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"osso trabalho tern como o b j e t i v o c i t a r a l -

guns problemas que tern enfrentado a maioria dos a l f a b e t i z a d o res. 

Detectarmos ainda o que seja conhecimento 

emplrico de que tanto se f a l a , quando da vinda dos a l f a b e t i z a n t e s 

para a escola, uma vez que sabemos ser uma verdadeira b a r r e i r a que 

se depara os a l f a b e t i z a d o r e s , quando ao receber alguem para a l f a -

b e t i z a r , seja crianga ou adulto j a t r a z uma gama de conhecimentos, 

os quais muita das vezeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 castrado pelo professor. 

Veremos ainda o que £ a l f a b e t i z a r , quais sao 

as d i f i c u l d a d e s em relaga*o a f a l a e a e s c r i t a e por fim tentaremos 

c o n t r i b u i r citando algumas sugestoes para que haja uma mudanga no 

que tange a educagao da crianga ou adulto que pela p r i m e i r a vez v a i 

a escola como aprendiz das primeiras l e t r a s . 
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1 . Os Problemmas do Alf a b e t i z a d o r 

Os problemas do a l f a b e t i z a d o r de 

hoje em relagSo as questoes l i n g u i s t i c a s , n2o sao nem longe com -

parados com os de v i n t e anos a t r a s , 'onae o professor que termina -

va urn pedag6gico, nao tendo recebido noc8es de l i n g u i s t i c a c o m e t i ^ 

a as maiores aberracoes no que diz respeito a f a l a e a e s c r i t a , u -

ma vez que os alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOD sua diregao, estavam fadados a a c e i t a r a 

imposigao do mestre, nas suas mais variadas distorgoes l i n g u i s t i c a . 

A l f a b e t i z a r era t a r e f a de quern t i -

nha muitas vezes s6 o g i n a s i o ^ a l f a b e t i z a r era apenas mostrar ao pe-

queno aluno sob sua orientagao que 15 + A era i g u a l a BA. 

.r Fazer a assoletragao 'nao era t a r e -

f a d i f l c i i ; quern nao t i n h a j e i t o para ensinai^ i a para a sala de a l 

fabetizagao, num t o t a l desrespeito a crianga, sem m a t e r i a l d i d a t i -

co, sem nenhuma atragao paaa chamar a atengSo do aluno* 

Era pop assim d i z e r uma t o t a l incon 

preengao, urn t o t a l analfabetismo em relagao a alfabetizagao. 

Hoje, estudando l i n g u i s t i c a e" f a c i l 

a v a l i a r os erros cometidos, as i n j u s t i g a s praticadas neste aspecto. 

Os problemas de hoje como os de ou 

trora,eram aiem da questao da f a l t a de orientagao por partee do pro 

fessor ainda maior, porque nao tfnhamos nenliuma oportunidade de f r e 

quentar as universidades, de fazer reciclagem, de renovar os conhe-

cimentos adquirldos na escola de segundo grau, como te"cnico do ma -

gi s t e ' r i o . 

Fassar semanas a f i o ensinando a 

mesma l i c a o , soletranao as mesmas palavras, para que o aluno deco -

r a r era t a r e f a para o a l f a b e t i z a d o r , cue se dava por s a t i s f e i t o se 

ao menos issrn conseguisse a t i n g i r no decorrer do semestre. 

Acreditamos que aindazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 tempo de re 

pararmos estes erros, e passar a o r i e n t a r melhor os professores do 

segundo e t e r c e i r o grau^para que a alfabetizagao nao chegue a ser u 

ma amolacao, mas uma necessidade imperativa para acabar com o anal

fabetismo no pais como urn tooo. 
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1.1 0 a l f a b e t i z a n t e e o conhecimento empirico 

E'boin lembraaos que o aluno que yem 

para as nossas escolas, sejam elas de classe m£dia, pobre ou r i c a e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

af e bom frizarmos, todas elas, sem nbahaaa d i s t i n g a o ae classe, se 

j a para qualquer escola - municipal - estadual - p a r t i c u l a r , ja" nos 

chega com uma gama de conhecimentos em relacao a v i d a , ao c o t i d i -

ano, ao seu d i a a d i a que deve ser respeitado, e nao s6 respeitado, 

mas sobretudo aproveitado porque a l f a b e t i z a r taiabe'm e'renovar a v i 

da em todos os aspectos que ela nos apresente. 

Devemos r e s p e i t a r , os seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjconheci

mentos aproveita - los,mesmo na sala de aula, enriquecendo assim o 

que chamamos conhecimento e i s t o mais precisamente se o ali'abeti -

zante £ urn ser ad u l t o , aisim,deve ser ouvido ; experifincia de v i d a , 

de t r a b a l h o , como p r o f i s s i o n a l , seja qual t o r a sua proiissaorpe -

d r e i r o , a l f a i a t e , marceneiro, limpador de ca r r o , vara?edor de rua fa 

cada um deve ser dado a oportunidade de f a l a r , de exppressar seus 

sentimentos, suas experiencias, devem ser coiocadas como motivo a 

uma aula dinamica, p a r t i n c o dai a p r 6 p r i a alfabetizagao, das suas 

experiencias, da sua v i d a , o aluno v a i observar que e gente, que o 

que f a z , serve nao so como meio ae v i d a , mas como i n i c i o da sua a l 

fabetizagao, tornando assim uma alfabetizagao completa, partindo da 

p r 6 p r i a vida do a l f a b e t i z a n t e . 

0 a l f a b e t i z a n t e crianga, como adulto 

necessita por demais de ser ouvido, entendido, para isso e necessd 

r i o que o a l f a b e t i z a d o r tenha conhecimento nao s6 na area da edu -

cagao,conhecimentos g e r a i s , mas precisamente conhecimento l i n g u i A -

t i c o para melhor compreender o aluno, que em suas maos, sob sua o 

rientagao passara a ser al f a b e t i z a d o . 
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2. 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que <§ A l i a b e t i z a r ... 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' i antes de tudo e mais precisa -

mente mudar a situagSo das nossas escolas de magist£rio. 

E'adotar medidas para b e n e f i c i a r 

sobretudo o t6cnico em educag&o, que hojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 mal preparado. 

K'buscar as razoes, as causas do 

grande i n d i c e de analgabetismos no p a i s . 

E'tentar c r i a r l e i s nossas, com -

p a t i v e i s com a nossa realidade, com as nossas necessiaades que sao 

as mais crueiantes do mundo. 

E ' r e c i c l a r os nossos t£cnicos em 

educagsio que nao conseguiram chegar a universidade e dal nao t i v e -

ram a opurtunidade de renovar os seus conhecimentos. 

E'dar condicoes ao professor que 

a l f a b e t i z a , de t e r meios para ensinar, ensinando a fazer t'azendo,,©^ 

que precisa ser r e i t o <§ uma mudanga t o t a l , no que aiz respeito a 

alrabetizagSo, desde as primeiras l e t r a s , como mostrd - l a s aos nos 

sos alunos sejam criangas ou adultos,ambos sao cegos nas letras,am-

bos teia sede de aprender e preciso sim, tomar consciencia disso,au 

toridades, professores da educagao,roestres na l i n g u i s t i c a , todos de 

uma maneira ou de outra sao responsaveis por esta praga que <§ o ana 

iabetismo. 

2* 1 Dificuldades da f a l a e da e s c r i t a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma diversiatade, muito delicada £ 

que e x i s t e entre a f a l a e a e s c r i t a . E'a e s c r i t a que as gramdticas 

normativas escolares focalizam,esquecendo que ojk estudante j a vem 

para a escola falando s a t i s f a t o r i a m e n t e , embora nao seja deacordo 

com as normas formais do uso c u l t o . ' » 

Ele predomina a linguagem do con-

v f v i o f a m i l i a r , a t£cnica da e s c r i t a e" d i f e r e n t e , dai a d i f i c u l d a d e 

que tern o a l f a b e t i z a d o r de entender, a transmissao dos conhecimento 



E'bom lembrar que a l i n g u a e s c r i t a £ muito ctifere 

t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da fa&a&aa, dai o meu erro como a l f a b e t i z a d o r a , quando queria a 

f i n a forga'que os alunos pronunciassem corretamente as palavras que 

eles pronunciavam no dia. a_dia, no convfvio do seu l a r . 

Quando f a z i a pequenos ditados com os pequenos,bus 

cava pronunciar corretamente na certeza de que estva fazendo o me -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-— \A il (I 

l h o r . quando na verdade estava castrando o aluno na sua f a l a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i v. i i 

Quando d i z i a :banana, as vezes percebia que as cr( 

ancas em sua maioria colocavam enes a mais, i a assim proniinciar ba 

na - na, sem preocupar - me com as di f i c u l d a d e s que estes alunos po 

deriam ter.Copo. escreviam cotm, l a i a fazer a corregao ditandoCO -

po, sem e x p l i c a - los a razao, mesmo porqiie nem eu mesma saberia es 

p l i c a r . Escrever CASA com K no i n i c i o e 2 no f i n a l era comum, assim 

como tamb£m roaa com Z e nao s.E issa acontecia com todas as outra 

palavras derivadas destas. Como nao t i n h a eu conhecimentto de l i n -

g u i s t a , o que f a z i a era simplesmente condenar os alunos por nao a 

prender e apreender o que d i z i a , e ate" pensar que estivesse l i d a n -

do com burros ou coisa parecida, num t o i a l desrespeito aos alunos e 

ignorancia minha sobre a l i n g u i s t i c a . 

HojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 possfvel a mim saber o que 6 um simb&lo n 

l i n g u f s t a , o que antes nao sabia,como tambem nao era possfvel meus 

alunos saberem. Us r i s c o que hoje sao simbolos, nSo passavam de l e % 

t r a s , porque como al f a b e t i z a d o r a que era 1 orgulhava de d i z e r aos a 

lunos que eram l e t r a s do alf a b e t o da li n g u a portuguesa. 

Quanto a forma das letras,geraimente se ouvia 
d i z e r que h a v i a alguma semelhanca'dai as perguntas das criangas na 

/ -* 
escola de alfabetizagao - £ um m de duas pernas ou de t r f i s ? B i n -

c r f v e l e" que ainda ho j e , nao s e i responder com consciSncia esta / 

questSo. Ainda em relagao a forma das l e t r a s podemos observar como 

6$ d i f i c i l para o aluno d i s t i n g u f - l a s por exemplo : p e b,sendo / l 

numa f i c h a , viradas sao idSnticas,o d e o b,o a manuscrito com a l e 

t r a o tambem manuscrito s6 d i f e r e a perninha.O g do q tamb£m manuse 

c r i t o v a i depender do buchinho de ambos para ser reconhecidos. 

Ainda ha a semelhanga na e s c r i t a manuscrita em 

relagao ao Q maiusculo e o Q cu j a diferenga £ apenas um rabinho. 
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Quanto ao signo l i n g u i s t i c o ao qual todos n6s nos a-

poiamos e" por demais coinplicado - " une nao uma coisa e uma palavra 

mas um conceito e uma imagem acustica»0 c a r a t e r psiquico de nossas/ 

imagens acdsticas aparece quando observamos nossa p r 6 p r i a linguagem. 

Uma outra d i f i c u l d a d e que nos apresenta £ quanto a 

posicSo da l e t r a na palavra como por exemplo na palavra : r a t o <§ o 

o que temos no f i n a l , mas lemos como se fosse u, assim acontece com 

todas as palavras que u t i l i z a m o s na sala de aula.A palavra Sal o 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 pronunciado como u,hoje sei a:razao de toda i s s o , mas antigamente 

nao, sSo as relacoes entre som — l e t r a que por s i n a l sao inumeras , 

i n c a l c u l a v e i s . Verificamos que um s entre duas vogais tern som de z, 

mas isso tambem suas variacoes, nem sempre isso acontece.Ha o caso 

do variado numero de casamento das l e t r a s em relac&o a posigSo em 

que se encontra. 

Por tudo isso sabemos que o mais importante £ que 

o a l f a b e t i z a d o r entenda a mensagem que o a l f a b e t i z a n t e esta a lhe / 

t r a n s m i t i r oralmente por exemplo : profesora ontem comi dois ovaou 

ainda minha v6tem quarenta anu e tantos outros que estamos acostu -

mados a o u v i r e sabemos o que ele s i g n i f i c a . 

0 que nos deixa contente <§ que sabendo hoje que a 

trans missao das palavras atrav^s da rima e" aconselhavel, i s t o i o i a 

preocupagao maior como al f a b e t i z a d o r a , sem t e r t i d o a orientacSo pa

ra t a l , dai t e r t i d o sempre resultado neste aspecto. 

Ainda chegamos a observar o que nos diz aiguns l i n -

guistas em relagao a f a l a na e s c r i t a 6 que existedos v a r i o s t i p o s 

de casamentos entre os sons, que a l e t r a pode representar em varias 

posieoes em que se apresentam, tornando assim, muito d i f i c i i paca o 

a l f a b e t i z a d o r , quanto maior para quem esta'sendo alfabetizado.E' o 

que nos mostra Miriam Leme no seu l i v r o : Guia Te6rico dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A l f a b e t i 

zador. 

"A p r i m e i r a 6 a relagao i d e a l denominada monogami 

ca em que uma l e t r a corresponde a um som e um som 

6 representaao por uma s6 l e t r a . P o l i g a m i a uma mes 

ma l e t r a representa ora um t i p o de som da fala,de 

pendendo do contexto no qual esta colocada»M 
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3»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 que deve ser mudado .... 

Nao s e r i a ousadia da nossa parte t e n t a r s u g e r i r algumas 

mudancas ao que tange as d i s o i p l i n a s oferecidas nos cursos que formaia 

professores como o pedag6gico e o pr6pr i o curso de pedagogia em nf -

v e l de t e r c e i r o grau, quando a d i s c i p l i n a - i i n g u i s t a nao chegamos a 

saber o que seia. ^ ? 

Verificamos que em ambos os cursos nao ha es t a preocu -

pacao por parte dos elaboradores das o f e r t a s de d i s c i p l i n a , quando na 

verdade para ser um bom educador, principalmente em a l f a b e t i z a r £ por 

demais necessario o conhecimento da l i n g u f s t i c a , para dsminuir os er -

ros aberrantes que se comete com os a l f a b e t i z a n t e s . 

Seria de bom a l v i t r e que a I i n g u i s t a no portugufis e 

em pedagogiay porque nao, fosse repensadc|_, para n^o se perder tanto em 

partes que nao sao tao necessarias para o d i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «r a - d i a do professor 

como transformador da educagao. 

Como a maioria dos nqssos cursos pedag6gicos sSo os ma -

I s aceitos e os que mais convocados para a area de alfabetiza$3p, su -

geriamos que houvesse por parte da universidade um introsamento com os 

d i r i g e n t e s destes cursos para i n t r o d u z i r l i n g u i s t i c a nos mesmos pra f a 

c i l i t a r a compreengao dos estudantes em curso Te"cnico Pedag6gico nao 

s6 nogoes,mas o que realmente e preciso, e" importante para se p r a t i -

car uma boa alfabetizagao, uma vez que em tempos Idos nao havia es -

t a preocupagao. 

Ac r d i t o outrossim que a grande d i f i c u l d a d e em alfabe -

t i z a r esta justamente nesta f a l t a de conhecimento por parte do a l f a -

betizador nestes aspectos l i n g u f s t i c o , colocando em r i s c a a eficie'n -

c i a dos a l f a b e t i z a n t e s , quando de casa j a vem trazendo conhecimentos 

que poderiam ser aproveitados, diminuindo em grande parte a grande e -

vasao escolar neste periodo, e sobretudo muita desistencia por par -

t e dos professores em a l f a b e t i z a r . 
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C O N C L U f i / 1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Klaborado o trabalho de I i n g u i s t a , depois 

de alguns estudos e sobretudo pela experi£ncia de v i n t e anos / 

de alfabetizagao, chegamos a seguinte conclusSo * 

E' por demais importamte a d i s c i p l i n a que 

nos referimos em todos os seus aspectos e mais precisamente pa -

ra o professor de alfabetizagao seja ela de crianga pu adulto 

uma vez que ambos como i n i c i a n t e s das primeiras l e t r a s , tern as 

mesmas d i f i c u l d a d e s e necessidades. 

Que o conhecimentos de algumas t£cnicas tarn -

bem e preciso ser v i s t o para enriquecer quern v a i a l f a b e t i z a r .u -

ma vez que ainda se tem a t r i s t e id£ia de que para a l f a b e t i z a r 

6 preciso se t e r s6 o BA como conhecimento, e sabemos que e f a l -

sa essa id£ia, que para a l f a b e t i z a r e" mais se"rio do que pensamos. 

Por f i m tivemos a pretengao de s u g e r i r alguma 

coisa para que seja repensado, r e v i s t o , r e f e i t o , o que se tem f e i 

t o pela classe de alfabetizagao* 
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