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APRESENTAÇÃO
Esta obra surge no bojo de uma pandemia: a do novo coronavírus. Contexto marcado 

pelo distanciamento social e consequentemente a suspensão das atividades presenciais 
em escolas e universidades. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), a pandemia da COVID-19 já impactou os estudos de mais 
de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. E é nessa conjuntura de um “novo normal” que 
os autores dessa obra organizam as produções que compõem este volume.

Boaventura de Souza Santos1 em sua obra “A cruel pedagogia do vírus” nos 
apresenta algumas reflexões sobre os desafios desse período emergencial e lança luz 
sobre as desigualdades sociais evidenciadas por esse panorama. E consequentemente, na 
Educação, esses aspectos compactuam de algum modo, ao acentuar a exclusão daqueles 
que não conseguem adequar-se desencadeando impactos no ensino como, por exemplo, 
acesso a tecnologia, reinvenções metodológicas e a mudança de rotina da sala de aula, 
dentre outros.  O cenário emergencial potencializa os desafios e traz à baila as fragilidades 
do ensino, ainda em fase de apropriação, pois precisam ser compreendidos, ou seja, as 
informações carregam intencionalidade. 

As discussões realizadas neste volume 1 de “Educação e a Apropriação e 
Reconstrução do Conhecimento Científico”, perpassam pela Educação e seus diferentes 
contextos e reúnem estudos de autores nacionais e internacionais. Este livro, portanto, 
reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos espaços, com o intuito de promover 
um amplo debate acerca das diversas problemáticas que permeiam o contexto educacional 
brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir 
da realização de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do 
contexto educacional. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país e que se 
interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejamos uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
Ilvanete dos Santos de Souza

Reinaldo Feio Lima

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Editora Almedina, Portugal. 2020.
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
PARA ALUNOS COM DIFICULDADE DE 

APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA

CAPÍTULO 4
doi

Alyne Cristine Domene Martins de Lima

Suzana Sirlene da Silva

Miryan Cristina Buzetti

RESUMO: Com base nos dados das avaliações 
nacionais é possível perceber que os alunos 
brasileiros apresentam dificuldades acadêmicas 
desde as séries iniciais do Ensino Fundamental I. 
A dificuldade de aprendizagem afeta diretamente 
a vida acadêmica, social e familiar do aluno. 
Diante disso é fundamental realizar uma avaliação 
adequada para poder intervir e monitorar o 
desempenho do aluno ao longo da escolarização. 
A intervenção precoce é fundamental na redução 
dos índices de fracasso escolar, assim como a 
formação continuada do professor.
PALAVRAS - CHAVE: Dificuldade de 
aprendizagem, monitoramento, rastreio.

ABSTRACT: Based on data from national 
assessments, it is possible to see that Brazilian 
students have academic difficulties since the 
first grades of Elementary School I. The learning 
disability directly affects the student's academic, 
social and family life. Therefore, it is essential to 
carry out an adequate assessment to be able 
to intervene and monitor student performance 
throughout schooling. Early intervention is 
essential in reducing school failure rates, as well 
as continuing teacher education.

KEYWORDS: Learning difficulties, monitoring, 
screening

1 |  DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

1.1 Avaliação, Intervenção e 
monitoramento

Um dos modelos de monitoramento 
da aprendizagem e do desempenho escolar 
utilizado para auxiliar na identificação de 
alunos com transtorno de aprendizagem é o 
Modelo de resposta a intervenção (response 
to intervention), conhecido também como RTI. 
O Modelo de resposta a intervenção consiste 
em um processo de intervenção organizado 
em diferentes camadas, as quais se aumenta 
gradativamente a intensidade da instrução de 
acordo com a resposta do aluno (FLETCHER, 
VAUGHN,2009).

Para que a intervenção tenha sucesso, 
é necessário avaliar de maneira assertiva 
as dificuldades e habilidades do aluno no 
processo de aprendizagem. De acordo com 
Fuchs e Fuchs (2006) o rastreamento é uma 
opção para tal avaliação, pois é baseada no 
currículo escolar, podendo ser aplicado em 
todos os alunos e levando em consideração 
as habilidades cognitivo-linguísticas, no caso 
da leitura e escrita processamento fonológico, 
processamento auditivo e visual, entre outros. 
Os alunos que apresentarem baixo desempenho 
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no rastreamento são identificados como alunos de risco, sendo encaminhadas então para o 
monitoramento e intervenção mais intensiva.

As avaliações de rastreamento devem ser breves, confiáveis e válidas, sendo capaz 
de identificar com precisão os alunos de risco. De acordo com Johnson et.al. (2010),  é 
importante usar uma avaliação validada para triagem, por ser uma avaliação de rastreio 
poderá ocorrer falsos positivos, sendo assim, é importante o uso de fontes de dados 
adicionais (outros instrumentos de avaliação) para entender melhor as necessidades dos 
alunos, outro fator importante é o score do aluno na avaliação, fique atento quando for 
muito baixa, aplicando outras avaliações ou até encaminhando para profissionais como 
psicólogos ou fonoaudiólogos. Para garantir maior precisão dos dados é importante fazer 
o monitoramento do progresso de curto prazo, oferecer uma intervenção intensiva na área 
em déficits e acompanhar o desempenho do aluno.

Existem várias vantagens para o professor em realizar o rastreio da aprendizagem 
ao longo do ano letivo, como:

• Usar os dados da avaliação para ajustar o plano de ensino e as propostas de 
intervenção

• Fornecer um retorno construtivo para o aluno, orientando a aprendizagem, o 
estudo e o comportamento do aluno.

• Auxiliar no planejamento de instruções sistemáticas para uma meta de apren-
dizagem específica.

• Construir um relacionamento de respeito com os alunos.

• Buscar sempre melhorar as propostas de intervenções e incentivar a autoregu-
lação do aluno.

Seguindo a estrutura do Modelo de resposta a intervenção (RTI), na organização 
das camadas, a camada um atende a todos os alunos da turma, buscando oferecer a todos 
uma proposta de intervenção mais significativa. De acordo com Fletcher e Vaughn (2009), 
nesta primeira camada  o professor precisará se atentar para uma instrução explícita do 
conteúdo, envolvimento do aluno ao longo da atividade, múltiplas oportunidades para 
prática do conteúdo e feedback ao longo da realização da tarefa, ensinar estratégias 
metacognitivas, ensino sistemático e estruturado, usar tecnologia assistiva quando 
possível/necessário. Além desses pontos, na camada um, para otimizar o processo de 
aprendizagem, o professor poderá também:

• Trabalhar com atividades em grupo, de maneira que os alunos conversem e 
troquem ideias e conhecimento.

• Exemplifique e dê modelo, podendo ser explicações verbais, com figuras, ou 
com algum recurso, o importante é demonstrar ao aluno o processo e a apli-
cação.
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• Respeite as diferenças linhas de raciocínio, estimule os alunos a expor suas 
ideias e processo de raciocínio sobre uma temática ou situação problema, de 
maneira que os colegas e o professor compreendam suas ideias e colocações.

• Elabore uma rotina, a rotina ajuda o aluno a compreender o processo, as ações, 
assim como a controlar a ansiedade e motivação.

• Dê feedback com frequência, deixe claro sobre o que espera do aluno.

• Construa um relacionamento de respeito com o aluno, converse frequentemen-
te com os alunos, isso ajuda a ter um relacionamento positivo.

• Defina metas de aprendizagem, metas explícitas ajudam o professor a manter 
uma instrução coerente, assim como estabelecer metas de curto e longo prazo 
ajudam a garantir um progresso constante em direção as metas.

• Verifique a compreensão do aluno durante a aula, faça perguntas simples, pro-
ponha uma reflexão, tarefas de desempenho curtas (JOHNSON, 2010).

Alunos que não apresentam uma resposta satisfatória na primeira camada de 
intervenção são encaminhados para a segunda camada, na qual receberão uma intervenção 
suplementar e específica, em grupos menores de alunos. Para Fuchs e Fuchs (2006), 
a intervenção nessa camada deve ser baseada em evidências ou prática educacional, 
e se possível utilizar programa de intervenção validado direcionado em uma habilidade 
específica ou conjunto de habilidades. Ao realizar a segunda camada os professores 
precisam levar em consideração:

De acordo com Berkeley et.al. (2009), a força do programa de intervenção evidencia 
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a eficácia para a necessidade do aluno, a dosagem é o número de oportunidades que o 
aluno tem para responder a intervenção, o alinhamento está relacionado com as habilidades 
acadêmicas alvo da intervenção, a atenção à transferência é se o aluno consegue aplicar 
em diferentes contextos as habilidades trabalhadas na intervenção, assim como a 
abrangência de tal intervenção e se isso reflete no comportamento do aluno, principalmente 
em relação ao autoregulação e motivação. Nessa camada é fundamental o monitoramento 
da aprendizagem, para isso organize uma tabela, quadro ou um check-list para facilitar a 
compreensão e acompanhamento da aprendizagem do aluno.

A terceira e última camada oferece uma intervenção intensiva para auxiliar os alunos 
com necessidades graves e persistentes, incluindo alunos com deficiência. De acordo com 
Fuchs e Fuchs (2006), nessa camada a individualização é o diferencial, aumentando a 
intensidade da instrução e os suportes personalizados. Como a intervenção é individual 
o professor poderá elaborar um Plano de Ensino Individualizado (PEI), descrevendo as 
adaptações e o plano de ensino para um aluno em específico, descrevendo por exemplo 
a necessidade do aumento da duração da atividade, ou o aumento da frequência da 
intervenção, também poderá ser apontado as alterações na didática, explorando recursos 
diversos como jogos, multimídias, oferecer oportunidades diversas de respostas, como 
oral, apontar com o dedo, selecionar com o mouse, entre outras opções, além de apontar 
ajustes ambientais como restrição de estímulos visuais ou auditivos, entre outros aspectos 
que precisarão de atenção para garantir a aprendizagem do aluno.

Seguindo a estrutura do Modelo de Resposta a Intervenção (FUCHS E FUCHS, 
2006; JOHNSON,2010) , temos as seguintes orientações então:

Camada 1 Camada 2 Camada 3

Intervenção Baseada no currículo 
da série Dirigida e intensiva Adaptada a 

necessidade do aluno

Tamanho do grupo Todos os alunos da 
classe

Grupo pequeno de 
alunos

Individualizada ou em 
dupla

Monitoramento do 
desempenho

Bimestral ou 
semestral

Ao menos uma vez 
por mês Semanalmente

Público alvo Todos os alunos
Alunos com baixo 

desempenho 
acadêmico

Alunos com 
dificuldades ou 
necessidades 
persistentes
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Seguir esse modelo permite identificar precocemente alunos considerados de risco 
para o fracasso escolar e identificar os alunos com transtorno específico de aprendizagem. 
Realizando assim, uma ação precoce e preventiva, com intervenções dirigidas e com 
elevada qualidade. O monitoramento é fundamental, além é claro da triagem feita através 
do rastreio. Além disso, é fundamental o professor ter conhecimento sobre o processo de 
aprendizagem do aluno para poder oferecer um ensino adequado e que desenvolva as 
habilidades necessárias.
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