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RESU MO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objeto monografico dessa pesquisa e estudar como acontece o processo de 

aprendizagem e a aquisicao da escrita e leitura dos alunos da Educacao de Jovens e 

Adultos (EJA - 2° segmento), como tambem mostrar o impacto dos estudos sobre o 

letramento para as praticas alfabetizadoras. A pesquisa ora apresentada busca relacionar 

as teorias e / ou ideologias existentes sobre a problematica encontrada nas salas da EJA. 

Por meio de anotacoes foram observadas duas turmas da EJA e o grupo de professores 

da Escola Costa e Silva durante os meses de maio a novembro de 2007 na cidade de 

Cajazeiras - PB. Os resultados sinalizam um avanco metodologico no que diz respeitos 

as relacoes sociais na ambiencia de aprendizagem, mas revelam inconsistencias no 

trabalho didatico-pedagogico de alfabetizacao no que concerne ao aporte teorico-

epistemologico e ao emprego de atividades voltadas especificamente ao ensino da 

linguagem enquanto sentido, sistema de representacao, em sua dimensao notacional. O 

trabalho baseia-se nos principios filosofico-pedagogicos do educador Paulo Freire, na 

epistemologia da pesquisadora Emilia Ferreiro. Utiliza o metodo dialetico da construcao 

de conhecimento, tendo como base as fases de sincrese, analise e sintese. A pesquisa 

apresentada nao so se preocupa com as questoes da leitura e escrita, como tambem atua 

na preparacao do cidadao para o exercicio de seus direitos e deveres no mundo do 

trabalho e das relacoes socio - politicas. Jean Piaget, Kleiman, Magda Soares, Vygotsky 

e outros tambem foram fontes de pesquisa para o enriquecimento deste estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: educacao de jovens e adultos; alfabetizacao; ensino-aprendizagem. 

ABSTRACT 

The object of this research is monographic study as the process of learning and 

acquisition of reading and writing of students in the Youth and Adult Education (EJA -

2nd segment), but also show the impact of studies on literacy for literacy practices. The 

research being presented seeks to relate theories and / or ideologies on the existing 

problems found in the classrooms of EJA. Through notes were two classes of EJA 

group of teachers and the School Costa e Silva during the months from May to 

November 2007 in the town of Cajazeiras - PB. The results indicate a methodological 
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advance when it comes to social relations in the learning environment, but reveal 

inconsistencies in the teaching work, teaching literacy in terms of contribution to the 

theoretical-epistemological and employment of activities geared specifically to teaching 

the language as meaning, system of representation, in its notacional. The work is based 

on the principles of philosophical teaching-educator Paulo Freire, the epistemology of 

researcher Emilia Ferreiro. Uses the dialectic method of building knowledge, based on 

the phases of sincrese, analysis and synthesis. The research presented not only cares 

about the issues of reading and writing, but also serves to prepare the people for the 

exercise of their rights and obligations in the world of work and social relationships -

policies. Jean Piaget, Kleiman, Magda Soares, Vygotsky and others have also been 

sources of research for the enrichment of this study. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Key words: adult and youth education, literacy, teaching-learning. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tem a finalidade de contribuir para um repensar do educador 

atuante nas classes da EJA, fazendo o mesmo refletir sobre sua pratica pedagogica, 

especialmente como formador de cidadaos conscios de seu papel na sociedade. Tambem 

pretende, na medida em que analisa profundamente o material utilizado, servir de 

subsidio a um repensar dessa escolha, relacionando-a aos objetivos da EJA previstos na 

legislacao e no pensamento pedagogico vigente. 

O interesse pelo tema em questao surgiu a partir do contato com a turma de 

Educacao de Jovens e Adultos da Escola Costa e Silva, a qual trabalhei quatro anos com 

turmas da EJA do 2° segmento, onde tivemos a oportunidade de acompanhar e observar 

todo o processo de aquisicao da aprendizagem deste tipo de alunado. Buscando 

estabelecer relacoes entre as questoes teorico-iilosoficas e a pratica pedagogica, 

procura-se elencar alguns aspectos que se julgam necessarios no processo de construcao 

do conhecimento, na pespectiva de uma educacao libertadora. Por isso, ao longo dessa 

pesquisa, pretende-se conhecer e analisar os metodos e praticas aplicadas na EJA, por 

alguns autores que trabalham nessas linhas de pesquisa. 

Segundo Vygotsky (2003), a aprendizagem resulta da interacao entre as 

estruturas do pensamento e o contexto social, num processo de construcao e 

reconstrucao pela acao do sujeito sobre o objeto a ser conhecido. Para ocorrer a 

aprendizagem seria necessario o enfrentamento de situacSes desafiadoras que propiciem 

ao aluno chegar a patamares mais elaborados de conhecimento, necessitando da 

intervencao de outros sujeitos. Nesse sentido, verificamos que a construcao do 

conhecimento nao acontece de maneira linear, constituindo-se em importantes etapas 

deste processo os momentos de diividas e os erros cometidos desde que utilizados para 

se chegar a sistematica produtiva de estagios superiores de desenvolvimento. 

Encontrar uma forma adequada para facilitar o aprendizado, o letramento e a sua 

continuidade, entendendo esse processo de construcao do aprendizado, fazendo as 

correcoes, adaptacdes, incluindo, respeitando as fases por que passa o aprendiz, sua 

cultura, sua vida , etc, me levaram a pesquisar sobre este assunto. No Brasil, os 

resultados do Indice Nacional de Analfabetismo Funcional - INAF, conforme pesquisa 

realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, em 2001, utilizando uma amostra com duas 

mil pessoas entre 15 e 64 anos, atestam a dificuldade da apropriacao social da leitura e 

da escrita pelos sujeitos pesquisados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Poucos tem acesso ao aprendizado e aos beneffcios do conhecimento, alguns 

foram excluidos doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avan90s cientificos, sociais, numa sociedade elitista que atraves de 

mecanismos autoritarios, forcas fisicas e fllosoficas, para a manutencao do poder 

financeiro, social, politico, nega a tantos, ate mesmo o direito de sonhar e de sentir-se 

capaz de construir seu mundo, sua palavra, sua vida, seu ambiente com dignidade. 

Encontramos muitos brasileiros, analfabetos sem vez e voz nas decisoes, que muitas 

vezes sao tomadas nos palacios, nas escolas, nas atividades produtivas, na sociedade; 

resgatar esse menino, menina, jovem, adulto, idoso para uma vida livre do 

analfabetismo e outras barreiras impostas, vem a ser um dos primeiros desafios a ser 

conseguido por um educador, o qual deve construir seu planejamento com a 

participacao dos alfabetizados. 

A escola e um dos maiores acessos que permite ao homem desenvolver sua vasta 

capacidade de pensar, seja para facilitar a sobrevivencia ou encontrar sentido nas coisas. 

Entender, reconhecer e analisar os niveis de construcao da escrita tem sido uma das 

diflculdades dos educadores. O educador ao conhecer as fases da aprendizagem podera 

ser capaz de interagir, valorizar o meio, a cultura do alfabetizando, alicercando um fazer 

- pedagogico, critico-social que possibilite o processo de aquisicao e socializacao do 

saber e da escrita. 

Espera-se com essa pesquisa, contribuir para uma maior reflexao/debate acerca 

do processo da alfabetizacao / letramento para que as salas de aulas ou outros lugares 

indicados para formacao de nucleos de alfabetizacao, sejam locais onde se valoriza 

realmente o alfabetizando e sua aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao relacionar os usos e funcoes atribuidas a escrita azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organiza9ao dos grupos 

na sociedade, focalizando as consequencias socioculturais, politicas e / ou cognitivas do 

recurso a palavra escrita, os estudiosos passaram a centrar sua aten9ao na interferencia 

dos modos de socializa9ao para a constru9ao, pelos sujeitos, de uma rela9ao com a 

palavra escrita. A aquisi9ao da linguagem escrita em parte e inventada e em parte e 

descoberta. Inventada porque foram criados simbolos visuais (grafemas-letras) para 

representar elementos da linguagem. Descoberta, porque esses elementos serao 

reconhecidos na linguagem falada (rela9ao grafemas, fonemas e sons da letra). 

Ve-se, portanto, que a leitura e um processo mental de grande complexidade. 

Para que ela seja eficiente, sera necessaria que se utilize um metodo que desenvolva 

adequadamente as atitudes, habitos, habilidades por ela exigida. Para ensinar-se a ler, ha 

fundamentalmente duas dire9oes: ou parte-se da parte para o todo (metodos sinteticos) 

ou parte-se do todo para a parte (metodos analiticos). 

Do ponto de vista mental, sabe-se que a pessoa percebe os simbolos graficos 

de forma global, ou seja, apreende o todo, dando-lhe significado, troncando sua 

percep9ao e compreensao. Baseado nos estudos linguisticos, a linguagem, quer oral, 

quer escrita, constitui um todo em que as palavras se estruturam em frases, onde ha uma 

rela9ao de dependencia significativa, formando uma seqiiencia de fatos. A comunica9ao 

se estabelece atraves de tres aspectos: o fonologico, o sintatico e o semantico. 

O aspecto fonologico engloba o conjunto de tra90s distintivos (traco de 

sonoridade, tra90 de nasalidade, ponto e moda de articula9ao) que vao resultar nos 

fonemas, que sao unidades distintivas do vocabulo. Os aspectos sintaticos e semanticos 

respondem pela estrutura9ao frasal e significado dos vocabulos, respectivamente. Como 

muitas vezes, o significado de um vocabulo depende do contexto, ambos os aspectos 

sao muitos ligados. 

Dominada a leitura, inicia-se a analise das palavras, tendo em vista a 

natureza do processo de ler, que e um processo analitico-sintetico. O aluno so estara 

lendo quando for capaz de discriminar os elementos de uma palavra, identificando-os e 

utilizando-os na composi9ao de novos vocabulos. 

A constru9ao do conhecimento sobre a lingua escrita e um processo ativo, de 

constru9ao de hipoteses sobre o funcionamento do sistema alfabetico de escrita. Para 

aprender a ler e escrever, o aluno precisa participar das situa9oes que colocam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidade de refletir, transformando informa9oes em conhecimento proprio e 

enfrentando desafios. Escrita e leitura, desse ponto de vista, nao sao concebidas 

meramente como capacidades individuals. Sao, isso sim, compreendidas como praticas 

que possibilitam formas especiflcas de o sujeito estabelecer relacoes sociais e construir 

sua identidade. Uma perspectiva semelhante e adotada por Paulo Freire, em seu texto 

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importancia do ato de ler", o qual foi proferido em conferencia de 1979: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O mundo das minhas primeiras leituras - "os textos", as 

palavras, as letras daquele contexto, cuja percepgao me 

experimentava e quanto mais o fazia mais aumentava a 

capacidade de perceber - se encarnava em uma serie de 

coisas, de objetos e sinais, cuja compreensao eu ia 

aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relacoes 

com meus irmdos mais velhos e com meus pais. (p. 31) 

A maneira como a rela9ao entre sujeito e palavra escrita e retratada, no relato 

da experiencia de Paulo Freire, mostra que essa rela9ao implica e e implicada pelo 

outro, aquele com quern se interage. Para Bakhtin, nada que diga respeito ao 

mundo da cultura pode ser extraido da abstra9ao primeira do signo. Na vida 

real, todo signo e inelutavelmente duplo, nao como expressao de duas 

referencias abstratas, mas como expressao de dois sujeitos e de duas visoes 

de mundo. Nosso olhar sobre o mundo so e nosso porque ha um outro olhar 

com rela9ao ao qual o nosso ganha sentido. Pois bem, esse "dialogismo 

interior", isto 6, o tra9o duplo inelutavel, insuperavel e inseparavel da vida 

da linguagem em todas as suas instancias e constituinte, para Bakhtin, da 

linguagem ela mesma. Enfim, o que esses autores dizem, e que compreender a 

rela9ao do sujeito com a palavra escrita demanda a compreensao da rela9&o que esse 

individuo estabelece com os outros e com a propria linguagem. Tem-se ai dados de que 

nao se pode entender o processo de aprendizagem, desenvolvimento e uso da palavra 

escrita apenas do ponto de vista individual, da perspectiva da aprendizagem do codigo 

alfabetico. 

Por isso a alfabetizagdo nao pode se fazer de cima para 

baixo, nem de fora para dentro, como uma doagao ou 
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uma exposiqao, mas de dentro para fora pelo proprio 

analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta e a 

razao pela qual procuramos um metodo que fosse capaz 

de fazer instrumento tambem do educando e nao so do 

educador e que identificasse, como claramente observou 

um jovem sociologo brasileiro (Celso Beisiegel), o 

conteudo da aprendizagem com o processo de 

aprendizagem. Por essa razao, nao acreditamos nas 

cartilhas que pretendem fazer montagem de sinalizacao 

grdfica como uma doaqao e que reduzem o analfabeto 

mais a condicao de objeto de alfabetizaqao do que de 

sujeito da mesma. (FREIRE, 1979, p. 72). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Notamos que desde os anos 70, ou ate mesmo antes, o uso da cartilha e 

metodologias inadequadas na educacao de jovens e adultos preocupava educadores da 

epoca e, infelizmente, essa problematica permeia os tempos atuais. Hoje, como ontem, 

as posicoes de Paulo Freire com respeito a busca de novas praticas educativas ganham 

forca e nos levam a refletir: 

Alfabetizaqao e aquisiqao da lingua escrita, por processo 

de construqdo do conhecimento, que se da num contexto 

discursivo e de interlocuqdo e interaqdo, atraves do 

desvelamento critico da re alidade, como uma das 

condiqdes necessdrias ao exercicio da plena cidadania: 

exercer seus direitos e deveres frente a sociedade global. 

(FREIRE, 1996, p. 59). 

Essa reflexao leva-nos a buscar novas metodologias, adequadas a realidade 

do educando, nao seguindo a padronizacao da cartilha que reduz o aprendizado a 

simbolos predeterminados que nao condizem com o contexto. 

Segundo Carrano (2000), ao dialogar como educadores, abre-se a totalidade 

do processo educativo do qual a escola e seus sujeitos sao partes indissociaveis. O papel 

do professor e despertar a curiosidade, indagar a realidade, problematizar, ou seja, 

transformar os obstaculos em dados de reflexao para entender o processo educativo, 

14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que, como qualquer faceta do social, esta relacionado com seu tempo, sua historia e seu 

espaco. Portanto, a educa9ao e um processo de constru9ao pessoal e social que se da na 

intera9ao com o concreto e com o abstrato , na historia, no cotidiano, nas redoes que o 

homem estabelece com a natureza e com a sociedade e suas estruturas politicas, sociais 

e economicas. A pratica pedagogica deve ser entendida como uma pratica social 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto social, ou 

seja, uma atividade teorico-pratica, nao esquecendo a realidade concreta da escola e os 

determinantes sociais que a circundam. A teoria e pratica nao existem isoladas, uma nao 

existe sem a outra, mas encontra-se indissoluvel unidade. Vejamos agora a rela9ao do 

letramento com a alfabetiza9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Letramento X Alfabetizacao 

As discussoes que deram origem ao termo letramento surgiram devido a 

constata9ao de que, nas sociedades grafocentricas, em que o sujeito convive 

constantemente com a escrita, saber ler e escrever nao basta. E preciso tambem saber 

fazer uso da escrita e da leitura respondendo as exigencias impostas pela sociedade. O 

letramento e um processo cujo inicio antecede ao da alfabetiza9ao, pois, apesar de, 

geralmente, iniciar formalmente na escola, come9a muito antes, atraves do convivio 

com a escrita. A principio, letramento se confundiu com alfabetiza9ao, mas estudos 

mais profundos fizeram com que esses dois conceitos se distinguissem, pois letramento 

esta acima da alfabetiza9ao, e mais abrangente este nao ocorre apenas durante 

determinado tempo na vida do individuo, ele acontece antes e durante a alfabetiza9ao e 

continua para todo o sempre, ou seja, letramento e o desenvolvimento do individuo no 

mundo letrado. 

O letramento e um fenomeno de cunho social, que destaca caracteristicas socio-

historicas que adquire um sujeito ou grupo social ao dominar a escrita. O termo designa 

o processo nao apenas de ensinar a ler e escrever, codifica9ao e decodifica9ao de 

simbolos, mas o dominio de habilidades relativas as praticas diarias de leitura e escrita. 

De acordo com Soares (1986), o letramento e [...] o que as pessoas fazem com as 

habilidades de leitura e de escrita, em um contexto especiflco, e como essas habilidades 

se relacionam com as necessidades, valores e praticas sociais. Em outras palavras, 

letramento nao e pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuals; e" o 

conjunto de praticas sociais ligadas a leitura e a escrita, em que os individuos se 

15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenvolvem em seu contexto social. 

E necessario alertar que estes dois processos estao diretamente ligados, contudo, 

devemos separa-los quanto as suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA defini96es. Ha verifica9oes de que a concep9ao de 

alfabetiza9ao tambem reflete diretamente no processo de letramento. Por outro lado, o 

que tambem se observa e que, com frequencia, estes dois de maneira confusa tem sido 

fundidos como um so processo. Essa confusao implica no exercicio de um e de outro. 

Onde se encontra inserida a alfabetiza9ao? E o letramento? Ou se trabalham ou dois 

simultaneamente? Se afirmarmos que a alfabetiza9ao e algo que nao tem um ponto final, 

entao dizemos que ela tem um continuum, o que poderiamos definir como letramento. 

Com isto, acordamos que os dois processos andam de concomitancia. Nao queremos 

estabelecer uma ordem, ou seqtiencia, pois defendemos que todo tipo de individuo 

possui algum grau de letramento, mesmo que seja minimo. O que pretendemos e 

incentivar o educador a fazer uso do conhecimento nato de mundo que o educando 

possui e sua rela9ao com a lingua escrita, assim ele podera alfabetizar letrando. 

Com a mesma preocupa9ao em diferenciar as praticas escolares de ensino da 

lingua escrita e a dimensao social das varias manifesta96es escritas em cada 

comunidade, Kleiman (1995), apoiada nos estudos de Scribner e Cole, define o 

letramento como um conjunto de praticas sociais que usam a escrita, como sistema 

simbolico e tecnologia, em contextos especificos. 

Mais do que expor a oposi9ao entre os conceitos de "alfabetiza9ao" e 

"letramento", Soares (1998) valoriza o impacto qualitativo que este conjunto de praticas 

sociais representa para o sujeito, extrapolando a dimensao tecnica e instrumental do 

puro dominio do sistema de escrita. 

Ao permitir que o sujeito interprete, divirta-se, seduza, sistematize, confronte, 

induza, documente, informe, oriente-se, reivindique, e garanta a sua memoria, o efetivo 

uso da escrita garante-lhe uma condi9ao diferenciada na sua rela9§o com o mundo, um 

estado nao necessariamente conquistado por aquele que apenas domina o codigo 

(Soares, 1998). Por isso, aprender a ler e a escrever implica nao apenas o conhecimento 

das letras e do modo de decodifica-las (ou de associa-las), mas a possibilidade de usar 

esse conhecimento em beneficio de formas de expressao e comunica9ao, possiveis, 

reconhecidas, necessarias e legitimas em um determinado contexto cultural. 
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3. A L F A B E T I Z A C A O : UMA ABORDAGEM R E F L E X I V A SOBRE O 

PROCESSO DA CONCEPCAO DA E S C R I T A E DA L E I T U R A . 

Concepcao do processo de alfabetizacao na EJA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenvolvimento da alfabetizacao de adultos no Brasil acompanha a historia 

da educacao como um todo e teve inicio com o trabalho de catequizacao e ensino das 

primeiras letras, realizado pelos jesuitas, durante o Brasil colonia. Ao longo do tempo, o 

avanco economico e tecnologico passou a exigir mao-de-obra cada vez mais qualificada 

e alfabetizada, com isso varias medidas politicas e pedagogicas foram sendo adotadas, 

tais como: a Campanha de Educacao de Adolescentes e Adultos (CEAA), a Campanha 

Nacional de Erradicacao do Analfabetismo (CNEA), o Movimento MOBRAL, o Ensino 

Supletivo etc. 

A educacao de jovens e adultos e uma modalidade de ensino, amparada por lei e 

voltada para pessoas que nao tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na 

idade apropriada. Porem sao pessoas que tem cultura propria. Sabe-se que o papel 

docente e de fundamental importancia no processo de reingresso do aluno as turmas de 

EJA. Por isso, o professor da EJA deve, tambem, ser um professor especial, capaz de 

identificar o potencial de cada aluno. O perfil do professor da EJA e muito importante 

para o sucesso da aprendizagem do aluno adulto que ve seu professor como um modelo 

a seguir. 

Aprender a ler e a escrever 

Durante muito tempo a alfabetizacao foi entendida como mera sistematizacao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B +A = BA, isto e, como a aquisicao de um codigo fundado na relacao entre fonemas e 

grafemas. Em uma sociedade constituida em grande parte por analfabetos e marcada por 

reduzidas praticas de leitura e escrita, a simples consciencia fonologica que permitia aos 

sujeitos associar sons e letras para produzir e interpretar palavras (ou frases curtas) 

parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto. 

Com o tempo, a superacao do analfabetismo em massa e a crescente 

complexidade de nossas sociedades fazem surgir maiores e mais variadas praticas de 

uso da lingua escrita. Tao fortes sao os apelos que o mundo letrado exerce sobre as 

pessoas que ja nao lhes basta a capacidade de desenhar letras ou decifrar o codigo da 
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leitura. Seguindo a mesma trajetoria dos paises desenvolvidos, o final do seculo X X 

impos a praticamente todos os povos a exigencia da lingua escrita nao mais como meta 

de conhecimento desejavel, mas como verdadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi9ao para a sobrevivencia e a 

conquista da cidadania. Foi no contexto das grandes transforma96es culturais, sociais, 

politicas, economicas e tecnologicas que o termo "letramento" surgiu, ampliando o 

sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetiza9ao (Soares, 2003). 

Hoje, tao importante quanto conhecer o funcionamento do sistema de escrita e 

poder se engajar em praticas sociais letradas, respondendo aos inevitaveis apelos de 

uma cultura grafocentrica. Enquanto a alfabetiza9ao se ocupa da aquisi9ao da escrita por 

um individuo, ou grupo de individuos, o letramento focaliza os aspectos socio-historicos 

da aquisi9ao de uma sociedade. 

Em fun9ao disso, talvez a diretriz pedagogica mais importante no trabalho dos 

professores, tanto no ensino regular ou nao, seja a utiliza9ao da escrita verdadeira nas 

diversas atividades pedagogicas, isto e, a utiliza9ao da escrita, em sala, correspondendo 

as formas pelas quais ela e utilizada verdadeiramente nas praticas sociais. Nesta 

perspectiva, assume-se que o ponto de partida e de chegada do processo de 

alfabetiza9ao escolar e o texto: falado ou escrito, caracterizado pela unidade de sentido 

que se estabelece numa determinada situa9ao discursiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os obstaculos encontrados na alfabetizacao de alunos da EJA 

E preciso que a sociedade compreenda que alunos de EJA vivenciam problemas 

como preconceito, vergonha, discrimina9ao, criticas dentre tantos outros. E que tais 

questoes sao vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na vida em comunidade. Isto 

se fez evidenciar que a EJA e uma educa9ao possivel e capaz de mudar 

significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua historia de vida. 

As pessoas que estudam na EJA procuram um curso diferente. A maioria 

trabalha, tem familia, muita responsabilidade, nao pode estudar na escola na epoca da 

infancia e da adolescencia. 

Por que sera que tantos jovens e adultos deixam de aprender a ler e a escrever? 

Por que e tao dificil integrar-se de modo competente nas praticas sociais de leitura e 

escrita? Se descartassemos as explica9oes mais simplistas que culpam o aluno pelo 

fracasso escolar; se admitissemos que os chamados "problemas de aprendizagem" se 

explicam muito mais pelas re^des estabelecidas na dinamica da vida estudantil; se o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desafio do ensino pudesse ser enfrentado a partir da necessidade de compreender o 

aluno para com ele estabelecer uma relacao dialogica, significativa e compromissada 

com a construcao do conhecimento; se as praticas pedagogicas pudessem transformar as 

iniciativas meramente instrucionais em intervencoes educativas; talvez fosse possivel 

compreender melhor o significado e a verdadeira extensao da nao aprendizagem e do 

quadro de analfabetismo no Brasil. 

£ preciso considerar, como ponto de partida, que as praticas letradas de 

diferentes comunidades e, portanto, as experiencias de diferentes alunos sao muitas 

vezes distantes do enfoque que a escola costuma dar a escrita. Lidar com essa diferenca, 

as formas diversas de conceber e valorar a escrita, os diferentes usos, as varias 

linguagens, os possiveis posicionamentos do interlocutor, os graus diferenciados de 

familiaridade tematica, as alternativas de instrumentos, portadores de textos e de 

praticas de producao e interpretacao e etc, significa muitas vezes percorrer uma longa 

trajetoria, cuja duracao nao esta prevista nos padroes inflexiveis dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA programa9ao 

curricular. 

Em segundo lugar, e preciso considerar a rea9ao do aprendiz em face da 

proposta pedagogica, muitas vezes autoritaria, artificial e pouco significativa. Na 

dificuldade de lidar com a logica do "aprenda primeiro para depois ver para que serve", 

muitos alunos parecem pouco convencidos a mobilizar os seus esfor90s cognitivos em 

beneficio do aprender a ler e a escrever. 

Por ultimo, ao considerar os principios do alfabetizar letrando, devemos admitir 

que o processo de aquisi9ao da lingua escrita esta fortemente vinculado a uma nova 

condi9ao cognitiva e cultural. Paradoxalmente, a assimila9ao desse status (justamente 

aquilo que os educadores esperam de seus alunos como evidencia de "desenvolvimento" 

ou de emancipa9ao do sujeito) pode se configurar, na perspectiva do aprendiz, como 

motivos de resistencia ao aprendizado: a nega9ao de um mundo que nao e o seu; o 

temor de perder suas raizes, sua historia e seu referencial. O medo de abalar a primazia 

ate entao concedida a oralidade, sua mais tipica forma de expressao, o receio de trair 

seus pares com o ingresso no mundo letrado e a inseguran9a na conquista da nova 

identidade, como "aluno bem-sucedido" ou como "sujeito alfabetizado" em uma cultura 

grafocentrica altamente competitiva. 

A aprendizagem da lingua escrita envolve um processo de acultura9ao - atraves, 

e na dire9ao das praticas discursivas de grupos letrados, nao sendo, portanto, apenas um 

processo marcado pelo conflito, como todo processo de aprendizagem, mas tambem um 
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processo de perda e de luta social. 

O que esta envolvido para o aluno adulto e a aceitacao ou o desafio e a rejeicao 

dos pressupostos, concepcoes e praticas de um grupo dominante - a saber, as praticas de 

letramento desses grupos entre as quais se incluem a leitura e a producao de textos em 

diversas instituicdes, bem como as formas legitimadas de se falar desses textos, como 

tambem o conseqiiente abandono das praticas culturais primarias de seu grupo 

subalterno que, ate esse momento, eram as que lhe permitiam compreender o mundo. 

Como exemplo de um mecanismo de resistencia ao mundo letrado construido 

por praticas pedagogicas no cotidiano da sala de aula, Kleiman (2001) expoe o caso de 

um grupo de jovens que se rebelaram ante a proposta da professora de examinar bulas 

de remedio. Como recurso didatico ate bem intencionado, o objetivo da tarefa era o de 

aproximar os alunos da escrita, favorecendo a compreensao de seus usos, nesse caso, 

chamando a sua atencao para os perigos da automedicacao e para a importancia de se 

informar antes de tomar uma medicacao que venha a causar rea9oes adversas, efeitos 

colaterais, etc. Do ponto de vista dos alunos, o repudio a tarefa, a escola e muito 

provavelmente a escrita foi uma rea9ao contra a implicita proposta de fazer parte de um 

mundo ao qual nem todos podem ter livre acesso: o mundo da medicina, da 

possibilidade de ser acompanhado por um medico e da compra de remedios. 

Na pratica, a desconsidera9ao dos significados implicitos do processo de 

alfabetiza9ao, o longo e dificil caminho que o sujeito pouco letrado tem a percorrer, a 

rea9ao dele em face da artificialidade das praticas pedagogicas e a nega9ao do mundo 

letrado acabam por expulsar o aluno da escola, um destino cruel, mas evitavel se o 

professor souber instituir em classe uma intera9ao capaz de mediar as tensoes, negociar 

significados e construir novos contextos de inser9ao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSfOADE FEDERAL 
DE CAMPJNA GRANDE 

CBNTRO Of FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS PAk * i w. 



4. APROPRIACAO SOCIAL DA L E I T U R A E DA E S C R I T A NA EJA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura e a escrita sempre ocorrem em contextos especificos, em situacoes 

complexas, em dimensoes interativas, historicas, politicas e ideologicas. As praticas de 

alfabetizacao nem sempre sao capazes de promover a insercao dos alfabetizandos na 

cultura da leitura e da escrita. 

Voltamos agora para a maneira como os alunos estao se apropriando de seu 

aprendizado e utilizando a leitura e a escrita em seu dia-a-dia. Em um processo de 

alfabetizacao de adultos e fundamental considerar em que praticas de leitura essas 

pessoas se envolvem e com que objetivos almejam ler. Recordo-me bem, quando nas 

minhas experiencias em sala de aulas de turmas da EJA na cidade de Cajazeiras-PB, em 

que alguns alunos revelavam que gostariam de aprender a ler para poder fazer a leitura 

da Biblia, reconhecer seu no me na folha de presenca do trabalho, acompanhar as 

noticias nos jornais, conseguir um bom emprego dentre outras. Entretanto, tais 

necessidades nao justificam que devem aprender apenas atividades de leitura e de 

escrita que tenham apenas esses fins especificos. Nao devemos pensar que eles precisam 

da comunicacao escrita apenas para fins instrumentais. 

Se os alfabetizandos adultos sao capazes de fazer com competencia a leitura do 

mundo, podem tambem ser competentes para a leitura de revistas, jornais, livros, Biblia, 

folhetos etc. Segundo Freire (1983, p. l 1): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que 

a posterior leitura desta nao possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente. A compreensao do texto a ser 

alcanqada por sua leitura critica implica a percepcao das 

relacoes entre texto e contexto. 

Sendo assim, o ato de ler, antes de tudo, e um ato critico e aquele que esta 

aprendendo a ler e a escrever, deve ser concebido como o sujeito do conhecimento, ou 

seja, e por meio das interacoes que se constroi o contexto. Nas sociedades urbanas em 

que vivemos atualmente, os analfabetos estao diariamente expostos aos mais diversos 

generos textuais, mesmo que deles nao se utilizem. Nos mais variados contextos sociais 

a lingua escrita esta presenter nas ruas, nas igrejas, nos supermercados etc. Dessa forma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vao usando estrategias, as mais diversas, para compreender os textos. 

O importante nao e possuir um grande repertorio de estrategias de leitura e sim 

saber usa-las para entender o que esta escrito. Portanto, numa sala de alfabetizacao de 

jovens e adultos e necessario que o texto escrito tenha presenca marcante e que o 

alfabetizador sempre faca uso da lingua escrita, nao apenas no sentido de "decodificar e 

codificar", para que os alunos se tornem leitores eficientes e possam participar dos usos 

e das fiincoes sociais que a linguagem escrita assume nas sociedades atuais. O 

fundamental numa alfabetizacao de jovens e adultos e que mesmo quando os alunos 

dizem que nao sabem ler, eles sejam levados a crer que a leitura nao e um processo de 

decifracao, mas um processo de construcao de sentidos do texto. Como nos afirma 

Kalman (2003, p. 77), e preciso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) compreender a leitura e a escrita mais como 

praticas sociais do que como um conjunto de habilidades 

centrado na manipulaqao mecdnica dos elementos 

isolados do texto ". 

Nao somente nas atividades de leitura, mas tambem nas de escrita e fundamental 

que os alunos possam ir compreendendo e penetrando na organizacao da linguagem 

escrita socialmente relevante. 

Bakhtin (1986) enfatiza que para usar criativa e livremente o genero discursivo e 

necessario domina-lo bem. Dai a necessidade da escola solidificar as bases deste 

dominio, mas sem eximir a criatividade de seu aluno. Portanto, cabe a escola 

proporcionar aos alunos o dominio dos generos, compreendendo a leitura e a escrita, 

para que esses possam usa-los com desembaraco e destreza, afinal, sao os generos que 

dirigem nosso processo discursivo. 

Pessoas jovens e adultas em processo de escolarizacao convivem com situacoes 

e materials de leitura os mais variados em suas casas, na rua por onde andam, no 

trabalho, na religiao, nas atividades de lazer. Todos relacionados as atividades 

desenvolvidas nesses ambitos nas quais se constroem representacoes sobre o que e ler, 

como se le, sobre ser ou tornar-se leitor, o que pode ser lido e que tipos de materials e 

textos sao valorizados socialmente (reconhecidos como legitimos de serem lidos). Sao 

ideias, opinioes e pontos de vista sobre si mesmos e sobre os outros, sobre acoes, 

materials construidas nas experiencias compartilhadas com leitores, nas imagens e 

22 



discursos veiculados pelos meios de comunicacao e nas situacoes que compartilham 

cotidianamente, que influem no modo como se engajam na aprendizagem da leitura. 

Essas representacoes sao acionadas em variados momentos e podem, por meio das 

atividades e interacoes que se realizam nas turmas de EJA, serem confirmadas, 

transformadas, ressignificadas e/ou apagadas, por isso, e importante conhecer esse 

universo para saberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como e o que se pode oferecer de interessante e util para os sujeitos 

e compreender suas replicas a essas propostas. 

Outro desafio, na assuncao desse enfoque da diversidade, diz respeito a como 

proceder para que as pessoas nas situacoes de aprendizagem familiarizem-se com novos 

generos do discurso. Segundo Kleiman (2002), a aprendizagem da leitura sob a 

perspectiva dos Estudos do Letramento, implica saber como funcionam os textos nas 

diversas praticas socioculturais. Depreendemos dessa afirmacao pelo menos duas 

consequencias para a acao educativa na EJA. A primeira refere-se a insercao dos 

estudantes em praticas legitimadas e que permitam o transito cultural por variados 

ambitos sociais. Significa que temos o desafio de apresentar uma diversidade tal de 

situacoes de interacao nas quais a escrita esta presente que, de modo geral, 

correspondam as praticas socialmente valorizadas de uso da linguagem escrita e 

necessarias as demandas sociais mais amplas. A segunda refere-se ao fato de que 

aprendemos de acordo com valores, conhecimentos e necessidades que estao 

condicionadas localmente e que dizem respeito as motivacoes e aos interesses dos 

sujeitos. Significa que ao atuar na EJA temos que descobrir os generos com os quais os 

estudantes estao familiarizados (orais e escritos) e suas preferencias; considerando-os 

como pontos de referenda para apresentar novos, adequando o processo de 

aprendizagem a realidade social dos estudantes e de suas comunidades, tornando esse 

processo mais significativo para todos envolvidos. De necessidades de aprendizagem 

presumidas e comuns a todos, passariamos a necessidades localmente negociadas e em 

funcao de demandas, interesses dos grupos envolvidos. 

Relacionado ao desafio anterior temos outro: o de considerar que as praticas de 

leitura estao envolvidas por conhecimentos os mais diversos, em geral aqueles advindos 

de nossas experiencias, nas quais lemos ou ouvimos textos escritos. No ato de ler 

acionamos saberes construidos em nossas historias de vida, alem de conhecimentos 

lingiiisticos sobre o funcionamento do sistema da escrita, sobre o vocabulario, sobre os 

diferentes generos, estilos, autores, modalidades (oral, escrita, audio-visual, etc.) entre 

tantos outros. Tambem envolvem conhecimentos sobre o modo como os textos foram 
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produzidos, quern esta envolvido nessa producao, de que modo tornaram-se publicos, 

em que veiculo ou suporte ele foram publicados, como circulam entre nos. As 

atividades de leitura passam, desse modo, a serem orientadas tanto pelo que ja sabem os 

estudantes e por seus interesses como pelas exigencias do genero em questao, em 

termos de sua composicao, estilo e condicoes de producao e circulacao social. Isso quer 

dizer que os criterios para a organizacao de uma sequencia de aprendizagem pauta-se 

pela consideracao de que a maior parte dos estudantes que iniciam ou retomam seus 

estudos na juventude ou vida adulta teve pouca oportunidade de analisar e conhecer as 

caracteristicas dos textos escritos para alem da escuta e manipulacao de alguns deles e 

de que ha textos que demandam um maior conhecimento dos recursos lingiiisticos 

(genero do discurso, estilo e escolhas lexicas) de que lancou mao seu autor para que a 

leitura seja levada a cabo, bem como das caracteristicas visuais que o definem 

(conflguracao, organizacao de imagens, titulos etc.) e do suporte no qual se apresenta. 

Outro desafio e o de resignificar o processo de aprender a ler. Em vez de ler para 

aprender a ler, a leitura so tem significado quando guiada por objetivos, mediada por 

problematizacoes, conhecimentos e necessidades daqueles que se envolvem na 

atividade. Aprender a ler e praticar a leitura teriam que ser deslocados tornando-se eixos 

que articulam aprendizagens mais gerais relacionadas a identificacao de problemas e 

questoes que os sujeitos consideram importantes de solucionar, a busca de informacao e 

conhecimento que geram novas formas de compreender a realidade e interpreta-la, ao 

desenho de acoes coletivas para intervir na realidade e transforma-la. As atividades de 

leitura e a selecao de generos estariam articuladas as tematicas e aos projetos de 

trabalho abordados nas turmas. Sendo as atividades de leitura guiadas por objetivos e 

elaboradas de modo a que se desenvolvam em contextos significativos para as pessoas 

jovens e adultas envolvidas. 

Tal deslocamento exige um ambiente que disponibilize acervos variados com 

diferentes materials (impressos e audios-visuais, por exemplo), de generos e textos 

significativos, que tratam de temas e assuntos de interesse de jovens e adultos. Teriam 

lugar nesse acervo tambem os materials que os estudantes gostam e com os quais 

costumam conviver. Um destaque especial no processo de aprendizagem pela propria 

funcao da EJA e o objetivo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ler para aprender, que implica a organizacao de 

propostas coletivas que abordam informacoes, conhecimentos e competencias 

substanciais para o tratamento de temas e problematizacoes. Assim, a organizacao 

desses acervos demandaria a inclusao de textos informativos de diversas areas do 
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conhecimento, textos jornalisticos, relatos historicos, textos literarios e didaticos, alem 

de listas, esquemas, tabelas, graficos, mapas e imagens; todos voltados a apreensao de 

novos conhecimentos por parte dos estudantes. A apropriacao desses textos pelos 

estudantes estaria atravessada por oportunidades de aprender estrategias de estudo, que 

vao acompanha-los no enfrentamento de atividades nos mais variados ambitos. 

Por fim, conceber as praticas de leitura desse modo tambem reposiciona o papel 

do educador. A acao do educador nessa perspectiva pauta-se por realizar atividades com 

seus estudantes, mediando a aprendizagem por meio do estabelecimento de dialogo 

entre todos e a apropriacao dos textos, a fim de que ambos possam atribuir sentidos 

coletivos e individuals ao que leem. Essa mediacao tambem esta pautada pelo 

planejamento de acoes que visam a definicao de um objetivo para a leitura do texto em 

questao, a mobilizacao de conhecimentos previos pelos estudantes para lidar com o 

tema, assunto e tipo de texto a ser estudado e a oferta de informacoes que facilitem a 

leitura pelos estudantes (aquelas que caracterizam o tipo de texto, o tratamento de 

conceitos e informacoes, historico e caracterizacao do autor). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas relacoes com o outro o sujeito vai se apropriando das palavras alheias, que 

num primeiro momento se tornam palavras proprias, alheias para depois se tomarem 

palavras proprias, nos diz Bakhtin (1996), e nesse processo vai se constituindo enquanto 

sujeito que aprende e que ensina nao sozinho, mas coletivamente, como nos fala Freire. 

A Educacao de Jovens e Adultos - EJA - favorece a inclusao social, economica 

e politica de individuos que nao tiveram acesso ou nao concluiram o ensino 

fundamental ou medio na idade regular. Sempre muito cientes de suas necessidades de 

alfabetizacao para um uso pratico no seu cotidiano: tomar onibus, ler a Biblia, fazer um 

crediario, escrever um bilhetinho, um desejo de aprender a ler e a escrever com fluencia 

tambem fazia parte da busca dos alunos pesquisados. As dimensoes cientifica e literaria 

ficaram pouco visiveis. 

Apesar das dificuldades que enfrentam principalmente no que diz respeito a 

melhores condicoes de trabalho, nao se mostraram desesperancados ou pessimistas, pois 

se valorizam enquanto seres humanos. 

Um dos aprendizados que essa pesquisa proporcionou foi a de que esses adultos 

em processo de alfabetizacao querem falar muitas coisas e sabem realmente daquilo de 

que mais necessitam para que aprendam nao apenas a ler e a escrever, mas que possam 

se alfabetizar letrando. Muitas questoes nesse trabalho ficaram de fora e pedem outras 

pesquisas e aprendizagens. Ha muito ainda a ser pesquisado, principalmente sobre as 

condicoes que propiciam letramento aos jovens e adultos e qual a implicacao disso em 

suas vidas, ou seja, se a alfabetizacao e letramento operam alguma mudanca em suas 

vidas e que tipo de mudancas seriam essas. 

A contribuicao pretendida com este estudo passa, portanto, pela necessidade de 

se refletir sobre a eficacia das praticas educativas na alfabetizacao de jovens e adultos e 

como esta se dando a aquisicao do conhecimento. 

Este estudo sugere a necessidade de se reanalisar as estrategias de atuacao 

docente no ensino da leitura e da escrita, conquanto nao pretenda ser assertivo nem 

conclusive Vale ressaltar as limitacoes do trabalho enquanto referente isolado. Seus 

resultados devem ser apreciados em outros contextos de pesquisa, em outros foros 

privilegiados de estudo, discussao e reflexao sobre os temas da educacao e, assim, 

podera servir para despertar o interesse por novas buscas nesse campo infindavel de 

possibilidades que a EJA oferece. 
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E a partir do contexto social e historico especifico que as praticas de leitura, seus 

objetos, os modos de ler e leitores sao constituidos. E no jogo social, em que sujeitos 

ocupam posicoes peculiares que podemos acessar a essa maneira de fazer e as 

significacoes dessas praticas. Ao estabelecermos uma relacao de interdependencia entre 

as diferentes praticas de leitura, a multiplicidade de maneiras de ler e de objetos da 

leitura, e a variacao gerada pelas condicoes socio-historicas e culturais assumimos 

novas formas de compreender, abordar e problematizar esse objeto multifacetado, tendo 

como elementos centrais os textos e seus leitores. Por este enfoque, as praticas de leitura 

nao se encontram inextricavelmente relacionadas a um unico objeto (o livro), nao se 

definem por uma forma particular de ler (silenciosa e solitaria). Nao se localizam 

exclusivamente na mente das pessoas, como um conjunto de habilidades a serem 

aprendidas, e tambem nao residem nos textos. Nao podem ser alcancadas meramente 

pela determinacao de sua frequencia, habito, pela posse de objetos ou pelo 

pertencimento estrito a classes, grupos ou areas sociais. Como toda atividade humana, e 

essencialmente social e pode ser localizada na interacao entre as pessoas (Kleiman, 

1995). 

Sabe-se que educar e muito mais que reunir pessoas numa sala de aula e 

transmitir-lhes um conteudo pronto. E papel do professor, especialmente do professor 

que atua na EJA, compreender melhor o aluno e sua realidade diaria. Enfim, e acreditar 

nas possibilidades do ser humano, buscando seu crescimento pessoal e profissional. 
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