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Contextualização do projeto: O gênero do discurso propaganda foi escolhido por fazer parte

do planejamento do professor regente da turma. As estagiárias optaram por enfatizar a leitura

depois de perceber que parte da turma não gostava das aulas de Língua Portuguesa por não

gostar de ler. Pensando em estabelecer um contato cada vez maior dos alunos com os textos e

com os colegas, as estagiárias escolheram partir das esferas mais familiares aos alunos até as

mais complexas. Além disso, optaram por trabalhar o gênero propaganda estabelecendo um

diálogo com outros gêneros como memes, tirinhas e artigos de opinião. Foram desenvolvidas

atividades com as quatro práticas de uso da língua em torno do gênero trabalhado que

culminaram na produção, em duplas, de propagandas e antipropagandas autorais dos alunos,

essas foram socializadas nas paredes da escola e apresentadas aos alunos do 9° ano.

Cronograma: Para se ter uma ideia do conjunto das ações desenvolvidas ao longo do

projeto de docência, apresenta-se, na sequência, o cronograma de atividades.

CRONOGRAMA



Aulas 1 e 2 Apresentação do projeto de docência Leitura para quê? a partir da

aproximação com propagandas.

Análise de diversas propagandas.

Aulas 3 e 4 Análise de alguns tipos de propaganda. Análise de antipropagandas.

Levantamento de características comuns e de distinções entre os

diferentes tipos de propagandas.

Levantamento de características das antipropagandas.

Aulas 5 e 6 Análise dos recursos discursivos que se manifestam na propaganda.

Leitura e análise de outros gêneros.

Aulas 7 e 8 Análise de recursos linguísticos da propaganda.

Reanálise de propagandas.

Diálogo com os efeitos discursivos já abordados.

Aulas 9 e 10 Análise de recursos imagéticos e discursivos na propaganda.

Comparação com os memes.

Aulas 11 e 12 Minioficina de noções de harmonização visual e técnicas de desenho

(com convidado).

Produção de memes como preparação à produção da propaganda.

Aulas 13 e 14 Produção da primeira versão da propaganda/antipropaganda a partir dos

recursos disponibilizados.

Aulas 15 e 16 Reescrita da propaganda ou da antipropaganda a partir da primeira

versão e dos recursos disponibilizados.

Análise linguística dos textos produzidos.

Aulas 17 e 18 Produção final da propaganda ou da antipropaganda.

Análise linguística dos textos produzidos.

Aulas 19 e 20 Socialização das produções: colagem nas paredes da escola;

apresentação para a turma do 9º ano.



Fonte: Elaborado pelas alunas

Gênero textual/discursivo de referência: propaganda

Eixo organizador do ensino: escrita e reescrita de propagandas e antipropagandas; o

trabalho com a leitura através de artigos de opinião, propagandas e antipropagandas

selecionadas; o exercício da oralidade a partir dos textos lidos e escritos pelos estudantes; e o

trabalho com a análise linguística por meio da análise dos recursos linguísticos e expressivos

dos textos lidos e escritos ao longo do projeto.

Objetivos: Desenvolver e ampliar o repertório cultural e a consciência crítica dos alunos, a

partir da análise e da produção de peças do gênero propaganda, bem como com o cotejo com

outros gêneros, que abarcam recursos linguísticos, discursivos e imagéticos semelhantes.

Com relação à leitura: Desenvolver a capacidade interpretativa, a autonomia na compreensão

dos textos a serem lidos e o olhar crítico acerca do que se lê, identificar as particularidades do

gênero estudado e de como este está inserido no nosso cotidiano.

No que se refere ao ensino da escrita: Aprimorar a escrita a partir da escrita de uma

propaganda ou antipropaganda assumindo a palavra e, assim, reconhecer essa modalidade de

uso da língua, não apenas como produto de uma atividade escolar, mas como possibilidade de

dizer para além da sala de aula.

Quanto à análise linguística: Analisar os elementos discursivos, linguísticos e visuais que

compõem propagandas, a partir da confrontação com outros gêneros, como artigos, tirinhas,

música e memes a fim de ser capaz de perceber qual recurso – expresso em qual palavra ou

imagem – produz determinado sentido e vice e versa.

No que tange à oralidade: Reconhecer a sala de aula como ambiente favorável à

comunicação, à socialização e ao respeito nas discussões, participando ativamente das

atividades que envolvem o uso oral da língua.

Metodologia: Na sequência, apresenta-se aula a aula como pode ser desenvolvido este

projeto. Nas notas, destaca-se o que foi específico da experiência vivenciada.



Aulas 1 e 2 (2h/a)

Iniciar a aula com a apresentação do Projeto de Docência Leitura para quê?1

Projetar o vídeo de uma propaganda eleitoral2, uma institucional e uma comercial3.

Após, disponibilizar propagandas em outros suportes (revistas, jornais etc.), com diferentes

tipos, temas, públicos-alvo (propagandas comerciais, institucionais, sociais, antipropagandas)

(anexo 2).

Realizar provocações para que os alunos manifestem as impressões sobre as

propagandas (projetadas ou impressas e entregues):

O que você entende por propaganda?

Qual produto/serviço está sendo anunciado?

Quais estratégias estão sendo usadas para convencimento?

A quem a propaganda se destina?

Que elementos da propaganda permitem concluir o público-alvo?

Orientar a turma para que cada aluno escolha uma propaganda para falar brevemente

a respeito, respondendo a esses questionamentos oralmente.

Aulas 3 e 4 (2h/a)

Em continuidade à aula anterior, ampliar o contato dos alunos com as propagandas

selecionadas, já destacadas de seus suportes, além de antipropagandas (anexo 3) e de dois

novos vídeos, um social (de conscientização contra homofobia)4 e uma antipropaganda (sobre

uma mineradora)5. A ideia é que as propagandas fiquem dispostas nas carteiras organizadas

em forma de círculo, de modo que os alunos possam circular por elas. Cada um escolherá a

que mais lhe interessa para análise e identificação das características.

A partir dessa escolha, dividir os alunos em duplas para que façam a análise por

escrito das propagandas selecionadas, com base em perguntas impressas e entregues para

cada dupla (anexo 4).

Depois de concluída a análise, cada dupla apresentará aos colegas as propagandas

com a respectiva análise. Como são diferentes propagandas, propor uma classificação das

propagandas apresentadas com base em critérios a serem definidos com os alunos. Espera-se

5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2HpuPXWwuZQ. ACesso em 07.10.2021
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fjlOeJa75S0. Acesso em 07.10.2021
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H2f4MjnGiP8. Acesso em 07.10.2021
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dxQNdSskjVU. Acesso em 07.10.2021

1 No anexo 1 é possível conferir o material utilizado pelas estagiárias neste momento de apresentação do
projeto.

https://www.youtube.com/watch?v=2HpuPXWwuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=fjlOeJa75S0
https://www.youtube.com/watch?v=H2f4MjnGiP8
https://www.youtube.com/watch?v=dxQNdSskjVU


que eles entendam a diferença entre as propagandas institucional (governamental e

corporativa), eleitoral, comercial (de produto e de serviço), social e a antipropaganda.

Aulas 5 e 6 (2h/a)

Disponibilizar fichas de leitura com artigos de opinião de Eduardo Galeano e tirinhas

(Armandinho, Turma do Mangue, Os Monstrinhos do Rio Cachoeira) de acordo com as

escolhas das propagandas estudadas em aulas anteriores (anexo 5). Apresentar os artigos que

têm temas comuns com as tirinhas, visando suscitar um vínculo entre os textos e as

propagandas. Orientar os alunos para que, em duplas, selecionem os assuntos sobre os quais

têm mais interesse e com os quais mais se identificam para lerem e analisarem, interagindo

com os colegas.

Após esse primeiro movimento de troca de impressões, abrir o debate para o grande

grupo, orientando a conversa de forma que se abordem características comuns com textos

publicitários. Novamente levantar as questões previamente trabalhadas:

Quais os objetivos de cada texto?

Quais os recursos apresentados pelos textos para atingirem seus objetivos?

Para quem você acha que a mensagem da propaganda está direcionada?

Que elementos do texto permitem concluir isso?

Como a imagem influencia no resultado final dos textos?

Aulas 7 e 8 (2h/a)

Iniciar a aula com a análise do verbo no modo imperativo em uma das propagandas,

para que os alunos o identifiquem.

Distribuir cópias da letra da música “Admirável chip novo”6, da cantora Pitty, para

cada aluno. Na sequência, exibir o clipe7, de forma que os alunos possam acompanhar a letra.

Com a visualização do clipe e a leitura da letra, discutir com o grande grupo a interpretação

da música, em que se espera que os alunos apontem a questão da “robotização” a que os

sujeitos são submetidos com a uniformização derivada do consumo. Em seguida, explicar aos

estudantes o conceito do modo imperativo. Após a explicação, reexibir o clipe, e então pedir

que os alunos sublinhem em suas cópias da letra da música as palavras que se encontram no

modo imperativo.

7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aX
J_Ub1xbhw. Acesso em 07.10.2021.

6 Disponível em: https://www.letras.mus.br/pitty/admiravel-chip-novo/. Acesso em 07.10.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=aXJ_Ub1xbhw
https://www.youtube.com/watch?v=aXJ_Ub1xbhw
https://www.letras.mus.br/pitty/admiravel-chip-novo/


Retomar as propagandas apresentadas em aulas anteriores e pedir que os alunos

analisem os textos localizando os termos que se encontram no modo imperativo. Na

sequência, conduzir um debate com a turma a respeito da função do imperativo como marca

linguística nas propagandas, e das outras formas encontradas para marcar ordem, sugestão ou

para se obter efeito de incisividade.

Aulas 9 e 10 (2h/a)

Retomar as propagandas já trabalhadas em aulas anteriores, com ênfase no estudo dos

efeitos provocados pelos recursos imagéticos. Projetar alguns memes e disponibilizar o

material de forma impressa para facilitar a leitura e a análise (anexo 6).

Após essa exibição, provocar os alunos a expressarem suas interpretações sobre os

memes para toda a turma (e a refletirem sobre seus efeitos e sua função social), a partir dos

seguintes questionamentos:

Identifique o meme escolhido e explique com suas palavras o que você entendeu dele.

O sentido do meme depende da imagem ou pode ser entendido sem ela? Explique, de forma a

deixar claro qual seria o sentido do texto do meme sem a imagem.

Qual seria então a importância da imagem no meme?

Por que razão você acredita que alguém produz um meme?

Além do recurso visual, você identifica outros recursos (como ironia, ambiguidade ou

polissemia) no meme? De que forma eles atuam nos memes e nas propagandas, e que efeitos

eles produzem?

Você considera que deve haver limites na utilização do humor nos memes ou nas

propagandas? Por quê?

Aulas 11 e 12 (2h/a)

Com o uso de projeção de imagens, abordar inicialmente conceitos relacionados à

harmonização de composições visuais pelo convidado. Em seguida, fazer uma breve

explicação sobre técnicas de desenho.

Dedicar parte da aula para a realização da minioficina com o convidado, na qual os

alunos terão a oportunidade de expressarem suas ideias visualmente. Como fechamento da

aula, chamar a atenção da turma para a importância da linguagem visual na comunicação, e

como ela afeta especialmente alguns gêneros discursivos.

Dedicar os momentos finais da aula para perguntas, caso haja dúvidas dos alunos.



Aulas 13 e 14 (2h/a)

Iniciar a aula com uma retomada dos assuntos trabalhados até o momento, com

enfoque em questões centrais como:

O que é propaganda?

O que é antipropaganda?

Onde circula a propaganda?

Onde circula a antipropaganda?

Quem pode ser responsável por enunciar uma propaganda ou antipropaganda?

Quem é o público-alvo da propaganda?

Quem é o público-alvo da antipropaganda?

Como a imagem influencia o resultado final da propaganda?

Em seguida, com todo o material textual disponível para consulta, solicitar aos alunos

que, em duplas, retomem os textos que mais chamaram sua atenção.

Explicar como será feita a produção final que consiste na criação de uma propaganda

ou de uma antipropaganda, a partir dos textos lidos ao longo do bimestre. É importante que

no momento da apresentação da proposta já se indique o público alvo8. Apresentar as opções

de recursos para a elaboração do trabalho final, que pode ser realizado em duplas. Para tanto,

previamente preparar materiais para desenho, recorte e colagem, fotografia, estêncil, bem

como memes previamente impressos, de forma que possam ser manuseados pelos alunos.

Após a apresentação dos materiais, indicar que as duplas deverão se reunir para

escolher como será feita sua propaganda ou antipropaganda, separando o material necessário

para a produção e iniciar a primeira versão da propaganda ou antipropaganda. Nesse

momento, acompanhar os alunos para orientá-los com suas dúvidas, procurando instigar uma

visão crítica que converse com os temas presentes nos textos anteriormente lidos. Ao final da

aula, recolher a primeira versão da produção para avaliação das necessidades dos alunos para

retomar na aula seguinte.

Aulas 15 e 16 (2h/a)

A partir da primeira versão produzida pelos alunos, selecionar alguns pontos a serem

retomados ou abordados, por meio de reflexão e análise linguística.

Depois, organizar os alunos nas mesmas duplas formadas na aula anterior e, na

sequência, retomar a produção final com os materiais escolhidos pelos alunos. Circular pela

8 No caso da implementação deste projeto, o resultado da produção dos alunos foi socializado nas paredes da
escola e apresentado para os alunos do 9º ano.



sala verificando se as duplas estão conseguindo atingir seus objetivos, e, quando necessário,

intervir para auxiliar na elaboração das propagandas. Essas intervenções também servirão

para fazer aflorar um senso crítico nos alunos, de modo que isso reflita nas produções.

Aulas 17 e 18 (2h/a)

Relembrar aos alunos que as produções serão coladas nas paredes da escola e

apresentadas oralmente aos colegas. Assim, propor a reescrita das propagandas, com o

objetivo de atingir o público-alvo: o 9º ano, principalmente, mas também toda a comunidade

escolar.

Fazer o encaminhamento da reescrita separadamente com cada dupla. Questionar os

alunos sobre qual foi o objetivo deles na escolha daquele tipo de propaganda e dos recursos

empregados, e se eles consideram que esses objetivos foram atendidos. Retomar a análise

linguística/discursiva mais uma vez, a partir das produções deles, se for necessário. Essa

também é uma forma de fazer com que eles tenham consciência metalinguística dos recursos

que eventualmente já utilizam em seu dia a dia, mas também de chamar a atenção deles para

outros recursos que podem passar despercebidos, ainda que sejam recorrentes.

Para o encaminhamento da aula seguinte, explicar aos alunos a proposta de exposição

das produções no espaço escolar por meio da colagem com grude nas paredes. Assim,

solicitar uma pesquisa em forma de tarefa sobre a receita do grude a ser utilizado na atividade

da aula seguinte.

Aulas 19 e 20 (2h/a)

Iniciar a aula com um momento de preparação do grude e das colagens. Pedir a algum

aluno que escreva a receita do grude no quadro, enquanto outros procedem à disposição e

mistura dos ingredientes. Após, levar os alunos para fora da sala para fazer a colagem das

propagandas e antipropagandas nas paredes da escola.

Apresentar o projeto à turma do 9º ano no espaço em que as propagandas foram

coladas. Inicialmente, os alunos podem se organizar da forma como preferirem. Se houver

necessidade, auxiliar nessa organização.

Abertura para dúvidas e debate de ideias e impressões sobre a exposição.

Fechamento do Projeto.



Anexos

Anexo 1 - Memes elaborados para  apresentação do projeto









Anexo 2 - Propagandas impressas utilizadas nas aulas 1 e 2















Anexo 3 - Propagandas e antipropagandas utilizadas nas aula 3 e 4











Anexo 4 - Perguntas para análise das propagandas em duplas

Identifique qual a propaganda analisada por vocês e, com base nela, responda às seguintes

perguntas:

Qual o tema da propaganda?

Para quem você acha que a mensagem da propaganda está direcionada?

Que elementos do texto permitem concluir isso?

Qual é o objetivo da propaganda?



Como a imagem influencia no resultado final do texto?

Nesses aspectos abordados, em que a propaganda escolhida por você se diferencia e se

assemelha à selecionada pelo seu colega?

Anexo 5 - Tirinhas e artigos para leitura



































Anexo 6 - Memes utilizados nas aulas 9 e 10






