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I - INTRO DUCAO 

PERCORRENDO O CAMINHO DA ESCRITA 

A primeira tentativa de escrita, precisamente a mais primitiva, e 
aquela cujos sinais graficos representam os objetos, a chamada escrita do 
tipo pictografica. Os caracteres sSo os pictogramas; especies de desenhos 
que se aproximam & imagem dos objetos representados. Mais tarde, esses 
slmbolos graficos deixaram de ter tal fungSo, ou seja, deixaram de imitar os 
objetos representados para tornarem-se em convengOes, que distinguiram 
em cada pais. Por exemplo: No Egito o pictograma AAA corresponde a 

esses sistemas de escritaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ie preocuparam em registrar diretamente o 
significado das palavras e nSo o seu aspecto sonoro. 

A primeira tentativa nesse sentido, foi feita pelos Egipcios com a 
utilizagao de ideogramas ou logogramas com valor fonetico. Cada 
jdeograma representava os segmentos sonoros de valor sonoro da 
consoante dentro da palavra. Nascendo assim, a escrita lexical silSbica. 
Segundo REGO(1994): 

"Fol desta escrita siiSbica dos Egfpclos que os fenl-
clos, povo a que se atribui a orfgem do alfabeto, ter-
miimram tamb&n porextralros sfmbolos que forma 
ram um sllabAro contitufdo apenas por graflas que 
convspondlam as consoantes, cabehdo aos Gregos 
(ftQQ anos a.c.)f que herdaram o alfabeto dos fenfcfos 
tntmdnzlmn tamb&n a representacfio das vogafs " 

(P-15) 

Desse modo, fica entendido, porque numa escrita alfabetica, as 
ietras representam as unidades minimas da palavra que s3o os fonemas. 
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Sabemos que a compreensSo da natureza do nosso sistema de 
escrita que, e o domlnio da ortografia, n&o constitue tarefa simples. Como 
vimos, um sistema pode ser de diversas naturezas e nenhuma destas 
formas de representagSo, manteve-se fie! a sua origem. 

O papel da lingua escrita e a de transmiss&o de informagSes de 
conhecimento e comunicacSo. Na vis8o de Rego, f ra escrita serve a 
multicipiicidade ou propositos e tern seu !§xico e sua estrutura 
gramatical afetadas peSos fins a que serve e as pessoas a que se 
destina?( p. 16), variando em fung&o de seus usos, de uma finalidade e das 
convengOes sociais. Observamos que nem sempre e da maneira que 
falamos e escrevemos. Ao falarmos, usamos pausa constantes, recursos 
lexicais, ele e coesivo; enquanto que na escrita usamos uma organizacSo 
lexico gramatical, utilizamos um novo estilo de linguagem fiel a natureza de 
seu sistema aifabetico. 

Percebemos assim, que h& compiexidade da passagem da oralidade 
para a escrita, e e esta passagern, os obstaculos enfrentados, ou seja, os 
caminhos percorridos para esta superagSo, que iremos nos deter durante 
este estudo. 

Pensamos que a falta de conhecimento desta compiexidade (tSo 
importante quanto outros fatores que nSo nos deteremos agora), que 
suponhamos ter a maioria dos proTessores de alfabetizagSo, e que poder6 
explicar o numero alarmante de analfabetos do pais. 

Pesquisas realizadas neste sentido, mostram essa alarmidade 
quando apontam para o Nordeste por exemplo: a maior concentragSo de 
Indice de analfahetismo, sendo 47.8% de adultos e 36,2% de 10 a 14 anos 
de idade. A cada gerageto, de cada 100 pessoas, apenas 68 chegam a 
engressar nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V serie. No caso da Paraiba o Indice de analfabetismo e de 
39, 3% com mais de 15 e 43,0% com mais de 05 anos de idade, segundo 
dados da revista NOVA ESCOLA (Marco / 90). 

Esse quadro mostra o caos em que se encontra a educag^o j& que o 
numero de analfabetos e alarmante e com tendencia a se agravar, se 
contarmos com os analfabetos funcionais que de modo geral n§o aparecem 
nas pesquisas. Porern, como FREIRE (1984) citado por FREITAS (1993) 
pensamos que: 
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" 0 anatfabetlsmo nSo £ uma enfennidade on "erva 
damns", tampouco resuftado da incapacldade ou " 
pouca mteligencia dos homens" (P. 12 ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O analfabetismo nSo e uma doenga hereditaria, nem contagiosa, e 
sim uma questao ideo!6gica. E mais uma maneira (se nSo a mais usada) de 
manter a mao-de-obra barata por ser pouco qualificada tornando os 
"analfabetos" cada vez mais opressorres e dependentes. 

Concordamos mais uma vez com FREIRE (1993) quando chama 
atengSo para situagSo do analfabetismo nos termos em que se seguem: 

" E urn absurdo que estejamos chegando ao final do s6cu-
\o, flm de mltento, os Indices de anatfabetlsmo, os indices 
dos que e das que, mat aifabetlzados, est§o fguafmente 
ptoilndos de iere esciever, numero aiannante de crlangas 
intetditsdas de ter escoiarizag§o e que com isso conviva-
tnos quase como se estiv4ssemos anesteziados " (P.10) 

Embora, muitos educadores estejam insensives a esta prob!em£tica, 
h& os que buscam iniciativas para melhorar esse quadro. Sao educadores 
que lutam para que as criangas das classes populares se alfabetizem1 

tornando-se leitores e escritores cnticos e criativos, capazes de romperem 
com a hist6rica dependScia a que tentam submet£-las e de conquistar a sua 
autonomia. 

Tais educadores tentam dessa forma aproximar sua pr£tica do 
conceilo de AJfahetizag3o defendido por FREIRE,segundo citagSo da 
resvisla NOVA ESCOLA (Ocjo4er go p. J? ). 

" Affabetizarse 6 adquirira lingua escritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atravGs 
de um processo de con$tnf$8o do conhecimento, 
com uma vfsSio crftlca da real idade. Quando se tra~ 
ta do adulto, a t6cnica que proponho 4 uma conse 
qUSncia natural da tomada de conscfGncia dos pro-
hfemas vivldos pelo grupo. Com a escrita, ele exer-
ce a plena cldadanla. Para as criangas, a teorfa 6 a 
mesma, mas valorlza-se mais o ludlco. A crianga € 
o sujeito do processo educatfvo, n&o havendo di-
cQtonva entre o aspecto cognitive e o afetivo, mas 
uma relac&o dlnfimfca, prazerosa, dirlglda para o ato 
de conhecer o mundo. "(p. ) 

1- M^ria Grrir.?-; Azenha, om sua obra: consirulwismo do Piagnt a Emflia Forroiro. demonstra que o fracasso ns>s 

s4iios iniciais da vidnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9?color olingo de modo porwusso OS sotoror; rmiginalizados da populag3o 
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Estes educadores j& comegam a perceber que os metodos 
tradicionais conforme sua utilizagao tornam a crianga incapaz de refletir, 
raciocinar, agir sobre o objeto de estudo, lesam a criatividade inventiva, 
castram a oralidade. Enfim, criam um rob6 mecanizado. Esses metodos dSo 
£nfase ao ensino de partes ou elementos constitutivos da palavra durante 
todo o processo de ensino da leitura e da escrita e s3o chamados 
Alfabetico, Fonico e Sil^bico. 

O metodo alfabetico trabalha basicamente com a familiaridade das 
formas (tragados) dos nomes das letras atraves da repetigao de sons 
reconhecidos nas letras em sequ£ncia alfabetica. Na pratica, isto significa 
que deve-se apronder primeiro o nome e a forma das letras maiusculas e 
minusculas em sua sequ§ncia alfabetica. Depois, em combinagSo com 
consoantes forma-se silabas e, com estas, palavras. O ensino da escrita 
era paralelo e dava-se muita £nfasezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & caligrafia das letras. 

Uma das caracteristicas deste metodo e a enfase no 
reconhecimento dos sons das palavras em detrimento de seu significado. 
Para isso, sem duvida, e importante fazermos um par£ntese nessa 
discussSo e abrirmos uma outra, qua! seja a de examinar as implicagOes 
dessa atitude no processo de alfabetizag§o da crianga, uma vez que, no 
nosso alfabeto nem sempre os nomes das letras correspondem ao som que 
deve ser emitido. Ou seja, nao existe esse casamento monogcimico perfeito 
entre letras e sons,como nos chama atengSo LEMLE, (1987) : " em 
poriugues temos pouquissimos casos de correspondencia biunfvoca 
entre sons da fala e letras do alfabeto. Chama-se correspondencia 
bipnfvoca aqueJa em que um elemento de um conjunto corresponde a 
apenas um elemento de outre conjunto, ou seja, e de um para um a 
correspondencia entre os elementos, em ambas as dire$0es.(p. 17), o 
quadro abaixo, ilustra bem esta questao. 

QUADRO I - Correspondencia biunivoca entre letras e fonemas 

P i P l 
b | b | 

t I t | 
d Id | 

f I f I 
| v | 

n |n | 
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Ainda na visSo da autora acima citada, outro tipo de correspondencia 
entre os sons da fala do alfabeto e a poligamia e a poliandria. Poligamia e o 
casamento de um homem com vSrias mulheres e poliandria e o casamento 
de uma mulher com varios homens. Assim s5o os sons casados com letras 
diferentes segundo sua posigSo. Nos quadros abaixos demonstraremos 
como podem ser vistas as mais importantes correspond£ncias multiplas 
entra letras e sons. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO II - UMA LETRA REPRESENT AN DO DIFERENTES SOWS, 
SEGUNDO SUA PQSIQAO 

LETRA FONEMA(SONS) PQSIQAO EXEMPLO 

s [ S J 
[ZJ 

Iniclo da palavra 
Intervocallco 

sala 
casa 

m Dlante de consoante sur- resto, duas 

da ou em final de palavra 

m Dlante de consoante sonora rasgue e go 
tas 

m [ m ] Antes de vogal mala, leme 

(nasaSidads da vogal 
precedence). 

Depois de vogal, dlante 
de p e b. 

carnpo, sombra 

n [ n ] 
(nasalldade da vogal 
precedents). 

Antes de vogal 
Depois de vogal 

nada, banana 
ganso, tango, 

canto. 

1 [ I ] 
t u ] 

Antes de vogal 
Depois de voga! 

bola, lua 
calma, sal 

e [ e ] ou [ E } 

[1 ] 

Nao - final 
Final de palavra 

dedo, pedra 

padre, morte 

o [ o ] ou [ O ] Nao - final 
Final de palavra 

bolo, cova 
bolo, amlgo 
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QUADRO /// ~ UMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOM REPRESENTADO POR DIFERENTES LETRAS, 

SEGUNDO A POSIQAO, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONEMA (SOM) LETRA POSICAO EXEMPLO 

I K ] c 

qU 

Dlante de a, o, u casa, come, 

esquina. 

[ G J 0 

0 U 

Dlante €3e a, o, u 

Dlante de e, 1 

gato, gota, 
agudo. 

paguei, 
guitarra. 

m 1 
e 

Posicao acentuada 
Posicao atona em 
final de palavra 

plno 
padre, morte 

u 
• 

Posicao acentuada 
Posicao atona em 
final cle palavra 

iua 
falo, amigo 

[ R ] 
(r forte) 

rr 
r 

Intervocallco 
Outras peslcdes 

carro 
rua, carta, 

honra 

[ A O ] ao 

am 

Posicao acentuada 

Posicao atona 

portao, can-
tarao 

cantaram 

I KU ] sm 

qu 

cu 

Dlante de a, o 
Dlante de e, I 

Outras 

aquario, quota 

equlno 
frescura, 

plracurru 

[GU ] gu Dlante de e, 1 

Outros 

sagui 
agua, agudo 
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QUADRO IV n LETRAS QUE REPRESENTAM FONES IDENTICOS 

EM CONTEXTOS IDENTICOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONE GONTEXTO LETRAS EXEMPLOS 

[ Z ] intervocallco s mesa 

certeza 
x exemplo 

[ s j Intervocallco dlante de ss russo 
a. o, u. c ruco 

sc cresca 

Intervocallco delante de ss posseiro, 
e, I assento 

c rocelro, 
acento 

sc asceta 

Dlante de a, o, u, prece- s balsa 
dido por consoante. c alga 

Dlante de e, i preeedido s persegue 
por consoante. c percebe 

[ s J Dlante de vogal ch chuva, racha 
x xuxu,taxa 

Dlante de consoante s espera, testa 
expectatlva 

rim de palavra e dl- s funis, mes, 
ante de consoante Tals 
ou de pausa z atrlz, vez 

[ z ] Infclo ou melo de pa- ) Jeito, sujelra 
lavra e dlante de e, I g gente, 

bagageiro 

[ u J Fim de silaba u ceu, chapeu 
I mel, papel 

zero Infclo de palavra zero ora, ovo 
h hora, homem 
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Retpmando a discussSo sobre os metodos sinteticos, o fdnico tern 
como ponto de partida, a "ca/xazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preta" deixada pelo metodo alfabetico, ou 
seja, trabalha a diferenga entre o nome e o som da !etra. E um metodo 
eminentemente l6gico. Vejamos: primeiramente sSo ensinados os sons das 
vogais de forma simultanea, a forma e a maneira correta de pronunci6-la 
atraves da forte repetigSo do som X letra, ate que se pronuncie 
automaticamente. Em seguida, sao introduzidas as consoantes em ordem 
pre-estabeiecidas, e seus sons s&o combinados com cada vogal, formando 
as silabas. Ex.: li, lo, le, la, lu, il, ol, el, al, ul. Ap6s isso, e possivel trabalhar a 
formacao de palavras, que nada mais e do que a manipulacSo dos sons j6 
conhecldos, ou seja, a jungSo de consoantes e vogais. Com esse dominio, 
passa-se a trabalhar a construgSo das frases atraves das combinacoes de 
palavras. 

Uma das cat acteristicas desse metodo, como o proprio nome j3 diz 
FONICO, e a relevancia dada entre o som e a letra correspondente. 

No metodo silabico, a silaba e a unidade fonetica estabelecida para 
ponto de partida do ensino da leitura. Tern como procedimento did£tico 
apresentar as vogais isoladamente, depois combinadas entre si constituindo 
os agrupamentos das letras trabalhadas formando as silabas. Ex.: mi - ei - oi 
- etc. A seguir, todas as consoantes em sua ordem alfabetica tambem sSo 
apresentadas com ilustragSo para apoiar a silaba destacada na palavra. 
Ex.: (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHH casa. O ensino e extremamente repetitivo e tenta manter uma 
iigacao de cada silaba & palavra ilustrada. Ex.: ca (de cadeira) - be ( do 
beb£) - lo (do lobo) e igual a ca - be - lo, para l£-se cabelo. • 

Mais tarde, este metodo e chamado de Psico-fonetico, onde o som 
das letras e das siiabas sao tirados de palavras conhecidas, atraves de 
an^lise comparativa. 

Concordamos com RIZZO (1983) quando afirma a respeito destes 

metodos dizendo quo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A logics de tais metodos, afasta o vocabuldrio de 
assuntos iigados aos htteresses infantfs e das atlvl-
dados (knedlatas) e experi&nclas vividas em sala de 
aula. O excesso de concentixgao da atengSo (forga-
da) I?'? percepcSo de detalhes afasta a crianga do In-
terezso. peta leitura como fonte de prazer e infomrn-
g§o. Mant&m distant* o fan - a leitura completa." 
(p. 04). 
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Acrescentamos & citagSo que nSo s6 as criangas como tambem os 
adultos em processo de aifabetizagSo sdo alvo dessa dificuldade, ou seja, 
da leitura completa. 

Para superagSo destes metodos sinteticos, surgem os metodos 
analiticos: Palavrag&o, Sentenciac&o e Historiado, que dao 6nfase & 
compreens?3o da leitura desde sua fase inicial. 

No metodo da palavragao, conhecido tambem como "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M&odo Nonnal 
de Pafavracfio ", trabalha-se com as palavras, que s3o apresentadas em 
agrupamentos (conjunto organizado por aiguma associacSo de ideias) onde 
os alunos aprendem a reconhecer as palavras pelo metodo " See and say " 
(visualizacao em portugues). Este metodo e baseado no fato de que cada 
palavra pode ser facilmente memorizada pelo seu perfil e isto e normal ao 
individuo. 

As figuras tambem acompanham as palavras no inicio para que a 
repelicao do seu reconhecimento favoreca a memorizacao. Tambem sao 
usados exercicios cinesteticos para o ensino do movimento da escrita, dos 
olhos e da memorizacao da palavra completa. Ao mesmo tempo a atencSo e 
dirigida aos detalhes da palavra com silabas, letras, e sons. Estes (sons) 
depois reunidos, auxiliam o aiuno a enfrentar palavras novas com autonomia 
da leitura. 

A caractei istica marcante deste metodo, e a memorizacao de 
palavras sem levai em conta seu significado. 

Quanto ao metodo de sentenciacao tern estes procedimentos. 
Primeiramente a atengSo e dirigida a aigum assunto ou alividade do 
interesse da classo. O terna e discutido; o segundo passo e fazer o registro 
de uma das informag&os obtidas dos alunos sobre assunto. O professor le, 
com a entonag&o adequada (marcando bem as pausas afim de tornar 
bastante clara a expressSo da ideia). Depois os alunos s^o orientados a 
procurar palavras semelhantes dentro da sentenca. Ao final da 2 a ou 3 a 

\\qt\o, estes alunos comegam a formar grupos de palavras semelhantes as 
primeiras. O processo continua atraves de um treinamento para se obter o 
reconhecin ionic a primeira vista das palavra 

file:////qt/o
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E, finalmente, os alunos sao levados, atraves de um processo semelhante a 
an£lise comparativa, a isolar elementos (silabas) conhecidos nas palavras 
novas. 

Defensores deste metodo, dizem que: a sentenciacao bem 
empregada desenvolve, praticamente todos os h&bitos e atividades 
necessities a uma leitura inteligente e completa. 

Por fim, o metodo historiado, tambem chamado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Metodo de 
hisiorictas"', hlst6rias, cantos, etc., representa uma extensQo e nao 
adaptacfto do metodo de sentencas. Foi organizado no sentido de ampliar 
as vantagens do motodo de sentenciacSo, ou seja, desenvolver habilidades 

e atividades excelentes para a leitura. 

Este metodo historiado apresenta sequenoias de sentencas 
organizadas em forma de hist6ria, com principio, meio e fim, e, desde que 
atenda aos interesses do aiuno, torna-se facil despertar neies a curiosidade 
para leitura do material. Depois o processo tern uma sequencia id£ntica a 
sentenciacao ja descrita acima. 

Os metodos, sinteticos e analiticos, consideram a leitura e a escrita 
como objetos uma instrugSo systematica, como algo que os "outros" 
possuem e quo o alfabetszando so podera ter acesso pela informacSo dos 
"outros" sem nunca ser participante ativo da cons t ruc t desse 
conhecimento. Considera ainda a escrita como soma linear de elementos 
isolados, cuja somat6ria levaria a avancar letra por letra, silaba por silaba, 
palavra por palavra, ale atingir a totalidade, ou vice-versa, isto e, do todo 
para as partes (ensino de lingua escrita e falada de forma segmentada). 

I lo pouco mais de 10 anos surgiram novos conhecimentos sobre a 
aifabetizacuo, e com ele uma nova vis3o e compreens^o do processo de 
alfabetizacao que vem contrapor-se a todo o trabalho ate entao priorlzado 
pela pre-escola e classes iniciais de alfabetizacSo cuja base era centrada 
nos metodos expostos anteriormente e na prontidSo para a alfabetizacSo, 
Os quais enfatizam exageradarnente os aspectos psicomotores 
(coordenagao motora, psicomotricidade) e habilidades perspectivas 
(discriminacao visual, auditiva, espaco-temporal, dentre outros). 
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Contextualizando estes estudos partiremos de aiguns conceitos 
basicos na teoria do constaitivismo s6cio-interaclonista de Piaget, que do 
nosso ponto de vista foi uma das maiores confribuicoes dadas pela 
psicologia a educacclo no tocante principalmente a problem&tica da 
ciliabetizac^o. 

Piaget alicerca sua teoria em observacaes feitas com seu proprio 
filho e em seguida em grupo de crianga e adolecentes ao longo de cinquenta 
anos. 

Para o autor,o problema do conhecimento e o problema da relagSo 
do sujeito e o objeto (organizacSo x meio). Ele nao era empirista ou 
relacionalista, mas interacionalisla relativista. Para ele o conhecimento e 
construido gi adatlvamente durante um longo e lento processo em que o 
novo dado se Integra aos anteriores. A preocupacSo de Piaget foi com se 

consiroi o pensamento e como 
nao e Inata. 

desenvolve a intelig£ncia, que para ele 

Piaget acredlta que o conhecimento se dct a partir da mudanca 
estrujural do individuo em inierac^.o com o meio. Ele explica esta interacSo 
atraves dos conceitos de assimilaccio, acomodacSo e adaptacao. Diz ele, a 
mente do individuo visa sempre assimilar o mundo exterior. Ao assimilar os 
objetos, as vezes, a ac3o e o pensamento sao levados a se ajuntarem ou se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"acamodarem" a eies permitindo uma adaptacao e um estado de equilibrio, 
mudando assim a estrutura. Essa mudanca estrutural e que gera o 
desenvolvimento. 

Para rnelhor entendimento, demonsiraremos nesse quadro como 
acontece essa mudanca estrutural segundo fvlagalhSes (1991). 

Asslmllacao e 'A rela 

o sujeito © o obj*;kf, 
I: a Incorporacao de 
um novo ohjeto ou i-
dela ao queja foi co-
nnect o. 

SITUAfAO 
PROBLEMA 

DESEQUILiBRIO 

AS 

AQAO PARA O EQUILIBRIO: 
MILACAO / ACOMODAgAO 

| ADAPTACAO / EQUILIBRIO 

MEIO 

Acomodacao e o 
process© do mo-

dlflcar esquemas 
para rosolver pro-
biemas quo resu-
tam do experenci-
as novas tic ambi-
ento. 
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Foram estes estudos que possibilitaram e respaldaram Emilia 
Ferreiro e sous colaboradores neste final de seculo xx, a realizar em 
descobertas fantasticas sobre a Psicogenese da Lingua Escrita, atraves de 
estudos e pesquisas feita com criangas de varios paises do mundo 
(principalmente Mexico e Argentina). 

E bom quo se diga que a grande preocupacao de Ferreiro era 
assegurar as classes rnenos favorecidas da America Latina o direito a 
alfabetizagSo. Mas isso nSo e o mesmo que pretender que essas criangas 
saibam desenhar letras, ou que saibam pronunciar palavras que nao 
entendem. 

Segundo Ferreiro e muitos estudiosos da lingua, a leitura e a escrita 
constituem um sistema de representag&o da linguagem.convertendo sua 
aquisigao numa aprendizagem conceitual. . 

Conceitua! porque,quando aiguem se alfabetiza passa por um longo 
trajeto ao qua! 6 dado o nome de psicogenese da alfabetizagSo. A 
psicogenese e o processo de construgfio do conhecimento, caracterizado 
pela sequ&ncia de niveis do conhecimento que as criangas vao adquirindo 
ao longo de sua alfabetizagSo.Dizemos que um nivei e constituido por um 
conjunto de condutas, determinadas pela forma como o sujeito vivencia seus 
problemas num memento do processo de aprendizagem. 

A psicogenese da alTabetizagSo considera ties niveis principals e 
dois niveis intennedi&rios. Entendendo por intermediSrio,. o momento de 
equilfbrio e confiito no qua! o sujeito perde a estabilidade do nivei anterior e 
ainda nao se organiza de acordo com o nivei seguinie. Essa fase de 
transig&o e considerado um momento da aprendizagem, porque e quando o 
aiuno percebe que seus esquemas sao incapazes de atingir as novas 
descobertas da leitura e da escrita, mas j& nSo se contenta com o conceito 
que havia formado anteriortnehte 

Assim existem tr&s niveis principals: pre-silabico, siiabico e alfabetico 

e dois intermediaries: intermediario I (entre o pre-silabico e o siiabico) e o 

intermedterio ii (entre o siiabico e o alfabetico). 
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Os alfabetizandos desse nivei produzem riscos e/ou rabiscos tfpicos 
da escritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que tern como forma b^sica o modelo de letra cursiva ou de 
imprensa . Dessa forma o alfabetizando trabaiha na escola com letras de 
imprensa, Fara rabiscos e/ou letras separados, com tracos retos e curvos, 
se na escola e enfatizada a letra cursiva , a crianga far& grafismos com 
tragados onduiados e curvos. 

Nessa fase, o alfabetizando usa sempre os mesmo sinais graficos 
(formas fixas que podem ser letras convencionais ou outros simbolos 
quaisquer). Nao faz distingSo entre incdnico e n&o inconico, isto e, escrita e 

desehhoExempios: 

CRIANGA ADULTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'̂ (X'YYî OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .idwwrvy mat* *  

XA/CAlUU , dO^l/ndo out 

Os alfabetizandos pre-sil£bicos acham que os nomes das pessoas e 
das coisas tern relag&o com seu tamanho ou idade -- Realismo Nominal 
(coisas grandes, escreve-se grande; coisas pequenas, escreve-se 
pequeno), e nSo separam os elementos dos palavras, fazem sempre uma 
leitura global do que estd escrita. (cada letra ou sinal vale pelo todo). 
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NIVEL INTERMEDIA RIO I 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consciencia, mesmo difusa, da ligagSo entre a pronOncia e a 
escrita, e o marco de entrada para o nivei intermedi&rio i. As palavras 
comegam a ter certa estabilidade. 

Essa variacao, diz respeito somente a palavra nao memorizada 
globalmente como seu pr6prio nome ou outra que teve oportunidade e 

interesse em grav&ia. Essas palavras, contudo, t£m uma estabilidade 
exterior porque repousa na autoridade de alguem que assegura ao 
alfabetizando que esta palavra deve ser escrita com tal ordenagSo, sem 

que ele compreenda o porque. Exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ssrSZJ Q] cP ' x 

3 Cmi) Qjnz^ 

ADULTD 

No nivei intermadiano I, a escrita comega a ser desvinculada cla 
imagem e os numeros podem se distinguir das letras, isto e, a concepgSo do 
nivei pre-silabico vai sendo questionada & luz das idelas de vincuiagSo da 
pronuncia com escrita. Com efeito, a possfvei vincuiag#o - pronuncia x 
escrita - indroduz para o sujeito que este caminhando para a leitura e a 
escrita, uma compiicagdo diffcil de ser resolvida. 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O comportamento dos alfabetizandos no nivei intermed&rio costuma 
ser de recuse ora parciai (dominante em criangas ) ora total (dominante em 
adulto). Para produzir algo escrito, dizendo que nao sabem escrever, 
afirmando que com desenho n&o se escreve entre outras desculpas.Mas de 
posse de materials grdftcos (letras) eles descobrem que coisas djferentes 
tern nomes diferenies. Asslm, Imprime diferengas nas grafias das palavras, 
as vezes mudando apenas a ordem das letras - diferenciagSo qualitativa 
interrelacional. Se o escrito tern o tempo todo as mesmas letras, nao pode 
ser lido ou interpretado. Exempio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CRIANGA 

T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ADULTO 

cc iu^ 

n i l 7 1 (Mo/tia 

1MB Ifttoe) 

Os alfabetizandos dedicam um grande esforgo intelectual na 
construgSo ele formas de diferenciagSo entre as escritas. Para eles, 
palavras formadas por menos de tre\s sinais ou letras n&o servem para ler: 
por Isso nao escrevem com menos de tres leiras ou sinais - hip6tese 
quanUtativa ou seja, toda escrita tern que ter no mfnimo tr&s letras para que " 
diga algo ". Assim exploram criterios que Ihes permitem variagoes sobre o 
eixo qualitative que significa variar repert6rio das letras que se utilizam de 
uma escrita para outra: varia posigOes das mesmas sem modificar a 
quanttdade. 
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Messes dels primeiros perfodos, o escrito nao esta reguiado por 
diferencas ou semelhancas entre os significantes sonoros. 

E bom ressaltar que para o alfabetizando chegar ao pre-sil&bico 2, e 
muito Importante o conlato com as letras convencionais a partir do proprio 
nome do alfabeto move! senSo ela ficara muito tempo nos niveis anteriores, 
como tambem trabalhar com textos orais e escritos, frases e palavras, 
escritas espont&nea dentre outras atividades. 

Nessa Fase, apresenta em parte leitura global e em parte leitura 

Siiabica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wf!;L SILABIQQ 

Nesle nfvel, o alfabetizando percebe que as palavras sao formadas 
por emissOes sonoras (descobre que a escrita representa a fala) cuja 
partida se dd no perfodo siiabico e cuimina no alfabetico: nesse momento 
comeca a perceber que as partes da escrita ( suas letras ) podem a outras 
tanias paries da escrita ( suas silabas ). Assim, formula hip6tese de que 
cada letra on sinai vale por uma silaba, ou seja, descobre que a quaniidade 
de letras coin que vai se escrever uma palavra pode ter correspondencia 
com a quantidade de partes que se reconhece na emissao orai.Num 
primeiro momento as grafias sao diferencladas, sem que as letras tenham 
seu valor sonoro conventional. Posteriormente, empregam nas suas 
grafias vogais e ate consoantes tendo j& o seu valor convencional, utilizando 
vogais ou consoantes das silabas das palavras que querem escrever. A 
leitura rteste nivei p 6 feita silabicamente. 

Exempio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CRIAWCA 
ADV3LTC1 

p x ( -pc 

X U , (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jjux ) 

J.a. ivy**' A a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^cOtJc^ (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K\ a/ via. -y\o rr^ - dt ) 
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Neste momento, quando o alfabetizando entra em conflito, 
perdendo a confianga adquirida anteriormente, muitas vezes regride para 
as condutas do nivei Intermedidrio I. Tantas vezes ouvimos afirmagOes 
do tipo:" eu n§o sei o que acontece com fulano ". Ele desaprendeu tudo. 
Esta como era meses atras. Isto nada mais e do que a manifestagSo do 
conflito em que se encontra e do qual poder£ sair para o nlvel mais 
elevado ( fase de transig^o }. Alem disso, este desequilibrio ora vivido 
assemelha-se ao desequillbfip que viveu naquele nlvel Intermediario l.( 

Gomentado a p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \A ). Dai essa comparagSo equivocada . 

Este perfodo marca a transig^o entre os esquemas previos em via 
de serem abandonactas ( hipotese sjiabica ) e os esquemas futuros em 
vias de serein construtdos. O alfabetizando descobre que a silaba nao 
pode ser considerada como uma unidade, mais que eia e, por sua vez, 
composfa de elementos menores. 

Assim, ele enfrentar^ novos probiemas tais como: 

PROBLEMA D E OR DEM 

QUANTITATIVO 

!§o bastazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm letra por silaba, rna!s tambem nao 
se pode estafeelecor nonhwnia rsguJaiieisde, du-
plicando a quant?dado de letras por silabas, ja 

que h3 silabas corn uma, duas, ires ou mais 
letras. 

P R Q B L E B M D E @SDSf8r 
QUALITATIVO 

i 

• vrnrmiarz os probiemas orfografico •> a Inden 
tltiade do som siao fsarante a identidade das letras, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 do som. {mesmo som -> varies letras) EK. XI-

cara, «hl*ie!o, cedo. 

Ao descobrir que o esquema de uma letra por uma silaba nao 

funciona, procura acrescentar letras a escrita da fase anterior. Comega 

entao, a grafar algumas silabas completes, e outras incompletas ( ainda 

represented^ por uma letra so ). Geralmente, as silabas completas sao 

escritas na 1 a ou na ultima siiaba da palavra. ( mesola duas concepgoes 

ora siiabica, ora siiabica-alfabetica. Exempio: 
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CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ADULTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ju irLc-3v^-> 

/ V ^ T ? ^ """"" V; -tot. V ^ 4 # ^ 

Ao chegar nesse nlvel, pode-se considerar qua o ah mo atirigiti a 
comprensao do sistema de representagio da finguagern escrita. Ele 
percebe que a palavra escrita e constituido de letras que cao as silabas. 

O aiuno ja e capaz de fazer a analise sonora dos fenepas das 
palavras, porque descobre que cada letra correspond a V&IOF&S menores 
que as silabas. 

isso porem nao signifies que todas as dlfiGiildadas estejam 
vencidas. A partir da!, surgirio os problemas relatives a oriografia, ou 
seja, erros de 1 a , 2 a e 3 a ordens que sarao trabalhados durante todo o 
processo escoiar, cuja enfase sera na"construgao da base ortografica. &~ 

CRIANGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhWUft) 

do 

0, - » 

t J t J n * * " ' w * * * * * 
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A literatura consuitada para realizagSo deste estudo sobre 
alfabetizac-'io e seus respectivos metodos e teorias, nos mostra duas 
quosiCes do ordem te6rico/mefoc!ol6gJca com serins impilcacOes no 
processo ensino aprendizagem. 

Os motorics sinteticos e analfticos ensinam tecnicas, oferecem 
receiias prontas para serem executadas. Deste modo consideram o 
alfabetizando um , : banco ende o professor deposiia informagOes, para 
que ele memorize ludo. O aluno e considerado uma " caixa vazia " que fica 
aberta para o acdmulo de informagOes. 

OS metodos analiticos, embora dispense uma certa " atengSo " aos 
interesses dos alunos, e ainda o professor a figura central da aprendizagem. 
Tate metodos tambem rrSo respeitam a capacidads cognitiva do aluno. 

Diferente dos dernais, a PsicogSnese da leitura e da escrita nao 
oferece receitu&rfos ao professor. Ma verdade, oferece instruments 
teorioos que (30ssibllitem ao professor criar e recriar sua prStica 
alfabetizadora, ievtrido ejrn consideracao o nlvel de desenvoivimento 
cogniiivo de cada alfabetizando. Esse fato vein provocando mudancas 
radicals na abotdogem escoiar, imponclo a necessidade de maior 
conhecimento por parte dos professores sobre a nossa lingua e respeito ao 
alfabetizando do modo a considerate um ser ativo capaz de construir seu 
pr6prio conhecimr n!.o. 

•esse modo, evldencia que a aprendizagem e um processo 
continue, onde o aluno e produtor de seu conhecimento. Aqui, a figura do " 
professor sabe tudo " desap^rece, surgindo assim, um mediador entre o 

aluno e a aprendizagem. 

Por ludo isso, prentendemos investigar como se da na pr^tica o 
processo errsirio-aprendizagem rias concepcoes aqui estudadas. 
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* ObserverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ prMca de alfabeiizacao desenvoivida em escolas ptiblicas, 
privadas e &lteiriai3V&s. 

* Caraclerizai a dirnens&o te6rico-metodo!6gica subjacente & pr&tica 
escolar de alfabeiiz^oS.o das escolas acima referidas. 

* Confrohtar o nlvel de aprendizagem em alfabetizagao nestas escolas 
segundo o referenda! teorico/metodologico que fundamenta a essa pr&tica 
aliabefeadora. 
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Segundo AiDIL (1988 ) o estudo descrilivo do fipo pesquisa de 
campo, tern a. flnalidade de observar, registrar, analizar e correiacionar fatos 
e fendmenos. E imporlante salientar como chama aiencao o proprio autor, 
que n i o devemos confundir pesquisa de campo como mera coleta de 
dados. Esse estudo vat al6m disso, uma vez, que precisa contar com 
controles adequados o objetivcs bem defenidos os quais por sua vez 
expllcitam suficientemente o que deve ser coletado no contato direto com o 
fenomeno a ser investigado. 

Consider™ <do ent^o a nossa compreensao acerca de tai abordagem, 
jusOficamos ^ opcao por esta metodologia, tendo em vista a natureza do 
problema que pretendemos aqui abordar. 

Nosso e:.rt{ ido sera desenvolvido em escolas publica-> e aiternativa 
das dcfades de Cajazeiras e ICQ enfocando a concepgao metodologica 
SUbjacente a pr&iica escolar de alfabetizagao de jovens/aduitos e criangas 
numa persp* ctivn coiistrutivista e nao construtivista. Buscamos captar como 
so da nestas escolas, o processo ensino-aprendizagem, como o professor 
ve o aifabolizaixio, como o metodo e utilizado e percebido pelos alunos, se 
exlste o processo de interag&o educando - meio social e escola. E por fim, 
saber quais as difei ei igas teorico-metodologioa, subjacente a sua pr&tica. 

Os sujeiios dessa pesquisa s§o pnoiitariamerite os professores de 
alfabetizagao, alfabetizandos e a equipe pedagogics das escolas 
esfctilbidis }>aj a a realizar este estudo.Pensamos tambem que outras 
pessoas ligadas direta ou indiretamenie a praiica de alfabetizagao dessa 
escola poderiam ser envolvidas, de modo a contribuir para melhor 

Com relag&o aos procedimentos metodo!6gicos, optamos por 
observagso. enltevistas mo diretivas e lovantamentos de dados, pols sao 
teensens adequadas para tai abordagem, porque possibiBta o acumulo 
descjavel do informagOes sobre o nosso objoto de estudo. 

Escoihemo- a observagao, por ser uma das tecnicas de coleta de 
dados irnprescfndivel cm toda pesquisa cientlfica e pelo fato de oportunizar 
a busca do conhecimento do fenOmeno em sua roalidacie social. 

22 
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Quanto as entrevisfas nao padronizadas, porque possibilita ao 
enlrevistado esponfeniedade para falar sobre o nosso objeto de estudo sem 
direcionamenf.o de nossa parte pois nao ha uma estruturacao previa rigica, 
de modo a que uuo venhimos forcar as respostas. No entanto, estaremos 
atentas para nSo deixar a conversa tomar dufra direcao. 

Para tanto- pensamos em planejar um roteiro para a conduc&o das 
entrevisias proNomatizando todos os aspectos relevantes para a 
compt^ensio do fonOmeno. 

Em seguida, as Informacoes serao analisadas, sistematizadas e 

desoritas detathadamerite em re!at6rio. 



\  
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