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andrecas73@gmail.com e lfsbrandao@gmail.com  

O director de uma revista - n«o recordo qual ï dizia, com ironia, que a sa²da 

de um n¼mero 1 ® sempre f§cil: a dificuldade est§ na continua«o, e n«o no 

acto de lanamento de um qualquer peri·dico.  

£, pois, com orgulho e satisfa«o que assisto ¨ edi«o do n.Ü 3 do notICEas 

e, o que ainda ® mais digno de nota, sem atrasos, no dia em que est§ 

prevista a  sua publica«o: o 15 de cada m°s, em mem·ria da circunst©ncia 

de o ICE tamb®m haver sido fundado num dia 15 (de Julho de 1992). 

Quatro factos explicam este sucesso. 

Em primeiro lugar, a op«o por uma pr§tica de geometria vari§vel, no que 

respeita ¨ dimens«o de cada n¼mero: notICEas ® publicado com os textos 

que tiverem sido reunidos at® ao dia 10 de cada m°s, tornando-se 

irrelevante a quantidade de p§ginas que contemple.  

Em segundo lugar, o dinamismo de que d§ mostras o ICE, e que se traduz 

tanto na sucess«o de iniciativas dignas de serem difundidas como no 

empenhamento dos colaboradores que lhe d«o corpo.  

Em terceiro lugar, o entusiasmo gerado pela sa²da desta publica«o, e que 

leva cada activista do ICE , no seu territ·rio, a querer dar visibilidade ao que 

faz ou ¨quilo que acontece e que, acha, merece ser notICEa. 

Em quarto lugar, e finalmente ï n«o posso deixar de o destacar ï a 

milit©ncia e sentido das responsabilidades dos dois editores que chamaram 

a si a viabiliza«o da presente publica«o. 

Uma coisa, entretanto, ® certa: notICEas est§ a permitir que cada um e 

todos se apercebam do muito que vem sendo feito, da amplitude da nossa 

interven«o, e do n²vel e grau de consci°ncia que enforma os projectos e as 

pessoas do ICE... facto, este, tanto mais relevante quanto ® certo que, na 

base da grande maioria das din©micas, est§ o voluntariado duro e puro. 

Por: Rui dôEspiney  
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UMA AVENTURA NO MUNDO DA CIDADANIA 

òEste projeto 

pretende        

promover um 

maior grau de 

consciência e de 

práticas de      

cidadaniaó 

Uma Aventura no Mundo da Cidadania ® um projeto promovido pelo 

Grupo Aprender em Festa, em parceria com a C©mara Municipal de 

Gouveia e a Reencontro ï Associa«o Social, Educativa e Cultural 

(Vila Nova de T§zem) e financiado pelo Programa Cidadania Ativa da 

Funda«o Calouste Gulbenkian. Este projeto pretende promover um 

maior grau de consci°ncia e de pr§ticas de cidadania, envolvendo    

todas as cidad«s e cidad«os com as institui»es da comunidade, de 

forma a reduzir desigualdades, fortalecer rela»es inclusivas, solid§rias 

e intergeracionais e construir desenvolvimento com base na             

participa«o democr§tica. Para tal, iremos desenvolver um processo 

de forma«o de l²deres de grupo e de anima«o comunit§ria que      

assenta na valoriza«o do papel das crianas, jovens, n¼cleos          

familiares e grupos vulner§veis/em risco de exclus«o, como sujeitos de 

cidadania em intera«o com toda a comunidade. 

Este projeto prev° ainda a organiza«o regular do F·rum da Cidadania 

que pretende ser um espao privilegiado de participa«o, aberto a toda 

a comunidade, para o qual desafiamos todas as associa»es,            

autarquias, servios p¼blicos com express«o local, e outras entidades 

interessadas na vida da comunidade e no desenvolvimento local, bem 

como pessoas e grupos informais. Ao integrarem o F·rum da Cidania 

com an§lises, ideias e propostas estar«o a reforar o tecido social do 

concelho de Gouveia, e poderemos, desta forma, concertar e construir 

conjuntamente iniciativas que promovam a coes«o social e a melhoria 

da qualidade de vida no territ·rio. 

 

ATIVIDADES 

Ŀ Forma«o de L²deres de Grupo 

Ŀ Grupos de Encontro de Crianas 

Ŀ Grupos de Encontro de Jovens 

Ŀ Grupos de Encontro de Seniores 

Ŀ Grupos de Encontro de Fam²lias 

Ŀ F·rum da Cidadania 
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TEMAS 

Ŀ Cidadania, Boa Governa«o e Desenvolvimento Sustent§vel 

Ŀ Toler©ncia e Compreens«o Intercultural 

Ŀ Racismo, Xenofobia, Linguagem do ·dio/intoler©ncia 

Ŀ Intoler©ncia contra a etnia cigana 

Ŀ Homofobia, Igualdade de G®nero, Viol°ncia contra as Mulheres e  

Ass®dio Sexual 

 

DURA¢ëO 

5 de Maro de 2014 a Fevereiro de 2016 (24 meses) 

 

LOCAL 

Concelho de Gouveia 

 

 

CONTACTOS 

Grupo Aprender em Festa 

Rua Eul§lia Mendes 6290-327 Gouveia 

239 491 694 | 966 682 800 | 964 552 773 

gaf.aventuramundocidadania@gmail.com 

 

 

PARCERIA 

C©mara Municipal de Gouveia 

Reencontro ï Associa«o Social, Educativa e Cultural 

 

Projeto  financiado por: 

 

 

Por: Sandra Silvestre  

Fórum da       

Cidadania:  

òdesafiamos   

todas as         

associações,   

autarquias,    

serviços públicos 

com expressão 

local, e outras 

entidades       

interessadas na 

vida da           

comunidade e 

no                  

desenvolvimento 

local, bem como 

pessoas e grupos 

informais.ó 
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COMPETąNCIAS METALINGUĉSTICAS EMERGENTES  

 £ consensual a ideia de que n«o existe grau zero de literacia, pela sua     

envolv°ncia com outros sistemas simb·licos al®m do verbal, como pintura, 

escultura, dana, e outras manifesta»es como r·tulos, outdoors, placas de 

tr©nsito, e a diversidade de registos e contextos de inser«o.  

Ser ñliteradoò e ñdiscursivoò ® ser capaz de reconhecer o autocarro que leva a 

criana para casa, ao jardim-de-inf©ncia, ¨ escola, ¨ biblioteca, ou que traz o 

seu pai do trabalho ou do centro de emprego. Como podem os educadores/

professores instaurar a reflex«o das unidades m²nimas da l²ngua, na     

abrang°ncia da atividade discursiva, sem cederem ¨ hegemonia da         

consci°ncia fon®mica, que alguns te·ricos e professores proclamam como 

principal preditora do sucesso da leitura e da escrita?  

ñN«o basta saber ler que Eva viu a uva. £ preciso compreender qual a posi-

«o que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a 

uva e quem lucra com esse trabalhoò.  (Paulo Freire, in Educa«o na Cidade, 1991) 

Pressupostos  

¶ Funcionalidade e autenticidade da leitura e da escrita;  

¶ A inseparabilidade do c·digo e do sentido: participa«o ativa da criana na 

interpreta«o e produ«o do impresso e na descoberta do princ²pio        

alfab®tico;  

¶  credibilidade do erro construtivo: as produ»es e justifica»es n«o        

convencionais das crianas s«o sustentadas por hip·teses concetuais de 

escrita, conferindo-lhes alguma sistematicidade que contraria o aparente 

car§ter aleat·rio.  

¶ A ludicidade da atividade epilingu²stica e metalingu²stica.  

Gombert (1990)1 explica que a metalinguagem implica um trabalho         

cognitivo de utilizar a linguagem para se referir a ela mesma, mas adverte 

que nem toda utiliza«o auto-reflexiva da linguagem tem car§ter             

metalingu²stico. Existem igualmente processos de aprendizagem impl²cita 

a partir dos quais as crianas adquirem um certo n¼mero de                   

conhecimentos fundamentais sem disso se aperceberem.  

¶ Pela sua interflu°ncia, aprender a escrever ® o melhor meio de aprender a 

ler, e reciprocamente.  

¶ O prazer de comunicar pela escrita, de criar e produzir escrita, acontece na 

conflu°ncia de atos surpreendentes a partilhar.  

Compete ao educador a explicita«o l¼dica do funcionamento da l²ngua e 

da literariedade;  

Ao professor do 1Ü ciclo, compete o aprofundamento, a recorr°ncia e a  

sistematiza«o.  

 1 Gombert, J. E. (1990). Le d®veloppement m®talinguistique. Paris: PUF.   

ò£ consensual a 

ideia de que não 

existe grau zero 

de literaciaó 
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Relato da atividade ï A educadora/professora escreveu ¨ frente das crianas 

as suas falas.  

2. Pesquisa na net, composi«o e ilustra«o.  

3. Revis«o do texto para informar os pais e outros.  

No dia 6 de Abril, fomos a uma festa de Alimenta«o     

Saud§vel, no Agrupamento de Escolas. Lev§vamos coroas 

de flores e frutos na cabea.  

A Catarina escolheu uma melancia.  

Em maio, sab²amos de cor a cor, o sabor e o aroma das 

s²labas dos Frutos de Eug®nio de Andrade e da sua tange-

rina, tangerina, o fruto que mais o    fascina.  

Mas depois veio o m°s de junho e calor.  

A m«e do Rui levou-nos uma melancia fresquinha.  

No outro dia a professora trouxe uma reprodu«o da pintura de Frida Kahlo. 

Ela ® uma pintora mexicana que pinta melancias com cores e formas muito 

vivas. T«o vivas que at® gravou a frase VIVA LA VIDA numa das talhadas de 

melancia desta obra.  

 

Por baixo est§ gravada a assinatura da 

pintora Frida Kahlo.  

O t²tulo da obra, em portugu°s ®:  

VIVA A VIDA.  

Estas palavras est«o escritas em letra    

mai¼scula.  

VIVA e VIDA escrevem-se quase da mesma maneira, s· muda o V pelo D.  

O Tom§s e a Regina escreveram BB para VIVA e BD para VIDA, porque eles 

dizem BIBA e BIDA.  

 

J§ t²nhamos visto que em RATO, PATO, GATO, s· muda a primeira letra R, 

P e G e s«o tr°s animais diferentes.  

Alguns meninos escreveram RT, PT e GT antes de saberem. Era uma letra 

para cada s²laba.  

 
 

VIVA A VIDA 
A FOR¢A DA LĉNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO  

òJ§ t²nhamos 

visto que em 

RATO, PATO, 

GATO, só muda 

a primeira letra 

R, P e G e são 

três animais   

diferentes.ó 
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A FOR¢A DA LĉNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO  

A professora disse para tentarmos escrever a frase com um palito, numa   

talhada de melancia.  

Tent§mos, mas era muito dif²cil e preferimos comer.  

Noutro dia, escrevemos no papel.  

A falar, n«o se notam espaos entre as palavras, mas a escrever sim...  

N·s, mesmo depois de sabermos, escrevemos tudo seguido como na hist·ria 

do ñLobo Cultoò.  

 

Depois de treinarmos, conseguimos.  

Tamb®m escrevemos a palavra MELANCIA, 

primeiro como sab²amos, sem vermos. 

Depois escrevemos como estava no quadro 

preto 

Depois compar§mos o trabalho de cada um, 

antes e depois, e uns com os outros. 

O Tom§s disse que a melancia tinha mel. O Pedro disse que n«o tinha mel. 

Tom§s corrigiu e disse que era mel na palavra. 

Ele queria dizer que a palavra melancia tinha as tr°s letras com que se     

escreve mel. 

A Bia disse que mel«o e meloa tamb®m tinham as tr°s letras - mel MEL 

Na oficina de escrita temos um ficheiro com imagens de frutos e legumes 

escritos com letra mai¼scula e min¼scula. 

Estivemos a ver os frutos que comeam por M. 

Primeiro s· distingu²amos pelo som da palavra. Depois ²amos ver ao ficheiro 

a palavra escrita. 

O Ant·nio disse que manga era do casaco. 

£ uma palavra que se diz e escreve da mesma maneira mas s«o coisas    

diferentes. 
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Tamb®m gostamos muito de partir as palavras 

aos bocadinhos. 

Alguns trabalhos est«o nos nossos cadernos. 

S«o s²labas e separamos assim: um tracinho 

para cada s²laba e o n¼mero ¨ frente. 

O mais dif²cil ® mel«o. S· tem duas s²labas 

mas n·s dizemos 3: ME ï LëO- E. 

MELANCIA - - - - - - - - -4 

MELëO - - - - - - - - - - - 2 

MELOA - - - - - - - - - - - 3 

MA¢ë - - - - - - - - - - - - 2 

MORANGO - - - - - - - - 3 

MARACUJĆ - - - - - - - - 4 

MANGA- - - - - - - - - - -  2 

Tamb®m tir§mos a 1Û s²laba e a ¼ltima.  

Tir§mos tamb®m o bocadinho mais pequeno: o som da letra M.  

Querem ver como o Lobo Culto escreveu uma frase antes de saber ler e 

escrever?  

No texto do Lobo Culto, vimos letras mai¼sculas e min¼sculas, v²rgula, pon-

to final, retic°ncias e acentos e til ~.  

Gost§mos muito do ~. A Matilde tem til no nome, mas n«o ® o ~ de m«e, 

n«o, p«o.  

Tamb®m h§ til no ch§ de t²lia. A professora disse que n«o ® no ch§, ® na 

palavra. O som til n«o est§ no ch§ de t²lia, nem se bebe. O nome das coisas 

n«o s«o as coisas.  

O relato do que fizemos com as ñAs melancias da Frida Kahloò foi escrito 

pela professora ¨ nossa frente.  

N·s diz²amos e ela escrevia. Demorou muitos dias. Tamb®m quer²amos 

brincar.  

Depois levamos para casa para os pais lerem o que aprendemos e tamb®m 

envi§mos aos colegas de uma turma do 1Ü Ciclo.  

No fim de junho, acaba a escola e vamos ter de desmontar o cartaz coletivo 

VIVA A VIDA.  

 

 

 

 

 

Cada um guarda o desenho na sua pasta junto com o texto que ® de todos.  
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A FOR¢A DA LĉNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO  

A professora tamb®m nos mostrou outros pintores de melancias: 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXëO  

Independentemente da diversidade de designa»es (consci°ncia metalin-

gu²stica, conhecimento expl²cito sobre a l²ngua, gram§ticaé), a an§lise 

de um texto e a manipula«o dos seus elementos infratextuais, n«o tem 

de ser feita de bisturi, a frio, mas com a criatividade quente com que  

Kahlo inscreve a vida, numa talhada de melancia.  

Este relato apresenta uma abordagem impl²cita de conte¼dos como   

conceitos sobre o impresso, conce»es sobre a escrita, arbitrariedade do 

signo, consci°ncia sint§tica, palavra oral e gr§fica, campo lexical,        

palavras hom·fonas, morfologia, fonologia (s²laba e fonema), unidades 

m²nimas de significa«o, pares m²nimos distintivos, correspond°ncias 

grafo-fon®micas, descobertas de princ²pio alfab®tico. Auxiliares de      

escrita, diacr²ticos, pontua«o, sinais auxiliares de escrita.  

Compete ao educador/professor a explicita«o, regularidade e             

sistematicidade destas propostas de aprendizagem em espiral, no      

percurso pr®-escolar e escolar, sem riscos de desinteresse, reducionismo 

e descontextualiza«o.  

 

Por: Estela Vieira Rodrigues  

Diego Rivera Alfonso Cu¶ado Umberto Boccioni  
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QUANDO AS PESSOAS OUSARAM: EXPERIąNCIAS EDUCATIVAS PčS-25 DE ABRIL 

A KRIZO - Educa«o, Arte e Cidadania, em 

parceria com o ICE, organizou uma          

atividade no passado dia 10 de abril, quinta

-feira, ¨s 18h30 na Biblioteca L¼cio         

Craveiro da  Silva (BLCS), no ©mbito de 

uma programa«o mais alargada da       

comemora«o dos 40 anos do 25 de abril: 

Onde P§ra a Liberdade?  

ñQuando as pessoas ousaram: experi°ncias 

educativas p·s-25 de Abrilò, ser§ o motivo 

da mesa-redonda que promete avivar as       

mem·rias ricas do PREC (Per²odo            

Revolucion§rio Em Curso), no campo da 

educa«o.  

Esta mesa-redonda contou com as interven»es de Ana Levy Aires,       

Ant·nio Cardoso Ferreira e Lu²sa Vinagre. 

A modera«o esteve a cargo do Fernando Il²dio Ferreira. 

Por: In°s Barbosa,  

(KRIZO) 

òMesa-redonda 

que promete   

avivar as         

memórias ricas 

do PREC, no 

campo da      

Educa«o.ó 

Realizou-se na Universidade de Aveiro, no dia 20 de Maro, uma reuni«o 

onde estiveram presentes: Rosa Coutinho (UNICEF),  Rosa Madeira e    

Cristina Gomes (Universidade de Aveiro), Andr®a Duarte e Jos® Manuel 

(ICE), Sandra Silvestre (GAF), Liliana Juli«o ("Florinhas do Vouga") e Ana 

Isabel (Associa«o Casa do Brincar). 

A reuni«o serviu para, num primeiro momento, fazer um balano dos         

trabalhos que est«o a ser realizados na §rea da inf©ncia, nomeadamente, na 

defesa dos Direitos da Criana e mais concretamente, o envolvimento das 

crianas no processo participativo e de como cada uma das cidades/vilas 

aderentes tem desenvolvido a sua a«o. 

Num segundo momento, procedeu-se a uma troca de impress»es sobre   

como cada uma das organiza»es presentes pretende contribuir para o    

desenvolvimento do trabalho em rede.  

Num terceiro momento, fez-se um encontro com as crianas de Aveiro onde 

estas apresentaram o Portal das Crianas de Aveiro. (ver: 

www.portaldascriancas.de.vu). 

Por: Andr®a Duarte e Z® Manel 

EM AVEIRO... 
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ñCOME¢AR DE PEQUENINOò 

òAinda este m°s 

dar-se-á início a 

mais um projeto 

ICE em parceria 

com o município 

de São Pedro do 

Suló 

Ainda este m°s dar-se-§ in²cio a mais um projeto do ICE em parceria 

com o munic²pio de S«o Pedro do Sul, em concreto com o CLDS+ 

(Contrato Local de Desenvolvimentos Social). Assim, e potenciando o 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelas professoras                 

desempregadas de Viseu, do projeto Grupo tpc, em parceria com um 

grupo de pessoas desempregadas de S«o  Pedro do Sul, comear-se

-§ por dinamizar um Atelier de Apoio ao Estudo para crianas em   

situa«o de desfavorecimento social do referido concelho que se   

chamar§ ñComear de pequeninoò no ©mbito do programa acima       

enunciado e que no futuro ser§ assegurado pela Associa«o de Pais 

do Agrupamento de escolas de S«o Pedro do Sul. Para al®m do 

acompanhamento e apoio ¨s referidas crianas, ® tamb®m objectivo 

deste projeto, ocupar e valorizar as pessoas que se encontram em 

situa«o de desemprego. 

Este ser§ o ponto de partida, no entanto, outras a»es j§ est«o a ser      

definidas, a»es essas, que passar«o por uma estreita articula«o e      

interc©mbio entre os grupos de desempregados de Viseu e de S«o 

Pedro do Sul, no sentido de se potenciar as capacidades dos       

mesmos. 

Por: Carla Ferreira  

Ąngela Abreu 
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5 de abril. Casa da Cultura, sala Jos® Afonso, Set¼bal. Haveria melhor m°s 

e local para discutir Arte & Cidadania?  

Sobre as mesas, cravos. A flor que deu nome ¨ Revolu«o, cujo 40Ü      

anivers§rio se assinalaria da² a 20 dias. ê volta das mesas, cidad«s e    

cidad«os que aceitaram o desafio de vir conversar. E houve conversa. E 

houve partilha. E houve reflex«o. Muita mais do que aqui se conseguir§   

(d)escrever. 

Para nos ajudar, estiveram         

presentes: Jo«o Limpinho (escultor) 

e Manuel Ara¼jo (arquiteto e        

assessor para a Cultura na C©mara     

Municipal de Set¼bal), a quem   

muito agradecemos. 

A apresenta«o do Museu est§ na 

Rua! - N¼cleo Museol·gico Urbano 

da Bela Vista (NMU), projeto       

financiado pela C©mara Municipal 

de Set¼bal, constitu²do por diversas 

peas escult·ricas e museol·gicas da autoria do escultor Jo«o Limpinho, 

deu o mote ¨ conversa.  

A partir de sucata e peas industriais desativadas, o escultor erigiu        

monumentos ao territ·rio da Bela Vista, ¨(s) comunidade(s) que ali residem 

e associou o bairro ¨ realidade industrial da cidade.  

Nenhuma pea 

foi feita ao acaso, 

nem colocada ao 

acaso.  

Cada pea e 

respetiva  

localiza«o 

tem uma  

simbologia, 

uma       

mensagem          

adjacente.  

Cada pea e respetiva localiza«o ® o resultado de conversas com mora-

dores,  evidenciando uma caracter²stica pouco convencional, s· poss²vel 

quando h§ envolvimento da comunidade e um artista como Jo«o Limpinho 

que considera: çIsto n«o ® fazer trabalho ornamental. Isto ® lidar com pes-

soas. Quero que as coisas l§ fiquem. Que sejam adotadas e que passem a 

ser delas (das pessoas).è  

òIsto n«o ®     

fazer trabalho   

ornamental.   

Isto é lidar com   

pessoas.ó 



P§gina 12  PENÍNSULA  DE SETÚBAL  

O Museu est§ na Rua! e merece ser      

visitado, apreciado e entendido no seu 

contexto, cumprindo outro objetivo: tornar 

o bairro da Bela Vista visit§vel, retirando-

lhe o estigma social. O Museu est§ na 

Rua! e enquanto a sua  din©mica cresce e 

estrutura um  conjunto de pr§ticas cidad«s 

e de aprendizagens formais, a sua         

pedagogia invis²vel est§ l§: nas conversas 

com os moradores, nas conversas nas escolas e nos caf®s, nas conversas 

aos s§bados com o ICE. 

Cr²ticas ¨s peas? Muitas. Louvores? Bastantes. A arte n«o ® consensual. E 

n«o tem de s°-lo, nem poderia provocar discuss«o e reflex«o se o fosse.  

Rui dôEspiney, no modo claro e conciso com que nos vem habituando,      

sintetiza a rela«o escultor/esculturas/comunidade: çO Museu, sem deixar 

de ser espao do artista, tem um papel pedag·gico.è Pois ® disso que se 

trata, de pedagogia, de cidadania atrav®s da arte. Da arte n«o est§tica ou 

meramente ñornamentalò, mas da que nos desinquieta, que nos suscita    

reflex«o e interven«o. 

çSe h§ caso em que seja sens²vel a rela«o entre Arte e Cidadania ® o 

NMUè, refere Jo«o Limpinho e acrescenta: ç£ um projeto destinado a     

pessoas que est«o habitualmente privadas da frui«o est®tica e art²stica   

fazendo com que, muitas dessas pessoas, fique ligada a subprodutos que 

s«o tidos como cultura.è  

£ evidente e inquestion§vel a extrema import©ncia de apostar na educa«o 

para e pela Arte e para a Cultura, enquanto acumular de ñsaberesò e ñsaber 

fazerò. A este respeito, recorde-se que no presente contexto pol²tico e social 

se verifica um total desinvestimento na Cultura, sendo-lhe destinada apenas 

0,1% do Oramento de Estado. Nesse sentido, pode considerar-se o NMU 

como exemplo de contra corrente e exemplo de que Poder Local tem      

conseguido grande parte do papel de assun«o daquela §rea.  

Manuel Ara¼jo, citando Karl Marx, recorda: çUm homem com fome n«o 

percebe a forma abstrata do p«o.è  

Por: Lu²s Brand«o 
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