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SILVA, Cristina Goncalves.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALFABETIZACAO: processo de aquisicao da leitura e 
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Pedagogia, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras: PB. 

RESUMO 

A alfabetizacao e uma etapa muito importante na vida das criancas, pois marca toda 
sequencia escolar. E um processo que desperta interesse porque aponta os 
caminhos percorridos por elas, na descoberta da lingua escrita. Tendo como aporte 
teorico principal os estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1987), que indicam 
os niveis percorridos pelas criancas na construcao do processo da leitura e escrita, 
esse trabalho monografico teve como objetivos analisar a escrita das criancas em 
fase de alfabetizacao e identificar os niveis em que se encontravam. A pesquisa foi 
desenvolvida na Escola Municipal Galdino Pires Ferreira com alunos de uma turma 
do 1° ano do Ensino Fundamental. O instrumento adotado para coleta de dados foi o 
teste das quatro palavras e uma frase, que permitiu analisar e identificar o nivel em 
que cada crianca se encontrava. Na turma, verificamos alunos em todos os niveis 
descritos por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1987). A analise permitiu evidenciar a 
forma particular com que cada crianca elabora e processa as informagoes que 
recebe, e isso redimensionou o nosso olhar para compreender, nao como se ensina, 
mas sim como se aprende, considerando as diferencas e o ritmo de cada um para 
atender as necessidades com intervencoes adequadas, entendendo a alfabetizacao 
como um processo natural do desenvolvimento da crianca. 

Palavras-chave: alfabetizagao, leitura e escrita. 
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1. INTRODU£AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A alfabetizacao tern sido alvo de grandes discussoes por parte de estudiosos da 

educacao, mais so recentemente de acordo com Ferreiro, houve uma "tomada de 

consciencia sobre a importancia da alfabetizacao inicial como unica solugao real 

para o problema da alfabetizacao remediativa". (1995, p. 9) 

Ha muitos anos se observam algumas dificuldades de aprendizagem e altos indices 

de reprovacao e evasao escolar. A dificuldade, apos anos de escola, de o aluno 

escrever um texto coeso e coerente culminando na inseguranca iingutstica 

demonstra o fracasso das praticas de ensino. (SOARES, 2006) 

Segundo Gurgel (2007, p.35), "todo ano, um de cada seis alunos que entram na 1 a 

serie e reprovado. Outros 18% chegam a 4 a serie sem dominar os principios basicos 

da leitura e da escrita". A aprendizagem da leitura e escrita constitui-se em uma das 

tarefas basicas a ser desenvolvida com os alunos. Aparentemente simples essa 

tarefa constitui um dos problemas atuais da escola que mais chama atencao, por 

isso tern sido objeto de estudo. O assunto tern sido questionado por parte de pais, 

professores e especialistas em educacao nao so no que diz respeito ao dominio da 

escrita propriamente dito, mas as repercussoes dessa aprendizagem nos varios 

aspectos da escolaridade. 

Aprender a ler exige da crianca novas habilidades, e desafios com relacao ao 

conhecimento da linguagem. Por isso, aprender a ler e uma tarefa complexa e dificil 

para todas as criancas. 

A escolha da tematica alfabetizagao surgiu a partir de visitas feitas a escola que 

tiveram como intencao, levantar dados, ou seja, fazer uma caracterizacao. Dentre os 

pontos levantados, obteve-se a informacao de que os principals problemas 

enfrentados por essa escola sao as dificuldades de aprendizagem na leitura, na 

escrita, a repetencia e a evasao escolar. 
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Entendemos que a discussao sobre o processo de alfabetizacao e um assunto de 

grande reievancia nao so para a escola, mas tambem para nos futuras professoras 

das series iniciais, tendo em vista que "o momento crucial de toda a sequencia da 

vida escolar e o momento da alfabetizacao". (LEMLE, 2005, p. 5). 

E importante tambem ressaltar a importancia da alfabetizacao, na medida em que o 

aluno necessita da leitura e da escrita para situar-se no mundo e compreende-lo. Ao 

iniciarmos a alfabetizacao, ajudamos a crianca a marcar um ponto imaginario, 

atraves do qual dara inicio a sua meta, e ao seu caminho. 

Essa pesquisa justifica-se por possibilitar um olhar mais abrangente sobre a 

alfabetizacao no sentido de que mudancas significativas venham a ocorrer no 

contexto educacional. Fundamentada em estudos cientfficos, o estudo possibilita 

compreender os fatores que influenciam direta ou indiretamente no processo de 

construcao do conhecimento, assim como, a importancia da formacao dos 

educadores que atuam no processo de alfabetizacao das criancas, pois essa 

pesquisa nao demonstra mais um metodo a ser utilizado, mas reivindica, uma 

mudanca na forma de pensar, praticar, e conceber a alfabetizacao. 

Na tentativa de colaborar com a discussao sobre os problemas que afetam o 

desenvolvimento da aprendizagem na escola, e na busca de alternativas e metodos 

que possam minimizar o fracasso escolar, decidimos investigar em que estagios do 

processo de aquisicao da linguagem escrita estao os alunos. Para responder a esta 

questao, formulamos os seguintes objetivos: 

> Analisar a escrita das criancas em seu processo de alfabetizacao; 

> Identificar os niveis de aquisicao da lingua escrita dos alfabetizandos, a partir das 

concepgoes de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1987). 

Assim, esta monografia e estruturada da seguinte forma: introducao, referencial 

teorico contendo tres subitens, metodologia, analise dos dados, relatorio do estagio, 

consideracoes finals, referencias bibliograficas e anexos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. ALFABETIZAQAO E AQUISIQAO DA LINGUA ESCRITA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JL aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem 

da crianca na escola tern uma pre-historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vygotsky(1991) 

Este trabalho tern como suporte as obras de Ferreiro & Teberosky (1987), e Grossi 

(1990), que atraves de estudos sobre o processo de alfabetizacao, fomeceram 

embasamento teorico para a referida pesquisa. 

Foi a partir das pesquisas de Ferreiro no final da decada de 70, que se comegou a 

observar a grande importancia da affabetizagao e a estreita relacao entre a crianca e 

o meio escrito. Segundo Ferreiro (1993) o processo de alfabetizacao comeca antes 

mesmo do infcio de uma instrucao formal na escola, isso porque 

Muito antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do 
termo, as criancas tentam interpretar os diversos textos que 
encontram a seu redor (livros, embalagens comerciais, cartazes de 
rua), titulos (anuncios de televisao, estorias em quadrinhos, etc.). 
(FERREIRO, 1993, p. 69). 

Assim, faz-se necessario considerar o conhecimento previo que a crianca traz para a 

escola. Quando a crianca inicia o processo de alfabetizacao, torna-se mais facil 

interpretar palavras que fazem parte do seu contexto, cotidiano social e familiar. 

Mesmo concebendo as aprendizagens como sendo externas a escola, esta tern 

papel fundamental no ensino da leitura e escrita, embora na maioria das vezes, com 

seus metodos, desconsidere a forma propria de pensar da crianca, ou seja, suas 

construgoes individuais. Assim, um numero significativo de criancas fracassa em seu 

processo de alfabetizagao. Para Ferreiro (1995) a alfabetizagao escolar inicial 

viabiliza todo o processo de desenvolvimento da aprendizagem do educando. 

Ferreiro e Teberosky (1987) ressaltam que entre as propostas metodoiogicas e as 

concepgoes infantis, existe uma distancia que pode medir-se em termos do que a 
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escola ensina e do que a crianca aprende. Muitas vezes, o que a escola pretende 

ensinar nem sempre coincide com o que a crianca consegue aprender. Para Ferreiro 

Ha uma serie de passos ordenados antes que a crianca 
compreenda a natureza de nosso sistema alfabetico de escrita (...) 
cada passo caracteriza-se por esquemas conceituais especificos. 
Nenhum desses esquemas conceituais pode ser caracterizado como 
simples reproducao - na mente da crianca - de informacSes 
fornecidas pelo meio. Esses esquemas implicam sempre um 
processo construtivo no qual as criancas levam em conta parte da 
informacao dada, e introduzem sempre ao mesmo tempo, algo de 
pessoal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1995 p. 69-70). 

Durante muito tempo, nas praticas de ensino consideradas tradicionais, a escrita foi 

transformada pela escola de objeto social em objeto escolar, "procede-se sempre 

como se o mundo da escrita fosse apresentado a crianca a partir do momento em 

que ela tern acesso a escola". (BARBOSA, 1994, p. 50). Com isso, a escrita foi 

reduzida a um instrumento para evoluir na escola, para passar de ano. Essa posigao 

precisa ser repensada, pois a escrita so e importante na escola, por ser tambem fora 

dela. 

A psicogenese da lingua escrita possibilita nao so um novo pensar sobre o ato de 

alfabetizar, como tambem sobre todo o processo de construgao do conhecimento do 

individuo, enquanto ser pensante e criativo, dotado de capacidades inatas e 

adquiridas. 

0 processo de aquisigao da linguagem escrita precede e excede os limites 

escolares, sendo, por isso, o proprio aluno o ponto de partida de toda aprendizagem. 

Este vive num mundo onde a escrita e fator presente nas ruas, permitindo que ja se 

reflita sobre o processo. 

Para Ferreiro (1993) a leitura e a escrita sao sistemas que se constroem 

paulatinamente. Assim, as primeiras escritas dos alunos em processo de 

alfabetizacao devem ser consideradas como escrita de muito valor, pois o aluno faz 

um grande esforgo para representar algo. 
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Assim, faz-se necessario que professores alfabetizadores considerem as escritas 

das criangas do ponto de vista construtivo, que representa a evolugao de cada uma. 

De acordo com Ferreiro (1993) mesmo considerando que muitas criancas iniciam a 

alfabetizagao na escola, e importante frisar que 

0 desenvolvimento da alfabetizagao ocorre sem duvida, em um 
ambiente social. Mas as praticas sociais, assim como as 
informacoes sociais, nao sao recebidas passivamente pelas 
criancas. Quando tentam compreender, elas necessariamente 
transformam o conteudo recebido. Alem do mais, a fim de 
registrarem a informacao, elas a transformam. (FERREIRO, 1993, p. 
24). 

Disso decorre afirmarmos que as aprendizagens nao sao exclusivas da escola e 

muito menos dos metodos desenvolvidas pelos professores. Elas acontecem 

espontaneamente a partir das interagoes com o meio social. Conforme Ferreiro, "as 

criangas iniciam o seu aprendizado do sistema de escrita nos mais variados 

contextos". (1995, p. 98). 

Alfabetizar vai alem do restrito espago da sala de aula. E um processo resultante 

das relagoes entre os elementos que compoem o universo do aluno. Desse modo, 

provoca transformagoes, porque a alfabetizagao tern uma fungao social e todos 

necessitam aprender como seres ativos dentro de um processo historico. 

Ferreiro e Teberosky (1987) concebem a alfabetizagao como um processo 

construtivo onde a crianga busca a aprendizagem na medida em que constroi o 

raciocinio logico, e que o processo evolutivo de aprender a ler e escrever passa por 

niveis de conceitualizagao que revelam as hipoteses a que chegou a crianga. 

Assim, destacaram emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Psicogenese da Lingua Escrita (1987) cinco hipoteses de 

construgao externadas pelas criangas, que sao fundamental's para a compreensao 

de como estas adquirem a linguagem escrita: nivel 1= hipotese pre-silabica; nivel 2= 

pre-silabico 2 ou intermediary I; nivel 3= hipotese silabica; nivel 4= hipotese 

silabico-alfabetica ou intermediaryzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II; nivei 5= hipotese alfabetica. 
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2.1 Niveis de aquisicao da lingua escrita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1)m nwefe construMo por um conjunto de condutas, determinado pefa 

forma como o sujeito vivencia osproBfemas nam momento do 

processo de aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esther Pillar Grossi (1990a) 

Para Ferreiro e Teberosky (1987), toda crianga passa por cinco niveis ate que seja 

alfabetizada. Conhecer o nivel em que cada aluno se encontra e fundamental antes 

de iniciar o processo de alfabetizacao. Assim, espera-se que o alfabetizador possa 

respeitar o ritmo de cada crianga, realizando atividades que promovam o 

desenvolvimento de cada uma. 

O nivel pre-silabico 1 caracteriza-se pela fase em que a crianga acredita que 

escrever e desenhar o objeto, e nao consegue relacionar as letras a lingua falada. 

Nessa fase a crianga elabora a hipotese de que a escrita das palavras devem ser 

proporcionais ao tamanho do objeto. Outra caracteristica desse nivel e que "todas as 

escritas se assemelham muito entre si, o que nao impede que a crianca as 

considere como diferentes". (FERREIRO & TEBEROSKY, 1987, p. 183). 

O pre-silabico 2 e regido pela hipotese de que "para poder ler coisas diferentes deve 

haver uma diferenga objetiva nas escritas" (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidem, p. 189). Nessa fase a crianca ao 

tentar escrever, respeita duas hipoteses basicas, a da quantidade de letras (no 

minimo tres) e a variedade entre elas. 

O nivel silabico e o infcio da fonetizagao da escrita. A crianca interpreta a letra a sua 

maneira, atribuindo valor de silaba a cada letra. Acontece neste momento, um 

conflito entre a hipotese silabica e a quantidade minima de letras exigida para que a 

escrita possa ser lida. Nessa fase, a crianga precisa usar duas formas graficas para 

escrever palavras com duas silabas, o que vai de encontro as suas ideias iniciais de 

que sao necessaries pelo menos tres caracteres. O conflito que se gera a faz 

caminhar para outra fase. 

O nivel silabico-alfabetico mistura a logica da fase anterior com a identificagao de 

algumas silabas. E a fase de transigao da hipotese silabica para a alfabetica. A 

crianga comega a analise alfabetica, construindo novos esquemas onde e respeitado 
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o valor sonoro de cada letra. Nesse momento ela comeca a perceber que escrever e 

representar progressivamente as partes sonoras das palavras, ainda que nao o faca 

corretamente. 

Ja o nivel alfabetico e a etapa final desta evolucao. Ao chegar nessa hipotese a 

crianca "compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores 

sonoros menores que e a silaba, e realiza sistematicamente uma analise sonora dos 

fonemas das palavras que vai escrever"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (idem, p. 213). A crianga nao utiliza ainda 

uma ortografia totalmente correta, precisa ser desafiada a avangar na ortografia. 

E importante esclarecer que a caracterizagao de cada nivel nao e determinante, 

podendo a crianga estar em um nivel ainda com caracteristicas do nivel anterior. 

Podemos observar isso nos niveis intermediaries. De acordo com Grossi (1990a, 

p. 18) "os niveis intermediaries sao inerentes a existencia de niveis, eles 

representam a maneira de passar de um nivel a outro de maior complexidade". 

Os niveis intermediaries caracterizam-se como momentos do processo em que se 

evidenciam contradigoes na conduta da crianga e nos quais se percebe perda de 

estabilidade do nivel anterior, bem como a nao organizagao do nivel seguinte 

gerando o conflito cognitive Segundo Grossi, "estar num nivel intermediary significa 

estar em conflito, gerado no fato de a pessoa se dar conta da impossibilidade de 

resolver os problemas que enfrenta" (idem, p. 18). 

A passagem de um nivel a outro e marcada por momentos de conflitos, 

desequilibrio, busca de equilibrio e conquistas, onde cada crianga possui um ritmo 

proprio de desenvolvimento cognitivo. (GROSSI, 1990b). Disso conclui-se que, nem 

todas as criangas de uma mesma idade cronologica irao apresentar o mesmo 

desenvolvimento cognitivo. 

A mudanga de um nivel para outro vai depender do processo de assimilagao de 

graus de dificuldades, gerada por um conflito interno mediante estimulos recebidos. 

Isso significa dizer que os niveis sao flexiveis, varios sao os fatores que podem 

interferir para que esse processo seja acelerado, pois nao estao diretamente ligados 

a faixa etaria, mais sim a maturidade. (FERREIRO & TEBEROSKY, 1987). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 Alfabetizar letrando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JL capacidade de aprender, nao apenaspara nos adaptarmas 

soSretudo para transformara reaCidade, para nsta intennr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Freire (2007) 

Atualmente ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever tern se revelado condicao 

insuficiente para responder adequadamente as demandas da sociedade 

contemporanea. Ha alguns anos, nao muito distantes, bastava que a pessoa 

soubesse assinar o nome. 

A preocupacao com o analfabetismo funcional levou muitos pesquisadores ao 

conceito de letramento em lugar de alfabetizagao. O conceito de alfabetizacao 

tornou-se insatisfatorio, isso porque a alfabetizagao refere-se pura e restrita a 

aquisigao da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para a leitura e a 

escrita. O letramento por sua vez, "focaliza os aspectos socio-historicos da aquisigao 

da escrita" (TFOUNI, 1995, p. 09). 

O conceito de alfabetizacao passou por mudangas significativas ao longo dos 

seculos, mas so recentemente segundo Soares (2006) o termo letramento tern sido 

necessario, isso porque 

...so recentemente comecamos a enfrentar uma realidade social em 
que nao basta simplesmente 'saber ler e escrever': dos individuos ja 
se requer nao apenas que dominem a tecnologia do ler e do 
escrever, mas tambem que saibam fazer uso dela, incorporando-a a 
seu viver, transformando-se assim seu 'estado' ou 'condicao, como 
consequencia do dominio dessa tecnologia' (2006, p. 29). 

Hoje, saber ler e escrever de forma mecanica nao garante a uma pessoa interagao 

plena com os diferentes tipos de textos que circulam na sociedade. E preciso ser 

capaz de nao apenas decodificar sons e letras, mas entender os significados e usos 

das palavras em diferentes contextos. 

Assim, nas sociedades letradas, ser alfabetizado e insuficiente para vivenciar 

plenamente a cultura escrita e responder as demandas da sociedade. Do individuo 
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ja nao se requer apenas as habilidades de ler e escrever, mas e principalmente que 

saiba fazer uso dos mesmos. 

A alfabetizagao hoje, envolve tambem o desenvolvimento de novas formas de 

compreensao e uso da linguagem de uma maneira geral. Assim, a alfabetizagao no 

sentido do letramento promove ao individuo sua socializagao, ja que possibilita o 

estabelecimento de novos tipos de trocas simbolicas com outros individuos, acesso 

a bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituigoes sociais. 

Alfabetizar letrando e um fator propulsor do exercicio consciente da cidadania e do 

desenvolvimento da sociedade como um todo. "A alfabetizagao e um instrumento na 

luta peia conquista da cidadania, e e fator imprescindivel ao exercicio da cidadania." 

(SOARES, 2006, p. 59). 

0 aprendizado da leitura e escrita associados ao letramento e um momento 

importante na educagao, que comega na alfabetizacao e se estende por toda a vida. 

Consiste em garantir que o aluno consiga ler e compreender textos, em todo e 

qualquer nivel de complexidade. 

E importante esclarecer que alfabetizagao e letramento sao processos que se 

distinguem. Segundo Soares (2004), alfabetizacao e entendida como aquisigao do 

sistema convencional da escrita, e o letramento e entendido como o 

desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e 

da eccrita em praticas sociais. De acordo com a autora, alfabetizagao e letramento 

"distinguem-se tanto em relagao aos objetos de conhecimento quanto em relagao 

aos processos cognitivos e linguisticos de aprendizagem". (2004, p. 20). Por outro 

lado, ainda conforme Soares, embora distintos 

Alfabetizagao e letramento sao processos interdependentes e 
indissociaveis: a alfabetizagao so tern sentido quando desenvolvida 
no contexto de praticas sociais de leitura e de escrita e por meio 
dessas praticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio 
de atividades de letramento; este, por sua vez, so pode desenvolver-
se na dependencia da e por meio da aprendizagem do sistema de 
escrita. (2004, p. 20) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma vez alfabetizado e letrado, que segundo Soares (2006) sao processos 

indisssociaveis, e possivel ao aluno ampliar seu nfvel de leitura e de letramento, de 

forma a tornar-se um sujeito autonomo e consciente. Em outras palavras, alfabetizar 

nao basta, e preciso promover o letramento. Vale salientar que o fato de a 

alfabetizacao e o letramento serem processos distintos nao os tornam sucessivos, o 

ideal e alfabetizar letrando. 

Assim como a alfabetizagao e o letramento sao processos que caminham juntos, 

este trabalho, em especifico, buscou repensar a aquisigao da lingua escrita, 

baseado no alfabetizar letrando. 

Vale a pena ressaltar a importancia do alfabetizar letrando na medida em que o 

aluno necessita da leitura e da escrita para situar-se no mundo para compreende-lo. 

E atraves da leitura e da interpretagao de textos que se compreendem os direitos e 

deveres reservados as pessoas numa sociedade. E tambem atraves da leitura e da 

escrita que sao transmitidos valores sociais, morais e culturais de uma geragao a 

outra. 

Assim, e de fundamental importancia que a escola ensine as criangas, nao somente 

o aspecto formal da escrita, mais tambem como fazer uso dela. Deve-se incentivar 

os alunos a usar a criatividade para produzirem seus proprios textos. 

A vivencia continua do ato de ler e escrever, desde a educagao infantil, capacitara o 

aluno para compreender textos de diferentes areas do conhecimento e a interpretar 

e encontrar solugSes para situagoes-problema. Concluimos entao que, saber ler e 

escrever nao e um simples problema de alfabetizagao. As criangas precisam ler e, 

sobretudo, entender o que leem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse estudo foi desenvolvido na Escola Gaidino Pires Ferreira, pertencente a Rede 

Municipal de Ensino de Cajazeiras, PB. A escola situa-se na rua Dr. Vicente Leite no 

bairro Capoeiras, zona sul da cidade, e tern a finalidade de atender os bairros 

Capoeiras e Sao Francisco. 

Essa Unidade Escolar atende a Educacao Infantil, o Ensino Fundamental e a EJA. 

Foram matriculados no ano de 2008, trezentos e trinta alunos que se distribuiam em 

treze turmas. A escola consta com um quadra de dezesseis professores, treze com 

formagao superior e tres com magisterio; tres tecnicos administrativos, um com 

formagao superior e dois com o nivel medio. O nucleo gestor e composto pela 

diretora, duas vices diretoras e uma coordenadora pedagogica, que recebe auxilio 

de tres funcionarias do apoio pedagogico. 

Foram desenvolvidos no ano de 2008 os projetos: Apoio pedagogico a leitura e 

escrita, e Vivenciando a arte de corpo e alma. O planejamento acontecia 

mensalmente com o corpo docente, nucleo gestor e agentes do apoio pedagogico. A 

escola recebeu os recursos do PDE e contou com o apoio do Posto de Saude - PSF 

situado no bairro para a aplicacao de fluor nas criancas, palestras, e tambem com os 

programas Bolsa Escola e PNLD. Os principals problemas apontados pela escola 

foram as dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, a repetencia e a 

evasao escolar. 

A partir dessa caracterizacao da escola decidimos trabalhar com criangas em 

processo de alfabetizacao, pois supunhamos que alguns desses problemas 

apontados tenham origem justamente no inicio da vida escolar. Assim, a pesquisa 

foi realizada com vinte e quatro alunos, na faixa etaria de 5 a 7 anos, em processo 

de alfabetizagao. 

Para desenvolver o presente trabalho, optei por uma pesquisa de carater qualitativo. 

Segundo Minayo (1994, p.22) "a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das agoes e relagoes humanas". A pesquisa qualitativa busca priorizar a 

qualidade de um fenomeno especifico que envolve interpretagao na analise de 
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A pesquisa pretendeu conhecer, deserever e analisar o processo de aquisicao da 

leitura e escrita de criangas em processo de alfabetizagao e teve como suporte as 

obras "Psicogenese da Lingua Escrita" de Ferreiro e Teberosky (1987), e "Didatica 

da alfabetizacao" volume I, II e III de Grossi (1990a, b, c), que serviram como 

alicerce para a fundamentagao de conceitos que envolvem o alfabetizar. 

O instrumento adotado para coleta de dados foi o teste de leitura e escrita realizado 

com as criangas que cursam o 1° ano do Ensino Fundamental. 0 teste consistiu na 

escrita, leitura e interpretagao de palavras e frases pelas criangas. Assim, foi 

realizado o teste das 4 (quatro) palavras e 1 (uma) frase, proposto por Ferreiro apud 

Grossi (1990a, p. 57). 

O teste sugere um ditado individual de 4 palavras ( uma monossilaba, uma dissilaba, 

uma trissilaba e uma polissilaba) e uma frase, para detectar o nivel de 

conceitualizagao de escrita da crianga. Em seguida a crianca le o que escreve. 

Inicialmente, foi realizado um teste piloto, com 5 (cinco) criancas, como forma de 

verificar a validade do instrumento de coleta de dados. Em seguida foi realizado o 

teste com o restante da turma, somando 24 (vinte e quatro) alunos. 

Os testes foram categorizados segundo os niveis apontados por Ferreiro e 

Teberoski (1987), que se caracteriza pela sucessao de niveis cognitivos formulados 

pelas criangas em processo de conhecimento, a partir da interagao com o meio 

social e escolar. Os niveis estruturais da linguagem escrita explicam as diferengas 

individuals e os diferentes ritmos dos alunos. 

Tambem foram utilizadas para a categorizagao dos testes, a trilogia de Grossi 

(1990a, b, c), "Didatica da Alfabetizagao" volume I, II e III, nos quais a autora da 

enfase aos niveis intermediaries 1 e 2. 

A partir dos testes, foi realizada a analise do nivel de cada aluno no que se refere ao 

desenvolvimento do processo de leitura e escrita. Por questoes de etica foi preferivel 

manter o anonimato dos alunos que serao classificados por letras: A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TESTE PADRAO: 4 palavras e 1 frase 

Sol 

Bola 

Menino 

Amarelo 

O menino joga bola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CEKTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAlBA 



2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de aquisicao da leitura e da escrita consiste em uma trajetoria longa em 

que cada aluno vai conquistando a escolarizacao. Essa trajetoria se caracteriza pela 

sucessao de niveis cognitivos, formulados pelas criangas em processo de 

conhecimento a partir da interacao com o meio social e escolar. Para Grossi 

(1990a), os niveis nao seguem uma ordem crescente ou linear, mas parcial. 

Segundo a autora "a caracterizagao da cada nivel nao e estanque e perfeitamente 

definida, porque ha nogoes que se formam simultaneamente sem filiagao entre elas 

e ha problemas que perpassam varios niveis" (p. 59). 

Sendo o processo de aquisigao da escrita o foco de interesse desse trabalho, foram 

realizados testes com os alunos, tendo em vista caracterizar aspectos desse 

processo. Na pesquisa como um todo, foram analisados os testes realizados com 24 

criangas em fase de alfabetizagao. 

Esses testes possibilitaram entender em que estagio ou nivel de aquisigao da escrita 

e leitura cada aluno se encontrava. Para a analise, os testes foram categorizados 

conforme os niveis apontados por Ferreiro e Teberosky (1987) e Grossi (1990a, b, 

c). Segundo essas autoras, toda crianca passa por cinco niveis de escrita ate que 

esteja alfabetizada: pre-silabico 1, pre-silabico 2 ou intermediario 1, silabico, silabico-

alfabetico ou intermediario 2 e alfabetico. 

Durante a aplicagao dos testes foi constatado que todas as criangas sabem grafar 

letras, tern a compreensao da organizagao espacial da pagina, em nosso sistema de 

escrita, a ideia de que a ordem significativa das letras e da esquerda para a direita 

na linha, e de que a ordem significativa das linhas e de cima para baixo na pagina. E 

importante ressaltar que todas as criangas utilizam como forma basica de escrita a 

letra maiuscula de imprensa (bastao). 

De acordo com Lemle (2005) esse saber constitui uma das capacidades necessarias 

para o alfabetizando, por isso precisa ser estabelecido logo no inicio do trabalho de 

alfabetizagao e afirma "dessa compreensao decorre uma maneira muito particular de 

efetuar os movimentos dos olhos na leitura". (p. 12) UN'VERSICADE FF1ERAL 
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Os dados abaixo ilustram os resultados dos testes que tiveram como objetivo, 

identificar os niveis de construgao da escrita em que as criancas se encontram. Na 

turma encontramos todos os niveis do processo de construgao da escrita das 

criangas descritos por Ferreiro e Teberosky (1987). Comparamos as atividades 

aplicadas aos alunos com a teoria e apresentamos a seguir, o nivel em que cada 

uma se enquadra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Nivel pre-silabico 1 

As criangas nesse nivel, trabalham sobre a hipotese de que qualquer escrita deve 

ter o mesmo numero de grafias. Outra caracteristica basica neste nivel conforme 

Ferreiro e Teberosky (1987, p. 189) e que "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura do escrito e sempre global, e as 

relagoes entre as partes e o todo estao muito longe de serem analisaveis: assim, 

cada letra vale pelo todo". (grifo das autoras). Neste nivel a crianga ainda nao 

descobriu nenhum tipo de correspondencia entre grafias e sons, "todas as escritas 

se assemelham muito entre si, o que nao impede que a crianga as considere como 

diferentes". (idem, p. 183). 

Neste nivel encontramos quatro alunos. Como exemplo temos a escrita do aluno A 

que utiliza desde o princfpio duas grafias para qualquer proposta de escrita, 

mesclando numero com letra e tambem fazendo inversao de letras, mas cuidando 

da variedade das mesmas. Este aluno ja memorizou seu nome e escreve 

corretamente, porem nao conhece nem mesmo as vogais. Para o teste, apesar de 

grafar letras bem definidas, sua escrita ainda tras as caracterfsticas do nivel pre-

silabico 1, conforme mostra a figura 1 em anexo. 

Ja o aluno B grafa seu nome corretamente, porem para escrever as palavras do 

teste: soj, bola. menino e amarelo utiliza grande quantidade de caracteres, fazendo 

pouca distingao na escrita dos mesmos. Ex: 

OANMRANARANMOAAOBAEVICONBTOMERBOCTO para a palavra soj. Na 

escrita da palavra bola, menino e amarelo mudou apenas a letra inicial, e para a 

frase utilizou metade das letras dessas palavras, conforme a figura 2. 
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Quanto a leitura, primeiro ele falou o nome de todas as letras e depois fez a leitura 

global. Em sua escrita quase nao fazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferenciagoes interfigurais1, utilizando as 

mesmas letras na escrita de varias palavras. Segundo Ferreiro 

Algumas criancas em um dado momento de seu desenvolvimento 
escrevem qualquer nome com a mesma quantidade de letras, (isto 
parece ser um dos procedimentos para combater uma perturbacao: 
se nao se pode encontrar nenhum princlpio geral para controlar as 
variagoes de quantidade, pode-se procurar controlar esta 
perturbacao, fixando de uma vez por todas o numero de caracteres). 
(1993, p. 18). 

Observa-se que apesar de grafar e conhecer uma grande variedade de letras o 

aluno B nao consegue associar o som das mesmas, ou seja, nao associa a palavra 

escrita a sua pronuncia e sua escrita nao e regida pela hipotese da quantidade 

minima. O aluno so para de escrever quando a linha do caderno termina. 

Tomando por base os estudos de Ferreiro (1995) evidencia-se pouco progresso 

cognitivo no aluno B, isso porque na escrita das palavras ele nao consegue perceber 

a semelhanca com que as escreve. Assim por nao ter encontrado nos exemplos de 

Ferreiro algo que se configurasse com o tipo de escrita do aluno B, que apresenta 

um pouco das caracteristicas do nivel 1 achou-se por bem classifica-lo como pre-

silabico. 

Quanto a sua grafia descontextualizada, supoe-se que esta seja consequencia de 

uma alfabetizacao pautada em metodos sinteticos. Esse metodo sintetico e um 

processo que consiste em ensinar partindo de unidades menores, as letras, para se 

chegar ao todo, palavras e frases. 

Nos grafismos dos alunos C e D tambem se evidencia o metodo de ensino sintetico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em todos os graflsmos eles utilizam parte de seus nomes e suas escritas nao sao 

regidas pela hipotese da quantidade minima. Apesar de conhecerem muitas letras, o 

que caracteriza estarem neste nivel pre-silabico e que, "as criancas conceitualizam a 

escrita como um conjunto de formas arbitrarias (...) que nao representam os 

aspectos figurais do objeto" (FERREIRO, 1999, p. 84). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Nivel pre-silabico 2 ou intermediario I (diferenciacao na escrita) 

Neste nivel a crianga demonstra a intengao de criar diferenciacao entre seus 

grafismos tanto na quantidade como na qualidade. Assim, muitas vezes por 

conhecer um reduzido repertorio de letras ou ate de palavras, a crianga varia a 

ordem em que as dispoe, para poder produzir outras escritas. Segundo Ferreiro 

As criancas exploram [...] as vezes, variagoes sobre o eixo 
quantitativo (varia a quantidade de letras de uma escrita para a 
outra, para obter escritas diferentes), e, as vezes, sobre o eixo 
qualitativo (variar o repertorio de letras que se utiliza de uma escrita 
para a outra; variar a posigao das mesmas letras sem modificar a 
quantidade) (1995, p. 24). 

Neste nivel a crianga nao tern ainda a nogao da silaba, e nao relaciona a linguagem 

oral com a escrita. Segundo Grossi (1990a, p. 56) na escrita pre-silabica 2 "ha 

completa ausencia de vinculagao entre a pronuncia das partes de uma palavra ou de 

uma frase e sua escrita". 

Podemos evidenciar essa caracteristica nos grafismos dos alunos E, F, G e H que 

para grafarem as palavras e a frase agrupam letras que se repetem em todas as 

escritas, mas fazemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferenciagoes interfigurais entre as mesmas. Na leitura fazem 

de forma global, visto que segundo Ferreiro e Teberosky (1987, p. 189) "neste nivel 

a leitura do escrito e sempre global". 

Outra caracteristica deste nivel e que a crianga trabalha com a hipotese de 

quantidade minima de caracteres que devem compor a escrita (Ferreiro e 

Teberosky, 1987). Surge entao a necessidade de variar esses caracteres, e a 
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crianca tern que utilizar ao maximo, as combinagoes possiveis entre as poucas letras 

que conhece. 

Podemos constatar que isso ocorre na escrita da aluna I que para escrever as 

palavras sol e bola, palavras primarias no processo de alfabetizagao, escreve-as de 

modo alfabetico, porem para as demais palavras e a frase utiliza um repertorio de 

letras restrito, variando apenas suas posigoes, conforme a figura 3. 

De acordo com Grossi (1990a) neste nivel as palavras comegam a ter certa 

estabilidade. Assim no teste das quatro palavras e uma frase "os alunos do nivel 

intermediario 1 julgam que a palavra dissilaba que ja foi escrita e que entra na frase 

deve se conservar como antes" (p. 57), isso podemos constatar nos grafismos dos 

alunos J e K. 

Apresentamos como exemplo o aluno J que trabalha com a hipotese do eixo 

quantitative nunca inferior a tres letras e sobre o eixo qualitativo, com a variagao 

necessaria para que uma sequencia de grafias possa ser interpretada, como afirma 

Ferreiro (1995). Este utiliza quatro caracteres para cada palavra, sendo que para 

bola escreveu no nivel silabico-alfabetico, apenas inverteu a ultima silaba: BOAL. Na 

escrita da frase, para cada silaba, utilizava uma letra sem valor sonoro convencional, 

sendo que a palavra BOLA na frase permanece igual a escrita dessa palavra quando 

escrita isoladamente, como mostra a figura 4. 

O aluno L em seus grafismos faz a inversao de algumas letras (CBP) e apoia-se na 

hipotese da quantidade minima nunca inferior a tres caracteres. Deste mesmo modo 

escreve o aluno M que utiliza para todas as palavras e a frase quatro caracteres, 

como e mostrado na figura 5. 

Ambas as escritas se assemelham, visto que esses alunos fazem variagoes 

qualitativas, ou seja, variam a qualidade das letras e a posigao das mesmas usando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

diferenciagoes interfigurais para obter escritas diferentes. Utilizam as letras de forma 

convencional, mas sem valor sonoro. Ja na leitura das palavras fazem-na de modo 

global. Encontramos neste nivel nove alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3 Nivel silabico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Ferreiro e Teberosky (1987, p. 193) "este nfvel esta caracterizado peia 

tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compoem uma escrita 

(...) cada letra vale por uma silaba". Assim este nivel e marcado pelo inicio da 

fonetizacao da escrita, ou seja, a crianca escreve relacionando as unidades da 

escrita as unidades da fala. Ela descobre que a escrita representa partes sonoras da 

fala e passa a escrever uma letra para cada silaba, controlando a quantidade 

necessaria de silabas para cada palavra, seja com valor sonoro ou nao. 

Para escrever neste nivel, a crianca faz a correspondencia quantitativa das silabas 

orais e registra para cada emissao sonora, uma letra. De acordo com Grossi "nas 

palavras isoladas, cada silaba oral e escrita com uma letra e nas frases cada palavra 

e representada por uma letra" (1990b, p. 17). 

Neste nivel cada crianca apresenta caracteristicas peculiares, isto e, silabico a seu 

modo. Assim pode marcar sua escrita com letras, com valor sonoro e ou sem valor 

sonoro, apenas com vogais ou com consoantes. Para exemplo temos os grafismos 

dos alunos N, O e P que escrevem apenas com vogais com valor sonoro 

convencional, conforme a figura 6 (escrita do aluno O). 

Quando aprendem o valor convencional das letras do alfabeto, as criancas utilizam 

para cada silaba, uma letra (vogal ou consoante) com valor sonoro convencional, ou 

seja, descobrem que alem da quantidade e necessario a qualidade das letras. 

Por disponibilizar de um repertorio de letras bastante razoavel nesse nivel, a crianca 

que tern a escrita sem valor sonoro convencional, varia muito as letras nas escritas, 

sendo que qualquer letra pode servir para qualquer som, mas sempre considerando 

o total de silabas. Conforme Grossi (1990a, p. 59) "ela pode comegar a juntar letras 

para formar palavras sem preocupacao com seus sons especificos". Assim uma 

palavra trissilaba deve conter na hipotese da crianga tres letras. Essas 

caracteristicas foram observadas na escrita da aluna Q. 
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Na escrita de outras criangas como o aiuno e R e S nota-se a mescia entre os niveis 

silabico e silabico-alfabetico, que utilizam em suas escritas tanto vogais como 

consoantes como mostra a figura 7 (escrita do aluno R). 

A hipotese silabica e um periodo de grande importancia para o desenvolvimento de 

todo o processo de construgao da escrita, pois e o que gera mais conflitos cognitivos 

na crianga. Neste nivel encontramos seis alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Nivel silabico-alfabetico ou Intermediario 2 

Para Ferreiro e Teberosky (1987), nessa fase ocorre a transigao da hipotese silabica 

para a alfabetica. De acordo com as autoras a crianca "descobre a necessidade de 

fazer uma analise que va mais alem da silaba pelo conflito entre a hipotese silabica 

e a exigencia de quantidade minima de grafias". (p. 196). A crianga comega a 

perceber que escrever e representar progressivamente as partes sonoras das 

palavras, ainda que nao o faga corretamente. 

Nesta fase, o aluno pode acrescentar ou omitir algumas letras, o que nao pode ser 

encarado como erro. Isso acontece porque as criancas ainda tern dificuldades de 

percepgao visual ou auditiva, porem e nesse momento que elas percebem que o 

som de uma silaba pode ser escrito com mais de uma letra. 

A crianga que se encontra no nivel silabico-alfabetico ja diferencia letras de silabas e 

percebe que nao pode representar uma silaba grafando apenas uma letra, assim 

encontra o conflito quantitative e acaba por aumentar letras aleatorias a palavra que 

deseja escrever. Ainda nesse nivel, pode acontecer de a crianca grafar algumas 

silabas completas e outras nao. Encontramos neste nivel tres criangas, T, U e V. 

Utilizaremos como exemplo de escrita silabico-alfabetico, o teste da aluna T, 

conforme a figura 8. r r p , r D A , 
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4.5 Nivel alfabetico CWAZEPAS-PARAIBA 

Esta e a etapa final da evolugao, pois a crianga ao chegar nessa hipotese 

compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros 
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menores que a silaba e realiza sistematicamente, uma analise sonora dos fonemas 

nas palavras que necessita escrever. A crianca passa a dominar o valor das letras a 

das silabas, faltando apenas o domfnio da ortografia. 

Porem cabe ressaltar que essa fonetizacao nao e nem instantanea nem definitiva. E 

comum encontrar criangas, que ora escrevem com silabas completas, ora de forma 

silabica, mesmo apresentando escrita alfabetica. 

Outra caracteristica do nivel alfabetico relaciona-se com a segmentacao das 

palavras, ora as criancas escrevem tudo emendado, ora partem a palavra em varios 

pedacos, pois ao concentrarem-se na silaba acabam por nao identificar as varias 

categorias lingufsticas. (GROSSI, 1990c). Neste nivel alfabetico encontramos duas 

criancas. Como exemplo de escrita sem segmentagao, temos a escrita do aluno X 

que escreve sem deixar espagos entre as palavras, quando se trata de uma oragao, 

como mostra a figura 9. 

O aluno X fez a leitura silabica correta, porem tern a nogao de que a quantidade de 

silabas e determinada pelo numero de letras. Assim mesmo pronunciando a palavra 

como, por exemplo, bola ele contava as letras e dizia que se abria a boca 4 vezes 

para falar essa palavra e assim sucessivamente com as demais palavras. 

E comum tambem nessa fase acontecer falhas na escrita, pois as criancas dao 

enfase a adequagao fonetica do escrito ao sonoro. De acordo com Lemle "essas 

falhas serao superadas gradativamente com a pratica da leitura e da escrita" (2005, 

p. 41). Ainda nessa fase a crianga comega a perceber que uma letra tern mais de 

uma fungao e assumem sons diferentes em diferentes situagoes. Vejamos a escrita 

do aluno Z que na frase escreve goga para ioga. troca o J pelo G que sao sons 

bastante parecidos, como mostra a figura 10. 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1987) o nivel alfabetico constitui o final da 

evolugao construtiva da leitura e da escrita. Segundo as autoras "a partir desse 

momento a crianca se defrontara com as dificuldades proprias da ortografia, mas 

nao tera problemas de escrita, no sentido estrito" (p. 213). O aluno continuara 

progredindo, eliminando suas duvidas uma a uma, se tiver a oportunidade de uma 

aprendizagem marcada pela elaboragao pessoal e reflexao logica. 
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5. RELATORIO DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com Barreiro & Gebran o relatorio do estagio 

Se constitui num processo de elaboracao que perpassa todo o 
estagio, construido a cada momento, ja que e um instrumento de 
registro, de reflexoes, daquilo que se mostra como essencial para a 
compreensao e a execucao do projeto de pesquisa. (2006, p. 105). 

O estagio e o momento com o qual confrontamos conhecimentos adquiridos 

teoricamente, com a realidade da sala de aula, na resolugao de problemas que 

surgem e que fazem parte do ensinar e do aprender. 

No estagio colocamos em pratica os conhecimentos que nos apropriamos ao longo 

da formagao docente. Esses conhecimentos nos orientam para que facamos a 

mediacao entre a teoria, o ensino e as aprendizagens, favorecendo uma acao 

pedagogica significativa. Conforme Barreiro & Gebran (2006, p. 90) "o estagio e o 

momento da integracao entre teoria e pratica". 

Assim, parafraseando a formulacao Kantiana (apud LOPES, 1986, p. 58) sobre a 

relagao entre a teoria e historia e vice-versa, "a teoria sem historia e vazia; a historia 

sem teoria e cega", podemos trazer essa base para a pratica de ensino no sentido 

de que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teoria sem a praltica e vazia, a pratica sem a teoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 cega, isso porque a 

teoria nao e composta de regras a serem aplicadas, ela e formulada a partir dos 

conhecimentos da pratica, ou seja, de uma realidade concreta. 

E no estagio, portanto, o momento ao qua! recorremos as teorias que nos auxiliam 

na resolugao de problemas que podem surgir na pratica. De acordo com Barreiro & 

Gebran 

Educadores precisam de formacao teorica e da concretizacao da 
teoria na pratica, adquiridos em situacoes didaticas que permitam 
que os conhecimentos aprendidos, de diferentes naturezas e 
experiencias, possam ser experimentados em tempos e espagos 
distintos, de maneira critica e reflexiva. (2006, p. 89) 

Neste capitulo, farei o relato de momentos do estagio supervisionado de maior 

relevancia para a pesquisa que tern como tema ALFABETIZACAO: leitura e escrita 
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nas series iniciais, e foi desenvolvida na escola Galdino Pires Ferreira na turma da 

1 a serie do ensino fundamental com vinte e quatro alunos. 

A referida pesquisa teve como objetivos, analisar a escrita das criangas em seu 

processo de alfabetizagao, bem como identificar em que nivel de aquisigao da lingua 

escrita cada crianga se encontrava a partir das concepgoes de Ferreiro e Teberosky 

(1987). 

O primeiro passo para conseguir respostas a esses objetivos foi realizar a coleta de 

dados da pesquisa. Para tanto, foram realizados os testes das 4 palavras e uma 

frase formulado por Emilia Ferreiro apud Grossi (1990a , p. 57). 

O teste sugere um ditado individual de 4 palavras ( uma monossilaba, uma dissilaba, 

uma trissilaba e uma polissilaba) e uma frase, para detectar o nivel de 

conceitualizagao de escrita da crianga. Esse instrumento que pode ser chamado 

tambem de avaliagao diagnostica orientou todo o estagio, pois para intervir no 

processo de forma eficaz, assim como o professor, o estagiario precisa conhecer 

muito bem a realidade da sala de aula que esta assumindo. 

O diagnostico permitiu o planejamento e a organizagao de cada atividade 

contemplando os conhecimentos ja construidos e os que ainda precisavam ser 

construidos, e as habilidades dos diferentes niveis de conhecimento dos alunos, 

considerando as diferengas individuals e os diferentes ritmos dos mesmos. 

E importante ressaltar que a professora titular esteve sempre presente, auxiliando na 

escolha do material e ajudando a por em pratica as atividades planejadas, e que 

muito esforgo foi despendido para fazer os alunos avangarem. 

Os conteudos trabalhados durante o estagio foram: organizagao de listas de nomes 

de pessoas, objetos e animais em ordem alfabetica; agrupamento de palavras 

iniciadas com a mesma letra; quantidade de letras de cada palavra; formagao de 

silabas e palavras; leitura e interpretagao de texto; partes que compoem um texto: 

titulo e autor; rimas; sequencia dos numeros; nogoes de adigao e subtragao e 

produgao de texto. 
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Foram trabalhados os conteudos de arte como, desenhar, coiorir, recortar e eoiar, e 

tambem uma dramatizacao da historia infantil "O casamento da dona baratinha" que 

teve a participacao de todos os aiunos, e que foi apresentada para a escola no 

ultimo dia do estagio. 

O estagio teve inicio no mes de outubro. No primeiro dia de aula foi feita a 

distribuicao de crachas com os nomes das criangas. Na ocasiao foi organizado um 

grande circulo com os crachas postos no chao no centra da sala, assim cada aluno 

tentava encontrar seu nome. 

Nessa tarefa, cinco aiunos, um que se encontrava no nivel 1 e o restante no nivel 2 

tiveram um pouco de dificuldades, uns porque tinham memorizado apenas a letra 

inicial, outras, porem nao conheciam nem a inicial. A partir desse fato foi realizada 

como atividade permanente ate o fim do estagio, a escrita do nome proprio para 

fixacao. 

Com os crachas e com listas de nomes de animais e tambem de objetos, foram 

trabalhados leitura, ordenacao alfabetica e agrupamento por letra inicial. Pelas 

observacoes, a tarefa desenvolvida com crachas foi muito satisfatoria, pois os 

alunos puderam perceber que existem semelhancas e distincoes entre os nomes, 

que apesar de terem a mesma letra inicial o resto da gratia apresentara 

diferenciagoes. 

Na aula seguinte, novamente trabalhamos com os crachas. Dessa vez foi utilizada 

outra estrategia, os crachas foram distribuidos aleatoriamente aos alunos e eles 

tentavam descobrir de quern era. Nessa aula foi explorada a letra inicial do nome de 

cada aluno. Como tarefa, formamos oito equipes de tres alunos, cada equipe ficava 

com duas letras. Para cumprimento da atividade eles recortavam de revistas e 

colavam numa folha, palavras comegadas com as letras indicadas. 

O trabalho com recorte e colagem foi muito satisfatorio, todos os alunos se 

envolveram em sua realizagao. Foi observado que quatro equipes tiveram 

dificuldades em algumas palavras, isso porque, ora recortavam as palavras no meio 

para que se adequassem, ora recortavam palavras que tinham no minimo uma letra 

igual a letra em estudo. Ex 1: nas palavras salvou. uruguaia e etema, foram 
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retiradas a letra inicial, ficando portanto, alvou. ruquaia e terna. Ex 2: letra de 

estudo C= especie. S= alagoas. No final da aula fizemos a leitura das palavras, e os 

trabalhos ficaram expostos na sala. 

Em outra aula trabalhamos formagao de palavras com o alfabeto e silabas moveis, e 

a leitura do poema "bola de gude". No primeiro momento houve a identificacao dos 

nomes dos crachas pelos alunos, na ocasiao mostravamos cada cracha e pediamos 

que o dono viesse pegar, em seguida a escrita do nome proprio. No segundo 

momento, leitura do poema e exploracao de silabas, seguida de atividade escrita. 

No momento da leitura a maioria dos alunos participava muito bem, porem, na 

escrita muitos tinham dificuldades, mesmo aqueles que ja se encontravam no nivel 

alfabetico. Isso apontou a necessidade de realizarmos tarefas escritas de pequenos 

textos, para exercitar a pratica de escrever. 

Assim nas aulas seguintes trabalhamos a escrita, a leitura e a exploracao de alguns 

textos: "rimas pra criangas", cantigas "pirulito" e "o cravo e a rosa". Trabalhar textos 

ja conhecidos pelas criangas facilita e muito a aprendizagem. (Ver atividades em 

anexo). 

Apresentamos tambem a narragao em DVD da historia "o casamento da dona 

baratinha", onde trabalhamos a atengao e a interpretagao. Na ocasiao exploramos 

palavras iniciadas com a letra B, em seguida realizamos treino ortografico. (Ver em 

anexo). 

No treino ortografico, duas criancas se recusaram em realizar a tarefa alegando que 

nao sabiam. Antes de propor essa tarefa nos (eu e a professora), deixamos bem 

claro que todos sabiam escrever, e que cada um escreve do jeito que sabe. No 

segundo momento, foi realizada atividade livre de desenho, onde sugerimos que 

desenhassem os personagens da historia e tentassem escrever seus nomes. 

Apesar de todo esforgo, meu e da professora titular, alguns alunos nao avangavam. 

A professora sugeriu que separassemos a turma em dois grupos, por alguns 

momentos. Assim, como na turma tinha alunos em todos os niveis descritos por 

Ferreiro & Teberosky (1987), foram formadas duas turmas. A primeira turma era 

formada por alunos que se encontravam nos niveis pre-silabico 1 e 2, e silabico, e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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segunda turma era formada por aiunos dos niveis silabico-alfabetico e alfabetico. 

Foram realizadas atividades diferenciadas que tiveram como objetivo fazer com que 

os alunos avancassem. 

A separagao era parcial e aconteceram duas vezes, sempre no primeiro horario 

antes do recreio. Esse momento foi muito proveitoso, pois com as criancas da 

primeira turma trabalhamos formacao de palavras simples, e com a segunda turma, 

palavras complexas e producao de texto. 

Em outro momento, para estimular a linguagem, a atencao e a criatividade dos 

alunos contei-lhes a historia infantil "Joao e Maria". Todos ficaram empolgados, 

apesar de alguns ja conhecerem a historia. No momento da leitura, observou-se a 

atencao e a curiosidade das criancas, principalmente para ver as gravuras que de 

certo modo, contam a historia. 

Depois da exploracao sobre aspectos do texto como: titulo; personagens; o que 

faziam; o que aconteceu com Joao e Maria; o que encontraram na floresta; de quern 

era a casinha e como era, foi sugerido as criancas que representassem por 

desenhos a historia, e depois a recontassem. 

Na narragao algumas criangas me surpreenderam principalmente aquelas que ainda 

estavam no nivel pre-silabico. Elas narravam a historia espontaneamente, sem 

rodeios, com suas proprias palavras e com a graciosidade de uma crianga. 

O trabalho com a interpretagao de textos e realmente significativo para o 

desenvolvimento das habilidades de raciocinio e devem constar com frequencia nos 

pianos de aulas. 

Durante o estagio ensaiamos com as criangas a dramatizagao da historia "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

casamento da dona baratinha" que foi apresentada para a escola no ultimo dia de 

aula do estagio. Foi um momento prazeroso, pois podemos observar a empolgagao 

das criangas antes e durante a apresentagao. (Ver fotos em anexos). 

E ressaltada no PCN de Arte a importancia de se trabalhar com teatro e 

consequentemente com a dramatizagao na sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O ato de dramatizar esta potencialmente contido em cada um, como 
uma necessidade de compreender e representar uma realidade. Ao 
observar uma crianca em suas primeiras manifestacoes 
dramatizadas, o jogo simbolico, percebe-se a procura na 
organizacao de seu conhecimento do mundo de forma integradora. 
A dramatizacao acompanha o desenvolvimento da crianca como 
uma manifestacao espontanea, assumindo feicoes e funcdes 
diversas, sem perder jamais o carater de interagao e de promocao 
de equilfbrio entre ela e o meio ambiente. Essa atividade evolui do 
jogo espontaneo para o jogo de regras, do individual para o coletivo. 
(1997, p. 57) 

A experiencia do estagio foi de fundamental importancia para a nossa formacao 

docente. Atraves do estagio podemos perceber um pouco da dinamica da escola e 

principalmente da sala de aula, o papel do professor e a maneira de agir em 

diferentes situacoes. 

Apesar de breve, a experiencia do estagio possibilitou-nos entender que, para 

mediar e intervir no processo de alfabetizacao de forma eficaz precisamos conhecer 

muito bem, a realidade de nossa sala de aula. Assim precisamos ter sempre em 

vista os conhecimentos que cada crianca ja construiu, os que ainda precisa 

construir, suas necessidades e habilidades. Conhecendo esses pontos, e possivel 

que possamos construir um novo olhar sobre o processo de alfabetizacao, 

planejando e direcionando a nossa pratica docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise do material coletado e da experiencia do estagio permitiu estabelecer um 

esquema de desenvolvimento da concepcao da escrita pela crianca, concluindo-se 

que ha variagoes no processo de desenvolvimento de crianga para crianga, e que 

esse processo nao e discreto nem linear, podendo ocorrer superposigao de etapas 

em todos os niveis. (GROSSI, 1990c). 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1987) em cada nivel, a crianga elabora 

suposigoes a respeito dos processos de construgao da leitura e escrita, com base na 

compreensao que possui desses processos. Assim a mudanga de um nivel para 

outro so ocorre quando a crianca se depara com questoes que o nivel em que se 

encontra nao puder explicar, ela elaborara novas suposigoes e novas questoes e 

assim por diante. Isso significa que o processo de assimilagao de conceitos e 

gradativo, o que nao exclui idas e vindas entre os niveis. 

Disso decorre que a caracterizagao de cada nivel nao e estanque, podendo a 

crianca estar numa determinada hipotese e mesclar conceitos do nivel anterior. Por 

isso cabe destacar que a caracterizagao de cada nivel nao e determinante, podendo 

a crianca estar em um nivel ainda com caracteristicas do nivel anterior. De acordo 

com Grossi 

Uma crianca no nivel pre-silabico, ja pode conhecer muitos ou todos 
os sons de letras, porque ela os associa a inicial das palavras e por 
esse intermedio pode se assenhorear dessa correspondencia. Por 
outro lado, um aluno pode estar no nivel silabico sem atentar para o 
som convencional das letras. (1990a, p. 59). 

Com isso pode-se concluir que cada crianca tern seu ritmo proprio de 

desenvolvimento. Assim, cabera ao professor alfabetizador considerar as diferengas 

e o ritmo de cada aluno para atender as necessidades com intervengoes adequadas, 

sempre tendo como fio norteador o interesse e a evoiugao de sua clientela, 

entendendo a alfabetizagao como um processo natural no desenvolvimento da 

crianca. 
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Assim e importante que a escola e o professor oferegam as criancas o contato 

constante com os mais variados tipos de textos e isso inciuem nao apenas livros 

mais tambem jornais, anuncios, revistas, receitas etc. A escola precisa oferecer as 

criancas um ambiente instigador, um espaco onde possam construir o 

conhecimento. 

A concretizacao desse trabalho permitiu-nos um olhar mais abrangente sobre a 

pratica docente, no sentido de que precisamos refletir cotidianamente sobre a nossa 

responsabiiidade, principalmente em relagao as criangas que estao em processo de 

alfabetizacao, com as quais a nossa influencia como professor e maior. 

Sugerimos, portanto, que o professor alfabetizador possibilite a livre participagao dos 

alunos nas discussoes, a troca de ideias com os colegas e professores, em 

situagoes que favoregam a construgao do conhecimento. Assim e preciso que 

...cada professor se veja como um profissional que busca um olhar 
mais complexo sobre os fenomenos da aprendizagem. E necessario 
que cada professor torne-se pesquisador de sua propria pratica, 
buscando multiplos referenciais que permitam encontrar novas 
formas de ver e fazer educacao, pois, quando conhecemos o 
processo de compreensao das criancas, podemos caminhar com 
mais seguranca por entre essas redes que vao se estabelecendo 
entre os saberes trazidos por elas e os saberes que sao 
incorporados e ressignificados. (GOMES, 2005, p. 5) 

Assim, conhecendo e compreendendo o processo cognitivo de cada crianca, 

enquanto alfabetizadores(as) podemos promover espagos de discussao coletiva, 

onde possamos dialogar e realizar um planejamento que contemple todos esses 

saberes. So assim, com certeza, poderemos ter uma escola mais coletiva, mais 

solidaria, mais habilitada historicamente para reconhecer as diferengas e 

potencialidades de cada um. (GOMES, 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TESTE PADRAO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quatro palavras e uma frase 

Figura 1: escnta p^sMWoa 1 do aluno A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ ^ ^ 

Figura 2: escrita pre-silabica 1 do aluno B. 
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SO ^ (Jb) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 3 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rgura 3; escrita ppe-sHabiGa 2 da aluna L peduzfcto universe de letras). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M &  CD 

Figura 4; escrita pre-sMtoiea 2 do aluno J. 



.9  / c ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f U) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5: escrita pre-sBabfca 2 do aiuno L (Inversao de tetras). 

Figura 6: escrita silabica do alum O, ftlfilizaapenas as vogais). 
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ESCOLA: DATA: /  /  

NOME: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observe os desenhos e descubra as palavras. Pinte todas as 
vogais e o que descobrir. Observe o modelo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O V L H A 

O VE LHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo v e l h a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

° # »«Vam©s completar? 

JL €UL__S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- i L TE 

£ M i l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M _ LA 

B LA 

_£5S_£ 

SAP 

to 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

_1 NIBUS 

UNiVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P c r>FRAI 

CENTRO 05 FORMAL D E ^ L - -



OffzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VER810ADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CEMfRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PROFESSORES 

B18U0TECA SET0R1AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mmmm-pmriBh 



FOTOS: dramatizagao da historia "o casamento da dona baratinha" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LwzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' v ERSliteOE FE^ERA' 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE'PROFESSORES 

BIBLI0TECASE7ORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJHiiRM-PARAllA. 


