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Mãe: Meu filho, vamos dormir? Você não pode assistir 
esse programa. 
Luann: Por que mããããe? 
Mãe: Pode não filho. Ta vendo aqui ó (apontando para a 
censura da TV), esse programa é para maiores de 14 anos. 
Luann: Ah não mãe, eu quero assistir... 
Mãe: Mas não pode Luann, você não está vendo não? Se 
a TV ta dizendo que não pode é porque não pode. 
Luann: Mas a gente não faz tudo o que a TV diz não 
mãe. Você lembra que a TV disse que a gente tinha que ir 
pro Playcenter nas férias? Você disse que a TV tava 
dizendo pra ir, mas a gente é quem decide se pode ir ou 
não. Agora ela ta dizendo que não pode, mas eu estou 
decidindo que eu vou assistir assim mesmo. 
  
(Luann, 5 anos, em uma situação argumentativa do cotidiano) 
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RESUMO 

 

A Escrita Argumentativa: 
Avaliação de um Programa de Ensino com Alunos das 2ª e 4ª Séries 

 
Mestranda: Eliana Gomes da Silva Almeida 

Orientadora: Selma Leitão Santos 
 
 

Investigações das habilidades necessárias à produção da escrita argumentativa 

mostram ser o manejo da polifonia, típica deste discurso, uma das principais 

dificuldades das crianças. Este estudo investigou os benefícios de um 

programa de ensino sobre as habilidades de produzir a escrita argumentativa de 

crianças, das segunda e quarta séries do ensino fundamental de uma escola 

particular do Recife. Todo o programa foi conduzido pelas professoras de 

língua portuguesa. O estudo obedeceu ao paradigma típico de estudos 

experimentais: pré e pós testes, grupos controle e experimental. Este último foi 

submetido a oito sessões de 50 min cada, nas quais foram trabalhadas as 

principais dificuldades, tipicamente observadas em cada série, tal como 

referem estudos anteriores. A análise dos resultados nos mostrou que, 

sobretudo na segunda série, o grupo experimental foi beneficiado pelo 

programa de ensino. Os ganhos alcançados pelas crianças da segunda série 

trazem implicações psicológicas e pedagógicas importantes. Quanto às 

implicações psicológicas, temos que as dificuldades enfrentadas pelos jovens 

escritores são passíveis de superação, já na segunda série, momento 

normalmente visto como descrédito até então. Quanto às implicações 

pedagógicas, os resultados mostram ser possível a implementação de um 

ensino sistemático do discurso argumentativo muito antes (crianças de 7-8 

anos) do que habitualmente se observa nas escolas.  

 

 

Palavras chave: argumentação, contra-argumentos, intervenção, produção textual. 
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ABSTRACT 

 

Argumentative Writing: 
Evaluation of a Teaching Program with Students from the 2nd to 4th Grades 

 
Masters Program: Eliana Gomes da Silva Almeida 

Advisor: Selma Leitão Santos 
 
 

Investigations into the abilities necessary for producing argumentative text 

show that the multifaceted nature of this type of discourse is one of the main 

difficulties children have to face. This study investigated the benefits of a 

teaching program on the ability to produce argumentative texts among children 

from the second to forth grade of basic education in a private school in the city 

of Recife, PE, Brazil. Teachers of the Portuguese language led the entire 

program. The study followed the typical paradigm of experimental studies: 

pre-testing, post testing, experimental groups and controls. The experimental 

group was subjected to eight 50-minute sessions in which the principal 

difficulties typically observed in each grade, as observed in previous studies, 

were worked on. The analysis of the results revealed that the experimental 

group benefited from the teaching program, especially in the second grade. 

The gains experienced by the children in this grade carry with them important 

psychological implications, as well as implications for teaching techniques. 

Regarding the psychological aspects, the difficulties facing young writers can 

already overcome by the second grade, which up until now has traditionally 

been seen as unviable. Regarding the teaching aspects, the results show that the 

implementation of a systematic teaching program on argumentative discourse 

is possible much sooner (children between 7 and 8 years) than what has been 

normally observed in schools.  

 

 
Key words: argumentation, contra-arguments, intervention, text production. 
  


