mais depressa. 

^(J, - QUEM  SOU EU? (Integrado com Ciencias) 

Preparagao: Criangas em cfrculo. 

- 0 professor, antes de iniciar o jogo, entrega a cada crianga a tarefa escrita em uma fichinha. 

Em cada ficha constat uma atividade. 

Desenvolvimento: 0  professor pede que cada urn leia a tarefa que est6 escrita na ficha. 

As tarefas podem ser: , 

a) imitar a voz dos animais: gato, cachorro, passarinho, galo, galinha etc. 

b) imitar: urn sapo pulando, passarinho voandcelefante, gato, cachorro, macaco (caretas). 

No centro ficara uma crianga, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H dizer qual o animal que est£ sendo imltado. Se errar, passa a 

vez para outra. 

CAIXINHA DE SURPRESAS (Integrado com Ciencias) 

Preparagao: Uma caixa contendo fichas de nomes de vaVios animais: cobra, gato, galinha, porco, 

etc. 

Desenvolvimento: Os alunos ficarao sentados em cfrculo. 

A caixa devera passar de mao em mao at6 ao sinal dado (uma palma, urn apito, ou ao som de uma 

musica, que 6 interrompida subitamente. 

- A crianga que estiver com a caixinha no momento em que 6 dado o sinal tirar5 da caixinha uma f i -

cha e falarS se o animal 6 mamffero, reptil, ave, etc. 

A brincadeira terminal quando acabarem as fichas. 



A AS FORMAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x . x As. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jetivos: 

Percepgao visual, reconhecimento e identificagao de formas e cores, coordenagao viso-motora, 

orientagao espacial, mem6ria virtual, atengao, observagao. 

iterial: 

8 cartoes divididos em diagonal com formas geom&ricas em diferentes cores e posigoes. 

Usar papel cartao e papel fantasia, cola e tesoura. 

bservagao: 

Os alunos recebem todas as pegas misturadas. 

Em duplas.tentam decifrar o quebra-cabega, casando os pares e descobrindo as formas. (Obser-

varao as cores e as formas) 

ariagao: 

Para drficultar,fazer todos os cartoes usando as mesmas cores. 

Os alunos terao que observar as formas e as posigoes para montar o quebra-cabega. 



JOGO: CORRIDA DE FATOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASAI DA 

jetivo: 

ixagao de fatos de adigao, subtragao, multiplicagao ou divisao. 

terial: 

azer com papelao, urn tabuleiro grande com uma pista (trilha) com ate 90 casas. 

D tabuleiro sera forrado com papel fantasia e ilustrado com gravuras de paisagens. 

Jsar cor diferente para a trilha (de preferencia branca). 

5 carrinhos de plastico (1 para cada jogador) (cores diferentes). 

] dados. 

senvolvimento: 

Grupo de 5  alunos. 

Unir as 5 carteiras e colocar o tabuleiro sobre elas. 

Os alunos e que vao formular os fatos para os pilotos concorrentes. 

3ada urn sentado na sua carteira ficara responsavel por 18 casas da trilha (decidem quais, antes 

to im'cio do jogo). 

Compete a cada piloto formular os fatos para o colega que cair em alguma casa de sua respon-

sabilidade. 

3ada piloto joga, na sua vez, o dado ou os dados e anda na pista o numero de casas correspon-

jente (conforme o fato proposto). 



1^-TRABALHANDO COM  SlLABAS MfJVEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 trabalho com sflabas mtiveis sera iniciado quando os alunos estiverem no nfvel siiabicfl -

lfab6tico, momento este em que os alunos terao condigoes de reconhecer sflabas e portanto 

?rao condigoes de iniciar a formagao de palavras. 

f importante o manuseio de sflabas mtiveis na formagao e descoberta de novas palavras, 

ntes de registry-las (escreve-las no caderno ou em fichas). 

A apresentagao das sflabas sera felta por cartelas (1 cartela de cada vez) e seguira a mesma 

namica da apresentagao do alfabeto. 

Atengao: saltear as sflabas na cartela para nao caracterizar familias silcibicas de forma me-

anica, sugerindo memorizagao ordenada. 

MA SA PE CA SO 

Dl PU SE PA CE 

MO PO SI PI CI 

DA CO CU DU SU 

DO Ml ME DE MU 

Observagao-A cartela sera de cartolina mimeografada ou papel offcio comum que os alunos 

lam em cartolina. Pode-se tamb6m preencher com pincel atomico. 

0 aluno receberci a cartela e fara"  a identificagao e o recorte das sflabas (fichinhas). 

Com as fichas, tentara formar todas as palavras possiveis (individualmente ou em grupo). 



J5L L A T I V , ° A D E S UTILIZANDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  NOME DOS ALUNOS 

- CONFECQAO DE CRACHAS 

Trabalho com o nome do aluno e dos colegas. 

Material necesscirio: 

•  Cartolina, revistas 

•  Pincel atornico 

Desenvolvimento da Atividade 

Entregar a cada aluno urn pedago de cartolina e urn pincel atornico. 

•  Pedir-lhes para criarem uma placa-cracha'  do seu nome (modelo para mesa),de colar (pendurar 

no pescogo) ou simplesmente urn cracha\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEDROI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ / /  

MOME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4$ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEDRO. 

Quando todos terminarem de escrever o nome, pedir-lhes para colocarem sobre a carteira, ou 

pendurar no pescogo, ou no peito, para que todos possam ver. 

Observagao: Deixar que cada aluno faga como preferir sua placa ou crachci (desenhar, colar 

gravuras, etc). A letra tamb6m pode ficar a vontade (cursiva ou de imprensa). 

- Pedir a cada aluno que se apresente para a turma, dizendo: 

•  0  seu nome 

•  A origem do seu nome 

•  Quern o escolheu 

•  Se gosta ou nao do seu nome 

•  Que outro nome gostaria de ter 

Observagao: Estes dados serao informados a crianga pelos pais,que preencherao com a 

crianga a ficha em anexo. 



TA VA FA RO TE 

NA RA VE FO WO 

Nl VI NE Rl TU 

RU FE Tl VO FU 

Fl TO RE VU NU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Apos a montagem das palavras, devera registra-las (escrever em cartazes, no pr6prio caderno 

ou no seu minidicionario.) 

- Se o professor considerar conveniente, podera sugerir aos alunos que escrevam as palavras 

construidas em fichas para serem guardadas no Tesouro de Palavras (da classe ou do aluno). 

- Apds a exploragao de todas as sflabas e palavras construidas, sugerir aos alunos a confecgao de 

urn envelope ou de uma caixinha para guardar as fichinhas. 

- Colocar a disposigao dos alunos materiais diversrficados para que eles possam confeccionar o 

envelope ou a caixinha de forma criativa e variada (integragao com Artes). 

•  Papel de presente, papel fantasia, papel cartao, cartolina 

•  Revistas usadas, livros velhos, jornais 

•  Grampeador, cola, durex colorido 

•  Pincel atornico, guache, pincel, lapis de cor, lapis cera e outros 



JrM*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JOGOS COM  SlLABAS MfJVEIS 

1  - SEGREDO 

Material: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Envelopes que contenham palavras em sflabas para os alunos montarem. 

Desenvolvimento: 

- Cada grupo recebera urn envelope contendo as mesmas palavras separadas em sflabas (3 ou 

mais palavras, de acordo com os alunos). 

- Os envelopes so serao abertos ao sinal do professor. 

•  Cabera ao grupo descobrir o segredo e formar as palavras. (as palavras sao do conhecimento 

apenas do professor), 

egra do Jogo: 

Vencera"  o jogo o grupo que primeiro descobrir o segredo e formar todas as palavras.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S6 valem as 

palavras pensadas pelo professor, mesmo que com as sflabas haja possibilidades de formar ou-

tras palavras. 

servagao: - Repetir o jogo com outros envelopes e palavras. 

- Numerar os envelopes de cada jogada. (jogo n e 1, jogo n 2 2, etc.). 



JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-3 - JOGO DE DOMINO - ALFABETIZAQAO 

Objetivo: reconhecimento e fixagao de sflabas. 

Material: 

- 28 cartoes divididos em 2 partes. Cada parte sera preenchida com uma silaba. (repetir das sfla-

bas em posigoes diferentes) (Planejar a colocagao das sflabas no cartao). 

- Usar para a confecgao papel cartao, papelao, cartolina e outros, pincel atornico e sflabas rodadas 

no mimeografo ou ainda recortadas de revistas e jornais. 0  professor podera tambSm utilizar-se 

de caixas de f6sforo para confeccionar o domin6. 

Exemplo: 

BO SA CA PE MA 

SA CA PE MA TO 

Desenvolvimento do Jogo: 

- Tres a quatro jogadores por grupo-

- 1 jogo completo para cada grupo. 

- Distribuir 4 pegas do dominb para cada membro do grupo. 

- Deixar as pegas restantes no centro da mesa para que os jogadores possam compra' -las quando 

necessario. 

- Urn jogador inicia o jogo colocando uma pega sobre a mesa. 

- Cada jogador, na sua vez, devera encostar a pega com a sflaba correspondente a anterior. 

- Caso o jogador nao possua a pega correspondente, poderd comprS-la dentre as restantes na me-

sa, 

- Vencera"  o jogo quern ficar primeiro sem pegas em seu poder. 



JOGO DAS SlLABAS (Integrado com Matemitica) 

Material.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cartela numerada e fichas com sflabas (para cada crianga). 

Desenvolvimento: o professor falara a sflaba e o numero onde ela deve ser colocada. Quern com-

pletar toda a cartela ganhara ponto. 
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JOGO DA MEMORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ConstitutezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm recurso didatico-pedagogico de 

alto alcance na ' jifabetizacaotanto na construgao 

da base atfabotica (evolygao dos nfveis de escrita 

e leitura - pre-silabico, silabico, silabico-alfabetico 

e alfabetico), quanto na construgao da base orto-

grafica (ortogratia correta) a ser construfda apos o 

aluno veneer o nivel alfabetico (nfvel 5). 

Os alunos lias classes de alfabetizagao e da es-

cola maternal demonstram grande interesse e 

prazcr por este tipo de jogo, pois nele a crianga 

vivencia o prazer da descoberta, manrfesta sua 

aiegna ao u^cobrir os pares, ao combinar os 

cartoeo, ao i-acar letra com letra, palavra com 

desenho, palavra com palavra, etc. 

Desta forma, orincando com os mais variados jogos de memtiria, a crianga vai construiudo 

a escrita e a leitura, pois atravSs deles amplia o seu universo de palavras, utiliza seus es-

quemas de a jsimilagao, identifica as semelhangas entre letras, palavras, desenhos. Estes 

jogos comrijuem ainda para a integragao entre pares, possibilitando tamb6m a socializagao 

e consequentemente a autonomia moral, que 6 uma das metas da educagao em geral. 

Durante eslas atividades liidicas, todas as areas de desenvolvimento infantil sao estimula-

das: a cognitiva (a inteligencia), a s6cio-afetiva, a motora. 

0 jogo da memcria trabalha ainda: 

•  percepgao espago-temporal, raciocinio, memoria e atengao dentre outros aspectos. 

Importante: 

- Iniciar este jogo na sala de aula com pelo menos 20 pares de cartoes. 

- Escolher vocabul&rio que faga parte do cotidiano do aluno (bem pr6ximo do aluno). 

- Colocar a disposigao das criangas jogos de memoria diversificados para que elas possam esco-

lher os jogos de acordo com o que pensam que 6 ler e escrever (dentro do nfvel de escrita e lei-

tura em que se encontram). 
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