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R E S U M O 

A volta do aluno trabalhador a escola se reveste de duas demandas basicas; a do 
empregador, e a do funcionario Na condigao de professora do Programa Educagao do 
Trabalhador, desenvolvido pelo SESI - PB, pude identificar indicios de divergencias 
entre essas demandas. Nesse sentido, o ponto de partida para nossa investigagao 
incidiu sobre o contexto de aprendizagem e o contexto de atuagao profissional, uma 
vez que nesses espacos temos imbricadas praticas de letramento escolar e de 
letramento profissional. Os questionamentos que nortearam nossa investigagao, a 
partir desse objeto de estudo foram: (1) Quais as praticas caracterizadoras do 
letramento profissional e do escolar em contexto de EJA e suas respectivas 
convergencias e divergencias?; (2) Qual a eficacia do modelo de letramento funcional 
adotado pela EJA para a demanda profissional do aluno trabalhador? (3) O que 
influencia ou norteia a adogao do modelo de letramento funcional em contexto 
escolar? O respaldo teorico dessa pesquisa inscreve-se nos Novos Estudos do 
Letramento, e a condugao metodologica encaminha-se pela pesquisa qualitativa de 
inspiragao etnografica. Os objetivos centrais dessa investigagao sao: (a) descrever e 
comparar as praticas escolares e profissionais de leitura e escrita; (b) investigar as 
convergencias e as divergencias entre as praticas letradas em ambiente escolar e 
profissional; (c) apontar a (in)eficacia do modelo de letramento predominante em 
contexto de EJA para atender as demandas profissionais do aluno trabalhador. Tres 
sao os cenarios da investigagao, 15 sao os sujeitos, e o corpus constitui-se de 
entrevistas com os informantes, transcrigoes das aulas gravadas em video, anotagoes 
no Diario de Campo, materials escritos oriundos dos professores e das empresas 
visitadas. A analise desse corpus revelou que ha convergencias e divergencias entre o 
letramento escolar e o letramento profissional sugerindo que tais modelos de 
letramento se entrecruzam e se autoinfluenciam coincidentemente. 

Palavras - chave: letramento escolar, letramento profissional, demanda profissional 



R E S U M E 

Le retour de I'eleve travailleur a I'ecole se revetit de deux demandes basiques: celle 
de I'employeur et celle de I'employe. En tant qu'enseignante du Programme Education 
du Travailleur, developpe par le SESI -PB, j'ai pu identifier des indices de divergences 
entre ces demandes. Dans ce sens, le point de depart de notre enquete est tombe sur 
le contexte d'apprentissage et le contexte professionnel, puisque dans ces espaces il y 
a des pratiques imbriquees de «letramento» scolaire et de « letramento» 
professionnel. A partir de cet objet d'etude, notre enquete a ete orientee par les 
questions suivantes : (1) Quelles pratiques caracterisent le « letramento» 
professionnel et scolaire en contexte de I'EJA, et quelles divergences et convergences 
leur concernent ? (2) Quelle est I efficacite du modele de « letramento » fonctionnel 
adopte par I'EJA pour la demande professionnelle de I'eleve travailleur ? (3) Qu'est-ce 
qui influence ou oriente I'adoption du modele de « letramento » fonctionnel en contexte 
scolaire ? Les fondements theoriques de cette recherche s'inscrit sur les Nouvelles 
Etudes du « Letramento » et le parcours methodologique suit la recherche qualitative 
d'inspiration etnographique. Ce sont des objectifs centraux de cette enquete: (a) 
decrire et comparer les pratiques scolaires et professionnelles de lecture et d'ecriture ; 
(b) rechercher les convergences et les divergences entre les pratiques letrees en 
ambiance scolaire et professionnel ; (c) montrer I'(in)efficacite du modele de 
« letramento » qui predomine en contexte de I'EJA pour s'occuper des demandes 
professionnelles de I'eleve travailleur. II y a a trois decors et quinze sujets dans cette 
enquete, tandis que son corpus est compose d'interviews avec les renseignants, de 
transcriptions des cours enregistres sur video, d'annotations sur la Journee de 
Campagne, de materiaux ecrits originaires des enseignants et des entreprises 
visitees. L'analyse de ce corpus a montre qu'il y a des convergences entre le 
« letramento » scolaire et le « letramento » professionnel ce qui suggere que ces 
modeles de « letramento » s'entrecroisent et s'autoinfluencent coincidentement. 

Mots-cles: «letramento» scolaire, «letramento» professionnel, demande 
professionnelle. 



INTRODUCAO 

Esta dissertagao sobre o processo de educacao de jovens e adultos, no nivel 

medio de ensino, decorre da minha filiacao como professora / coordenadora de Lingua 

Portuguesa do programa Educacao do Trabalhador, desenvolvido pelo SESI - Campina 

Grande, PB, desde o ano de 2000. 

Nessa atuacao, desempenhando o duplo papel de professora de Lingua 

Portuguesa e de coordenadora da mesma area, pude identificar indicios de divergencias 

entre as demandas de escrita e de leitura requeridas pelo servico desempenhado pelos 

trabalhadores nas empresas e a estabilizacao de praticas escolares dominadas por 

alunos e professores, vinculados a essas mesmas empresas, razao pela qual um estudo 

investigativo se fez oportuno. 

Os alunos do programa Educacao do Trabalhador, em sua maioria, sao 

trabalhadores industriarios, do sexo masculino, que apresentam uma experiencia escolar 

de desistencias, repetencias e ou ausencia da escola por tempo bastante consideravel 

(10, 15 anos). Tambem e comum a esses alunos uma mesma historia familiar: jovens 

casados, pais de muitos filhos, avos, dentre outras caracteristicas. 

Em geral, eles regressam a escola nao por vontade propria, mas por exigencia da 

empresa onde trabalham, que ao SESI os envia alegando que ao melhorarem seu nivel 

de instrucao poderao ser promovidos funcionalmente, ja que essas empresas adotam 

uma politica de promocao na qual os alunos que concluirem o ensino fundamental ou o 

medio podem ser promovidos para cargos mais graduados, para alem das funcoes 

primarias, como a de operador de maquinas. 

Percebemos que esta iniciativa das empresas desvela ao aluno trabalhador uma 

perspectiva de melhoria de sua condicao funcional, levando-o a permanecer na escola ou 

a ela retornar movido por esse objetivo. 

A historia desses alunos com os eventos de letramento, no trabalho, restringe-se 

em geral, a pratica de leitura de generos informativos variados, relativos a cursos 

profissionalizantes que realizam incentivados pelas empresas, tais como Saude e 

Seguranga no Trabalho, Eletronica, Primeiros Socorros, Relagoes Pessoais, Brigadas de 

Incendio, entre outros. Quanto a escrita, as experiencias restringem-se a alguns 

relatorios e assinaturas de recebimento de vale - transports, cesta basica e mercadorias 

provenientes do ramo de trabalho, como por exemplo, na empresa SPA e CTM, empresas 

focalizadas nesse estudo, nas quais eles retiram produtos para revenda. 



A pouca expressividade do dominio de escrita e de leitura pelos sujeitos 

trabalhadores deixam mostras de que ler e escrever nao constituem usos significativos e 

recorrentes em suas vidas. A manifestagao deste pouco dominio decorre das 

caracteristicas da escrita infantil tipica dos primeiros anos escolares, com problemas de 

segmentagao, desconhecimento da organizacao espacial da folha, transcricoes grafo-

foneticas, entre outros aspectos. 

Ja a leitura. por sua vez, e usada por eles nos moldes de decodificacao. pois nao 

conseguem abstrair os significados, nem manter uma interacao discursiva com o que 

leem. Estas dificuldades mantem-se mesmo para os alunos do nivel medio, que sao os 

sujeitos desta investigacao. E oportuno frisar que tais dificuldades estao presentes em 

todas as disciplinas, e foram por mim identificadas atraves do contato com os professores 

nas reunioes de planejamento, em que o desempenho dos alunos e posto em discussao. 

Para sanar alguns desses problemas, os professores de Portugues e de 

Matematica passaram a ter a incumbencia de trabalhar as habilidades de linguagem em 

torno da escrita, da leitura e das quatro operacoes basicas, mediadas por atividades de 

reescritura dos textos produzidos. Esse redirecionamento ocasionou uma melhora 

incipiente, ja que o desenvolvimento dessas habilidades fica em torno do interno, ou seja, 

a servico da escola. 

Tais modificagoes comegam a dar mostras de fraturas no momento em que, em 

atividades sociais da escrita e da leitura fora do ambiente escolar, os alunos revelam uma 

habilidade pouco significativa e precaria para o desempenho de atividades praticas que 

envolvem essas duas habilidades. E comum os alunos pedirem a ajuda dos professores 

para leitura e ou preenchimento de documentos do tipo formulario para a carteira de 

estudante, guias de emplacamento, entre outros, tanto quanto recorrerem ao RH para 

produgao de avisos para divulgagao de servigos desempenhados pelos funcionarios, 

como consertos e vendas de celulares. Essas atividades de "reforgo", realizadas na 

escola, portanto, parecem nao ter alcance para atividades realizadas fora do ambito 

escolar, notadamente no ambito profissional. 

Em outras palavras, o aluno sabe ler, escrever, revisar, efetuar operagoes de 

matematica para a escola; fora dela, porem, nao consegue ir alem dessa condigao de 

aprendizado basico, tambem definido como letramento funcional (cf. Descardeci, 2000, 

Bueno, 2001), cujas habilidades pertinentes as praticas de leitura e de escrita restringem-

se ao universo escolar. 

Desse modo, perduram as mesmas dificuldades em todas as disciplinas que 

compoem o curriculo do programa Educagao do Trabalhador: dificuldades de 
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compreensao e notacao e, consequentemente, os alunos vao ficando distantes dos seus 

pianos de melhoria em termos empregaticios, , em contraposicao aos supostos anseios 

da empresa, que neles investe buscando sua autonomia perante a funcao que exercem. 

Isto posto, reconhecemos que nao parece haver por parte da escolarizagao a 

resposta desejada entre apropriagao de novas praticas letradas escolares e progressao 

na atividade profissional. 

Nesse sentido, entendemos que o ponto de partida para nossa investigagao deve 

incidir sobre o contexto de aprendizagem e o contexto de atuagao profissional, uma vez 

que esse e o espaco de percepgao da problematica. Nele, temos imbricadas praticas de 

letramento escolar e de letramento profissional. 

Os questionamentos que nortearam nossa investigagao, a partir desse objeto de 

estudo foram: 

1. Quais as praticas caracterizadoras do letramento profissional e do 

escolar em contexto de EJA e suas respectivas convergencias e 

divergencias? 

2. Qual a eficacia do modelo de letramento funcional adotado pela EJA para 

a demanda profissional do aluno trabalhador? 

3. O que influencia ou norteia a adocao do modelo de letramento funcional 

em contexto escolar? 

Esses questionamentos encontraram respaldo nos estudos sobre Letramento, 

enquanto um fenomeno socialmente situado, conforme descrevem Barton & Hamillton 

(1999), Gee (1999), Rojo, (2000). Signorini (2001), Descardeci (2000). Mey (2001), Bueno 

(2001), Soares (2005), Lopes (2006), entre outros. 

Tais estudos orientaram a nossa investigagao, que e de natureza qualitativa posto 

que o objeto de estudo e dinamico e situa-se dentro de esferas socialmente constituidas. 

Os pressupostos da investigagao qualitativa adotados permitiram visualizar os torneios da 

pratica pedagogica do professor e permitiram identificar os varios fatores relacionados a 

escrita e a leitura no ambiente de trabalho. 

Assim sendo, os objetivos que nortearam o presente estudo foram: 

a) descrever e comparar as praticas escolares e profissionais de leitura e 

escrita ; 

b) investigar as convergencias e as divergencias entre as praticas letradas 

em ambiente escolar e profissional; 
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c) apontar a (in)eficacia do modelo de letramento predominante em 

contexto de EJA para atender as demandas profissionais do aluno 

trabalhador. 

Acreditamos na relevancia da presente investigagao dado que sao poucos os 

estudos que focalizam a relagao do letramento escolar com outros tipos de letramento. 

Alem disso, o fato de centrar-se sobre a educagao de jovens e adultos, no nivel medio de 

ensino, e o de apontar as relagoes da escola com o mundo do trabalho (e vice-versa) nos 

parece ser uma contribuigao significativa para uma area pouco explorada, ja que muito se 

tern escrito sobre o letramento em Educagao de Jovens e Adultos, mas a concentragao 

desses estudos restringe-se ao ensino fundamental no primeiro e segundo segmentos, e 

tratam basicamente sobre processos de alfabetizagao propriamente ditos, conforme 

Kleiman (2000), Signorini (2000), Soares (2003), Ribeiro (2005), Lopes (2006), entre 

outros. 

Esta dissertagao esta organizada em quatro capitulos, alem desta introdugao e das 

consideragoes finais. Os capitulos um e dois apresentam, respectivamente, os 

fundamentos teoricos e os aspectos metodologicos da pesquisa, o capitulo tres expoe e 

analisa as praticas de letramento relacionadas a gestao de pessoas em contexto 

profissional. Por fim, o capitulo quatro descreve e analisa as praticas de repasse de 

letramento ocorridas em contexto profissional e em contexto escolar. 



Capitulo 1 : FUNDAMENTOS TEORICOS 

Este capitulo tem por objetivo expor os fundamentos teoricos que norteiam a 

realizacao da pesquisa ora apresentada. Para isso sao discutidos os conceitos de 

letramento, letramento escolar e letramento profissional, em 3 secoes: 1. Letramento: um 

fenomeno plural; 2. Mercado de trabalho: o cenario de letramento; 3. Letramento escolar. 

1.1. Letramento: um fenomeno plural 

O termo letramento, nas palavras de Descardeci (2001), Soares (2005), Bueno 

(2001), Lopes (2006), entre outros, e recente no vocabulario da lingua portuguesa, sendo 

de uso mais recorrente nos meios academicos, especificamente nas areas educacionais e 

sociologicas. Seu surgimento remete as mudancas ocorridas na sociedade por ocasiao 

da disseminacao dos usos da escrita. Nao obstante, tenha sido introduzido em 

portugues recentemente, em termos conceituais, esse vocabulo ja apresenta problemas, 

pois, de acordo com alguns teoricos, a exemplo de Hasan (1996, apud Lopes, 2006) e 

Constanzo (1994, apud Marcuschi, 2001) ocorreu uma saturacao semantica ao longo da 

sua assimilacao nos meios educacionais, tendo em vista a plurissignificacao da qual e 

portador e da vinculacao com o grupo teorico que o apresenta e da epoca em que a(s) 

definicao(oes) foi (ram) estabelecidas. 

Assim, em face da complexidade dos usos da escrita na sociedade, que se 

apresentam como multiplos e variados, bem como dos olhares que se curvam sobre esse 

fenomeno, e de se esperar que o termo letramento nao possua uma definicao universal e 

satisfatoria. O que se pode afirmar, com base na literatura consultada, e que os estudos 

sobre o letramento poem em evidencia o impacto da escrita na sociedade as voltas com 

uma era balizada pela tecnologia. Em suma, usos da linguagem permeados pela escrita 

compoem o cerne da questao do letramento, enquanto estudo reflexivo e investigativo 

sobre esses usos. 

A definicao do letramento, portanto, influencia a nocao de escrita, ja a visao que se 

tem sobre essa modalidade da lingua nao se constroi aleatoriamente. Decorre de uma 

postura teorica, de um modo de conceber e olhar a escrita enquanto ferramenta. Se 

entendermos o letramento como um fenomeno restrito a dimensao individual, a escrita 

sera vista apenas como uma ferramenta grafico-visual, cujos aspectos relacionados ao 



codigo serao enfatizados. Se o entendermos como um fenomeno social e plural, a escrita 

sera vista como um sistema simbolico-representativo das praticas sociais. Todavia, a 

polarizagao num desses conceitos nao abarca a complexidade dos usos da escrita, pois 

duas dimensoes a cercam: a dimensao individual e a dimensao social. Dimensoes 

opostas, porem indissociadas, no processo de aquisigao das praticas sociais que 

envolvem a leitura e a escrita. 

Na dimensao individual, a escrita e tomada como neutra frente as praticas sociais, 

cuja aquisicao esta vinculada as nogoes de progresso, civilizagao e autonomia. Adquirir a 

escrita enquanto ferramenta e sair do estado de ignorancia e primitivismo e adentrar em 

um espago civilizado e superior a outras formas comunicativas. 

Vigoram nessa perspectiva de letramento nogoes descritivistas de escrita, 

oralidade e linguagem. Predominam nogoes de que a aquisigao da escrita e um atributo 

pessoal, um bem individual, cujos beneficios podem ser sentidos em todas as esferas da 

atividade humana. Em suma, nessa dimensao individual, a escrita 

e tomada como um sistema de representacao grafica detentor 

de qualidades intrinsecas, e capaz de, por si so, proporcionar 

o desenvolvimento social e cultural dos povos e de dotar 

aqueles que dela se apropriam, de habilidades cognitivas que 

os levariam ao aperfeigoamento do pensamento abstrato e de 

racionalidade (Lopes, 2006:16). 

A essa linha de pensamento, Street (1984), um dos precursores dos Novos 

Estudos do Letramento, denominou de Letramento Autonomo porque focaliza a escrita 

desvinculada das praticas sociais. Conforme essa perspectiva e considerando a 

aquisigao e posse da escrita como fenomenos individuals, o letramento, de acordo com 

Lopes (2006: 16), na perspectiva do modelo autonomo, 

e visto como o conhecimento estrito do codigo linguistico 

objetivado num sistema de escrita e a escrita e considerada 

uma tecnologia neutra em cujo tratamento. para efeito de 

investigagao do seu uso, o contexto social nao e 

considerado. 

As premissas constitutivas do Letramento Autonomo derivam da tradigao dos 

estudos provenientes da historia e da psicologia, a partir dos quais, historiadores culturais, 

antropologos e psicologos estudam comparativamente comunidades com e sem uso da 
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escrita, visando aprimorar a tese de que o uso da escrita torna uma determinada 

comunidade civilizada, ao passo que a ausencia da escrita mantem uma comunidade 

primitiva. Outro ponto consideravel proveniente das pesquisas de historiadores e 

psicologos foi a ideia de que o uso da escrita ativa a capacidade mental e assim torna 

seus membros usuarios mais bem dotados cognitivamente que aqueles cuja modalidade 

da linguagem predominante e a oralidade. Em decorrencia, nasce a Teoria da Grande 

Divisa (Lopes, 2006), que poe em lados opostos a escrita e a oralidade, conferindo aquela 

o estatuto de organizada e a esta, caotica e desorganizada. 

Assim sendo, na esteira do letramento autonomo, as unidades de analise estao 

constituidas de pecas de escrita em si mesmas, tendo em vista suas propriedades formais 

e sua natureza intrinseca e, portanto, desvinculadas de um contexto especifico. 

Associada ao mundo do trabalho, essa concepcao de letramento nao estabelece 

vinculagoes entre as praticas e eventos de letramento do mundo do trabalho e com as 

praticas e eventos dormesticos, escolares, politicos e ou sociais dos individuos. Da mesma 

forma, nao concebe a inter-relagao entre sociedade, trabalho, escola e escrita. 

Na perspectiva do letramento autonomo, nao ha necessidade de investigagoes em 

locais por onde o individuo transita, ja que o objeto a ser investigado nao sao as praticas, 

mas o produto, o texto empirico. Assim e que em pesquisas cujo interesse sejam o 

desvelamento de categorias do tipo argumentativas, ironicas e outras em discursos 

academicos ou jornalisticos, por exemplo, o pesquisador tera que se debrugar sobre o 

texto, desconsiderando os processos e contextos de produgao, pois estes nao constituem 

pontos basilares da investigagao. 

Na dimensao social do letramento, a escrita nao e vista como um atributo pessoal 

nem sua aquisigao esta associada a uma nogao de civilidade e progresso em todos os 

sentidos da vida humana. A escrita e vista nessa dimensao como uma ferramenta 

integrante das praticas sociais com as quais o sujeito venha a interagir na sociedade, 

respondendo as exigencias que Ihe sao enderegadas socialmente. Adquirir as habilidades 

de ler e escrever propicia ao sujeito mais um recurso comunicativo para alem dos que ja 

domina, sem que essa aquisigao Ihe tome intrinsecamente melhor ou superior aos demais 

membros da sociedade. Nao obstante, as praticas sociais sao atribuidos valores 

representatives, logo, algumas praticas adquirem mais status do que outras. 

Na esteira desse pensamento, o foco de estudo se desloca da lingua enquanto 

estrutura, sistema independente do individuo, para os usos da lingua que o sujeito 

atualiza nas suas praticas sociais. Ao propor que os estudos do letramento se fixem nas 

praticas sociais, langando as bases para uma nova maneira de investigar questoes 



relacionadas a escrita, Street (1984) apresenta o modelo Ideologico. Com relacao a esse 

modelo, tendo em vista a interpretagao dada as palavras de Street (op. cit) e Cook -

Gumperz (1986), Lopes (2006) registra que 

em essencia o termo e concebido no sentido de por em 

evidencia a natureza social da escrita uma vez que se refere 

ao conjunto das praticas sociais em cujo processo estao 

envolvidas atividades de leitura e de escrita. 

O embasamento teorico do Letramento Ideologico decorre dos estudos 

provenientes da etnografia e da sociologia, situados historicamente em fins do seculo XIX 

e inicio do seculo XX atraves de pesquisas realizadas por varios estudiosos, entre eles 

Scribner & Cole (1981), Heath (1983), Street (1984), Cook-Gumperz (1986) os quais 

introduzem os agentes sociais e suas praticas nos estudos sobre a linguagem, que ate o 

momento estavam silenciados. Esse agente nao e o falante ideal, nem o pre-fixado pelas 

teorias, antes e sujeito comum, real, visto a partir das suas praticas sociais. 

Associada ao mundo do trabalho, essa concepcao de letramento estabelece 

vinculacoes entre as praticas e eventos de letramento do mundo do trabalho com as 

praticas e eventos domesticos, escolares, politicos e ou sociais dos individuos. Concebe, 

portanto, a inter-relagao entre sociedade, trabalho, escola e escrita. O estudo que 

apresentamos neste trabalho insere-se, portanto, nessa linha de pesquisa denominada 

Novos Estudos do Letramento por razoes bastante obvias em se tratando do foco 

investigativo, qual seja a congruencia das praticas escolares e das praticas profissionais 

de operarios de duas industrias situadas na regiao polarizada por Campina Grande, PB, e 

vinculadas ao programa educagao do trabalhador. 

Esse foco investigativo requer mais do que uma analise de eventos e praticas 

isoladas e demanda uma investigagao de carater etnografico e contrastivo porque desloca 

o olhar para os ambientes sociais onde se inserem os informantes - escola e industria -

e de que maneira os informantes - alunos-trabalhadores - reagem e interagem com os 

usos da escrita nesses dois ambientes. No Letramento ideologico, o investigador parte 

dos eventos e praticas de letramento. Unidades de analise que, subsidiadas pelas 

perspectivas etnografica e social, consubstanciam as investigagoes localmente situadas, 

parametros basicos dos Novos Estudos do Letramento, ou como sugerem seus 

precursores: Letramentos Sociais. 

Ao sugerir que os usos, fungoes e significados da escrita, bem como suas 

consequencias individuals e sociais fossem abordadas sob uma perspectiva social e 
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etnografica, dentro da mesma perspectiva defendida por Heath (1983) e Street (1984) et 

al, Barton e Hamilton (1998) elaboraram 6 (seis) proposigoes basicas definidoras desta 

perspectiva de Letramento, as quais transcrevemos a seguir: 

1. O letramento e melhor compreendido como um conjunto de praticas sociais, estas 

podem ser deduzidas de eventos que sao mediados atraves de textos escritos; 

2. Ha letramentos diferentes associados a diferentes dominios da vida; 

3. As praticas de letramento sao padronizadas pelas instituigoes sociais e pelas 

relagoes de poder e alguns letramentos se tornam mais dominantes e visiveis que 

outros; 

4. As praticas de letramento sao intencionais e contidas em metas sociais e praticas 

culturais mais amplas; 

5. O letramento e historicamente situado; 

6. As praticas de letramento mudam e outras novas sao frequentemente adquiridas 

atraves de processos de aprendizagem informal e percepgao de sentido. 

De modo didatico, poderiamos dizer que o letramento parte do que e externo ao 

sistema de escrita, ou seja, parte dos usos que se faz com o letramento para entao 

investigar qual o limite ou o alcance das praticas letradas. Se a questao focaliza, por 

exemplo, a dificuldade de alunos adultos com os usos da palavra escrita em ambientes 

institucionais, tais como a escola, analisar o que eles produzem quase nao ajudara o 

pesquisador, pois este produto em si nao fara eclodir o motivo dessas dificuldades. Antes, 

uma observagao criteriosa, nos moldes da pesquisa etnografica, do "mundo social" 

desses escreventes permitira que algumas questoes investigativas sejam esclarecidas. 

Os Novos Estudos do Letramento (Heath, 1983; Street, 1984, Gee, 2000, Barton & 

Hamilton, 2000) sao uma perspectiva centrada na etnografia, nas ciencias sociais e nas 

da linguagem. Surgem como resultado da reflexao sobre os impactos da escrita e 

questionam as abordagens tradicionais na relagao escrita e sociedade. Essa concepgao 

de letramento revigora os debates e estudos em torno do impacto da escrita na 

sociedade, como ja sublinhamos, alem de propor alternativas para refletir sobre a 

complexidade dos fenomenos que envolvem o binomio escrita e sociedade 

Conforme essa ordem de pensamento, as unidades de analise se voltam para os 

eventos e praticas de letramento. Os eventos de letramento sao as unidades observaveis 

em quadros interativos que tenham uma pega de escrita integrando essas interagoes. 

Reunioes, recebimento de instrugoes no local de trabalho, aulas, compras orientadas por 



uma lista, entre tantos outros episodios em que haja um texto escrito presente e como 

elemento dorsal da interacao e ou da agao, constituem-se em eventos de letramento. 

Os eventos tem regras especificas, pois funcionam em locais determinados, sendo, 

portanto, dependentes da situagao, do local e dos participantes e dos discursos 

entremeados e ou constitutivos da agao. Assim sendo, diferenciam-se entre si por essa 

natureza situada, so sob esse ponto de vista e que podem ser melhor observados. 

As praticas de letramento sao a contraparte do evento, ja que por seu intermedio e 

possivel perceber como as pessoas, as voltas com um evento de letramento, se 

comportam e reagem. Por esse motivo, Lopes (2006) e Marcuschi (2001) afirmam que os 

eventos sao unidades objetivas e as praticas unidades subjetivas. Observar e entender os 

fenomenos do letramento, em nossa opiniao, so podera se efetivar em torno dos eventos 

porque essas unidades so se revelam, digamos assim, no seu "habitat natural". 

Dada essa condicao de exterioridade, estudiosos como Street, a exemplo de 

Barton e Hamilton (1998) ressaltam que a natureza do letramento social e situada, porque 

e localmente e contextualmente instituida. Nesse sentido tambem, e que Gee (1990) fala 

em letramento como um fenomeno plural e multifacetado. Estes aspectos nos levam hoje 

a pensar, como ja se torna comum nessa area de estudos, em letramentoS. De nossa 

parte, acrescentamos a isto que e possivel que letramentos convivam em um mesmo 

evento ou que praticas de letramentos diferentes sejam mobilizadas para colocar em acao 

eventos de usos da escrita. 

E importante dizer que quando utilizamos aqui a expressao exterioridade para nos 

referir aos fenomenos sociais que envolvem a escrita optamos por uma designacao 

didatica, pois nao fazemos uma separacao entre escrita e sociedade. Seguindo a tradigao 

dos estudos socio-historicos sobre lingua e sociedade, consideramos que o aspecto 

social e constitutive da escrita. As pesquisas de campo, inspiradas pelos principios 

etnograficos e sociais, sao constitutivas do letramento nessa abordagem ideologica ou 

socio-historica. E sendo assim, muitos e variados serao os ambientes que compoem os 

estudos, a exemplo de locais institucionais, como agremiagoes religiosas e politicas, 

escolas, fabricas, sindicatos, entre tantas outras encontradas numa sociedade 

estratificada como a nossa. 

Em todos esses locais, sao identificadas praticas de letramento diferenciadas 

porque direcionadas a fins especificos. Para investiga-los, vale o principio geral das 

pesquisas etnograficas, qual seja o de que o pesquisador deve se fazer admitir no locus 

da agao, como observador ou ate mesmo agente, desde que a sua presenga nao seja 

vista com hostilidade ou leve os interactantes a alterarem a rotina devido a sua presenga. 

ID 



Por intermedio da conducao de pesquisas dessa natureza, e possivel identificar o tipo de 

letramento predominante em determinada instancia social e, se for o caso, investigar a 

pertinencia do letramento perante as praticas sociais em curso. 

1. 2. Letramento profissional: o mercado de trabalho 

Os usos da escrita estao historicamente ligados ao setor produtivo. Diversos 

trabalhos (cf. Gnerre 1985, Cagliari 1987, Olson 1997) apontam a atividade comercial dos 

sumerios como contexto propiciador para a invencao da escrita. Desde, entao, as 

relagoes entre setor produtivo e usos da escrita tem se imbricado, intensificado e 

modernizado, influenciando quase sempre de modo direto as transformacoes economico-

sociais. Tais transformacoes se fazem sentir por todos os membros da sociedade, uma 

vez que nao resultam de acoes vindas de fora, desvinculadas das relacoes sociais; a 

esse respeito sao oportunas as palavras de Mey (2001:27): 

A formagao da sociedade nao e trabalho do individuo, mas o 

individuo e responsavel por isso na medida em que e um 

agente, um personagem, uma voz naquilo que Bakhtin chamou 

de orquestragao de um texto (...) como personagens sociais e 

agentes, os humanos "inventam" a estrutura e a maneira como 

querem viver, mas tambem estao sujeitos as suas proprias 

criagoes, ou seja, a estrutura da o troco. 

Como se observa a partir dessa citacao, as transformacoes economico-sociais 

obedecem a uma construcao dialetica na qual e pela qual as mudangas sociais se 

efetivam e passam a exigir dos seus membros constitutivos uma adequagao ao 

prosseguimento e manutengao da nova ordem historico-cultural. Em suma, as 

transformagoes nao acontecem a revelia do sujeito, desconsiderando seu papel na 

conjuntura social. Ao que parece, as diversas e diferentes etapas produtivas, 

comportamentos e atitudes profissionais e/ou qualificativas sao exigidos, conforme se 

observara, a seguir, no percurso historico do trabalho em territorio brasileiro. 

O trabalho institucionalizado nasce com a divisao social e a complexificagao da 

atividade produtiva, quando o operario passa a fabricar um produto sob etapas de 

produgao e sob as ordens do patrao. Antes desse periodo vigorava a atividade artesanal 

que se caracterizava pela liberdade do trabalhador de escolher o seu horario de trabalho, 
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pela posse dos instrumentos de producao e pela producao integral do produto. Esses dois 

momentos do trabalho definem o que conhecemos como trabalho artesanal e manufatura. 

Com a Revolucao Industrial, a manufatura e substituida pela Maquinofatura, em 

que maquinas passam a integrar a producao. Esse novo periodo marca a cisao entre 

empregados qualificados e nao qualificados porque vao surgir os operadores de 

maquinas e os operadores de manutencao, de supervisao e de engenharia, uma divisao 

que tambem faz eclodir uma gama de trabalhadores distintos, conforme as operacoes 

especializadas da maquina. Como se observa, na maquinofatura a maquina substitui o 

homem e o separa gradativamente da producao. Esse periodo remonta ao pos Revolucao 

Industrial e se estende ate meados da decada de 50 do seculo XX. 

Na sequencia seguinte, por volta de 1900, o engenheiro consultor Frederick 

Winslow Taylor desenvolve um trabalho de cunho empirico e funda a doutrina Taylorista 

que rapidamente se espalha pelo mundo, fixando-se nao na invencao de uma nova forca 

produtiva, mas nos ganhos que se poderia obter a partir de tecnicas de racionalizacao do 

trabalho, definido por ele como administracao cientifica. Como nos mostra Assis (1999), 

o taylorismo se classifica na categoria dos metodos e tecnicas 

de organizagao do trabalho. A doutrina nao toca nas questoes 

relativas as tecnologias produtivas e, portanto, sua adocao 

nao representa uma mudanca de base tecnica de producao. A 

base tecnica continua intocada no taylorismo, ainda 

alicercada na mecanica. 

A contribuigao de Taylor refere-se a sistematizacao das etapas da producao, 

locando e realocando essas etapas e respectivamente os trabalhadores de modo que se 

obtivesse mais em menos tempo. Esse modelo de trabalho foi duramente criticado por 

varios estudiosos, em virtude da excessiva racionalidade do trabalho, contra a qual, assim 

se posiciona Camus (apud Friedmann, 1996) 

Sem trabalho, a vida se corrompe. Mas com um trabalho sem 

alma, a vida de asfixia e morre. 

A doutrina taylorista foi aprofundada e modificada em alguns pontos pela doutrina 

fordista, cujo mentor foi Henry Ford, fundador da industria automobilistica baseada na 

automacao, ou linha de montagem transfer como ficou conhecida. O fordismo remonta ao 

periodo entre 1950 e 1990, tendo seu inicio visto a partir do pos Segunda Guerra Mundial, 
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e uma extensao do taylorismo, nao sua substituigao, posto que inova as etapas de 

producao a partir da esteira rolante com a qual se poderia produzir mais em menos tempo 

ainda, uma vez que o trabalhador ficava fixo em um ponto e o produto e que se movia em 

direcao a ele, gerando uma sequencia de operacoes repetitiva previamente determinadas. 

O fordismo e tambem denominado taylorismo/fordismo porque representa uma 

uniao entre as ideias dos dois pensadores e cuja alteracao atingiu o setor produtivo 

apenas. E a atencao excessiva sobre o setor produtivo foi o causador do declinio e 

extingao da doutrina taylorista/fordista, posto que, conforme sublinhou Camus (op.cit), o 

trabalhador comeca a mostrar os efeitos de uma operacionalidade excessivamente 

asfixiante para ele enquanto ser humano, o que redunda na baixa da motivacao e 

consequentemente na baixa produtividade. 

No modelo taylorista / fordista, a visao de homem e a de um ser vivo e inteligente, 

diferente da visao predominante no taylorismo, segundo a qual o homem e visto enquanto 

extensao da maquina. Em ambos os modelos, no entanto, persiste a nocao de eficiencia 

produtiva, sendo exigidas do operario a adequacao ao trabalho e a qualificagao perante 

sua fungao. Ambas as exigencias vao encontrar meios de consolidagao na escola, 

mediante tecnicas pedagogicas de disciplina e meios basicos de apreender as novas 

fungoes impingidas pela maquina, ao lado da formagao profissional que permitira a 

especialidade da e na fungao. 

Assim, o letramento profissional do operario vai estar relacionado a nogao de 

qualificagao, que engloba os conceitos de educagao basica e de formagao profissional, 

processos ocorridos dentro e fora das fabricas. Esse modelo parece apresentar variagoes 

conforme a epoca, pois de acordo com o que relata Chiavenato (1999:27), os postos de 

trabalho presentes, na epoca do modelo taylorista/fordista, eram fungoes emergentes no 

cenario produtivo de entao, eram fungoes nascentes com a epoca da industrializagao 

classica. O aprendizado dessas fungoes ocorria no proprio ambiente de trabalho, nao 

guardando relagao com os principios educativos oferecidos pela escola, uma vez que os 

cargos em oferta eram simples, fixos e repetitivos, no modelo taylorista, e rotativos e 

mutaveis, no modelo fordista, e nao demandavam conhecimentos escolares. 

Ao que parece, a fungao da escola era justamente fornecer a disciplina necessaria 

para a realizagao dessas fungoes, ja que os operarios admitidos nas fabricas eram 

egressos do campo, das antigas corporagoes de oficio artesanais e imigrantes trazidos 

pela expansao dos mercados e formagao dos Estados Nacionais e, por isso, 

considerados "ignorantes" perante a nova forga de trabalho que se descortinava com o 

advento da maquina no setor produtivo. 
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Nesse sentido, o aprendizado da fungao dentro da fabrica ou fora dela, a partir dos 

cursos profissionalizantes, vai ser respaldado e possivel pela fungao da escola de 

disciplinar e doutrinar o operario para aceitar ordens e cumprir adequadamente as tarefas 

do cargo que ocupa, e a posteriori, pela fungao de oferecer ao operario os requisitos 

basicos para poder cumprir o letramento realizado nos cursos profissionalizantes. 

O modelo produtivo taylorista/fordista logo e substituido pela abordagem socio-

tecnica, tamberm denominada de pos-fordismo, desenvolvida por especialistas em 

relagoes de trabalho e por empresarios que propunham o fim do determinismo tecnologico 

resultante dos modelos taylorista e fordista, para inaugurar novas e diversas formas de 

otimizar e organizar o trabalho sem perder de vista a questao social. Esse modelo 

produtivo e compativel com a epoca considerada era da informagao. que surge a partir de 

1990 e perdura ate a atualidade, conforme descreve Chiavenato (1999:30). 

De acordo com a abordagem socio-tecnica ou pos-fordismo, deveria haver espago 

na industria para a iniciativa, autonomia e criatividade do trabalhador. Essa mudanga 

aponta para o fato de que o trabalhador assume um lugar de relevo como agente 

produtivo, podendo inclusive apresentar sugestoes de organizagao do trabalho. Isso vai 

gerar alteragoes na estrutura do trabalho porque cria novos cargos, novos setores de 

trabalho e poe fim a fragmentagao, a rotina e a desqualificagao do trabalho bastante 

incentivada pelo taylorismo/fordismo. O homem passa a ser parceiro da industria, nao 

mais um recurso humano nem um recurso economico, e a questao da qualificagao cede 

lugar ao conceito de competencia, atraves da qual o homem deva ser visto como ser 

dotado de inteligencia, personalidade, conhecimentos, habilidades, destrezas e 

percepgoes singulares (cf. Ramos, 2006, Chiavenato, op.cit). Isto porque o cenario 

economico-produtivo da era da informagao responde pelos seguintes adjetivos: 

instabilidade, competitividade e globalizagao. 

A era da informagao, conforme descrevem Chiavenato (1999) e Ramos (2006) e 

tambem denominada Sociedade da Informagao, conforme Kumar (1997), e o que 

vivenciamos na atualidade, enquanto resultado da Modernidade e refletida na ampla 

utilizagao das tecnologias da informagao e da comunicagao. Os reflexos da Sociedade da 

Informagao, portanto, se fazem perceber em todos os setores da vida social, de modo que 

podemos assegurar, conforme Giddens (1991), que 

os modos de vida produzidos pela modernidade nos 

desvencilharam de todos os tipos tradicionais de 

ordem social, de uma maneira que nao tem 

precedentes. Tanto em sua extensionalidade quanto 
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em sua intensionalidade, as tranformagoes envolvidas 

na modernidade sao mais profundas que a maioria dos 

tipos de mudancas dos periodos precedentes. Sobre o 

piano extensional, elas serviram para estabelecer 

formas de interconexao social que cobrem o globo; em 

termos intensionais. elas vieram a alterar algumas das 

mais intimas e pessoais caracteristicas de nossa 

existencia cotidiana. 

Dessa forma, a Sociedade da Informagao trouxe consigo um aumento 

consideravel na circulagao da escrita, de sorte que toda a vida social esta pautada pela 

palavra escrita, quer nas telas, quer na superficie do papel. A leitura e a escrita passam, a 

partir desse processo de modernizagao, a integrar cada etapa do cotidiano humano, e se 

constitui em ponto nevralgico para os grupos nos quais ainda vigora o analfabetismo e 

naqueles cujos efeitos do alfabetismo funcional podem ser percebidos. 

Sendo assim, entendemos que e preciso afinar-se com a Sociedade da Informagao 

porque e dela que provem os mecanismos que movem a sociedade em termos de 

funcionamento das praticas de leitura e escrita. Para qualquer deslocamento, para as 

tomadas de decisao e a busca de resolugoes basicas do cotidiano, a exemplo de 

pagamentos e recebimentos, obtencao de informacoes, retirada de documentos e 

aquisigao de produtos, tem-se a presenga da tecnologia e dos torneios relativos a escrita 

e a leitura, de modo que, na atualidade, se torna imperioso saber como utilizar/empregar 

as praticas e eventos de letramento que envolvem as tecnologias da informagao. 

Caso contrario, o cidadao e submetido a sansoes sociais, uma delas e o 

expurgo/interdigao da participagao em praticas letradas. E essa observagao vale com 

maiorforga para o mercado de trabalho, onde, ao que parece, a tecnologia chega primeiro 

ou dele emana. E nessa ordem de raciocinio, concordamos com Kumar (1997) quando 

afirma: 

O conhecimento, segundo os teoricos da sociedade da 

informagao, progressivamente influencia o trabalho de 

duas maneiras. A primeira e o aumento do conteiido 

de conhecimentos do trabalho existente, no sentido de 

que a nova tecnologia adiciona mais do que retira da 

qualificagao dos trabalhadores. A outra e a recriagao e 

expansao de novos tipos de trabalho no setor do 
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conhecimento, de modo que os trabalhadores em 

informagao serao predominantes na economia. 

Nesse ponto, vemos que no mercado de trabalho qualidade e quantidade se 

interpenetram. Isto significa que do trabalhador e exigida uma qualificagao moldada pela 

quantidade de conhecimentos que possua e que possa redimensionar para acomodar os 

novos conhecimentos que Ihe sao exigidos, caso queira permanecer no mercado de 

trabalho ou nele ingressar. Assim, a questao da qualificagao do trabalhador, tendo em 

vista as demandas advindas das novas relagoes do mercado de trabalho, se desloca do 

ambito do trabalho e se fixa na escola, que passa a ser o lugar onde se realiza ou deve se 

realizar a capacitagao do trabalhador, quer enquanto possuidor de uma forga de trabalho, 

quer enquanto sujeito. 

E nessa perspectiva, nem a qualificagao profissional, nem a educagao basica em 

si, conseguem fornecer os instrumentos necessarios a essas mudangas abruptas e 

constantes da epoca em curso, porque sao processo e resultado de concepgoes restritas 

engendradas em periodo de constancia e estabilidade do mercado de trabalho. Ao lado 

dessas mudangas, ocorre outro agravante: a extingao do emprego e o aumento no setor 

de servigos, o que vai gerar altos indices de desemprego em virtude da baixa qualificagao 

frente ao novo mercado de trabalho bastante pautado pela competencia para alem de 

qualificagoes especificas. Conforme assegura Chiavenato (1999:85), 

As taxas de desemprego tendem a ser maiores onde a 

educagao e pior. O problema educacional e um dos principals 

responsaveis pela concentragao de renda. Um efeito da 

revolugao tecnologica e o fato de haver maior demanda por 

gente mais qualificada e menor necessidade de empregos 

tradicionais (...) sem duvida alguma, a educagao melhora a 

empregabilidade. 

Assim, as alteragoes orientadas pelo pos-fordismo vao aparecer em forma de 

qualificagao ampla e acentuada ou competencia, posto que nao basta apenas saber fazer, 

mas tambem conhecer, saber aprender e utilizar esse aprender para outros limites que 

nao o do proprio cargo. Este direcionamento livra o trabalhador das doutrinas da 

mecanizagao e baixo uso do potencial humano, porem Ihe sao exigidas novas atribuigoes 

para alem do saber ate entao utilizado. Nesse novo cenario nao mais importa o 

desempenho na tarefa, conforme ocorria na manufatura e n q . t a ^ d o n e m ^ o ^ um 



conhecimento que supera o fazer. E aqui sao oportunas as palavras de Leite (1996, apud 

Assis 1999): 

O resgate da qualificagao, entendido como a recuperagao e a 

valorizagao da competencia profissional do trabalhador, nao 

e, contudo, apenas uma questao de desempenho tecnico e de 

acordo sobre as condicoes de trabalho. Encerra tambem uma 

dimensao dos direitos do cidadao e vai alem dos muros da 

empresa: ler, interpretar a realidade, expressar-se 

verbalmente e por escrito, manejar conceitos cientificos e 

matematicos abstratos. trabalhar em grupo na resolugao de 

problemas, tendem a converter-se em requisitos para a vida 

na sociedade moderna. 

Desse modo, o letramento profissional vai, ou deve, superar os limites da sua 

fungao, da fabrica onde o trabalhador esta situado, bem como de um letramento basico 

restrito as habilidades de ler, escrever, contar e conhecer rudimentos de mecanica e/ou 

engenharia ocorridos na escola, tanto quanto dos ensinamentos restritos oriundos dos 

cursos profissionalizantes, para se fixar em um processo de letramento que seja 

congruente com as novas fungoes que Ihe sao exigidas. A questao que se coloca nesse 

momento e a de que o letramento do trabalhador exige mais que o aprendizado basico de 

competencias singulares restritas aos conhecimentos sistematizados e especificadores. 

Principalmente porque o movimento do operario seja para outro setor, outro emprego ou 

para a realizagao de cursos profissionalizantes ou de qualificagao ampla exige o requisito 

da escolaridade, e isto nos remete a conjeturar que o nivel de escolaridade e entendido 

pelo setor de Recursos Humanos como mantenedor de condigoes basilares que permitem 

a absorgao de outros conhecimentos e habilidades a desempenhar (novas) fungoes. 

A escolaridade seria o requisito para as mobilizagoes, portanto, e para tanto, a 

fungao da escola se desloca ou deve se deslocar para atender a essas demandas de 

letramento exigidas pelo novo mercado de trabalho, evoluindo de uma fungao disciplinar e 

doutrinaria para uma fungao de preparadora de uma "mao - de - obra" afinada com as 

mudangas ocorridas na atualidade e que atingem com mais forga aqueles que apesar de 

estarem inseridos no mercado de trabalho industrial, estao a margem da escolaridade 

basica. No entanto, conforme os estudos realizados por Descaderci (2000), Bueno (2000), 

Buque (2001), Rojo (2001), entre outros, apontam que o letramento realizado em contexto 
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escolar situa-se aquem das novas exigencias do trabalhador inserido nesse novo 

mercado de trabalho. 

A escola, ao que parece, continua envolvida na fungao disciplinar e doutrinaria da 

conduta do individuo, tornando-o apto a obediencia e a consecugao de tarefas que sao 

aprendidas a revelia da inclusao na escola, ou seja, o que a escola ensina nao guarda 

relagao com as tarefas desempenhadas ou a desempenhar pelo aluno trabalhador. Os 

conhecimentos atualizados pela escola camuflam o desenvolvimento desse aluno 

trabalhador por meio de um letramento que esta mais inclinado as praticas escolares que 

propriamente as praticas sociais ocorridas fora da escola. Nesse sentido, o binomio 

educagao-trabalho passa a ser problematizado e restaurado a luz de uma visao que 

busca analisar as demandas profissionais com as praticas de leitura e de escrita. Para 

isso, os estudos sobre letramento tem apresentado uma significativa contribuigao na 

reorientagao das praticas escolares. 

1.3 Letramento escolar 

Nesta segao abordaremos a escola a partir da sua historicidade e relagao com a 

sociedade economica, na qual vai se tornando paulatinamente uma aliada, seja na 

manutengao da estrutura hegemonica, seja na formagao do individuo para atuar em 

consonancia com as forgas produtivas. Para tanto, dividimos a segao em dois topicos 

centrais: 1.3.1 A escola como instituigao do letramento; 1.3.2 Caracteristicas das praticas 

escolares. 

1.3.1. Escola como instituigao do Letramento 

O surgimento da escola data de periodos bastante remotos na historia da 

civilizagao. Originalmente era tida como local de aprimoramento de estudos sem a 

exigencia da formalidade, sem o carater de institucionalidade. Exemplos sao as 

academias platonicas e universidades medievais, conforme relata Mey (2001). Em 

momentos posteriores, a escola adota a fungao de preservagao das tradigoes culturais e 

historicas, atraves do corpo dos preceptores, uma vez que remonta a um periodo anterior 

ao surgimento da escrita. 
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Nesse momento, dada a eficiencia que apresenta em termos de preservacao da 

cultura, a escola adquire o status de instituigao, pois passa a representar um local por 

excelencia de transmissao de saberes e culturas. Como o surgimento da escrita, em suas 

formas variadas, - pictografica, hieroglifica, sumeriana, acadiana, cuneiforme e finalmente 

a alfabetica - (Mey, op.cit), a escola amplia seu status porque detem os meios de 

aquisigao da escrita. 

A medida que as praticas escolares de letramento se consolidam, a escola passa a 

ter o controle sobre a sociedade servindo a um proposito duplo: de um lado, a servigo do 

Estado, na manutengao da cultura; e por outro, a servigo do povo, para quern oferece o 

caminho de aquisigao da escrita. Nesse sentido, o letramento escolar adquire o status de 

unico meio pelo qual alguem pode vir a reverter sua condigao de marginalidade social e 

ser considerado cidadao, mesmo que a historia tenha revelado a ineficiencia dessa 

premissa, a exemplo da Suecia, em que a alfabetizagao dos seus membros ocorreu 

desvinculada da escolarizagao (Marcuschi, 2003:19). 

No ocidente, o surgimento da escola esta de certa forma associado ao processo de 

industrializagao, conforme os estudos de Graff (1994), sem uma linearidade precisa, mas 

que apresenta fortes indicios de que houve uma relagao marcada entre escola e 

industrializagao. Nesse sentido, e correto afirmar que a fungao da escola prende-se as 

exigencias sociais e que seu aparato teorico-metodologico tem estreita relagao com as 

forgas de poder que integram a sociedade. 

A esse respeito sao elucidativas as proposigoes de Signorini (1995) e Ramos 

(2006) sobre a institucionalizagao da escola, ao assegurarem que a genese historica da 

escola coincide com o advento das sociedades modernas e consequentemente com a 

divisao social e com o nivel de complexificagao do trabalho. Novas formas de trabalho 

surgem, novas formas de enfrentamento para esse mercado de trabalho sao desejadas e 

no ponto de intersegao entre demanda / oferta, a educagao e ponto de partida e de 

chegada. 

Como e sabido, a partir do seculo XVIII, ocorre a reviravolta das ciencias e a 

eclosao do Estado Moderno. Nessa epoca sao desvencilhadas as forgas produtivas 

baseadas no trabalho artesanal, e a maquina passa a integrar de forma linear e paulatina 

o processo produtivo, exigindo, por seu turno, uma massa de colaboradores que passam 

a contribuir para o sucessivo piano de desenvolvimento e progresso economico. Assim 

sendo, esse piano de progresso e desenvolvimento economico passa a ser impensavel 

sem a educagao do povo, que deveria se tornar apto a integrar as forgas produtivas por 

meio de uma formagao para o mercado de trabalho. 

19 



A educagao, nesse periodo, nasce sob a egide do discurso pedagogico burgues, 

constitutive dos ideais racionalistas e iluministas, os quais propagam a transformagao da 

consciencia por intermedio da racionalizacao e da libertacao do homem de suas 

diferencas de capacidades. Isto aponta para o fato de que seria a educagao ou as tarefas 

eminentemente pedagogicas que trariam o homem para atuar na construgao e no 

aperfeigoamento do Estado Moderno, por meio de uma acentuada obediencia e 

passividade frente a marcha inexoravel do progresso economico, conforme acentua 

Ramos (2006:31): 

O projeto burgues de educacao, desde o final do seculo XVIII, 

ja e fortemente marcado pela concepcao de educagao para 

as massas como fator de racionalizagao da vida economica, 

da produgao, do tempo e do ritmo do corpo. Em outras 

palavras, a educagao do trabalhador, no projeto burgues, e 

subsumida a necessidade do capital de reproduzir a forga de 

trabalho como mercadoria. 

E, assim, na medida em que a massa de pessoas e incluida na escola passa a 

integrar as forgas produtivas do Estado. Todavia, realiza-se um projeto pedagogico 

diferente do que e enderegado as elites dirigentes, porque a esses cabe comandar e 

aqueles obedecer. A inclusao escolar se da de forma aparente, uma vez que as classes 

minoritarias da sociedade sempre ficam a margem do letramento com fins de 

conscientizagao e desvendamento dos objetivos da sociedade, pois, via de regra, estao 

sendo preparados para alargar a base da piramide social atraves da forga de trabalho, 

apenas. 

E para este fim especifico, conhecimentos basicos em torno da leitura, da escrita, 

da contagem e de pontos teoricos que fundamentam a mecanica e a engenharia seriam 

suficientes para fazer da pessoa um trabalhador passivo e adequado aos procedimentos 

do Estado, a luz dos processos de industrializagao. 

A escola que abriga essa massa de pessoas aptas ao trabalho e permeada pelo 

discurso das classes dirigentes e moldada pela forgas de poder do Estado. Sendo assim 

distancia-se do letramento que o aluno detem gerando a inflexibilidade comunicativa (cf. 

Signorini, 1995:171) responsavel, entre tantos outros fatores, pela continuada exclusao do 

aluno da escola mesmo que ele permanega em seus dominios ou pela exclusao 

propriamente dita quando esse aluno nao consegue acompanhar a transmissao do 

conhecimento em virtude do tipo de linguagem empregado pela escola, pois conforme 
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Mey (2001), nao se pode ensinar sem palavras, e a questao e saber de quern sao as 

palavras mais apropriadas ao ensino. 

Um outro papel da escola, nessa perspectiva de raciocinio, e o da auto regulagao 

(cf. Mey, op.cit), ou seja, existe um espirito geral de que quern nao passa pela escola nao 

consegue o desenvolvimento necessario, e quern dela sai e o responsavel direto por isso, 

nao existe responsabilidade da escola perante a desistencia, reprovacao e repetencias 

sucessivas, ou ainda da nao-entrada. Por seu turno, a auto-regulacao que a escola 

institui advem da regulagao do Estado, que tem nela seu agente de manutengao da 

cultura hegemonica, ao lado de outras forgas de poder centrais, a exemplo da igreja, do 

setor economico e da propria sociedade. As palavras de Foucault (1972) sao bastante 

claras a esse respeito: 

A educagao pode ate ser, como de direito, um instrumento por 

meio do qual o individuo pode ganhar acesso a qualquer tipo 

de discurso. Mas sabemos que em sua distribuigao, naquilo 

que ela permite e naquilo que previne, ela segue as bem 

trilhadas linhas de batalha do conflito social. Todo sistema 

educacional e um meio politico de manter ou modificar a 

apropriagao do discurso com o conhecimento e o poder que 

ele carrega consigo. (p 227) 

Essa visao assustadora e preocupante que temos da escola faz parte da sua 

agenda oculta (Mey, 2001:95-96), embora o que a escola mostre e propague na 

sociedade civil sejam ideais de civilidade, progresso, desenvolvimento cognitivo e garantia 

de bem estar, seja profissional, seja pessoal via conhecimento sistematizado. Sobre isto, 

Mey declara: 

Ha muito tempo os pedagogos tem consciencia de que a 

escola, alem do seu objetivo oficialmente proclamado -

transmitir o conhecimento - tinha outro proposito oculto para 

suas atividades educacionais: a formagao de criangas e 

adultos para serem bons cidadaos (grifos nossos) (p. 95) 

Em que pese essas consideragoes em torno do que a escola oculta da sociedade 

civil e de quais sao seus reais objetivos educacionais, caberia questionar por que e como 

a escola mantem essa agenda oculta sem que seja percebida por muitos e uma vez 
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percebida nao seja desacreditada no seu papel e fungao sociais. O porque ja deve ter 

ficado evidente: prende-se a questoes historicas, politicas e sociais que engendram a 

propria sociedade. Como ou de que maneira a escola mantem seu status quo a revelia do 

que propaga na sociedade pode ser visto a partir: 

a) do controle que exerce sobre a sociedade, em se tratando da manipulacao do 

conhecimento e de sua transmissao bem como dos criterios avaliativos na 

perspectiva das mobilidades sociais. Nao raro e atribuida a escola a categoria de 

transmissora do conhecimento porque e por seu intermedio que o conhecimento 

sistematizado geralmente e repassado as pessoas, bem como de detentora dos 

meios de avaliar e medir a competencia da pessoa frente a migragao para outras 

fases escolares ao lado do preenchimento de vagas em empregos mediante 

concursos ou outros meios de avaliacao sempre na perspectiva de conteudos e 

procedimentos escolares; 

b) da instituigao da variedade padrao como iinica e legitima, aproveitando a 

disseminagao da palavra escrita com a Sociedade da Informagao. Ainda vigora na 

sociedade a nogao de que e na escola onde se aprende a lingua padrao e a 

linguagem escrita; geralmente e consenso, na sociedade, a ideia de que essas 

modalidades de uso da linguagem sao de responsabilidade da escola, de modo 

que a preparagao para exames, tipo vestibulares ou concursos, que geralmente 

cobram a lingua culta como requisito, adotam os procedimentos escolares quando 

nao buscam a escola para a apropriagao desses requisitos; 

c) da eleigao e elevagao da aquisigao da escrita a condigao de meio indispensavel ao 

desenvolvimento e ao poder. Tambem e consenso na sociedade que ser 

escolarizado e garantia para se alcangar uma posigao elevada, e a escolarizagao 

esta fortemente associada a aquisigao da palavra escrita, nao se concebe alguem 

estar na escola ou ter concluido a escolarizagao basica sem o dominio da escrita; 

d) da condigao de espago privilegiado e legitimo a pratica da transmissao do saber. 

Embora o processo de letramento nao ocorra exclusivamente na escola nem dela 

derive, como apontam muitas pesquisas e estudos, nesse sentido, ainda e o 

espago escolar o responsavel pela legitimidade do saber adquirido, inclusive a 

institucionalidade desse espago e a garantia de que so na escola se aprende 

alguma coisa e o que se aprende nesse espago e legitimamente considerado. 



Tais fatos talvez nao sejam questionados pela sociedade civil porque fazem parte 

do imaginario popular, sao cristalizacoes bastante arraigadas, de modo que 

questionamentos sobre a fungao da escola se restringem a fatores outros que nao essa 

funcionalidade sobre a qual muitos estudos e pesquisas tem apontado como equivocada, 

perante as praticas sociais do letramento. Alem disso, socialmente ja esta tacitamente 

pactuado que deixar de se submeter aos seus preceitos da escola conduz a exclusao, 

algo como permanecer a margem de beneficios sociais e economicos, tais como 

emprego, mobilidade social, escolarizagao, entre outros que permeiam as sociedades 

industrializadas, tecnologicas e capitalistas, a exemplo da nossa. 

Como se observa, a escola mantem-se na dianteira das instancias sociais, definindo e 

comandando o que se deve ou nao se deve aprender, como se dara esse aprendizado, 

onde aplica-lo e para que aprende-lo. Isto porque seu funcionamento nao obedece a um 

comando de dentro para fora, mas esta a servigo do Estado, conforme foi abordado em 

varios momentos dessa segao, e, portanto, seu funcionamento e alimentado e revigorado 

por aquilo que as forgas de poder instituem como medidas para alcangar fins que se 

situam bem aquem do que a sociedade civil necessita, em termos de consciencia e 

cidadania em sentido lato. 

1.3.2. Caracteristicas das praticas escolares 

Conforme as discussoes sobre o letramento na perspectiva social apontam, ha 

inumeros letramentos, vinculados a instancias sociais em que se realizam os usos e 

fungoes da escrita com objetivos e fins especificos. Logo, havemos de convir que o 

letramento realizado na escola e uma das variedades desse fenomeno, ao lado de tantos 

outros que compoem o universo social, uma vez que a escola e uma das principals 

instancias de letramento. 

No entanto, impera na sociedade a nogao de que a escola e distinta das outras 

instancias de letramento em virtude da superioridade que Ihe e conferida dado o seu 

papel - outorgado pelas forgas de poder - de transmissora por excelencia do 

conhecimento e reguladora/mantenedora da ordem social por meio da modelagem da 

conduta humana. E assim, a instituigao escolar se destaca entre as demais instancias 

pelo fato de estar a servigo do Estado nessa forga-tarefa de formagao de individuos para 

atuar nas forgas produtivas da sociedade, conforme enfatiza Lopes (2006:55): 
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por ser a escola a instituigao tradicionalmente 

responsavel por essa tarefa, a ela e delegado o direito 

de estabelecer os criterios atraves dos quais cumprira 

seus objetivos e, por ser credenciada para tal, elege 

uma variedade particular de letramento - o escolar -

como a unica que deve ser considerada como tal a 

despeito dos multiplos letramentos configurados em 

praticas sociais que se processam em qualquer 

sociedade. 

Por essa razao, a atuacao do letramento escolar nesse contexto especifico se 

realiza mediante algumas caracteristicas basicas listadas a seguir: 

a) Monologizagao, controle, imposicao e inflexibilidade comunicativa (Signorini, 

1995: 173); 

b) Sequenciamento e ordenacao de conteudos em fungao do criterio do mais 

simples para o mais complexo; distribuigao de materias segundo uma escala de 

horizontalizagao e verticalizacao; singularizacao das experiencias; centralizagao 

da palavra na fala do professor; centralizagao da fonte de informagao no texto 

escrito (grifo nosso) (Lino de Araujo, 2004: 230). 

As caracteristicas registradas no item a estao associadas ao quadro interativo em 

que se movem o professor e o aluno. Trata-se de um quadro no qual ocorre a relagao 

assimetrica, pois o professor detem o turno durante boa parte do tempo e regula as 

interagoes mediante o esquema: pergunta-resposta-avaliagao (Kerbrat - Orecchioni, 

1992). Essa triade interativa e na realidade um monologo, posto que a fala do aluno, 

quando ocorre, e ventrilocada (cf. Rojo, 2001). Alem disso, marca o controle e a 

imposigao que o professor detem sobre o processo de ensino, independentemente do 

conteudo. 

A inflexibilidade comunicativa prende-se ao fato de que sendo representante da 

cultura letrada e tendo sob sua responsabilidade o repasse de determinado saber 

cientifico, o discurso do professor geralmente se encaminha para uma configuragao que 

esta distante daquela disposta pelo aluno. e assim, como seu compromisso e mais 

inclinado as forgas estruturais que engendram a escola, entre ele e o seu aluno, ocorrera 

uma distancia consideravel em termos de entendimento. A inflexibilidade comunicativa 

apontada por Signorini (op.cit) pode ser entendida tambem a partir do que denominou 
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Lino de Araujo (op.cit) de centralizagao da palavra na fala do professor e centralizagao da 

fonte de informagao no texto escrito. 

As caracteristicas constantes do item b, com excegao das centralizagoes na fala do 

professor e na fonte escrita, apontam para o que Chevallard (1991) denominou preparo 

didatico e Pais (2002) considerou textualizagao do saber, que e o processo de preparagao 

previa por que passa o conteudo a ser ensinado na escola, antes da sua exploragao pelo 

docente. As variaveis do preparo didatico sao o tempo didatico e o tempo da 

aprendizagem. 

O tempo didatico envolve a temporalidade legal do processo do ensino, que pode 

ser observada a partir das caracteristicas apontadas por Lino de Araujo (2004), ao se 

referir ao sequenciamento e a ordenagao de conteudos em fungao do criterio do mais 

simples para o mais complexo e distribuigao de materias segundo uma escala de 

horizontalizagao. O tempo didatico envolve tambem o tempo da aprendizagem, que e 

subjetivamente compreendido em fungao da aprendizagem do aluno, e tambem configura 

na caracteristica da distribuigao de materias segundo uma escala de verticalizagao, ou 

seja, na perspectiva da autora citada, aprofundamento a medida que o aluno avanga na 

hierarquia escolar. 

Todas essas caracteristicas funcionam como mecanismos que servem a escola e 

funcionam bem dentro dos seus dominios, mas que nos espagos extra-escolares 

dificultam as situagoes de comunicagao social, uma vez que se restringem a uma unica 

variedade de lingua, a uma unica concepgao de escrita, e elege o espago escolar como 

unica via de acesso para a aquisigao de bens culturais e sociais, desvinculado dos 

espagos por onde transita o aluno. Por esse motivo, e que o letramento realizado em 

contexto escolar e tido como uma variedade de letramento restrito ao espago escolar e, 

portanto, autonoma frente as outras variedades de letramento. 

As caracteristicas do letramento escolar sao provenientes dos estudos realizados 

no modelo autonomo do letramento, comentado na segao 1.1. Tais posicionamentos 

teoricos foram refutados pelos Novos Estudos do Letramento, tendo em vista o equivoco 

perante o que de fato acontece quando homem e escrita passam a ser mais proximos por 

ocasiao do advento da era tecnologica. 

O modelo de letramento autonomo parece ser, portanto, subjacente as concepgoes do 

letramento escolar. Essa corrente de pensamento, ja refutada pelos Novos Estudos do 

Letramento e ja abandonada pelos seus teoricos precursores, ainda esta na base do 

letramento escolar, originando os mitos que circundam essa variedade de letramento, os 

quais reproduziremos a seguir, partindo da perspectiva dos estudos de Graff (1994): 
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1. Superioridade da escrita sobre as outras formas de representagao; 

2. O dominio da escrita permite a ascensao profissional e pessoal; 

3. Nao dominar a palavra escrita significa nao pensar logicamente e racionalmente; 

4. O analfabetismo e uma doenca e deve ser erradicada pelo letramento; 

5. A miseria social e decorrente da falta de escolaridade; 

6. Supremacia dos saberes escolares sobre outros saberes; 

7. O nao escolarizado e cognitivamente semelhante a uma crianca; 

8. A alfabetizagao so ocorre em contexto escolar; 

9. Letramento e sinonimo de aquisigao da escrita; 

10. Ser letrado e melhor que nao ser. 

Todos esses mitos estao seguramente consolidados na sociedade, bem como sao 

revigorados pelos ideais do letramento escolar, que definiu a aquisigao da escrita como 

uma especie de status. Todos esses mitos tem seu construto nas forgas de poder que 

engendram a sociedade, logo, nao se sustentam em si mesmos, e, apesar de terem tido 

seu arcabougo teorico ja refutado, permanecem em vigencia porque servem aos objetivos 

dessas mesmas forgas de poder, de modo que criterios e preceitos escolares integram a 

rotina do setor produtivo, como ficou evidente no letramento profissional. 
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Capitulo 2: FUNDAMENTOS METODOLOGICOS 

2.1. Definicao da natureza e do tipo de pesquisa 

A natureza da pesquisa adotada neste estudo investigativo foi a qualitativa dada 

sua complexidade social. Considerada um estudo descritivo com analise intensiva e 

holistica de uma realidade social, cujo processo interpretativo e condicionado pela relagao 

entre o pesquisador e os atores sociais, contribuiu para que o conhecimento e a 

interpretagao sobre o nosso objeto de estudo - o contexto de aprendizagem e o contexto 

profissional -, pudesse ser obtido. 

Dentro do paradigma qualitative de investigagao, fizemos um recorte para a 

pesquisa de inspiragao etnografica, posto que a condugao do nosso trabalho investigativo 

sugeriu que atores e cenarios fossem observados dentro do seu contexto socio - cultural. 

As etapas de realizagao dessa pesquisa seguem a tradigao dos estudos de base 

etnografica, cuja indicagao sugere: a) estabelecimento do campo de estudo; b) formas de 

adentramento nesse campo; c) perfil dos informantes; d) procedimentos para a realizagao 

da coleta de dados, e) constituigao do corpus, e) analise do corpus; f) interpretagao do 

corpus. 

2.2. Os procedimentos de coleta de dados e o corpus 

Para a consolidagao do corpus dessa pesquisa foram utilizados varios 

procedimentos de coleta de dados, uma vez que o objeto nao se revela de modo claro 

com um unico procedimento de coleta. Ademais, a tradigao da triangulagao de dados e 

recorrente nos estudos sobre Letramento. De acordo com Cangado (1994), a triangulagao 

e entendida como o uso de diferentes tipos de corpus, a partir da mesma situagao - alvo 

de pesquisa, com diferentes metodos e uma variedade de instrumentos de pesquisa. 

Dessa forma, os instrumentos que permitiram a coleta de dados constituiram-se de: 

a) entrevistas escritas; b) diarios de campo, c) documentagao em fitas audiovisuais, e os 

procedimentos foram os seguintes: (1) Elicitagao dos dados, utilizado nas quinze 

entrevistas formais realizadas com os informantes e nos varios telefonemas com as 

responsaveis pelo servigo de RH das duas empresas, (2) Documentagao em video de 

aulas ministradas no CAT JRF e na CTM, (3) Observagao, utilizado nas visitas as 

empresas e nas aulas, reunioes com professores e nas conversas informais com os 
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informantes e com alunos nao informantes, posteriormente registradas no diario de 

campo, (4) Recolha dos materiais escritos utilizados pelos professores na sala de aula ao 

apresentar os conteudos referentes a sua disciplina e os textos escritos oriundos dos 

eventos de letramento das referidas empresas. 

Finalizadas as etapas de coleta de dados, obtivemos o seguinte corpus: entrevistas 

com os informantes, transcribes das aulas gravadas em video, anotacoes no Diario de 

Campo, materiais escritos oriundos dos professores e das empresas visitadas. Esses 

dados propriamente formatados e descritos atraves de quadros, aulas transcritas, 

registros em Diario de Campo e material escrito recolhido, nos permitiram construir um 

perfil ilustrativo dos sujeitos e dos contextos da pesquisa a partir da sua configuracao 

diante das agendas de letramento com as quais trabalhamos. Esses perfis serao 

expostos a seguir. 

2.3. Os sujeitos da pesquisa 

A pesquisa contou com a participacao de 15 informantes diretos e alguns indiretos 

tambem colaboraram para a constituigao dos dados. Sao alunos do CAT JRF, operarios 

da SPA e CTM com os quais convivemos em diversas situacoes que nao eram 

propriamente as da coleta de dados, mas que se mostraram importante para uma melhor 

compreensao do objeto desta pesquisa. Para proceder a nossa investigagao no CAT JRF 

e nas empresas SPA e CTM selecionamos como informantes 9 alunos do ensino medio, 3 

de cada fase. Cada uma delas corresponde respectivamente a um dos anos letivos do 

ensino medio regular. Os alunos da 1° fase pertencem ao quadro de funcionarios da 

empresa CTM, os da 2 a e 3 a fases integram o quadro funcional da SPA. 

Todos os alunos foram escolhidos sob o criterio de pertencerem a categoria de 

industriarios, ja que no CAT JRF ha tambem alunos nao industriarios. Compoem tambem 

esse grupo de informantes 4 professores - 1 de Quimica, 1 de Ingles, 1 de Matematica e 

1 de Lingua Portuguesa - e 2 profissionais responsaveis pelo setor de Recursos 

Humanos das empresas, 1 da SPA e outro da CTM. Esses informantes, por estarem 

diretamente implicados no contexto de ensino-aprendizagem e recrutamento de mao de 

obra sao representatives do nosso objeto de estudo. A escolha das disciplinas obedeceu 

a um criterio aleatorio, ja que entendemos que qualquer uma delas atenderia ao nosso 

objetivo de observar as praticas letradas adotadas pelo programa Educagao do 

Trabalhador. 
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2.3.1. Perfil dos Sujeitos 

O perfil dos sujeitos foi possivel definir a partir das entrevistas escritas a que se 

submeteram os 15 informantes diretos. Esse instrumento de coleta de dados foi do tipo 

entrevista estruturada e o foco central foi elicitar o opiniao deles quanto as expectativas 

sobre o trabalho desenvolvido pelo programa Educagao do Trabalhador. Essas 

entrevistas foram constituidas de 3 a 7 questoes, assim distribuidas: RH - 7 questoes: 

professores - 3 questoes, e alunos - 6 questoes. (anexo 1) As entrevistas dos alunos da 

empresa CTM bem como a dos responsaveis pelo setor Recursos Humanos nao foram 

realizadas pela pesquisadora. 

Os alunos da empresa CTM nao puderam sair do seu horario de trabalho nem do 

seu horario de estudo, e os representantes do setor de RH, nas duas empresas, tambem 

nao dispuseram de tempo. Assim, a coleta dos dados da pesquisa a partir da opiniao 

sobre o programa Educagao do Trabalhador foi realizada pelos profissionais do RH das 

duas empresas e entregues a pesquisadora em momento posterior. 

A realizagao das entrevistas dos alunos do CAT JRF foi realizada pelo pesquisador 

ja que todos eles estavam nas dependencias do CAT JRF no periodo de aulas e sua 

disponibilidade era previsivel e possivel de ser aproveitada para a condugao da 

entrevista. Todas as entrevistas foram realizadas com a anuencia da gerente do CAT JRF 

e permitiram a obtengao das primeiras informagoes sobre os sujeitos sumarizadas nos 

quadros 1, 2 e 3 que seguem: 

Quadro 1 

Perfil do Aluno 

Aluno Sexo Idade Empresa Funcao Tempo de 
Empresa 

Horario 
de 
trabalho 

Horario 
de estudo 

Observacao 

01/1 aF F 30 CTM Atendente 7 anos 07^00 as | 18:30 as 
17:00 20:45 

E aluna do SESI desde o 
fundamental 

02/1 a F F 43 CTM Servigos Gerais 3 anos e 6 
meses 

07:00 as 
17:00 

18:30 as 
20:45 

Entrou na EJA no ensino medio e 
nao estuda ha 20 anos 

03 i a F M 26 CTM Operador de 
maquinas 

1 ano e 9 
meses 

06:00 as 
18:00 

18:20 as 
20:45 

Entrou na EJA no ensino medio e 
nao estuda ha 3 anos 

04/2 aF M 28 5 — Operador de 
maquinas 

8 anos e 3 
meses 

14:00 as 
22:00 

07:00 as 
9:30 

E aluno do SESI desde o 
fundamental 

05/2 aF M 38 SPA Operador de 
maquinas 

11 anos 14:00 as 
22:00 

07:00 as 
9 30 

Entrou na EJA no ensino medio e 
nao estuda ha 20 anos 

06/2 aF M 2c SPA Mecanico 4 anos 1 - X 
as 22:00 

07:00 as 
9:3C 

Entrou na EJA no ensino medic e 
nao estuda ha 5 anos 

07/3 aF M 32 SPA Operador de 
maquinas 

12 anos 14:00 
as 22:00 

11:15 as 
13:30 

E aluno do SESI desde o 
fundamental 

08/3 aF M 35 SPA Operador de 
maquinas 

15 anos 14:00 as 
22:00 

11:15 as 
13:30 

E aluno do SESI desde o 
fundamental 

09/3 aF M 38 SPA Operador de 
maquinas 

06 anos 14:00 as 
22:00 

11:15 as 
13:30 

E aluno do SESI desde o 
fundamental 
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Como se pode observar a partir do quadro 1, as variaveis como a idade, o horario 

de trabalho e de aula, ao lado de outras como fungao que exerce e o historico escolar, 

destacam mais semelhangas que particularidades no perfil do aluno da EJA. A idade dos 

informantes alunos varia entre 26 e 45 anos, todos tem a mesma carga horaria de 

trabalho. 

A fungao de operador de maquina parece ser ampla e engloba varias atividades 

diferentes.Sao 6 operadores de maquina, 1 atendente, 1 auxiliar de servigos gerais e 1 

mecanico. Um outro fator a considerar e a situagao educacional. A maioria dos 

informantes e aluno do SESI desde o fundamental e esse tempo de frequencia coincide 

com o tempo de empresa. Aqueles que ingressaram na escola no ensino medio, em geral, 

estavam afastados da escola por um periodo longo e reingressaram por intermedio da 

empresa onde trabalham. Tambem havemos de considerar que 5 dos 9 informantes 

ingressaram na empresa apenas com a escolarizagao basica. 

Quadro 2 

Perfil do Professor 

Professor Formagao Tempo de E J A Observagao 

01 Licenciatura em 
Matematica 

10 anos Pertence ao quadro 
efetivo do SESI 

02 Licenciatura em 
Quimica, Mestre em 
Meio Ambiente 

3 anos Pertence ao quadro 
efetivo do SESI 

03 Letras - Habilitacao 
Ingles 

06 anos Pertence ao quadro 
efetivo do SESI 

04 Letras - Habilitacao 
Lingua Portuguesa, 
Especialista em 
Lingua Portuguesa 

10 anos Pertence ao quadro 
efetivo do SESI 

O professor da EJA tambem apresenta um perfil em que a margem de diferengas e 

pouco significativa. Dos quatro professores acompanhados, apenas um faz parte do 

quadro funcional ha pouco tempo, os demais estao inseridos no programa ha um periodo 

consideravel. Dos quatro, dois possuem pos - graduagao, e apresentam uma formagao 

voltada para o ensino regular. 

Em conversas informais com esses professores obtive informagoes de que eles 

estao formados ha 10 anos, antes, portanto, de ingressarem no quadro funcional do 

SESI, lecionaram em escolas publicas e privadas de ensino regular e que a formagao em 

EJA ocorreu de forma intensiva no contato diario com os alunos, ja que seu treinamento 

inicial ficou restrito a informagoes sobre o funcionamento do programa em termos 

administrativos. 
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Esses professores tambem realizam cursos a distancia promovidos pelo SESI, mas 

sao cursos pertinentes a teorias sobre a EJA em um nivel de alfabetizacao bem como da 

natureza dessa modalidade de ensino em termos institucionais, sem alcance para sua 

pratica de sala de aula. 

Quadro 3 

Perfil do profissional responsavel pelo setor de Recursos Humanos 

Habilitagao Fungao / tempo Empresa 

Psicologa Organizacional Analista de Recursos 

Humanos / 8 anos 

SPA 

Psicologa Organizacional Psicologa / 11 anos CTM 

Os dois responsaveis pelo setor Recursos Humanos das empresas em foco 

desempenham uma fungao ampla porque esse profissional e o responsavel por toda a 

movimentagao empregaticia da empresa, a exemplo de recrutamento do funcionario, aval 

da contratagao bem como da dispensa, acompanhamento do funcionario no seu percurso 

laboral em relagao a casos de desavengas entre funcionarios, indisciplinas, casos de 

absenteismo, marcagao de consultas, matriculas em cursos profissionalizantes e outros, a 

exemplo da EJA e progressoes funcionais. 

A esse profissional tambem e facultada a responsabilidades perante as visitas que 

ocorrem nas empresas e por alguma alteragao do percurso normal que venha a ocorrer 

nas dependencias da empresa, a exemplo de comemoragoes, entregas de premios, 

campeonatos esportivos, enfim, o RH e o "coragao" da empresa e por essa razao, 

organiza e comanda o movimento dos outros setores. 

2.4. Cenarios da investigagao 

Em termos dos cenarios, escolhemos o (1) Centro de Atividades do Trabalhador 

Joao Rique Ferreira, (CAT JRF) no qual atuo como professora e para o qual convergem 

grande parte dos alunos-trabalhadores., (2) as empresas SPA e (3) CTM. A escolha por 

essas duas empresas se deve ao fato de que e proveniente delas a maior parte de alunos 

matriculados no Programa Educagao do Trabalhador. 

Os alunos, no entanto, assistem as aulas em salas separadas, pois os funcionarios 

da CTM dispoem de espago apropriado e projetado para o funcionamento do seu 

processo educativo na propria fabrica, ao passo que os funcionarios da SPA, devido a 

inexistencia de espago apropriado para abrigar um numero expressivo de alunos -
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funcionarios, sao enviados ao CAT JRF para o cumprimento do seu processo educative 

Portanto, tres sao os cenarios de nossa investigagao. 

2.4.1. Perfil dos cenarios: a escola e as empresas envolvidas no programa 

Educacao do Trabalhador 

As visitas as empresas SPA e CTM foram registradas em Diarios de Campo. Nao 

foi permitida gravacao de nenhuma natureza nesses ambientes, uma vez que neles ha 

equipamentos de alta sensibilidade a focos luminosos e, portanto, impossiveis as 

observacoes alem das do olhar humano, segundo alegaram os responsaveis pelas visitas 

aos locais de trabalho dos alunos trabalhadores. 

Nessas visitas, alem da observagao aos ambientes constitutivos do setor de 

producao onde sao lotados os alunos trabalhadores, realizamos entrevistas estruturadas 

e semi-estruturadas com o profissional responsavel pelo setor de Recursos Humanos 

sobre o requisito de ingresso do trabalhador no quadro funcional, bem como seu 

deslocamento para outros setores. Alem disto, coletamos alguns exemplares constitutivos 

dos eventos de letramento realizados pela empresa. 

Ao lado das visitas, informagoes adicionais foram obtidas mediante telefonemas 

dados aos responsaveis pelo RH. Isto porque tais profissionais nao dispunham de tempo 

para receber o pesquisador tendo em vista a natureza da sua fungao na empresa onde 

esta inserido, conforme ja citado anteriormente. Tambem atribuimos a adogao desse 

procedimento a questao de serem informagoes bastante pontuais e por assim serem, nao 

ter necessidade de que fossem realizadas mediante um contato direto. 

As informagoes sobre o Programa Educagao do Trabalhador e CAT JRF foram 

obtidas por intermedio de documentos oficiais, conversas com os responsaveis pela 

realizagao do programa, bem como a partir da minha inclusao como professora da 

instituigao. Esta condigao permitiu que os dados fossem coletados sem problemas, e 

esses dados, salvo os encontrados nos documentos oficiais, foram registrados em Diario 

de Campo. A seguir, sera apresentado o perfil de cada um dos cenarios utilizados nessa 

dissertagao. 

2.4.2. O programa de educagao para o trabalhador e o CAT J R F 

O programa Educagao do Trabalhador, tambem conhecido como Educagao de 

Jovens e Adultos, tem como suporte legal a LDBEN n° 9.394/96, segundo a qual 
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"a educagao de jovens e adultos se destina aqueles que 

tiveram acesso (ou nao deram continuidade) aos estudos no 

Ensino Fundamental e Medio, com oportunidades 

educacionais apropriadas, considerando as caracteristicas, 

interesses, condicoes de vida e de trabalho do cidadao". 

(Proposta Curricular para a Educagao de Jovens e Adultos, V. 

1, 2002) 

Esse programa esta subordinado aos pareceres constitucionais da COEJA 

(Coordenagao de Educagao de Jovens e Adultos) da Secretaria de Educagao 

Fundamental do Ministerio da Educagao, cujas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

resolugao CNE / CEB n° 1/ 2000, definem a EJA ou Educagao do Trabalhador como 

modalidade de Educagao Basica e como direito do cidadao, afastando-se da ideia de 

compensagao e suprimento e assumindo a de reparagao, equidade e qualificagao. 

Nesse sentido, as fungoes da EJA, segundo as Diretrizes Curriculares sao: a 

reparadora - reconhecimento da igualdade de acesso e direito a uma educagao de 

qualidade; a equalizadora - igualdade de oportunidades de insergao na vida social e a 

qualificadora - educagao para toda a vida. Este topico e um reflexo das ideias de Paulo 

Freire (1980) agregado as contribuigoes das teorias socio-construtivistas. 

Em Campina Grande, esse programa e desenvolvido pelo SESI (Servigo Social da 

Industria), atraves de 4 (quatro) escolas: Manoel Motta (Bodocongo), Cassiano Pascoal 

Pereira (Jardim Paulistano), Roberto Simonsen (Sao Jose) e Centro de Atividades do 

Trabalhador Joao Rique Ferreira (Distrito Industrial). Nesses estabelecimentos, o 

programa atua em parceria com diversas industrias de pequeno, medio e grande porte 

existentes na cidade. O maior numero de alunos matriculados nesse programa educativo 

provem das empresas SPA e CTM, informagao ja registrada anteriormente. 

O CAT JRF possui 8 (oito) salas de aula destinadas ao ensino fundamental e 

medio, atendendo a alunos da industria e da comunidade e funcionando em 5 (cinco) 

horarios alternatives: 07:00 as 09:15, 11:15 as 13:30, 14:30 as 16:45, 17:15 as 19:30 e 

19:30 as 21:45, com carga horaria de 2:15m/dia e com numero de alunos bastante 

variavel, indo de 16 a 42 alunos por turma. O programa de ensino fundamental e medio e 

desenvolvido em 3 semestres letivos, tendo cada um desses semestres 126 dias letivos. 

O programa atende a um total de 1.200 alunos de ensino fundamental e medio. 

Seu corpo docente e constituido de 9 (nove) professores efetivos licenciados e 20 (vinte) 

estagiarios provenientes da Universidade Estadual da Paraiba, Universidade Vale do 

Acarau e da Universidade Federal de Campina Grande. Dos professores efetivos, apenas 
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tres possuem curso de pos-graduacao, sendo dois Especialistas e 1 Mestre. Os niveis 

fundamental e medio funcionam em tres fases, com conteudos distribuidos do seguinte 

modo: 

Ensino fundamental - CH 1107 

1 a fase 2 a fase 3 a fase 

Lingua Portuguesa Lingua Portuguesa Historia 

Matematica Matematica Geografia 

Historia Ingles Ciencias 

Artes 

Ensino M e d i o - C H 1221 

1 a fase 2 a fase 3 a fase 
Lfngua Portuguesa Biologia Lingua Portuguesa 

Matematica Fisica Literatura 

Quimica Geografia Matematica 

Ingles Filosofia Fisico-quimica 

Artes Sociologia Biologia 

Essa definicao de fases nao guarda relagao com as series do ensino fundamental. 

Houve coincidencia apenas em relagao as series do ensino medio e as fases do programa 

para essa modalidade de ensino. A distribuigao de disciplinas obedece a um criterio de 

determinagao da carga horaria imposta pela COEJA para os ensinos fundamental e 

medio, de 1107 e 1221 horas, respectivamente. 

A determinagao dessa carga horaria esta pautada pela nogao de que cada 

disciplina deve ministrar os conteudos minimos em cada fase. Com base nessa 

determinagao, coube a Inspetoria Tecnica de Ensino da Paraiba distribuir a carga horaria 

por fase e por disciplinas, para fins de certificagao. Houve uma modificagao na 

distribuigao de disciplinas, por fases, no final do ano de 2006, a fim de que as disciplinas 

Lingua Portuguesa e Matematica figurassem em todas as fases, mas essa nova grade 

curricular esta em fase de implantagao e nossos informantes estao inseridos na grade 

acima descrita. 

O material didatico do programa Educagao do Trabalhador e elaborado pelos 

proprios professores, ja que os livros didaticos do TELECURSO 2000, da Fundagao 

Roberto Marinho, foram considerados obsoletos. Esse recurso didatico, na atualidade, 

nao e utilizado e funciona apenas como subsidio, caso o professor observe a relevancia 
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de algum capitulo ou assunto abordado nesse material. A elaboracao do material didatico 

e feita a partir das reunioes entre o coordenador da area especifica e os demais 

professores por meio de um planejamento. 

Em termos de metodologia, os professores afirmam adotar um ensino 

contextualizado, que se mostra quando os alunos participam de atividades experimentais, 

como visitas as estagoes eletricas da CELB e Saelpa, no caso da disciplina de Quimica, 

visitas a casa ecologica, a nichos ecologicos e a museus, a partir das aulas de Geografia 

e de Ciencias Biologicas, bem como quando realizam experiencias na escola, por 

exemplo, em torno de estudo e coleta de insetos, olimpiadas de Matematica e exposigao 

de trabalhos desenvolvidos nas disciplinas. Em nossas observagoes, identificamos a 

recorrencia de aulas expositivas. monologadas. a pouca recorrencia de materiais escritos 

a disposigao dos alunos, bem como um certo distanciamento dos assuntos abordados nas 

aulas e o contexto profissional dos alunos. 

O CAT JRF conjuga ao lado da atividade educativa, os programas de Saude e 

Lazer, atraves dos quais ao trabalhador e a comunidade em geral sao disponibilizados 

servigos medicos, como consultas e exames laboratoriais e clinicos, e modalidades 

esportivas variadas, a exemplo de futebol de campo, society e parque aquatico. Esses 

servigos sao informados aos colaboradores mediante avisos e informes variados escritos 

distribuidos pelas dependencias do CAT, de modo que, o contato do aluno com o texto 

escrito vai alem do espago da sala de aula. 

2.4.3. Empresa SPA 

A SPA produz sandalias de borracha que exporta para outros paises e sao tambem 

comercializadas no Brasil. Possui 5.275 funcionarios diretos, porque pertencentes ao 

quadro funcional, e uma media de 2.000 funcionarios indiretos, entre eles estagiarios, 

funcionarios em fase de teste e prestadores de servigos. Desses funcionarios diretos e 

indiretos, aproximadamente 30 a 40% tem curso superior, segundo informou o RH. 

Essa empresa atua em Campina Grande ha 22 anos e localiza-se na parte central 

do Distrito Industrial, entre industrias de pequeno porte e cuja atuagao produtivo-

economica e pouco expressiva para a cidade, com inclinagoes para a categoria de 

empresas em declinio. A SPA, portanto, e a empresa de maior porte na area onde se 

localiza, posigao obtida pelo incremento da sua fungao produtiva ao longo da sua 

existencia. 
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Nessa empresa, ao contrario da empresa CTM, existem maquinas independentes, 

ha um galpao de grande proporgao onde estao dispostas varias maquinas com fins 

diferentes na producao das sandalias. O processo se inicia com o beneficiamento da 

borracha e culmina com a sandalia pronta e embalada para entrega. Sao diversas etapas: 

beneficiamento da borracha, corte do solado, serigrafia, perfuragao, producao de 

forquilhas, encaixamento das forquilhas, analise do produto, afixagao da marca, 

embalagem e armazenamento nos caminhoes. 

Sao varias as maquinas e varios os funcionarios, cada um atuando em uma 

maquina. O processo e manual, o funcionario opera a maquina diretamente sem 

intermediacoes, o trabalho e quase bragal. A produgao dessas etapas e registrada em 

tabuletas presas as maquinas contendo informagoes sobre o numero de pegas a serem 

produzidas, entre outras informagoes relativas ao tipo de produto a ser produzido, bem 

como sobre o funcionamento da maquina e as etapas da produgao. 

Essas informagoes, apesar de dispostas em forma escrita, sao fornecidas ao 

funcionario pelo supervisor do turno, sendo, portanto, repassadas oralmente. Durante 8 

horas, o funcionario opera a maquina sem desviar a sua atengao para qualquer ponto, 

salvo o momento em que sai para o seu horario de almogo ou jantar, dependendo do seu 

turno de trabalho. A SPA possui varios textos em todos os setores, inclusive no setor de 

produgao onde se situam os trabalhadores. Ha textos na portaria, na sala de descanso, 

no refeitorio, no setor medico, ao lado de cada uma das maquinas, nos sanitarios, nos 

setores existentes para alem do setor de produgao, enfim, em toda a empresa ha um 

variedade de textos escritos, indo dos informativos ate os de entretenimento. 

O ingresso do funcionario na SPA acontece por indicagao dos funcionarios ja 

pertencentes ao quadro funcional. A esses e disponibilizada uma especie de "passaporte" 

que funciona como uma carta de apresentagao de potencial do novo funcionario. Assim 

como acontece na CTM, esse funcionario em fase inicial de ingresso e orientado 

oralmente pelo supervisor e acompanhado e avaliado pelos chefes de turnos. A 

progressao funcional, na SPA, realiza-se de forma semelhante ao que ocorre no 

recrutamento, ou seja, atraves de testes e posterior treinamento, salvo os casos em que o 

funcionario ja conhece o setor para onde migrara. 

Nesse caso, por ser proximo ao seu setor de origem, e dispensado do 

treinamento, mas nao da realizagao do teste. Mesmo que esse funcionario possua todas 

as condigoes de operar outra maquina e realizar a contento uma nova fungao, sua 

migragao esta condicionada a realizagao do teste escrito; se for reprovado nao migrara de 

setor. A progressao funcional na SPA e constante, havendo sempre migragoes entre 
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setores, novas contratagoes e dispensa, isto em relagao aos setores que abrigam a parte 

produtiva da empresa. 

A SPA nao dispoe de salas de aulas que comportem o numero de funcionarios que 

ainda precisam cumprir a escolaridade basica, de modo que os funcionarios sao enviados 

ao CAT JRF para cumprirem sua escolaridade. Esses alunos trabalhadores estao 

distribuidos nos cinco horarios alternativos do Programa Educagao do Trabalhador, 

porem, a maioria assiste as aulas no periodo diurno (07:00h), vindo, portanto, do trabalho 

para a escola. Os trabalhadores beneficiados recebem vale-transporte, fazem uma 

refeigao leve antes de irem assistir aula e sao incentivados a continuar estudando com o 

estimulo de mudarem de setor ou de fungao, principalmente para chefes de turno/turma, 

lider ou supervisor. 

2.4.4. Empresa CTM 

A empresa CTM possui 1.600 funcionarios, dos quais a maioria e de profissionais 

graduados, segundo informagoes apresentadas pelo responsavel pelo RH. Esta empresa 

esta instalada em Campina Grande ha 12 anos e localiza-se no Distrito Industrial numa 

area projetada especificamente para sua instalagao, nao tendo, portanto, outras empresas 

em seus arredores, posto que sua extensao abarca grande parte da Alga Sudoeste da 

cidade, situando-se as margens de uma rodovia bastante significativa para a malha viaria 

do Estado e para o escoamento da produgao. 

A CTM fabrica o fio de algodao que servira de materia - prima para a produgao de 

toalhas e artigos desse genero. O fio e tecido em um maquinario manipulado mediante 

digitalizagao e constituido de uma unica pega, nao havendo setores determinados. Antes 

um imenso "galpao" onde se situam partes desse maquinario, que acolhe o algodao em 

estado bruto e conduze-o nas diversas etapas de melhoramento ate finalizar a produgao 

do fio, que e disposto em carreteis e embalado. 

O controle dessas etapas e feito por funcionarios que geralmente sao responsaveis 

por um bom numero de maquinas, chegando a supervisao de 11 maquinas por um 

funcionario, algumas delas operados por robos. O controle desse maquinario nao se da 

manualmente, todo o procedimento e feito por computador, a partir de um pequeno visor 

localizado na lateral de uma dessas maquinas que "avisa" os registros de alteragoes e/ou 

finalizagoes de uma serie de procedimentos. 

Cabe ao funcionario, apos a supervisao, responder aos "chamados" da maquina e 

registrar todos os procedimentos. As mensagens emitidas por essas maquinas estao 
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dispostas em ingles e boa parte das informagoes aparece em forma de graficos indicando 

a localizagao da maquina e o seu funcionamento interno e eventuais problemas. 

Em termos de demandas de letramento, a CTM apresenta um bom numero de 

textos escritos que se situam fora do ambiente de produgao, a exemplo do refeitorio, da 

sala de descanso, do hall de entrada para as salas de aula e da portaria. Tais demandas 

referem-se a textos informativos, de solicitagao e de entretenimento, dispostos em sua 

maioria em dois idiomas: portugues e ingles. No ambiente de produgao, as demandas de 

letramento restringem-se aos visores localizados em cada segao do maquinario. 

O ingresso do trabalhador no quadro funcional da CTM se da mediante a 

solicitagao ao RH de novos funcionarios. Esse setor dispoe de um banco de dados que 

quando nao supre a necessidade imediata solicita novos funcionarios de instituigoes 

credenciadas, a exemplo do SENAI e Escolas Tecnicas. Os candidatos indicados sao 

entrevistados e avaliados clinica e funcionalmente. Aceito como candidato a vaga, esse 

funcionario recebe orientagoes orais sobre a fungao que desempenhara durante um 

periodo de 3 meses, no qual seu desempenho sera acompanhado e avaliado pelo 

supervisor e ao final sera feita sua contratagao ou formalizada a dispensa. 

Quanto ao deslocamento para outros setores, o procedimento e o mesmo. Nao ha 

no ingresso nem no deslocamento do funcionario qualquer tipo de avaliagao que nao seja 

relacionado ao desempenho de uma habilidade para determinada fungao. Na CTM, ha 

baixa incidencia de progressao funcional. Enquanto parceira do SESI, a CTM dispoe dos 

servigos de lazer, saude e educagao mediante pagamento previamente estabelecido. Em 

fungao disto, se vincula ao programa de Educagao para o Trabalhador, atraves do qual 

atende funcionarios que ainda nao tenham concluido sua escolaridade seja em nivel 

fundamental ou medio. 

A existencia de funcionarios com escolaridade incompleta na CTM se deve ao fato 

de que muitos operarios que participaram da fase de instalagao da empresa nao tinham 

concluido a escolaridade basica, porem foram contratados tendo em vista o 

aproveitamento da mao-de-obra. Por isso, figuram nas estatisticas de beneficiados pelo 

Programa Educagao do Trabalhador. Com base num diagnostico de funcionarios com 

escolarizagao incompleta e nos custos relacionados a implantagao do servigo de 

escolarizagao na empresa, na CTM funcionam tres turmas: uma do primeiro segmento do 

ensino fundamental, na qual e feito o trabalho de alfabetizagao, a outra da 1° fase do 

ensino fundamental, que corresponderia as 5 a e 6 a series desse nivel de ensino, e a 

ultima da 1° fase do ensino medio, que corresponderia a 1 a serie do ensino medio. 



As aulas na CTM ocorrem no periodo noturno, para os alunos-operarios que 

trabalham durante o dia, no horario comercial, ou no horario de 22:00 as 06:00h. Cabe 

registrar que a maioria dos alunos trabalha no periodo noturno, vindo a escola, portanto, 

antes do seu horario de trabalho. 



Capitulo 3: GESTAO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS: CONCEPQOES 

E S C O L A R E S EM CONTEXTO PROFISSIONAL 

O processo administrativo de gestao de pessoas em contexto profissional parece 

ser pontuado por diversos procedimentos que podem ser assim descritos: recrutamento, 

alocacao, fungao a desempenhar, repasse de letramento profissional, mobilidade 

funcional. Esses 5 (cinco) procedimentos funcionam nas empresas como mecanismos 

institucionais de gestao de agentes produtivos, se diferenciam em fungao da atividade 

produtiva da empresa e sao inspirados em praticas escolares. 

Neste capitulo, serao descritos e analisados 2 (dois) dos cinco procedimentos de 

gestao de pessoas que fazem parte da rotina do funcionario no seu processo de 

letramento profissional: o recrutamento e a mobilidade funcional. Esses procedimentos de 

gestao empregaticia podem ser considerados. respectivamente, como acesso e 

deslocamento (ao) no processo de aprendizagem profissional do funcionario e, por essa 

razao, nao estao relacionados diretamente ao processo de letramento funcional. 

Isto nao implica afirmar que esses dois procedimentos empregaticios se encontrem 

em disjungao com concepgoes escolares, posto que, conforme sera exposto a seguir, os 

criterios e os recursos utilizados na operacionalidade dos procedimentos de recrutamento 

e mobilidade funcional revelam concepgoes especificas de escola e de escolaridade. 

Assim considerados, os dois procedimentos empregaticios dispostos neste capitulo 

tambem funcionam como os elementos norteadores dos outros procedimentos que 

pontuam a rotina do funcionario no seu processo de letramento profissional: alocagao, 

fungao a desempenhar e repasse de letramento profissional. Esses 3 (tres) 

procedimentos serao descritos e analisados no capitulo 4. 

3.1 SPA 

3.1.1 Recrutamento 

O processo de selegao dos novos funcionarios na SPA acontece mediado pelo 

criterio do compadrio. Esse e um procedimento comum nessa empresa que utiliza o 

"passaporte" como requisito para contratagao de novos funcionarios. Esse documento 

disponibilizado a integrantes do quadro e com boa conduta profissional funciona como 

unica forma de ingresso na empresa, tal como atestou um dos informantes e foi registrado 

em Diario de Campo: 
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Registro 01 

Eu entrei na empresa porque meu primo trabalha la e conseguiu um passaporte para 

mim, se nao for assim, nao tem jeito de entrar. E tao dificil que tem gente ate que vende 

passaporte. Mas e ruim de conseguir porque ninguem quer ficar responsavel pelo outro. 

(28.11.2005) 

Esse criterio de selecao faz ocorrerem dois fenomenos na SPA: 1) contratacao de 

familias inteiras; 2) atragao de uma massa de funcionarios sem qualificagao e por vezes 

sem escolaridade. Isto porque a indicacao e o criterio atuante na escolha do funcionario. 

Quanto melhor conceituado for quern indica, mais chances o indicado possui de conseguir 

a vaga. Assim sendo, o valor cultural esta embutido nesse procedimento de forma mais 

significativa do que o mero preenchimento do formulario, pois que existe a crenca de que 

se o operario que indica e confiavel, obediente e bom funcionario, o seu indicado tambem 

o sera, minimizando futuros problemas de ordem economica e social. O problema real de 

ordem educativa, portanto, pode ser conquistado depois ou e tratado como menor. 

Dessa forma, uma pratica de letramento oral permeia a admissao: a indicacao; 

num grupo menor poderia ser feita oralmente e o controle ser mantido pelo chefe, mas no, 

caso em pauta, e apoiado pela apresentacao de um formulario cujo valor e reconhecido 

apenas na SPA. 

Apos a indicagao, o candidato e convocado pelo RH e participa de uma entrevista 

coletiva, qualificada por um dos informantes como "mini entrevista" porque e rapida e 

enfoca apenas questoes como comportamento em grupo, facilidade para aprender, 

adaptagao em horarios noturnos ou diurnos, experiencia em industria. Passada essa 

etapa, o candidato e submetido a um teste escrito cujo teor consideramos de natureza 

escolar visto que e pontuado por questoes normativas. Esse teste nao guarda relagao 

com as fungoes a desempenhar pelo candidato a funcionario. pois explora, em Lingua 

Portuguesa, questoes normativas, a exemplo de classificagao morfologica de termos, bem 

como questoes relacionadas a ortografia, e em Matematica as questoes focalizam as 

quatro operagoes dispostas em forma de situagoes-problema. 

Esse teste tambem e discrepante com o criterio de selegao adotado; funciona, na 

realidade, como um filtro perante o numero de candidatos inscritos para o recrutamento, 

e, como tal, representa a exclusao mediada pelas praticas escolares, ja que os candidatos 

a funcionarios, em sua maioria, apresentam uma escolaridade incompleta ou minima, 

fator esse que parece nao ser importante para a empresa, pois, de acordo com o registro 

do Diario de Campo: 
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Registro 02 

Ao perguntar sobre a sua experiencia anterior tanto em termos de escolaridade como 

profissional, o aluno respondeu que na empresa nao perguntaram por isso, apenas se ele 

ja havia trabalhado em industria antes. Outro aluno que estava na sala confirmou a 

informagao e disse que quando entrou na empresa so tinha concluido o primario. 

(5.12.2005) 

E interessante pontuar que no "passaporte" consta como observacao que o 

candidato ao ser convocado pela empresa deve apresentar os documentos pessoais e o 

certificado de conclusao do 1° ou do 2° grau (sic!), nomenclatura que se refere atualmente 

ao ensino fundamental e medio. Este dado, a semelhanca do teste escrito, representa 

uma discrepancia, posto que a indicacao, conforme ja frisado, e elemento preponderante 

de admissao do funcionario. Vemos com isso certa influencia das praticas sociais de 

valorizagao dos certificados escolares, pois a atividade a ser desempenhada na empresa 

nao requisita propriamente o dominio de conteudos escolares. Alem disso, a propria 

empresa mantem uma politica de apoio a complementacao escolar nos moldes EJA/PET. 

3.1.2 Mobilidade 

Apos essas etapas - indicagao, entrevista e teste escrito - o candidato selecionado 

e encaminhado ao setor onde ira trabalhar, ficando as instrugoes especificas a cargo do 

supervisor ou do lider de grupo. Passados os tres meses de estagio, conforme previsto 

em Lei, e estando o funcionario adaptado ao setor, a contratagao e efetivada. Nesse caso, 

podemos afirmar que as praticas letradas exigidas aproximam-se das requeridas no 

letramento escolar, que neste caso, habilita, de forma reduzida, para o letramento 

profissional, uma vez que nao sao conteudos relacionados a escrita-leitura ou a notagao 

matematica que sao postos em avaliagao, mas sim as caracteristicas secundarias da 

escola que sao avaliadas, tais como obediencia, atengao, capacidade de repetigao de 

agoes segundo uma ordem pre-estabelecida. 

Uma vez contratado e devidamente integrado a rotina da empresa, o proximo 

passo do funcionario inclui a mobilidade funcional. Assim, de operador de maquina ele 

pode chegar a supervisor (antes, ele pode ser lider de grupo, chefe de turma e chefe de 

turno). Sendo assim, o procedimento da mobilidade funcional na SPA e horizontal, uma 

vez que o funcionario nao ascende a fungoes hierarquicas superiores. Ele permanece na 
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base da piramide produtiva da empresa. Alem disso, como o numero de setores e 

fungoes e significativo, a mobilidade e quase constante. 

Para migrar de uma fungao para outra, o funcionario segue quase os mesmos 

passos do recrutamento, com a diferenga de que ele proprio se inscreve para concorrer a 

vaga, que pode ser sua dependendo da indicagao, tal como ocorre no criterio da 

admissao. O supervisor ou outro responsavel pelo setor indica o funcionario por razoes 

diversas, entre elas as relacionadas ao desempenho. O indicado tambem e submetido a 

um teste escrito de cunho escolar. Como sao muitos os funcionarios e poucas as vagas, 

esse teste funciona como uma forma de excluir, posto que se houvesse a adogao do 

criterio do desempenho provavelmente haveria um grande numero de aprovados. 

Em todo caso, o que observamos atraves de relatos de funcionarios- alunos foi 

que, muitas vezes, a indicagao prevalece a revelia do teste escrito, informagao que nao 

pudemos confirmar em virtude da sua natureza comprometedora. Tambem podemos 

considerar como variavel, perante essa informagao, o fato de que esses comentarios 

vieram de funcionarios que nao conseguiram a vaga. 

A informagao sobre o teste escrito como requisito da mobilidade e ascensao 

funcional que ocorre na SPA foi obtida atraves dos alunos matriculados no EJA e que sao 

funcionarios da SPA, conforme registrada no Diario de Campo: 

Registro 03 

Os alunos da SPA pediram ao professor de Matematica e a mim que dessemos aula para 

eles porque iriam se submeter a uma prove na SPA para mudar de fungao. Outro dia um 

aluno reclamou do conteiido estudado em Quimica porque segundo ele nao Ihe serviria 

de nada na empresa, ele so precisava de Portugues e de Matematica para poder 

melhorar de fungao. Procurei o RH da SPA e a psicologa confirmou; inclusive me mostrou 

o teste, que infelizmente nao pude xerografar, apenas tentar lembrar das questoes. 

Ouase nao ouvia o que ela conversava porque fiquei tentando decorar as questoes, que 

focalizam o genera dos substantivos (epiceno, sobrecomum e comum de dois). 

(23.07.2006) 

A questao da mobilidade funcional na SPA, no entanto, nao torna o trabalho do 

operario menos arduo, antes continua a exigir dele grandes esforgos porque as outras 

fungoes que ele almeja nao sao diferentes em termos de forga fisica. As migragoes 

tambem estao relacionadas a perspectiva de evitar a exaustao e consequentemente a 

elevagao de absenteismos e dispensas por danos fisicos. Mudar de setor e de maquina 
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permite que o funcionario altere sua rotina de trabalho e assim retarde ou camufle o 

desgaste fisico. A essa mudanca soma-se um aumento de salario e agrega-se o status 

de passar a ocupar a fungao de lider, supervisor ou chefe de turma/turno ainda que 

constantemente o funcionario promovido execute as fungoes mecanicas da maquina, 

quando um de seus subordinados esta ausente do setor. 

A esse respeito e oportuno afirmar que, ao incentivar a mobilidade, a empresa 

tambem esta garantindo a fidelidade do funcionario ao setor fabril, coracao da empresa, e 

tentando evitar que ele se rebele contra determinados prejuizos, a exemplo dos 

problemas de saude que muitos adquirem ao longo do processo de insercao nessa 

empresa, conforme o depoimento de um informante registrado em Diario de Campo: 

Registro 04 

Um aluno da sala comentou hoje comigo que sua esposa foi demitida da SPA por causa 

de problemas na coluna cervical, que segundo ele foi obtido na empresa mesmo, mas 

disseram a ela que era congenito e para nao agravar era melhor que ela saisse da 

empresa. O aluno estava com muita raiva porque ela nunca havia reclamado de dores na 

coluna antes de entrar na empresa e que foi uma injustiga o que fizeram e principalmente 

porque ela, ao sair. havia perdido o direito de usar o piano de saude e agora teria que ir 

ao INSS se tratar (15.03.2007). 

Conforme esse depoimento mostra, o funcionario nao tem autoridade para 

questionar o diagnostico, mesmo que ele contrarie o seu entendimento da situacao, 

primeiro, porque o mesmo veio de uma voz letrada com a qual o funcionario nao tem 

como contra-argumentar ou duvidar - a voz do discurso medico -, segundo, porque esse 

diagnostico foi repassado por uma outra voz de igual valor: a voz da empresa. Vejamos 

que se constituem de vozes cujo letramento suplanta a voz do funcionario e perante as 

quais ele nao possui meios de enfrentamento, a nao ser aceitar a sentenca recebida e 

nos bastidores, ou no espago da sala de aula, onde eventualmente tem sua voz ouvida, 

reclamar e lamentar (da) pela sua exclusao do quadro funcional. 

A analise do recrutamento e da mobilidade na SPA permite inferir que o processo 

de escolarizagao em si parece, no que diz respeito ao dominio de praticas letradas em 

sentido estrito, nao ser a parte mais importante. O mais importante vem a ser certo 

comportamento social que esta atrelado a determinadas praticas escolares, tais como 

seguir instrugoes, copiar, esperar a vez, responder quando perguntado, repetir 

informagoes, aceitar sem queixas ou contestagoes. Durante uma das visitas a SPA, 
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houve oportunidade de perguntar ao RH sobre a importancia do processo de 

escolarizagao para os funcionarios, cuja resposta e a que segue: 

Registro 05 

Depois que eles passam a estudar, eles fleam diferentes. Pedem licenga para entrar na 

minha sala, dao bom dia, boa tarde e quando vem me pedir alguma coisa, pedem por 

favor. Entao, ja notamos a diferenga. Antes eles eram bem menos educados. 

Como se ve, a escola parece ser importante porque da ao funcionario ares de 

civilidade. Inferimos que para essa empresa parece ser preferivel lidar com mao de obra 

pouco qualificada, mas habil para seguir instrugoes. Isto se revela pela pouca exigencia 

de escolarizagao no processo de admissao e no grande numero de alunos-operarios 

provenientes dessa empresa matriculados na EJA/PET no CAT JRF. 

Na segao a seguir, descreveremos como ocorrem na CTM os processos aqui 

relatados. 

3.2. CTM 
i 

3.2.1 Recrutamento 
I 

No caso da CTM, o recrutamento ocorre atraves da analise de curriculo e de 

desempenho, visto que o candidato entrega o curriculo ao RH para que seja avaliado pelo 

responsavel pelo setor que esta oferecendo a vaga. Nessa empresa, o curriculo e o ponto 

de partida para a admissao. Neste documento sao observados o grau de instrugao, as 

experiencias de trabalho e os cursos profissionalizantes realizados pelo candidato. 

Desse modo, a admissao do funcionario parece depender do teor do seu curriculo, 

caso contrario a contratagao pode nao ser efetivada, conforme o registro que segue: 

Registro 06 

Um informante indireto que estava na sala revelou que, no seu caso, ele apenas entregou 

o curriculo e foi chamado dois meses depois. Ele disse que tinha no seu curriculo alguns 

cursos realizados junto ao ETER e ao SENAI e se expressou nos seguintes termos: um 

engenheiro amigo meu pediu que eu levasse meu curriculo para a empresa, mas que nao 

garantia nada, meu curriculo e que iria me ajudar. Se eu tivesse um curriculo bom, era 

facil de eu ser contratado. Perguntei ao aluno se realmente esse engenheiro nao teria 

facilitado a sua contratagao. Ele me disse que nao, pois esse apenas informara que 
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existia a vaga. Disse tambem que depois de contratado sequer o encontrava 

frequentemente na empresa. (7.12.2005) 

Avaliado o curriculo e constatada a sua relevancia, o candidato e encaminhado ao 

setor onde ira trabalhar para a realizagao de entrevistas com o engenheiro responsavel 

pelo mesmo, e, posteriormente, e submetido a avaliacoes medicas na propria empresa. 

Trata-se de entrevista individual, supostamente entre pares, ja que o tema versa sobre 

conhecimento que o candidato apresenta sobre a area especifica. 

Nesse caso, o letramento escolar parece ser fator de ingresso no mundo do 

trabalho. Vale destacar que parte desse letramento escolar ja e tambem o proprio 

letramento profissional, uma vez que os cursos profissionalizantes nao sao exatamente 

cursos escolares no sentido estrito do termo. 

3.2.2 Mobilidade 

Na CTM, o numero de setores e fungoes e pouco expressivo, em virtude da 

automagao que constitui os seus processos produtivos. Portanto, ha pouca mobilidade 

funcional, ja que um mesmo operario chega a supervisionar o funcionamento de ate 11 

maquinas. Constata-se a mudanga de um setor para outro, ou de um horario para outro, 

mas sempre na mesma fungao. 

A mobilidade na CTA, a semelhanga da SPA e horizontal, embora menos constante 

e tem como criterio de recrutamento o desempenho e a qualificagao. Dessa forma, os 

funcionarios do setor de produgao nao migram sempre e facilmente para outros setores e 

fungoes, posto que sua qualificagao nao e significativa para que atinjam o meio da 

piramide, ocupado por profissionais de qualificagao bastante significativa (ha engenheiros, 

medicos, psicologos, administradores, odontologos) em relagao ao do funcionario do setor 

produtivo, que tem apenas o nivel tecnico. 

Formulamos essa constatagao em conversas com informantes indiretos. 

Registramos no Diario de Campo a conversa com um deles que foi funcionario da CTM e 

atualmente esta trabalhando na SPA, conforme abaixo transcrito: 

Registro 07 

Hoje esperando o dnibus em frente ao CAT JRF fiquei conversando com dois alunos, um 

deles perguntou se eu dava aulas na CTM porque um colega seu havia me visto la. 

Confirmei a informagao e perguntei se ele conhecia a CTM, ele disse que ja havia 

trabalhado la, mas pediu demissao porque ganhava pouco, estranhei a informagao porque 
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pensava que na CTM, devido o seu status na cidade, o piso salarial era maior. 

Continuamos conversando e eu aproveitei para perguntar sobre a questao de sair de 

setor para outro, entao ele disse que e a coisa mais dificil, isso tambem provocou sua 

saida. Segundo o aluno, o funcionario passa anos no mesmo setor. Outra informagao que 

esse aluno forneceu foi que ele resolveu sair da CTM para tentar entrar na SPA, atraves 

de um colega. La, conforme ele disse, e mais facil mudar de setor e o salario e maior. 

(17.03.2007) 

Na realidade, na CTM ocorrem mobilidades intra-turnos, nao necessariamente 

mobilidades, posto que os funcionarios alternam seus turnos de trabalho indo do diurno 

para o noturno e vice-versa, havendo uma excecao para os funcionarios que estao 

matriculados no programa Educacao do Trabalhador. A esses e vetada a possibilidade de 

migragoes intra-turnos. Nessas migragoes, ocorre aumento salarial apenas, ja que o 

funcionario passa a ter o adicional noturno acrescentado ao seu salario. Ademais, os 

funcionarios sao constantemente estimulados a fazerem outros cursos, credenciados por 

instituigoes certificadoras, como o SENAI, o SESI e escolas tecnicas e isto se revela com 

facilidade na fala dos informantes, conforme registramos em Diario de Campo o 

depoimento de um dos informantes indiretos: 

Registro 08 

Um aluno, que e mecanico, me disse que ja havia mudado de setor tres vezes nos seus 

dez anos na empresa e isto porque ele sempre estudou, sempre foi um funcionario 

qualificado e sempre que tem cursos na empresa ele participa, comentou tambem que 

seu proximo curso sera de informatica. (12.07.2007) 

Como se ve as mobilizagoes na CTM, quando ocorrem, parece que estao 

condicionadas pelos mesmos criterios do recrutamento, ou seja, o funcionario que tem um 

bom desempenho e tenha realizado cursos promovidos pela empresa ou por instituigoes 

credenciadas passa a ter mais chances de migrar de um setor para outro. 

3.3 Escola e escolarizagao: a concepcao dos gestores e dos funcionarios 

Acreditamos que a utilidade do letramento escolar em ambas as empresas, a partir 

da perspectiva do criterio do recrutamento, relaciona-se ao que Mey (2001:235-6) 

denomina efeitos primarios e efeitos secundarios do letramento. A medida que a SPA 

utiliza o letramento escolar apenas para excluir o excesso de contingente entre 
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pretendentes a funcionarios esta operando em nivel dos efeitos secundarios do 

letramento, que, conforme esse autor (op.cit), relacionam-se aos valores atribuidos a 

escolaridade para aquem dos usos reais que se possam realizar com as habilidades de 

ler e de escrever. A CTM, ao enfatizar os saberes escolares como requisito de ingresso 

no seu quadro funcional, opera em nivel dos efeitos primarios do letramento, posto que a 

estes efeitos, conforme Mey (op. cit), nao sao agregados valores que se situem noutra 

perspectiva que nao os de natureza funcional ou de usos reais. 

Na perspectiva do procedimento da mobilidade funcional, podemos afirmar que 

ambas as empresas possuem uma agenda oculta (cf. Mey, 2001) para viabilizar a politica 

das mobilizacoes. Ha uma politica interna que funciona para garantir vantagens para a 

empresa numa escala superior as vantagens para o funcionario. Dessa forma, podemos 

entender a diferenca de incentivo nas duas empresas nos seguintes termos: a SPA 

incentiva as mobilizacoes tendo em vista que atraira mao-de-obra fiel e produtiva; a 

CTM, ao incentivar veladamente as mobilizacoes, o faz em seu favor, uma vez que 

qualquer mobilizacao nessa empresa significa maior dominio do aparato tecnologico. 

Essa politica interna concernente a mobilidade, nas duas empresas, aparece na 

visao dos alunos de modo diferente. Nas entrevistas dos funcionarios da CTM, 

verificamos uma pretensao para a qualificagao em nivel superior, como por exemplo, a 

realizagao de vestibular. Ja nas entrevistas dos funcionarios da SPA, os informantes 

defenderam que seu objetivo diante da EJA era apenas a mudanga de fungao na 

empresa, tal como os registros a seguir, coletados das entrevistas escritas e transcritas 

tais como os informantes as redigiram: 

Registro 09 

1. Qual o seu objetivo diante da EJA - Educagao do Trabalhador? 

CTM: mim capacitar o maximo possivel para estar bem preparado neste mundo 

globalizado, onde a tecnologia ja domina. (7/3 a fase) 

SPA: ao concluir o ensino medio eu espero ter novas oportunidades dentro da empresa. 

(3 /1 a fase) 

Estas respostas sugerem que o funcionario absorve o discurso pertinente as 

mobilidades emitido pela empresa onde esta inserido e, sendo assim, qualquer incentivo 

declarado como constitutive da mobilidade e aceito por ele como verdade, que desse 

discurso se apropria constituindo-se como um eco. 

4S 



Observemos que declaragao do funcionario da CTM nao se refere propriamente a 

empresa onde trabalha e se ele o faz, pensa em obter a condigao de integrar os quadros 

funcionais superiores. Ja o funcionario da SPA deixa bem evidente que seu limite e o 

ensino medio e que este patamar de escolaridade e o suficiente e o necessario para sua 

mobilidade horizontal, muito embora tenhamos visto ao longo dessa exposigao que, nesta 

empresa, o criterio da escolaridade nao e significativo, pelo menos em termos de 

desenvolvimento funcional. 

Os criterios recrutamento e mobilidade funcional nas empresas SPA e CTM, revelam, 

portanto, a nogao que ambas guardam de escola e a fungao que tem a escolaridade para 

os seus funcionarios, conforme demonstra o registro a seguir, oriundo da entrevista 

escrita realizada junto aos profissionais responsaveis pelo setor de Recursos Humanos: 

Registro 10 

3. O que a empresa espera que a escola (Programa Educagao do Trabalhador) ensine 

aos funcionarios? 

a) CTM: nivelamento dos seus colaboradores. como tambem despertar nos alunos a busca 

pelo nivel universitario. 

b) SPA: a cidadania como principio basico e a responsabilidade por seu futuro profissional, a 

consciencia de que cada um e responsavel pela melhoria em todos os aspectos. 

Nessas respostas ve-se que para a CTM a verticalizagao da qualificagao torna-se 

imperiosa, pois existe a preocupagao com a ascensao profissional ao lado de certo 

cuidado que percebemos, durante as visitas e as aulas, com os operarios enquanto 

agentes do desenvolvimento da empresa. E isto passa pela escola. Para essa empresa, a 

escolaridade do funcionario parece ser requisito de igual envergadura ao lado da 

qualificagao profissional. para que ele possa desempenhar sua fungao adequadamente. ja 

que essa fungao requer mais que saber supervisionar uma maquina. Assim, parece-nos 

que para essa empresa escola e sinonimo de autonomia. Os criterios de recrutamento e 

de mobilidade funcional revelam que para CTM a escola tem grande utilidade como 

formadora de mao de obra qualificada e como centro de repasse de praticas letradas. A 

esse respeito, as palavras do RH sao elucidativas quando da sua resposta nas entrevistas 

sobre a satisfagao da empresa no tocante ao servigo oferecido pelo Programa Educagao 

do Trabalhador: 
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Registro 11 

4. A empresa se encontra satisfeita com os resultados do programa Educagao do 

Trabalhador? 

Sim, apenas observamos "dificuldades" na escrita por parte de alguns colaboradores -

estudantes (erros de grafia, concordancia, etc). (Destaques da entrevistada) 

A resposta do profissional responsavel pelo RH mostra que o funcionario participa 

de eventos de letramento na CTM e que esses eventos sao significativos da relagao que e 

estabelecida entre o saber, o saber fazer e o saber dizer,. Relagao, essa, que a empresa 

importa prezar e defender, posto que, dada a natureza produtiva do seu processo 

economico, o saber fazer apenas nao Ihe e significativo. Ser escolarizado para a CTM e 

saber bem mais que conteudos escolares, e poder demonstrar o conhecimento adquirido 

em contexto escolar, conforme revelam a entrega do manual de funcionamento das 

maquinas e a analise do curriculo do funcionario. 

Assim sendo, a empresa espera, de fato, que a EJA promova o nivelamento de um 

percentual minimo de seus funcionarios (remanescente da construcao da empresa) a fim 

de que um trabalho eficiente seja realizado. Um nivelamento vindo da escola que faculte 

ao funcionario reutilizar os conteudos vistos em Quimica, Matematica, Ingles e Lingua 

Portuguesa, no seu saber fazer e saber dizer. 

Para a SPA, a horizontalidade do letramento profissional e bem mais preponderante, 

a preocupacao parece ser de fato com o saber fazer dentro da empresa, posto que o 

discurso do RH e claro e nao deixa duvidas de que a escolarizagao possibilita ao aluno 

funcionario o condicionamento do seu comportamento para agir/atuar na empresa e sob 

esse criterio migrar para outros setores. Nessa empresa, parece que o mais importante 

nao e a qualificagao, mas a propensao para o letramento profissional acontecido dentro 

da empresa, que em muitos casos, se dara com a mediagao da escola, pois nas palavras 

da profissional responsavel pelo RH, oriundas da entrevista escrita, o PET tem atendido 

as expectativas: 

Registro 12 

4. A empresa se encontra satisfeita com os resultados do programa Educagao do 

Trabalhador? 

Percebe-se a mudanga gradativa nos pequenos atos. A educagao em forma de 

comportamentos adequados. Nao ha como negar os resultados desse aprendizado para 

os alunos. (grifos nossos) 
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Para a SPA, ser escolarizado parece ser obediente e saber receber instrucoes e 

ser educado, conforme o discurso do RH revela. A essa declaragao acrescenta-se a 

questao do criterio de recrutamento e mobilidade funcional adotado por essa empresa. 

Conforme visto, a escolaridade do funcionario nao conta no que esta proporciona de 

desenvolvimento cognitivo, antes funciona na solugao para demandas maiores que 

ofertas, ja que utiliza os conteudos e os requisitos escolares - o texto escrito - para 

excluir os candidatos indicados. 

Parece que a visao de escola que a SPA apresenta situa-a como agenda 

institucional que pode proporcionar condicionamento. obediencia e passividade, fatores 

nao necessariamente voltados para a autonomia do funcionario, donde, parece resultar 

uma massa de funcionarios aptos a receber ordens e produzir eficientemente. Em outras 

palavras, parece que o conceito de escola esta associado a submissao. E importante 

informar que os funcionarios dessa empresa vao assistir as aulas pela manha, apos 8 

horas de trabalho exaustivo, no periodo noturno. Assim sendo, o foco nao nos parece ser 

no conteudo escolar, mas nas regras de convivencia que sao importantes para a atuacao 

na empresa. 

Os funcionarios da CTM, ao contrario, estudam a noite, antes do horario de 

trabalho, apos terem passado supostamente o dia inteiro em suas residencias. Assim 

sendo, chegam a escola mais dispostos para as atividades. Desse modo. a fungao da 

escola, mesmo que sob um discurso opaco, pode ser a de garantir que o funcionario 

aspire a um nivel universitario, posto que existem condigoes minimas de aprendizagem. 

Esta constatagao reveladora da distingao entre as empresas, em se tratando da nogao 

que guardam sobre a escola e da fungao que defendem para a escolaridade, nos remete 

ao tipo de escolaridade que recebem os funcionarios dessas empresas em contexto de 

EJA, conforme sera descrito no capitulo 4. 

De modo geral, em contexto de EJA, nao sao levadas em consideragao as 

concepgoes de escola e de escolarizagao dos alunos-funcionarios. Eles sao vistos, 

comumente, como industriarios, sem que haja preocupagao com sua procedencia 

profissional e necessidade escolar. Esse fato nao ficou restrito apenas aos olhos do 

pesquisador, revela-se tambem na reagao dos 9 alunos informantes com relagao a 

contribuigao dos conteudos das disciplinas estudadas para a fungao que desempenham e 

do que seria necessario aprender para desempenha-la ainda melhor. 

Dos 9 informantes, 2 afirmaram categoricamente que os conteudos em nada 

contribuem para o exercicio da sua fungao; 2 enfatizaram uma contribuigao parcial; os 5 

restantes defenderam uma contribuigao total sem que, no entanto, soubessem apontar 
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essa contribuigao, muito embora tenham defendido enfaticamente que necessitavam da 

aproximagao dos conteudos ao seu fazer laboral. Consideramos essa ultima posigao 

paradoxal, uma vez que se os conteudos ministrados estao contribuindo 

significativamente, nao haveria ressalvas. 

Esse comportamento dos informantes revela que, assim como eles absorvem o 

discurso da empresa onde trabalham com relagao a mobilizagao e passam a adota-lo 

como proprio, do mesmo modo, eles adotam o discurso do senso comum de que todos os 

procedimentos escolares sao adequados e aceitaveis porque legitimos na sociedade. 

Essa perspectiva de pensamento e tambem de comportamento esta relacionada ao 

que Graff (1994) denomina o Mito da Alfabetizagao, atraves do qual ocorre o 

envolvimento inconteste do sujeito pertencente a dada comunidade nas premissas 

propagadas pelas instancias maiores, a exemplo do Estado e da midia, de que a 

alfabetizagao e o caminho que conduz ao sucesso e ao desenvolvimento socio-

economico de todos os empreendimentos humanos. Segundo essa visao, so a educagao 

escolar, portanto, pode fazer com que o sujeito adquira os meios necessarios para 

alcangar um patamar satisfatorio e significativo na sociedade. Tais premissas 

apresentam-se de tal maneira arraigadas no comportamento dos sujeitos, aqui 

analisados, que ilustramos essas proposigoes com o depoimento de um informante, 

conforme transcrito a seguir: 

Registro 13 

4. De quais outros cursos incentivados pela empresa voce participa? 

Nao tive oportunidade ainda de participar de outros cursos, porem fapo parte dos alunos que 

faz o telecurso, estao de parabens as pessoas que teve essa ideia de criar o telecurso (3/1afase) 

(grifos nossos) 

Ser aluno do programa constitui status, vejamos que ele frisa bem essa condigao. 

Ele nao fez outros cursos, mas faz parte do programa, sobre o qual ele tece elogios e 

agradecimentos. E aqui cabe frisar que este informante esta no grupo dos cinco que 

defenderam uma maior aproximagao entre a EJA e o seu fazer laboral. 

Em sintese, podemos afirmar que a escolarizagao para a SPA agrega um valor 

secundario a atuagao profissional, ja para a CTM agrega um valor primario, posto que a 

experiencia escolar e requisito basico para atuagao profissional. Ja para os alunos da EJA 

oriundos da SPA a contribuigao parece ser quase nula. Suas aspiragoes em termos de 

modificagoes na EJA/PET apontam para cursos de oratoria e de leitura, ou seja, cursos 
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Capitulo 4: PRATICAS DE R E P A S S E DE LETRAMENTO EM CONTEXTO 

PROFISSIONAL E ESCOLAR: C O N V E R G E N C E S E D I V E R G E N C E S 

O corpus constitutive dos cenarios profissional e escolar possibilitou a identificagao 

de caracteristicas relativas as praticas de repasse de letramento. Essas caracteristicas 

podem ser assim resumidas: a) o repasse de instrucoes ocorre atraves da modalidade 

oral da linguagem utilizada pelo responsavel direto pelo evento de letramento profissional 

ou escolar; b) presenga de objetivos distintos para justificar o repasse de letramento em 

forma oral; c) presenga de textos escritos na rotina do funcionario/aluno. 

Assim sendo, para efeito de sistematizagao da presente analise, essas caracteristicas 

sao descritas e traduzidas nos seguintes topicos: 1) Praticas de repasse de letramento em 

contexto profissional; 2) Praticas de repasse de letramento em contexto escolar. Esses 

topicos permitirao a descrigao e a analise das praticas nos cenarios 1 (SPA), 2 (CTM) e 3 

(CAT JRF) bem como favorecerao uma analise comparativa entre esses cenarios. 

4.1. Praticas de repasse de letramento em contexto profissional 

As visitas feitas as empresas SPA e CTM e as conversas realizadas junto aos 

informantes deixaram transparecer que o repasse do letramento profissional ocorre, 

nestas empresas, mediado pela modalidade oral da linguagem, conforme registrado nos 

trechos seguintes do Diario de Campo: 

Registro 14 

Enquanto aguardava a profissional responsavel pelo RH da SPA retornar ao seu setor 

depois de um atendimento por telefone, aproximei-me de um stand onde estavam 

dispostos varios modelos do produto all fabricado. Atras desse stand, havia uma sala, 

semelhante a uma sala de aula, onde alguns funcionarios estavam sentados em carteiras 

ouvindo a prelegao de um outro. Perguntei a um funcionario que estava no stand do que 

se tratava, ele respondeu que eram instrugoes sobre alteragoes na produgao atual, eles 

receberam um grande pedido e teriam que trabalhar em dobro para poder entregar no 

prazo determinado. Logo apos, a responsavel pelo RH voltou e seguimos a visita, foi 

quando perguntei de que maneira os funcionarios aprendiam as fungoes exercidas na 

fabrica, e ela disse que era por demonstragao. (22.06.2006) 
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Registro 15 

Na CTM, ouvindo as explicagdes do engenheiro, perguntei a um aluno que acompanhava 

a visita como e que eles sabiam manipular aquele visor, que me pareceu tao dificil, ele 

respondeu que era fazendo, ou seja, o engenheiro explica como e. Entao, pude perceber 

que um fato aproximava as empresas: as orientagoes sobre o letramento profissional se 

dao em forma oral seguidas de demonstragoes. (23.11.2005) 

A analise dos dados permite verificar que e a modalidade oral da linguagem que 

perpassa as instrugoes dadas no interior das empresas, sendo esse um dos pontos de 

convergencia entre elas. No entanto, observando o perfil de ambas as empresas, tendo 

em vista os seus processos internos - alocacao do funcionario e funcao a desempenhar -

a convergencia revela-se parcial, posto que na base do repasse do letramento sob a 

forma oral repousam a natureza da alocacao bem como da funcao a desempenhar, que 

nas empresas aqui focalizadas sao de naturezas distintas, conforme se vera nas 

exposicoes que seguem. 

4.1.1 SPA 

Na SPA, o funcionario so sabe em que e onde ira trabalhar ao ser encaminhado 

para este setor. No caso desta empresa, o ingresso do funcionario nos diferentes setores 

que compoem o processo produtivo se da de forma aparentemente aleatoria, conforme 

um dos depoimentos que registramos no Diario de Campo: 

Registro 16 

"Quando eu fui me apresentar na empresa eu nao sabia para onde ia. tambem nao 

perguntei, como eu tava precisando aceitei o que me deram. A psicologia so me deu o 

horario que eu ia trabalhar, disse que era de noite, eu achei ruim, mas so tinha esse 

horario disponivel. Depois foi que eu fiquei sabendo onde ia ficar, ai fiquei na prensa ate 

hoje." (12.07.2006) 

Conforme podemos verificar no depoimento anterior, parece que nao e comum a 

empresa pre-anunciar a funcao onde o recem contratado vai ser alocado. Interessa 

informa-lo sobre o horario que ele devera cumprir, uma vez que letramento profissional e 

repassado enquanto se ensina a operar a maquina. 



Nesta empresa tambem foi observado que o procedimento fabril e o mecanico, 

realizado por maquinas controladas pelo operador, e que o produto e fabricado em 

separado, sendo montado so na etapa final. Essa caracteristica parece reforgar o 

processo de repasse de letramento situado, ou seja, o funcionario vai aos poucos 

conhecendo a fungao a desempenhar. 

Dessa forma, podemos assegurar que o funcionario da SPA trabalha por produgao, 

na medida em que a quantidade de sandalias a serem produzidas depende da sua 

agilidade frente a maquina. A esse respeito, foi registrado no Diario de Campo o seguinte 

trecho oriundo das conversas com os informantes: 

Registro 17 

"Quando chega um pedido novo, de 10 mil pares de sandalias, por exemplo, e uma 

correria porque a gente tern que parar aquela produgao e comegar a outra. Nao da tempo 

nem para respirar se nao atrasa tudo." (...) 

Assim sendo, podemos conjecturar que a realizagao das atividades nesta empresa 

supoe fungoes simples que exigem dos funcionarios apenas destreza e agilidade, e que, 

portanto, nao envolvem diretamente eventos de letramento centrados na escrita, 

conforme mostram as respostas dadas pelos alunos da SPA a respeito das contribuigoes 

dos conteudos estudados, e sobre os quais os informantes-alunos em sua quase 

totalidade, disseram ser de pouca utilidade ou de uma utilidade parcial, conforme os 

exemplos ilustrativos a seguir, retirados das respostas aos questionarios: 

Registro 18 

2. Quais as contribuigoes dos conteudos estudados para o desempenho na sua fungao? 

A minha fungao e muito simples e nao precisa de grandes conhecimentos (4/2 a fase 1) 

Nenhua2, por que na minha nao uso leitura. escrita nem outro conteudo visto nas 

disciplinas (3/3 a fase) 

Das disciplinas a Fisica e a que mais se relaciona com a minha fungao, por causa, os 

elementos que compdem as maquinas. (5/2 a fase). 

Na SPA, em virtude do tipo de atividade produtiva desempenhada, do tipo de 

maquinario e do tipo de processo de alocagao, o aprendizado referente ao desempenho 

1 Os numeros entre parenteses representam o codigo identificador do informante e a fase de ensino que ele 
frequentava quando respondeu ao questionario. 
2 As respostas dos informantes estao transcritas tal como apresentadas no questionario. 
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da fungao e totalmente concretizado na e pela propria empresa. Para o funcionario recem 

contratado, sao necessarias a habilidade manual e a atengao tao somente. ja que sua 

fungao nao demanda tomada de decisoes nem resolugao de problemas com base em 

textos escritos; exige apenas o dominio dos mecanismos pertinentes a maquina e cuja 

instrugao e dada pelo supervisor ou pelo lider de grupo. Assim sendo, esse funcionario e 

iniciado na sua fungao por intermedio de um sujeito mais experiente, a exemplo dos que 

foram citados, que, oral e demonstrativamente, expoe o mecanismo da maquina, e dentro 

de um prazo curto, convida o funcionario a repetir as instrugoes expostas, conforme 

registrado no Diario de Campo: 

Registro 19 

Conversando com os alunos sobre a visita que fiz a empresa, comentei que havia visto a 

materia-prima que eles trabalham e que achei parecida com um queijo de manteiga. Um 

aluno que trabalha na prensa dlsse que aquele "queijo" era muito duro e disse ainda que 

sua fungao era cortar esse bloco de borracha em pedagos pequenos para poder ser 

reduzido a borracha que fara o solado da sandalia. Perguntei como ele foi iniciado na 

fungao, ao que ele respondeu que o supervisor fez uma demonstragao e mandou que ele 

repetisse. Outro aluno, que trabalha na perfuragao do solado, repetiu a mesma 

informagao. Ou seja, parece que na SPA eles aprendem a fungao atraves de 

demonstragao. (23.06.2006) 

Essa forma de aprendizado caracteristico da empresa SPA, balizada pela 

modalidade oral da linguagem, parece ser condicionada: 

a) pelo nivel de escolarizagao daquele que aprende, que potencialmente e distinto 

daquele que ensina; 

b) pela fungao a desempenhar pelo funcionario da SPA, uma fungao tipicamente 

mecanica e que nao demanda significativos empreendimentos cognitivos; 

c) pela situagao do aprendizado, ou seja, ambos os sujeitos, ou o par em questao, 

estao centrados no aqui e no agora da situagao de aprendizado. 

Dessa forma, a aquisigao do letramento profissional tende a se concretizar por 

intermedio de praticas interativas que estejam compativeis com o aprendizado recorrente 

na SPA, qual seja, o aprender a fazer, observando e fazendo, contrariamente a um 

aprender explicando, que certamente aumentaria a assimetria entre esses pares. Sendo 
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assim, essa forma de repasse do letramento profissional, ao que parece, apresenta 

margens significativas de absorcao do letramento escolar, pelo menos no que diz respeito 

a postura diante da atividade focalizada: seguir instrucoes, obedecer a normas. 

A esse respeito sao ilustrativas as palavras de Signorini (1991:146-152) quando 

pontua que trocas interativas, com graus minimos de confronto, entre escolanzados e nao 

escolarizados tendem a se realizar calcadas pelas categorias deiticas ou demonstrativas 

da linguagem e nao apoiadas pela fungao representacional da lingua. 

Atraves das categorias deiticas e demonstrativas da linguagem, nessa situagao 

especifica de aprender a fazer fazendo, ha entre os pares uma correlagao do 

entendimento e consequentemente a diminuigao do confronto. Isto estabelece o quadro 

interativo necessario a resolugao do quadro explicativo sob o qual se move o que aprende 

e o que ensina no contexto do letramento profissional. 

Entre esses pares - funcionario e supervisor, funcionario e lider de grupo, 

funcionario e chefe de turma - a relagao e supostamente horizontal, porque vem da parte 

superior o interesse (e a necessidade) de ensinar, mas a relagao e assimetrica porque 

cabe ao operador a obediencia e o acatamento das decisoes do responsavel pelo repasse 

do letramento profissional, ja que este detem a voz letrada da fungao e da empresa, bem 

como o papel de condutor autorizado do repasse de letramento profissional. 

Assim, os eventos de letramento no contexto profissional pertinentes ao repasse do 

letramento profissional sao predominantemente orais, com margens pouco significativas 

de entradas em eventos de letramento em forma escrita. Estas sao mais perifericas, 

porque o responsavel pelo repasse de informagao passa a desempenhar o papel de leitor 

do grupo e por essa razao adquire o status de agente do letramento profissional. 

Esse papel o define como porta voz oficial do letramento profissional, cujo 

conhecimento ostenta em seu proprio corpo (Certeau, 1994:233), ja que usa a voz e o 

comportamento nas instrugoes emitidas aos novos funcionarios. Sendo o leitor do grupo e 

tendo o seu corpo como figurativo do conhecimento a transmitir, tern autoridade perante a 

turma, ao ponto de exigir dos funcionarios obediencia e fidelidade frente as tarefas a 

desempenhar. Nesse caso, e o instrutor que possui as credenciais para operacionalizar 

o letramento profissional dentro de moldes que julgue adequados. 

Perante essa relagao desigual de interagao, nao cabe ao funcionario produtivo 

questionar ou desacreditar das formas de repasse do letramento profissional, nem 

tambem Ihe cabe alterar as formas desse repasse, na medida em que sua posigao 

perante o letramento profissional, mediado por eventos de letramento comandadas pelos 
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chefes imediatos, e a de absorcao numa etapa de profissionalizagao incipiente porque 

inicial. 

A descrigao e a analise das praticas de repasse de letramento ocorridas no 

contexto da SPA parecem revelar que a presenga do texto escrito nesse contexto tende a 

ser pouco expressiva em virtude da intensidade e da recorrencia de utilizagao da 

modalidade oral da linguagem. No entanto, conforme observado nas visitas realizadas a 

essa empresa, fora dos momentos de repasse do letramento escolar, a presenga de 

textos escritos e bastante recorrente, posto que o funcionario e exposto continuamente a 

textos escritos nos locais por onde transita, conforme revela o registro do Diario de 

Campo: 

Registro 20 

Fui ate a SPA para saber mais informagoes sobre o teste escrito que os alunos 

comentaram, a que se submetem quando precisam mudar de fungao. A psicologa estava 

fazendo entrevistas e pediu que eu esperasse. Fiquei sentada na parte externa e notei 

que havia textos escritos tambem nos corredores e na entrada do setor de RH. Este fato 

acrescenta mais informagoes ao que ja havia percebido. No dia da primeira visita notei os 

textos escritos em muitos locais, como produgao, quiosques, refeitorio, sanitarios. Ainda 

nao tin ha entrado no RH nem havia ficado neste local. Parece que toda a empresa dispoe 

de textos escritos, fenomeno semelhante ao que ocorre na CTM, nesta empresa tambem 

vi textos em varios lugares onde os funcionarios circulam. Alguns exemplares desses 

textos me foram disponibilizados pelo RH das empresas. (23.07.2006) 

Estes impressos podem ser enfeixados em tres categorias: informativo, solicitagao 

e auto-ajuda. Os informativos apresentam indicagoes sobre entrega de preservatives, 

escalas por setor das visitas a empresa pelos familiares, alteragoes no cardapio, entrega 

de beneficios como vale transporte, premios por produtividade e/ou aniversario de 

trabalho, entre outros de natureza tipicamente informativa. 

Os textos de solicitagao referem-se a pedidos de entrega de documentos, de 

manutengao e ordem de certas areas como sanitarios e setores de lazer e descanso, 

atengao para a coleta seletiva de lixo, preenchimento e entrega de formularios de 

sugestoes, entre outros. Os de auto-ajuda sao menos recorrentes, geralmente se referem 

a mensagens de otimismo, reflexao e incentivo. Situam-se nos mesmos locais que os das 

outras categorias 
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Alem desses impressos, encontramos tambem aqueles que fazem parte da rotina 

do funcionario de uma maneira mais direta, posto que se referem a instrugoes sobre o 

funcionamento da maquina com a qual ele trabalha. Na SPA, este texto fica afixado ao 

lado da maquina em forma de uma pequena tabuleta. Nele sobrepoem-se o verbal e o 

nao verbal, ja que as instrucoes sobre a maquina estao dispostas sob a forma de um 

desenho diagramatico com intersecoes em forma escrita. Poderiamos dizer que a parte 

escrita e a verbalizacao do desenho, um recurso auxiliar para as instrucoes em forma de 

diagramas. 

Este texto pode ser definido como a recomposigao, no papel, da maquina com a 

qual o funcionario trabalha. A utilizacao desse texto pelos funcionarios e minima ou quase 

nula, pois, de acordo com o que observamos nas visitas, todo o periodo em que 

permanecem junto a maquina eles nao dispoem de tempo ou tern necessidade para fazer 

qualquer tipo de consulta a nao ser ao colega ao lado. Todo o tempo do funcionario e 

dedicado a produgao e o texto escrito nessa situagao, portanto, pode ser inserido numa 

categoria de artefato de auxilio a memoria, uma vez que o recurso que possibilita esse 

funcionario absorver as instrugoes pertinentes a sua fungao nao esta relacionado a esse 

impresso. 

Assim sendo, a presenga do texto escrito no setor produtivo da SPA parece ser 

figurativa e sua utilizagao apresenta uma fungao punitiva, conforme registrei em Diario de 

Campo, apos a resposta da psicologa sobre se o funcionario consultava aquele texto em 

algum momento do seu periodo produtivo-

Registro 21 

Ao andar comigo pelos setores sem muitas explicagdes por causa do barulho, a psicologa 

ia mostrando os textos escritos afixados, inclusive os que contem as instrugoes sobre a 

maquina. Perguntei se os funcionarios leem aquele texto, ela disse que quando erram 

alguma coisa, o supervisor manda que eles leiam para saber o que fizeram de errado e 

nao fazer mais. (22.06.2006) 

A fungao punitiva do texto escrito na SPA e evidente, pois, sempre o funcionario 

deixa de realizar alguma atividade ou comete algum tipo de erro, e submetido a sangoes, 

sendo o texto escrito o ponto de partida e o de chegada para essa sangao, ja que e 

convidado a ler o texto para que sua falha seja constatada por ele mesmo. Comprovamos 

isto em uma de nossas visitas, conforme registrado no Diario de Campo: 
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Registro 22 

No setor de RH, enquanto eu tentava memorizar o teor do teste escrito que os alunos 

comentaram, um funcionario entrou na sala e perguntou a psicologa pelo reldgio que ele 

havia ganhado por ocasiao do seu aniversario de 10 anos de empresa. Ela disse que a 

data da entrega dos premios foi colocada no setor dele, e que ele fosse la olhar. 0 

funcionario disse que estava de folga e que nao viu, ela voltou a dizer dessa vez em torn 

de reclamagao que o aviso havia sido afixado varios dias antes e que sua folga foi bem 

depois do texto ter sido afixado. Sai da sala porque fiquei constrangida de ouvir a 

reclamagao e principalmente porque o funcionario era um senhor. (23.07.2006) 

Com base nesse registro, inferimos que a atitude de nao ler os textos escritos 

dispostos nas varias dependencias da empresa parece ser um fato comum na SPA. Isto 

deve ser provavelmente motivado pelo fato de que a leitura nao e uma pratica recorrente 

entre os funcionarios e provavelmente, tambem, porque as praticas orais a que estao 

vinculados na acao profissional os instigam continuamente a receber instrugoes em forma 

oral. 

Nesse sentido, vale recordar as ideias apresentadas por Certeau (1994:266) ao 

enfatizar que entre o consumidor e o texto existe uma muralha, uma barreira que impede 

que aquele institua sentidos para alem do que a instituigao social ja definiu como possivel. 

Ou seja, a leitura do texto ja foi feita pela instituicao social, a interpretagao e repassada ao 

consumidor sem que haja negociacoes nem apropriacoes autonomas. Conforme afirma 

este autor, o texto e posto a parte na relagao entre este e o consumidor. 

Sendo o texto posto a parte, resta ao consumidor (funcionario) tornar-se 

semelhante ao que recebe ou deixar-se imprimir por ele sem que participe da construgao. 

Antes, atua numa perspectiva de sujeigao a interpretagao bem como aos modos dessa 

interpretagao. E, assim, sob o veu dessa restrigao (Mey, 2001:84), o consumidor apropria-

se do ja dito em relagao ao texto e passa a instituir, como meios de chegar a esse ja dito, 

as formas tambem instituidas pela instancia maior que o abriga. A esse respeito, Mey 

(op.cit) assim declara: "os mundos sociais e naturais aparecem como auto-evidentes". 

Nessa perspectiva, o texto e o suporte, na instancia que o legitima, para a instituigao de 

um comportamento, uma vez que sua leitura e uma unica possivel, nao devendo pairar 

sobre esta sentidos outros que nao os hierarquicamente legitimados. 

Havendo desvios nesse comportamento assegurado e consolidado pela leitura 

literal realizada pela instituigao social, ocorre a punigao; e o elemento dessa punigao 

obviamente e o texto, posto que sendo ele retratado na sua literalidade, e nao podendo 
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por essa razao ter sentidos plurais, ha de ser tornado como meio e modo de punigao. A 

esse respeito declara ainda Certeau (1994:266): 

De onde nasce entao a muralha da China que circunscreve 

um "proprio" do texto, que isola do resto a sua autonomia 

semantica, e que faz dela a ordem secreta de uma obra? 

Quern eleva essa barreira que constitui o texto em ilha 

sempre fora do alcance para o leitor? Essa ficgao condena a 

sujeicao os consumidores que agora se tornam sempre 

culpados de infidelidade ou de ignorancia diante da "riqueza" 

muda do tesouro assim posto a parte. Essa ficgao do 

"tesouro" escondido na obra, cofre-forte do sentido, nao tern 

evidentemente como base a produtividade do leitor, mas a 

instituigao social que sobre-determina a sua relagao com o 

texto. 

Guardadas as devidas proporgoes, e isto o que acontece na SPA. O funcionario e 

instruido por um texto que ele nao leu, mas foi lido pelo chefe; e punido por um texto que 

ele deixou de ler. Quando posta em duvida a punigao, o proprio texto e evocado como 

onus da prova. 

4.1.2. CTM 

Na CTM, ao contrario da SPA, a alocagao do funcionario e direcionada na medida 

em que as habilidades dispostas no seu curriculo sao o elemento de oferta para uma 

demanda que a empresa apresenta, conforme ilustra o depoimento a seguir, coletado 

junto a um dos funcionarios e registrado no Diario de Campo: 

Registro 23 

Eu ja tinha trabalhado em outra empresa como eletricista, entao quando cheguei aqui fui 

fazer a mesma coisa porque eles viram tudo isso no meu curriculo, nem perguntaram 

nada, fui direto para o meu setorzinho. (12.07.2006) 

O trecho acima permite inferir que na CTM um operario e convocado quando um 

determinado setor necessita de funcionarios que possuam habilidades especificas; assim 

sendo, mecanicos, eletricistas e marceneiros especializados ingressam na empresa para 
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exercer funcoes de mecanicos, eletricistas e marceneiros, e nao fungoes aleatorias por 

vezes sem relagao com o seu saber fazer. 

Em se tratando do processo produtivo, na CTM nao ha maquinas individuals, mas 

um extenso maquinario dividido em segoes atreladas aos processos de beneficiamento do 

algodao. Sendo o procedimento fabril da CTM automatizado, o processo produtivo nao 

sofre a manipulagao do funcionario, este, diferente do funcionario da SPA, atua na 

supervisao da maquina, nao nas etapas produtivas. 

O funcionario da CTM, portanto, nao trabalha por produgao, ou o faz indiretamente, 

posto que a quantidade do produto a ser fabricado, estando programado na maquina, 

libera-o do emprego de esforgos para alem do ja prefixado pela sua fungao de 

supervisionar a maquina, conforme foi registrado no Diario de Campo o trecho a seguir 

oriundo das conversas com os informantes: 

Registro 24 

aqui na empresa tern que ficar de olho no visor se nao pode acontecer alguma coisa na 

maquina e a gente nao ta olhando. (1.03.2006) 

Estando atento ao monitor que controla a maquina, o operario deve supervisionar o 

processo de produgao e solucionar problemas de ordem mecanica, eletrica ou digital 

quando estes se apresentem. Sao exemplos de problemas correlatos a fungao do 

operador de maquinas: esvaziamento e limpeza da bandeja de fios, restauragao do fluxo 

do fio de algodao, entre outros. Tambem e exigida do funcionario a capacidade de 

interpretar informagoes, posto que no visor as informagoes estao dispostas em forma 

multimodal, sao graficos, cores, avisos luminosos, expressoes em lingua inglesa que 

exigem mais que habilidade e destreza. Razao pela qual ao ser questionado sobre o que 

seria necessario aprender na EJA para melhorar seu desempenho na fungao que exercia, 

um informante direto da CTM assim se posicionou: 

Registro 25 

3. O que voce acha que seria necessario aprender na EJA para melhorar o seu 

desempenho na fungao? 

E necessario aprender sobre tecnologia, pois trabalhamos com maquinas digitals, para ter 

um bom desempenho na fungao tenho que ter conhecimento tecnologico. 

63 



Esse exemplo, alem de evidenciar o tipo de mecanismo produtivo empregado pela 

CTM, aponta para a questao do aprendizado da fungao, que nao seria possivel de ser 

realizada totalmente na empresa, devido a natureza da fungao a ser desempenhada, 

diferentemente da SPA. Nesse caso, a fungao a desempenhar esta relacionada a praticas 

letradas. No caso da CTM essas praticas envolvem tanto praticas escolares quanto 

profissionais, pois a leitura corrente junto as maquinas, pelo que observamos, extrapola 

em muito o que e ensinado na EJA. Todavia, as praticas escolares nao nos parecem que 

podem ser dispensadas em fungao dessas outras. 

Dessa forma, o aprendizado da fungao na CTM e parcialmente executado na e pela 

empresa, em virtude da natureza da alocagao e da fungao a desempenhar. Ao chegar a 

CTM, o novo funcionario ja porta uma relativa qualificagao ja que o seu ingresso nesta 

empresa ocorre por uma relagao biunivoca oferta-demanda para uma determinada 

fungao de um determinado setor. Como este funcionario nao vai manipular o produto a ser 

fabricado, conforme acontece com o funcionario da SPA, sua fungao e junto ao 

mecanismo de produgao, cujo processo de execugao ja e do seu conhecimento, em 

virtude da sua qualificagao. 

Deste funcionario sao exigidas, portanto, capacidade de operacionalizagao dos 

mecanismos da maquina e capacidade de resolugoes de problemas, ja que a maquina 

com a qual vai trabalhar e "inteligente", dada sua eficiencia tecnologica "dialoga" com o 

funcionario, emitindo informagoes que demandam mais que um mero controle manual. 

Em termos instrucionais, enquanto parte do processo de repasse do letramento 

profissional, o funcionario da CTM e orientado pelo engenheiro responsavel pelo setor, 

que faz uma demonstragao do funcionamento da maquina oralmente, a semelhanga da 

SPA, porem entrega ao funcionario o manual de instrugoes pertinente aquela maquina. 

Trata-se de um texto esquematico. A demonstragao oral e apenas uma forma de 

reconhecimento da maquina; o funcionario ira obter as demais informagoes atraves do 

manual que Ihe foi entregue, conforme observagao que registramos no Diario de Campo: 

Registro 26 

O informante da CTM comentou que o engenheiro Ihe entregou o manual da maquina e 

disse "te vira". Entao ele disse que foi olhar direitinho as instrugoes e quando tinha alguma 

duvida perguntava aos colegas. Depois de um tempo na fungao, esse informante afirmou 

que o manual passou a ser um guia que ele so consultava quando precisava de mais 

esclarecimentos. (7.07.2006) 
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A relagao interativa na CTM revela-se como potencialmente assimetrica, uma vez 

que e o engenheiro quern comanda a etapa inicial do repasse do letramento profissional, 

mediado pela sua condigao de superior e agente por excelencia do letramento daquela 

situagao. Esse quadro interativo tambem pode ser considerado vertical em se tratando da 

autoridade daquele que repassa as informagoes ao subordinado e, por essa razao, esta 

situado acima daquele que aprende. 

No entanto, passada a etapa inicial que consideramos de reconhecimento, o par -

funcionario e engenheiro - passa a desempenhar relagoes supostamente simetricas e 

horizontals, na medida em que havera, a partir da etapa inicial, discussoes e nao mais 

instrugoes. A presenga do manual os torna mais proximos, tendo em vista que este 

documento e constitutive de informagoes a que ambos tern acesso. Poderiamos dizer a 

esse respeito que o conhecimento de ambos sobre a fungao a desempenhar e 

potencialmente similar. Um fato que evidencia estas declaragoes pode ser visto quando 

do depoimento de um aluno / funcionario registrado em Diario de Campo: 

Registro 27 

O aluno apos concluir uma atividade feita na sala de aula, vai ao seu setor onde iniciara 

seu trabalho. Pouco tempo depois o aluno retorna e fica conversando com os alunos que 

permaneceram na sala e que nao irao trabalhar, pois estao de folga. Eu perguntei se ele 

nao ia trabalhar, ele disse que como estava sozinho naquele dia nao tinha problema de 

sair do setor. Eu achei estranho e perguntei pelo engenheiro, o aluno disse que este 

estava em casa e que so se precisasse ele retornaria a empresa. Entao quis saber mais 

sobre esse fato, e os alunos responderam que geralmente eles ficam sozinhos no setor e 

o engenheiro so aparece quando tern necessidade, afinal eles sabem fazer o servigo 

sozinhos, mesmo quando e um problema mais serio, porque eles sabem resolver os 

problemas que ocorrem na maquina. Eu acho que isso se chama autonomia. (9.05.2007) 

Tendo conhecimento sobre sua fungao, conhecimento, esse, situado para alem do 

saber fazer, o funcionario passa a ter autonomia perante sua fungao e sua subordinagao 

ao engenheiro diz respeito a hierarquia que permeia as relagoes trabalhistas. Parece 

haver uma aproximagao entre o que ambos conhecem. 

Apesar desse perfil distintivo, em se tratando da estruturagao do quadro interativo, 

podemos afirmar que tanto na CTM, quanto na SPA, o engenheiro ou supervisor, e as 

vezes ate o lider de grupo. exerce o papel que. na escola. cabe ao professor. Em outras 

palavras, a estrutura hierarquica de repasse de saber centrada numa pessoa mais 
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experiente e potencialmente preparada tambem e utilizada nas empresas. Em ambas 

parece ser um procedimento natural centrar o repasse do letramento profissional numa 

pessoa situada acima daquele que aprende. 

Em todo caso, o que se observa e que na CTM essa estruturacao hierarquica e 

potencialmente mais branda em se tratando do "equilibrio" existente entre os envolvidos 

no aprendizado: o funcionario ingressante e o engenheiro. A medida que o aprendizado 

se instaura, parece que o conhecimento daquele que ingressa se aproxima do 

conhecimento daquele que ensina. Nesse ponto de raciocinio, somos levados a crer que 

a dependencia do repasse oral de letramento do advindo do engenheiro, por parte do 

funcionario ingressante, se dissipa paulatinamente no prosseguimento do processo de 

aprendizado, na medida em que esse funcionario dispoe de outros recursos de apoio para 

a consecucao do aprendizado, a exemplo dos textos escritos que integram sua rotina, 

cuja leitura e instigada pela empresa. 

Na CTM, a semelhanca da SPA, os funcionarios estao continuamente expostos a 

textos escritos de variadas naturezas e nos locais de maior visitagao. A relagao do 

funcionario dessa empresa com os impressos, porem e de natureza distinta, sendo uma 

relagao mais pontual, posto que parte do seu aprendizado bem como a realizagao da 

suas tarefas dependem da atengao dispensada aos impressos, conforme registro do 

Diario de Campo a seguir: 

Registro 28 

Sempre que vamos ao refeitorio, vejo que os funcionarios ao sair param nos murais onde 

tern textos escritos. Fui olhar de que natureza eram os textos e notei que eles olham para 

os textos que se referem a avisos que estao relacionados a algum "ganho": 

comemoragdes de aniversarios, dia de visita, resultado de campeonatos, enfim, eles 

procuram os textos que estao relacionados a algo meio que imediato. Mas eles tambem 

conferem o cardapio, e leem as mensagens dispostas como, campanhas de saude. Acho 

que eles leem tudo mesmo, ou pelo menos parecem ler. (7.03.2007) 

A atengao dispensada aos impressos e acentuada, tendo em vista que, na CTM, 

dois textos escritos estao presentes na rotina do funcionario de forma direta: (1) o manual 

de instrugoes sobre a maquina e (2) o visor presente na lateral da maquina. Esses dois 

textos sao continuamente consultados numa escala gradual de maior e menor utilizagao. 

O de menor utilizagao e o texto, porque sendo feita a leitura inicial de reconhecimento, e 

assimilado o seu conteudo com o auxilio da qualificagao do funcionario, eventualmente 
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este manual e consultado outra vez, apenas quando ocorrer um defeito na maquina. O 

texto 2 e o mais consultado por razoes bastante obvias, tendo em vista que esse texto e o 

instrumento de trabalho do funcionario sendo, portanto, o guia da fungao desempenhada, 

e tern sua consulta diaria e constante. 

A atitude do funcionario da CTM perante os textos escritos parece estar atrelada a 

rotina da empresa. Uma rotina que instiga praticas de leitura e de escrita, desde o 

recrutamento ate os procedimentos funcionais menos institucionais, a exemplo da leitura 

dos diversos impressos dispostos na empresa. Todavia, nao podemos assegurar que a 

atitude e a relagao do funcionario da CTM com os impressos resultem tao somente da 

rotina de trabalho, posto que em virtude dos criterios adotados pela empresa no tocante 

ao recrutamento e a mobilidade funcional (abordados no capitulo 3), o funcionario, ao 

ingressar nesta empresa, parece ja dominar outras praticas letradas, notadamente as de 

natureza escolar. 

Portanto, o funcionario da CTM ao ingressar encontra um ambiente instigador de 

praticas letradas perante o qual parece aperfeigoar o que sabe. Para aqueles cujo grau de 

instrugao nao e equivalente ao perfil da empresa, parece ocorrer a adequagao a rotina de 

praticas de leitura e de escrita. 

Se, por um lado, esse procedimento e diferente dos procedimentos relativos as 

praticas de leitura ocorridas na SPA, por outro, encontramos semelhangas na punigao. Na 

CTM, aqueles que perdem alguma informagao porque nao leram os avisos tambem sao 

punidos com advertencias do RH. Mas a recorrencia desse evento e bem menor do que 

na SPA, talvez pela caracteristica de a empresa instigar a leitura dos textos escritos 

afixados em suas dependencias, conforme relatado anteriormente. 

Na CTM, para aqueles que foram admitidos fora dos padroes de recrutamento da 

empresa sao realizadas capacitagoes visando ao mesmo fim: a qualificagao. Nessa 

empresa, ainda existem funcionarios com baixa qualificagao e escolaridade, visto que, no 

seu processo de implantagao na cidade, aproveitou a mao de obra que trabalhou na fase 

de montagem da industria. Esses colaboradores, conforme descreve o RH da CTM, foram 

instruidos para trabalhar em fungoes de apoio, tais como auxiliares de limpeza, de 

produgao entre outros. 

A fim de permanecerem na empresa, esses colaboradores sao incentivados a 

voltar a escola para que possam realizar cursos por intermedio de agendas oficiais de 

profissionalizagao, com vistas ao nivelamento com os outros profissionais em termos de 

qualificagao, conforme se observa nas palavras da profissional responsavel pelo RH, na 
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entrevista, quando da sua resposta sobre os cursos profissionalizantes que os 

funcionarios realizam: 

Registro 29 

5. Alem da EJA, que outros cursos a empresa incentiva os funcionarios a participar? 

Treinamentos a nivel operacional, capacitagdes de acordo com suas areas de trabalho 

atraves de diversas entidades: SESI, SENAI, SEBRAR, SEST/SENAT, ETER-

manutengao mecanica, eletrica e eletroeletrdnica, formagao para supervisores, saude a 

nivel motivacional e relagoes humanas, entre outros. 

Isto revela, portanto, que a CTM interessa qualificar seu funcionario para que 

ocorra uma habilidade relacionada a fungao desempenhada ou a desempenhar, o que e 

conseguido por via do aprimoramento da qualificagao e da escolaridade, ja que os cursos 

e capacitagoes oferecidos pelas entidades citadas pela profissional do RH adotam o 

criterio de ingresso a partir da conclusao do ensino fundamental e/ou do ensino medio. 

Um exemplo desse fato pode ser registrado quando um dos informantes diretos 

dessa empresa pontuou que ao concluir o ensino medio realizaria o curso de Tecnico de 

Higiene Dental para poder migrar da fungao de atendente para a fungao de auxiliar de 

odontologia. Nesse caso, a progressao funcional esta condicionada pela realizagao do 

curso e consequentemente pela qualificagao em termos profissionais. 

4.2. Praticas de repasse de letramento em contexto escolar 

A analise desenvolvida neste topico adota como ponto de partida as aulas 

gravadas das disciplinas Ingles, Matematica, Lingua Portuguesa e Quimica. A transcrigao 

e observagao dessas gravagoes revelaram-nos que: a) o texto escrito esta presente em 

todas as disciplinas e sua funcionalidade atende a objetivos especificos de controle, 

dominio e punigao; b) a modalidade oral da linguagem perpassa todo o repasse do 

letramento escolar. 

0 texto escrito integra a rotina do aluno de maneiras distintas, indo numa escala 

gradual que registra a presenga construida, a presenga reconstruida e a presenga 

empirica, conforme descrito por Rojo (2001). Em Matematica o texto escrito nao aparece 

nas maos do professor nem na dos alunos, mas e construido pelo professor na sua 
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exposigao, sem que se observe um exemplar de onde parta sua construgao. Essa 

construgao e passada para o aluno em forma de copia, conforme evidencia o exemplo: 

Registro 30 

Dimensao visual Dimensao verbal 

0 professor continua sua aula sem que 

utilize qualquer texto escrito. 0 unico 

material que aparece sobre sua mesa e o 

diario de classe. 

89P: E o mesmo caso dali, ela nem e 

injetora nem sobrejetora, e fungao inversa 

certo? E agora vamos para o que nos 

interessa para a aula de hoje... como se 

calcular uma fungao inversa? Ta certo, 

pessoal? Copiaram isso ai? Tava no 

caderno de voces... bom, vamos definir 

fungao inversa... posso apagar isso aqui? 

Como se pode observar, o aluno nao tern uma relagao direta com um texto, 

enquanto uma unidade linguistica de repasse de informagao, mas com trechos da 

exposigao que vao sendo anotados a partir de criterios definidos pelo professor, tais como 

de definigoes e exemplos. 

Em Quimica, o texto escrito e reconstruido, posto que o professor porta um 

exemplar de onde parte a exposigao do conteudo, que transcrito no quadro e copiado pelo 

aluno, conforme revela o exemplo: 

Registro 31 

Dimensao visual Dimensao verbal 

0 professor copia mais duas questoes no 

quadro a partir de uma apostila que esta 

sobre a sua mesa. 

P22: Essa segunda questao aqui... pra 

isso... pra essa resolugao... ai eu volto a 

mesma tecla... repito... que eu tenho que 

saber o que vem a ser o P do elemento, ou 

seja, quando ele vai ser isotopo? Quando 

ele apresenta o mesmo numero [[de 

protons]] 

Nesse caso, a copia se mostra como fundamental ao processo de exposigao da 

materia, diferentemente de Matematica em que a copia se mostra como um recurso a 

memoria. Todo o esforgo de professor e para que os alunos entendam o que foi 



repassado oralmente. Ja para o professor de Quimica, parece estar subjacente a crenca 

de que copiando os alunos vao entender a materia. 

Em Ingles e Lingua Portuguesa, o texto escrito esta presente nas maos do 

professor como tambem nas dos alunos, pois todos dispoem de um exemplar, conforme 

revelam os exemplos: 

Registro 32 

Ingles Lingua Portuguesa 

P5: Hoje e que a gente vai ver um novo 

tempo, pois bem, quern vai fazer esse 

desafio... voce mesmo, guardando a folha, 

eveo que e que arranca de dentro? 

P6:0, filhota, va entregando os textos. 

(...) 

P10: Vamos ler? Alguem gostaria de ler? 

Nessas disciplinas (Ingles e Lingua Portuguesa), o texto escrito e potencialmente 

empirico, posto que, ao lado da presenga material, ocorrem tambem construgoes e 

reconstrucoes do texto escrito. Em Lingua Portuguesa, o texto escrito e o pretexto para a 

aula que comeca sempre com uma leitura, ainda que tenha como finalidade o estudo de 

aspectos linguisticos, que sao copiados no quadro sem uma obra de referenda. Em 

Ingles, ocorre o contrario: a apostila contem apenas o conteudo e os exercicios sao 

copiados no quadro. Dessa forma, a categoria empirica, que revela uma das formas de 

utilizagao do texto escrito em contexto de EJA, pode ser revista sob um prisma de 

empirismo variavel, ja que nao se apresenta de forma homogenea, tal como as categorias 

presenca construida e presenca reconstruida observadas em Matematica e Quimica. 

Nao obstante a presenga do texto escrito nas aulas das varias disciplinas, os dados 

revelam que o repasse do letramento escolar se da atraves da modalidade oral, com 

procedimentos de demonstragao combinados com notagao mnemonica. 

A principio, as formas distintas de utilizagao do texto escrito nas disciplinas 

focalizadas parecem sinalizar para uma escolha deliberada do professor, condicionada 

por tres fatores: 

a) preparo didatico: o programa Educagao do Trabalhador possui carga horaria 

reduzida e conteudos disciplinares minimos, sendo necessario seguir o tempo 

didatico e o tempo da aprendizagem na realizagao do repasse do letramento 

escolar; 
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b) a natureza da disciplina que ministra: Matematica, Quimica e Ingles podem 

ser consideradas disciplinas de alto teor de abstragao tendo em vista a sua 

representatividade simbolica atraves de elementos graficos especificos; Lingua 

Portuguesa tende a ser uma disciplina cujos conteudos podem ser tornados na 

perspectiva da discursividade e do pragmatismo; 

c) o perfil de aluno integrante do programa Educagao do Trabalhador: alunos 

com historico de escolarizacao deficiente pontuado de repetencias, reprovacoes e 

desistencias, e com historico social de trabalhador do horario noturno. 

Esses fatores parecem estar na base da formacao do professor, guiando os 

criterios do repasse de letramento escolar, e favorecendo os procedimentos didatico-

pedagogicos atualizados em sala de aula, a exemplo da forma de utilizagao do texto 

escrito. A percepgao desses fatores, portanto, foi observada nas respostas dos 

professores informantes dessa pesquisa, quando da entrevista escrita que concederam, 

conforme o registro ilustrativo a seguir: 

Registro 33 

1. Que habilidades o conteudo programatico da sua disciplina busca desenvolver na 

competencia do aluno? 

Como a Matematica e uma disciplina considerada uma das mais dificeis, temos que 

utilizar uma metodologia diferente para o tratamento da disciplina diante da clientela da 

EJA. Temos que procurer fazer o aluno: 

- desenvolver a autonomia e o uso do raciocinio, reflexao e expressao dos alunos: 

- construir, compreender, aplicar e avaliar as estrategias e procedimentos matematicos 

para resolver situagdes - problemas presentes em diversos contextos; 

- relacionar conceitos matematicos; 

- utilizar o conhecimento matematico para compreender, representar e agir sobre a 

realidade do aluno; 

- desenvolver senso critico e criativo na analise dos problemas. 

Desse modo, relacionamos, a principio, a presenga do texto escrito em contexto 

escolar a performance de construgao, reconstrugao e empirismo variavel, ponderando que 

se trataria de usos distintos associados a motivos distintos pontuados pelos fatores acima 

delineados. Em outros termos, ao optar por uma das formas de utilizagao do texto escrito, 
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categorizadas nessa analise, o professor estaria pondo em evidencia o delineamento da 

disciplina que ministra, a clientela a que se destina o saber ensinado proveniente da sua 

disciplina, bem como os criterios de funcionamento do programa de ensino ao qual esta 

integrado. 

A utilizagao do texto escrito numa dessas formas estaria condicionada, em primeira 

instancia, pelo repasse de letramento. Aparentemente e como se os professores nao 

percebessem as implicacoes das formas de utilizagao do texto escrito, mas acreditassem 

no potencial formativo de cada uma dessas formas, a ponto de apresentarem-se na sala 

de aula "impressos" pelo texto escrito, posto que ostenta em sua voz e em seu corpo o 

saber ensinado (Mey, 2001) e dessa forma, circunscrever a muralha da qual trata Certeau 

(1994) entre o texto escrito e o aluno. 

Observada a condugao dos conteudos ministrados nessas disciplinas, a forma de 

avaliagao e os fins desses conteudos, tanto quanto o alcance que tern alem do espago 

escolar, verificou-se que a distingao no uso do texto escrito parece decorrer da escolha 

pessoal do professor. Na verdade, a escolha das formas de utilizagao do texto escrito, 

parece remontar, em nossa opiniao, a formagao do professor que, conforme visto no 

capitulo 2, Quadro 2, revela-se pouco especializada para uma atuagao eficiente em 

contexto de EJA. 

A gravagao das aulas nas quatro disciplinas, portanto, revela que as praticas de 

repasse de letramento em contexto escolar constituem-se, homogeneamente, de praticas 

de letramento tipicamente escolares atraves das quais o texto escrito, independente da 

sua forma de utilizagao: a) atua como elemento norteador das praticas de repasse de 

letramento, sobre o qual repousa a autoridade do professor, que funciona como agente 

intermediary do saber ensinado, conduzindo e controlando os turnos da participagao a luz 

do discurso oficial da sua disciplina; b) assume a fungao de artefato punitivo, uma vez que 

sua utilizagao no cenario de letramento escolar, pontuado por praticas orais de repasse 

de letramento, volta-se para a punigao, pois as avaliagoes requisitam sempre o que foi 

copiado. 

Para efeito de visibilidade desses aspectos constitutivos das praticas de repasse de 

letramento em contexto escolar, apresentamos a seguir um excerto das aulas gravadas. 
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Registro 34 

Dimensao Visual Dimensao Verbal 

1.A professora entra na sala, cumprimenta 
os alunos, poe seu material no biro, vai ate o 
quadro e escreve, em colunas. os nomes: 
Protons, Neutrons e Eletrons. 

2. Aponta para o primeiro elemento, depois 
para os que seguem. 

3. Copia um exercicio do quadro, retirado de 
uma apostila, e comega a rever o conteudo a 
partir desse exercicio. 

4. Novos exercicios sao copiados. Nesse 
momento, um professor de outra disciplina 
entra na sala,para distribuir um exercicio 
com os alunos, inicia-se um tumulto, mas a 
professora nao se envolve, continua 
copiando os exercicios tranquilamente. 

P2: 6 , revendo aqui as semelhangas. 
representa pelos elementos? 

certo? O que 

A2 
P3 
A3 
P4 
A4 
P5 
A5 
P6 

Protons 
0 P e o que? 
Protons 
O A representa o que? 
A massa 
E o N? 
Neutron 
Visto que um elemento qualquer, ele dispondo duas 

caracteristicas, o primeiro numero e... que se localiza em 
cima e um embaixo. que e a massa aqui? 
AS 
P7 
A7 
P8 
A8 
(... 

Quarenta 
E aqui? 
Proton 

O que e que ta faltando em caracteristica? 
Neutron 

A11: Professora. esse quinze neutrons e o que? E quarenta 
e cinco menos vinte e um e? 
P12: Neutron e o que sempre se localiza no centra do 
elemento, ele vai ser montado em fungao das tres... dos 
outros elementos 6 o elemento X ele tern dois numeros 
duas caracteristicas, ele tern 21 aqui e 45 aqui... ai ele 
afirma que ele e isotopo do elemento Y o que e que ele tern 
em soma? 
A12: Vinte e um 
P13: Mas... vinte e um protons ne? Bom, o elemento Y e 
isobaro do elemento Z, sabendo que Z tern vinte protons ... 
protons e o mesmo que o que? 
A13: A massa? 
A14: Nao... menos que o eletron? 
A15: Neutron? 
P14: Relembrando... numero atomico e igual o numero de 
protons... isso aqui e o que nos chamamos o menor 
numero enquanto nao sabemos o que? O Neutron, e 
porque o neutron pode ser menor, o elemento Y e isobaro 
do elemento Z. sabendo que Z tern vinte protons... 
A16: Isso e muito importante 
P15: Calcule o numero atomico dos tres elementos, o que e 
que ta faltando? 
(...) 
A34: Na prova tern que botar isso tudinho e? 
P30: Tern, para eu resolver eu tenho de montar o sistema 
tern que saber o que e isobaro, isotono e isotopo pra poder 
montar... pra concluir/ la no nosso/ na nossa aula a gente 
vai ter questoes como essa, eu vou colocar as 
semelhangas isobaro, isotono e isotopo.. agora eu preciso 
saber o que representa A no elemento. eu preciso saber o 
que representa N e protons. . porque a gente vai escrever o 
elemento dessa forma aqui. (...) 
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Neste excerto, percebe-se que o professor ministra sua aula potencialmente 

centrado no texto escrito. Ele copia no quadro a traducao dos elementos e um exercicio, 

os quais segue fielmente, tornando a aula tao somente um exercicio de leitura desses 

escritos. Nesse exercicio de leitura, o professor utiliza dois mecanismos que se alternam: 

a leitura induzida e a leitura restrita. Consideramos como leitura induzida, o mecanismo 

de apontar para os elementos dispostos no quadro e sugerir que o aluno leia; e como 

leitura restrita o mecanismo de realizar a leitura de trechos dos escritos dispostos no 

quadro sem a participacao do aluno. 

No mecanismo da leitura induzida, o aluno age como repetidor daquilo que esta 

bastante explicito e nao demanda grandes esforcos cognitivos, a exemplo dos turnos 

P2/A2, P3/A3, P4/A4, P5/A5, P8/A8: 

P2: 0, revendo aqui as semelhangas, certo? O que representa pelos elementos? 

A2: Protons 

P3: O P e o que? 

A3: Protons 

P4: O A representa o que? 

A4: A massa 

P5: E o N? 

A5: Neutron 

P8: O que e que ta faltando em caracteristica? 

A8: Neutron 

Ha nesses turnos uma marcada relagao biunivoca entre as vozes dos 

interactantes, ou seja, o professor aponta para o modelo, faz a pergunta e o aluno 

responde. Nessa relagao biunivoca, portanto, nao ha margens de erros, ja que a forma de 

condugao e a natureza da pergunta anulam a possibilidade de que o erro ocorra. No 

mecanismo da leitura restrita, o professor veta ao aluno a chance de realizar a sua propria 

leitura e assim se ver desafiado a usar o seu raciocinio logico, interpretando a questao. 

Este fato acontece na etapa do exercicio que seria nuclear para que o aluno se visse 

instigado a buscar o entendimento da situagao-problema e alcangar a sua resolugao por 

meio de um maior grau de abstragao, conforme revelam os turnos P12 e P13: 

P12 (...) ai ele afirma que ele e isotopo do elemento Y o que e que ele tern em soma? 

P13: (...) Bom, o elemento Y e isobaro do elemento Z, sabendo que Z tern vinte protons ... protons e o 

mesmo que o que? 
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Conforme esses turnos, o professor le a etapa do exercicio que exigiria do aluno 

maior grau de abstracao (ele e isotopo do elemento Y / o elemento Y e isobaro do elemento z) e 

deixa para ele a tarefa de repetigao de dados explicitos cuja base de atendimento da 

proposta e a indicagao, fato observado nesses turnos (o que e que ele tern em soma? / protons e 

o mesmo que o que?) bem como nos turnos P6, P7, P8: 

P6: que se localiza em cima e um embaixo, que e a massa aqui? 

P7: E aqui? 

P8: 0 que e que ta faltando em caracteristica? 

Observemos que sequencialmente o professor vai indicando os elementos por 

associacao a forma por extenso dos mesmos, afixada no lado esquerdo do quadro, e com 

isso vai esgotando a quantidade desses elementos. Na leitura do exercicio, ele 

indica/pergunta a massa, o proton e obviamente o que esta faltando e o Neutron, que nao 

foi indicado, mas e sugerido, conforme mostra o turno P8. A resposta do aluno e, 

portanto, induzida e nao apresenta margem de erros. 

Nesses mecanismos de leitura, sobressai o que Rojo (2001) considera como 

ventriloquismo da voz letrada do texto. Nesse procedimento, o professor ao repetir o 

discurso oficial da disciplina que ministra, atua como "boneco de ventriloquo" do texto 

didatico, e o aluno, ao repetir o discurso do professor, atua como "boneco de ventriloquo" 

do professor. Dessa forma, o ventriloquismo da voz letrada do texto escrito, caracteristico 

das aulas em contexto de EJA, indica o modelo de quadro interativo que predomina: o 

assimetrico, cuja interacao entre os participantes e estruturada a partir de uma escala 

decrescente em termos de definicao de papeis: do texto escrito para o professor, do 

professor para o aluno. 

Consideramos o texto escrito como um elemento central da aula, ja que sua 

presenga e materializada por intermedio dos interactantes reais, sendo o professor o 

materializador por excelencia. 

Retirados os torneios linguisticos caracteristicos do genero dialogal dos turnos P6, 

P12, P13, P14 e P15: 

P6: Visto que um elemento qualquer, ele dispondo duas caracteristicas. o primeiro numero e... que se 

localiza em cima e um embaixo, que e a massa aqui? 

P12: Neutron e o que sempre se localiza no centra do elemento, ele vai ser montado em funcao das tres... 

dos outros elementos... 6. o elemento X ele tern dois numeros, duas caracteristicas, ele tern 21 aqui e 45 

aqui... ai ele afirma que ele e isotopo do elemento Y o que e que ele tern em soma? 

75 



P13: Mas... vinte e um protons ne? Bom, o elemento Y e isotopo do elemento Z, sabendo que Z tern vinte 

protons ... protons e o mesmo que o que? 

P14: Relembrando... numero atomico e igual o numero de protons... isso aqui e o que nos chamamos o 

menor numero enquanto nao sabemos o que? O Neutron, e porque o neutron pode ser menor, o elemento 

Y e isobaro do elemento Z Sabendo que Z tern vinte protons... 

P15: Calcule o numero atomico dos tres elementos, o que e que ta faltando?; 

teremos oralmente (re)construido um conteudo da ciencia quimica na sua forma original: 

Visto que um elemento qualquer, ele dispondo duas caracteristicas. o primeiro numero e 

isotopo do elemento Y, o Y e isobaro do elemento Z. Sabendo que Z tern vinte protons, 

calcule o numero atomico dos tres elementos, conforme previsto por Rojo (2001). 

Inclusive parte do turno P12 (P12: Neutron e o que sempre se localiza no centra do elemento, 

ele vai ser montado em fungao das tres... dos outros elementos...(...)), e a resposta dada a pergunta 

do aluno, conforme sugere 0 turno A11 (A11: Professora. esse quinze neutrons e o que? E quarenta 

e cinco menos vinte e um e?); e O turno P14 (P14: Relembrando... numero atomico e igual o numero de 

protons... isso aqui e o que nos chamamos o menor numero enquanto nao sabemos o que? O Neutron, e 

porque o neutron pode ser menor ( . ) ) e a revitalizagao do conteudo exposto tendo em vista o 

desnorteamento do aluno diante da pergunta, visivel nos turnos A13, (A13: A massa?) A14 

(A14: Nao... menos que o eletron?), A15 ( A15: Neutron?) , e nem por isso se apresentam sob 

outra forma que nao a do discurso oficial da ciencia quimica. Nesse sentido, o professor 

por ser o materializador oficial do conteudo que ministra desempenha o papel de guardiao 

do saber ensinado, sobre o qual nao permite que ocorram desvios, conforme mostra o 

turno P13 

P13: Mas... vinte e um protons ne? 

Nesse turno, o professor corrige a fala do aluno a luz do discurso oficial do saber 

ensinado sem considerar a resposta dada que, conforme visto na retomada pelo 

professor, esta correta, apenas faltou o nome do elemento. Vejamos que nesse turno o 

professor acentua a imperfeicao da resposta atraves da conjuncao adversativa. A 

resposta do aluno esta correta (A12: Vinte e um), no entanto, e corrigida em virtude da 

ausencia do essencial para o professor: o nome do elemento. 

Essa forma de exposigao do conteudo traz a tona a questao da eficiencia desse 

metodo de ensino, bem como da relagao que o aluno trava com o texto escrito durante 

sua utilizagao nos eventos da aula e da avaliagao. Conforme ainda revela o turno P13 

(P13: Mas... vinte e um protons ne? Bom, o elemento Y e isotopo do elemento Z, sabendo que Z tern vinte 

protons ... protons e o mesmo que o que?) ha um desvio nos mecanismos de leitura empregados 
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(protons e o mesmo que o que?), ocorrendo a alteragao na natureza das perguntas 

comumente realizadas pelo professor: ( P e o que? / e aqui? / o que e que ta faltando em soma?) . 

Nesse turno, o professor nao indica o elemento, mas solicita a resposta, exigindo algo 

mais elaborado porque em nivel de comparacao entre o nome (protons) e sua 

representatividade numerica no exercicio, algo, portanto, que o aluno nao esta habituado 

a realizar. Assim, a participacao do aluno decai no grau da relagao biunivoca, ficando em 

seu lugar um conjunto de perguntas reveladoras da nao assimilacao do conteudo, de 

acordo com os turnos A13, A14 e A15: 

A13: A massa? 

A14: Nao... menos que o eletron? 

A15: Neutron? 

Nesses turnos, observa-se que o aluno negocia a resposta por meio de perguntas, 

uma vez que o raciocinio ate entao instigado a ser realizado em sala de aula nao Ihe 

capacita a responder questoes que se situem fora do esquema pre-estabelecido e 

comumente empregado. Em sintese, ao que parece, o metodo do ventriloquismo 

empregado em sala de aula nao caracteriza a exposigao do conteudo como eficiente 

quando se realizar fora do dominio e condugao do professor e fora de esquemas 

arraigados. 

Isto sugere que a relagao do aluno com o texto escrito seja, por um lado, pautada 

pela dependencia do professor e, por outro, se revista de uma natureza punitiva. No 

evento da aula, a interagao do aluno com o texto escrito so foi possivel de ser percebida 

atraves da condugao do professor, gerando, portanto, a dependencia aludida. 

Ao ser avaliado, a posteriori, razao de ser dessa aula, conforme revelam os turnos 

inicial (P2: 6 , revendo aqui as semelhangas, certo?) e final (A34: Na prova tern que botar isso tudinho 

e?); a interagao do aluno com o texto escrito se reveste de uma punigao, uma vez que 

nesse evento de letramento, o aluno esta sozinho diante do texto com o qual devera 

contar para fazer eclodir as respostas corretas, que certamente nao virao, tendo em vista 

que os reforgos as respostas corretas bem como a materializagao do conteudo de forma 

oral ficaram no evento da aula e, portanto, nao estarao no exercicio avaliativo, conforme 

mostra o turno P30: 

P30: Tern, para eu resolver eu tenho de montar o sistema... tern que saber o que e isobaro, isotono e 

isotopo pra poder montar.. pra concluir / la no nosso/ na nossa aula a gente vai ter questoes como essa, eu 
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vou colocar as semelhangas isobaro, isotono e isotopo.. agora eu preciso saber o que representa A no 

elemento, eu preciso saber o que representa N e protons... (...) (grifos nossos). 

Vejamos que o professor ira cobrar do aluno, em um primeiro momento, algo que 

ele nao forneceu. Nao foi observado nos turnos do professor qualquer alusao aos termos 

isotono, isobaro e isotopo. Acreditamos que essa informacao seria necessaria para que 

na ausencia de um dos elementos, conforme parece ser comum nos exercicios dessa 

disciplina, o aluno pudesse fornecer dados a essa incognita compativeis com a natureza 

de ser isobaro, isotono e isotopo. No caso em pauta, nao acreditamos que esses termos 

sejam figurativos. Conjecturamos que a resposta do aluno quando da avaliacao, nesse 

caso especifico, deva se ancorar na "lembranca" dos esquemas feitos no quadro pelo 

professor, posto que outro suporte nao foi dado para o reconhecimento a posteriori de 

atividades que envolvam essa nomenclatura especifica. 

Em um segundo momento, o aluno estara sendo cobrado por algo que Ihe foi 

mostrado apenas, e voltou ao poder do professor. A forma grafica de protons, neutrons e 

massa nao estara diante do aluno, conforme mostrou a dimensao visual 1, em seu lugar 

estara a representatividade simbolica e dessa forma, o aluno possivelmente ira recorrer a 

um recurso de natureza ideografica, ja que N coincidentemente (ou nao) e neutron e P e 

protons. Restando, portanto, procurar outra alternativa para o caso da massa, que 

conforme visto parece ser representado pelo A e por assim ser nao favorece a relacao 

nome - elemento. 

Em sintese, a avaliacao em contexto de EJA e punitiva, o texto escrito e o recurso 

dessa pratica e o saber ensinado pertence ao professor. A esse respeito, vale finalizar 

essa secao com as palavras de Gee (1999), elucidativas do letramento em contexto de 

EJA: 

Desde que o conhecimento seja distribuido para multiplas 

pessoas, praticas sociais especificas e varias ferramentas, 

tecnologias e procedimentos, e nao seja armazenado em 

qualquer cabega, o problema de as pessoas andando por ai 

com o seu conhecimento, mais ou menos, esta resolvido. O 

conhecimento pertence a companhia, nao ao individuo (p.6) 

(grifos nossos) 
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4.3 Praticas de repasse de letramento: cruzamento entre os cenarios 

Exposta a caracterizacao dos cenarios, em termos das praticas de letramento 

realizadas, o que se observa e que se tratam de praticas pertinentes ao processo 

produtivo ao qual se prendem os cenarios, logo sao praticas caracterizadoras da missao 

produtiva de cada um deles. No entanto, o que essas praticas individuals revelam, para 

alem da sua institucionalidade, e que nao se constituem de praticas propriamente 

distintas, apesar de ocorrerem em cenarios distintos, pontuados por objetivos distintos na 

perspectiva da missao produtiva. 

O cenario 1 (SPA), conforme a secao 4.1.1 mostrou, adota para os procedimentos 

de alocacao, fungao a desempenhar e repasse de letramento, criterios escolares, quando: 

a) adota a modalidade oral da linguagem como predominante no repasse do 

letramento profissional, cujo aspecto demonstrative sobrepoe outra forma de 

repasse, 

b) utiliza o texto escrito como restrito ao responsavel pelo repasse do letramento 

desde que sua leitura e repassada e nao realizada pelo aprendiz; 

c) utiliza o texto escrito como recurso punitivo, na medida em que a ele recorre para 

impor sangoes; 

d) o repasse do letramento ocorre sob o modelo do quadro interativo assimetrico, 

sendo o responsavel por esse repasse o supervisor, o chefe de turno/turma, e e 

atualizado sob a sequencia: mostrar - fazer. 

No cenario 2 (CTM), conforme a segao 4.1.2, praticas escolares foram observadas na 

medida em que nessa empresa: 

a) o repasse do letramento advem de uma pessoa mais experiente que institui as 

formas desse repasse e cujo conhecimento eleva-o a categoria de agente por 

excelencia do letramento realizado; 

b) o texto escrito e o ponto de partida para qualquer empreendimento ocorrido em seu 

interior, a exemplo das diversas e variadas informagoes pertinentes ao movimento 

do funcionario; 

c) o texto escrito e tambem ponto de partida para a testagem daquilo que se pretende 

a partir daquilo que se propaga, a exemplo da entrega do manual de instrugoes 
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que requer leitura eficiente e consecucao de atividades a partir do que esta 

declarado no curriculo entregue pelo funcionario. 

Esses pontos observados nos cenarios 1 (SPA) e 2 (CTM) sao considerados 

escolares, na medida em que, no cenario 3 (CAT JRF), as praticas de repasse de 

letramento sao: 

a) centradas na palavra do professor que expoe corpora e oralmente o saber 

ensinado; 

b) centradas no texto escrito que funciona como ponto de partida e de chegada de 

todas as ocorrencias relativas a exposigao do saber ensinado; 

c) movidas sob o quadro interativo assimetrico cuja condugao e delegada apenas ao 

professor; 

d) atualizadas sequencialmente dentro de uma cadeia de crescente dificuldade; 

Dessa forma, o cruzamento dos cenarios parece revelar que na realizagao da missao 

produtiva de cada um ocorre a adogao de praticas tipicamente escolares, tais quais 

expostas no capitulo 1, segao 1.3.2, das quais salientamos: monologizagao, controle, 

imposigao, sequenciamento e ordenagao de conteudos em fungao do criterio do mais 

simples para o mais complexo, centralizagao da palavra na fala do professor e 

centralizagao da fonte de informagao no texto escrito. 

A semelhanga entre os cenarios tendo em vista as caracteristicas no repasse do 

letramento parece advir do fato de que ha entre esses uma especie de entrecruzamento. 

Isto implicaria afirmar que as praticas de repasse de letramento seriam viabilizadas tendo 

em vista a consciencia do entrecruzamento, por intermedio da qual medidas escolares 

parecem ser adotadas em fungao do entorno oriundo do entrecruzamento. 

Conjecturamos que os tres cenarios agem em comum acordo com os procedimentos a 

serem viabilizados em suas praticas individuals, tendo um eixo central de administragao 

que seria a perspectiva escolar. No entanto, observados os limites do entrecruzamento 

entre os cenarios, a partir do conhecimento obtido nesta pesquisa, esse entrecruzamento 

parece se revestir de uma natureza acidental, pela qual a semelhanga torna-se 

coincidente. A adogao de praticas escolares nos tres cenarios parece revelar, na 

realidade, que as fontes que subsidiam essa adogao advem de outros horizontes para 

alem da propria nogao do entrecruzamento. 

Essas proposigoes serao discutidas nas consideragoes finais. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Este trabalho se propos a responder tres questoes de pesquisa. A primeira delas -

Quais as praticas caracterizadoras do letramento profissional e do escolar em contexto de 

EJA e suas respectivas convergencias e divergencies? - foi respondida quando da 

apresentacao dos capitulos tres e quatro. Em sintese, podemos afirmar que examinando 

cenarios influenciados pela gestao taylorista e pos-fordista varias caracteristicas do 

letramento escolar podem ser encontradas, a exemplo da monologizagao, centralizagao 

da palavra na voz do professor ou do instrutor, corporificagao do texto atraves da voz do 

professor e do instrutor, sequenciamento de atividades. 

A segunda questao - Qual a eficacia do modelo de letramento funcional adotado 

pela EJA para a demanda profissional do aluno trabalhador? - supoe uma discussao 

sobre as praticas de letramento analisadas na correlagao com os cenarios em que 

ocorrem. Discussao, essa, que so poderia ser realizada nessas consideragoes finais, 

apos a analise dos capitulos tres e quatro. 

A descrigao e a analise das praticas de letramento ocorridas em contexto 

profissional e escolar revelam que ha entre os cenarios 1 (SPA), 2 (CTM) e 3 (CAT JRF) 

diferengas significativas nos modos de condugao dessas praticas, se considerados 

isoladamente. Percebemos e consideramos essas diferengas dentro de um padrao de 

normalidade tendo em vista que sao cenarios distintos, nos quais se observa uma 

organizagao e um funcionamento tipicos da fungao produtiva a qual se prendem. 

A SPA, tipicamente taylorista, adota praticas de letramento corroboradas pelo 

modelo demonstrativo. Tal modelo adota a oralidade e esta suplanta a necessidade de 

que praticas letradas escritas integrem o modo de repasse de letramento profissional. Isto 

significa que o funcionamento produtivo da empresa nao reclama praticas letradas outras 

que nao as condicionadas pelo seu processo produtivo de ensinar a fazer, fazendo. 

A CTM, tipicamente pos-fordista, viabiliza seu letramento profissional por utilizagao 

de praticas letradas situadas alem do saber fazer, uma vez que seu aparelhamento 

produtivo demanda respostas complexas (autonomia, conhecimento especializado, 

resolugao de problemas, etc) para as quais a simples operacionalizagao da maquina nao 

fornece subsidios. Nessa perspectiva, ao inserir textos escritos nas suas praticas de 

letramento profissional o faz condicionada pelo seu perfil produtivo, que sugere mais que 

um simples manuseio da aparelhagem, atinge inclusive a relagao com o funcionamento 

cotidiano da empresa que, conforme descrito nos capitulos 3 e 4, e fortemente pontuado 

por textos escritos. 
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No cenario 3 (CAT JRF), o que se constata e que, predominando a fungao 

educativo-escolar, sao postuladas praticas de letramento pontuadas pela presenga do 

texto escrito e pela utilizagao de praticas didatico-pedagogicas compativeis com os 

criterios institucionais do Programa Educagao do Trabalhador (PET) ou Educagao de 

Jovens e Adultos (EJA). 

Assim sendo, considerados os cenarios na sua individualidade, as diferengas se 

tornam, por assim dizer, caracteristicas que os definem. No entanto, apesar de distintos e 

de manterem sua individualidade, o que se observa e que esses cenarios atuam na 

sociedade de uma forma implicada, posto que se entrecruzam nas suas praticas 

instrucionais ou praticas de repasse de letramento numa especie de interdependencia 

colaborativa. A SPA e a CTM, enquanto industrias, sao empresas filiadas ao sistema 

SESI e por essa razao utilizam seus servigos a exemplo da EJA; a EJA por ser um desses 

servigos colabora com essas empresas na questao educativa do seu funcionario. E assim, 

os cenarios 1, 2 e 3 veem-se numa relagao marcadamente entrecruzada cuja espinha 

dorsal e o PET, que na realidade e o ponto de convergencia entre os cenarios. 

Entretanto, o que se constata e que o entrecruzamento parece ser inconsciente, na 

medida em que e mantido apenas como medida de institucionalizagao do acordo entre 

esses cenarios. Tudo se passa como se a correlagao entre os cenarios atendesse a uma 

prerrogativa mercadologica e organizacional: as empresas matriculam seus alunos na 

EJA, utilizando assim os servigos do orgao que os legitima como industria, e mantem sua 

autonomia educativo-instrucional; a EJA recebe os alunos provenientes da industria, 

acatando a decisao da modalidade de ensino que prefigura e tambem mantem sua 

autonomia educativo-escolar. Os cenarios, portanto, convivem, mas cada um ao seu 

modo. 

Por meio dessa associagao inconsciente, os cenarios contabilizam seus ganhos 

numa perspectiva dos efeitos secundarios do letramento, tal como abordados por Mey 

(2001), pelos quais os efeitos primarios sao subsumidos. Isto implica afirmar que o 

cenario 1 (SPA) recebe da EJA a obediencia necessaria do seu funcionario ao 

prosseguimento eficiente da sua missao produtiva. A CTM recebe a certificagao da 

escolaridade que garantira a inclusao do seu funcionario em cursos profissionalizantes 

avangados e/ou cursos universitarios, ja que essa certificagao favorece que ocorram 

esses deslocamentos ascendentes. E a EJA ganha na manutengao e permanencia do seu 

status quo na sociedade. Em sintese, ganhos secundarios, posto que agregam valores, 

que validam o entrecruzamento, desconsiderando, portanto, os efeitos primarios que esse 

entrecruzamento poderia vir a produzir. 
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Por nao perceber o entrecruzamento e o que poderia advir de positivo, caso os 

efeitos primarios do letramento fossem evidenciados, os cenarios revelam sua doxa, ou 

seja, a crenga primitiva (Mey, op.cit) sobre escola e escolaridade. Ao instigar praticas 

letradas na horizontalidade da questao interativa, utilizando o texto escrito como interface 

para a instrugao e o controle, a SPA revela sua nogao de escola como restrita ao 

condicionamento comportamental (civilidade, obediencia, convivencia, conforme mostrado 

no capitulo 3). A escolaridade do seu funcionario, portanto, torna-se a garantia de que tal 

condicionamento ocorra. A CTM, por seu turno, ao instigar praticas letradas verticals, 

usando o texto escrito como interface para a instrugao e o desempenho, revela sua nogao 

de escola numa perspectiva de agenda formativa. Escolaridade para essa empresa 

guarda relagao com competencia. 

Essas nogoes distintas de escola e de escolaridade nao sao levadas em 

consideragao pela EJA; nela prevalece a nogao de escola como agenda certificadora e a 

nogao de escolaridade como absorgao de conteudos. A doxa sobre escola e escolaridade 

advindas dos cenarios profissionais sofre, portanto, alteragoes significativas e prevalece a 

nogao hegemonica de escola apresentada pela EJA. 

O letramento realizado em contexto de EJA nao extrapola o ambito escolar e dessa 

forma. Se esse letramento apresenta semelhangas com o letramento requerido e 

acontecido em cenario profissional, parece ser resultado de uma coincidencia. Realizado 

sob essa nogao restrita de escola e escolaridade, o letramento ocorrido em contexto de 

EJA parece ser mais semelhante ao letramento requerido pelo cenariol (SPA), mas nao 

deixa tambem de ter algumas semelhangas com o cenario 2 (CTM), perante o qual se 

observa que prevalece o letramento escolar. Nessa perspectiva, os cenarios 1(SPA) e 

2(CTM) acabam por receber do cenario 3(CAT JRF) o mesmo tipo de letramento - o 

letramento escolar - nao obstante as suas diferengas. 

Para a SPA, o letramento escolar e significativo, posto que se os conteudos 

"absorvidos" pelo seu funcionario, enquanto aluno do PET, nao alteram para mais ou para 

menos o desempenho funcional, o mesmo nao pode ser dito quanto aos efeitos 

secundarios do letramento, pois o comportamento educado e obediente adquirido na 

rotina escolar sao medidas compensatorias. Para a CTM, o letramento escolar apesar de 

distinto do letramento requerido pela empresa parece ser uma porta de acesso a esse tipo 

de letramento "qualificado", pois, nao obstante os funcionarios dessa empresa, que sao 

alunos da EJA, ja terem um curso profissionalizante, em nivel de ensino fundamental, 

aspiram novos cursos especializados na mesma area de atuagao, cujo pre-requisito e o 

ensino medio (conforme demonstrado no capitulo 4). 
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Dessa forma, para os cenarios 1 (SPA) e 2(CTM), a eficiencia da EJA/PET, mesmo 

que acidentada e coincidentemente, parece estar confirmada. Assim, por intermedio do 

entrecruzamento inconsciente, os tres cenarios acabam sendo aparentemente 

beneficiados na sua missao produtiva. Com isso, apresentamos a resposta a terceira 

questao deste trabalho - O que influencia ou norteia a adogao do modelo de letramento 

funcional em contexto escolar? 

Impera nos cenarios 1 (SPA) e 2 (CTM) a visao empresarial cuja administracao em 

termos de aprendizagem funcional e gestao de pessoas e pontuada por requisitos e 

criterios proprios sobre os quais as praticas escolares sao medidas auxiliares porque 

servem de apoio a realizacao dos procedimentos administrativos. 

Circunscritos a visao empresarial, os cenarios 1 e 2 tern pouca autoridade perante 

o que sobrevem do universo escolar ou seja, os cenarios nao possuem formas de 

adentrar nesse universo, como medidas de avaliacao e constatagao de que a educagao 

do seu funcionario seja a esperada, ou investigar que escolarizacao esta recebendo o seu 

funcionario. O fato de incentivar o seu ingresso e permitir que este ocorra, bem como 

colher os resultados desse incentivo (aprovacoes), e o limite que os cenarios se impoem. 

A partir desse ponto, cabe a EJA realizar sua parte, que, para os cenarios, constitui-se 

numa tarefa eficiente, tendo em vista que o que eles "entendem" sobre escola e 

escolaridade parece advir de concepcoes sociais oriundas do senso comum. 

Mesmo que uma crise na escolarizacao do funcionario seja anunciada, conforme 

revela o registro 11, a nogao de escola e de escolaridade, mesmo "progressista", da CTM 

nao Ihe autoriza a questionar o letramento escolar, ja que a doxa sobre letramento escolar 

tambem impede questionamentos sobre o papel da escola na sociedade. 

Em outros segmentos situados acima da EJA, qual seja, os responsaveis pela 

realizagao do programa, sua manutengao e permanencia na sociedade, a exemplo 

daqueles situados acima dos professores, impera a mesma perspectiva sobre a utilidade 

do programa. Esses tambem ostentam uma visao empresarial e se nao se imiscuem nos 

procedimentos adotados pela EJA no territorio da sala de aula. Nao o fazem por nao 

possuirem meios de avaliagao e porque consideram o professor o agente por excelencia 

do letramento que pratica, cujo dominio do saber ensinado o resguarda de uma avaliagao 

da sua pratica. Perante os responsaveis pelo PET, o professor mantem uma inferioridade 

apenas hierarquica. 

Tratando de outro segmento que circunda o PET, temos o corpo discente. Nesse 

segmento, a EJA e posta em avaliagao e sua pratica e questionada, conforme visto nas 

respostas dos alunos informantes quando da entrevista escrita e outros flagrantes 
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captados pela pesquisadora. A avaliagao e o questionamento advem do fato de estarem 

diretamente implicados com o PET. Em primeiro lugar, pela relagao estreita com as 

praticas de letramento realizadas em contexto de EJA, ou seja, sao alunos; em segundo 

lugar, pela natureza da sua inclusao no programa. Em outras palavras, eles procuram 

esse programa ou sao para ele indicados porque esperam ascender profissionalmente. 

Esses alunos possuem objetivos claros para ali se encontrarem e, por essa razao, 

passam a ter visao critica do que estao recebendo. Dessa forma, esse segmento parece 

possuir formas mais eficientes de avaliagoes do PET. 

No entanto, a voz do corpo discente nao e ouvida, tendo em vista a sua inclusao na 

escala horizontal hierarquica que permeia o PET. Situado na posigao inferior, porque 

abaixo dos outros segmentos, sua voz e apenas um eco distante e cuja credibilidade e 

quase nula. Ao que parece, compete a esse segmento aceitar o que esta sendo oferecido 

em contexto escolar e agradecer por essa oportunidade, conforme revela o registro 13. E 

oportuno frisar que a voz do corpo discente tambem nao e ouvida porque e a voz do 

professor que possui as credenciais para se manter na dianteira das praticas de 

letramento em contexto de EJA. Perante essa voz, o corpo discente, de fato, nao possui 

meios argumentativos suficientes. 

Em que pesem essas proposigoes, parece-nos que o corpo docente passa a ser 

considerado o grande vilao da eficacia acidental e por que nao dizer, equivocada da 

EJA/PET, tendo em vista que: 

a) a operacionalidade real da EJA/PET esta sob sua responsabilidade, cuja condugao e a 

ele delegada; 

b) seu dominio do saber ensinado ou seu letramento qualificado eleva sua 

responsabilidade perante a condugao dos aspectos didatico-pedagogicos empregados. 

Na realidade, acreditamos ser o professor "inocente" da convergencia dos tres 

cenarios, uma vez que sua atuagao revela tambem a inconsciencia do entrecruzamento 

entre os cenarios. E essa inconsciencia parece ser o resultado de que sua atuagao nao e 

posta em avaliagao nem questionada, e tambem nao e observada, pelas razoes ja 

expostas. O trabalho do professor em sala de aula e de sua inteira responsabilidade, cuja 

autonomia o impele a realizar o trabalho pedagogico pautado pelo seu habitus e pelas 

vivencias que vai adquirindo ao longo do contato com os alunos. 

E assim, protegida pelo veu da doxa presente em cada um dos segmentos que a 

envolvem (Mey, 2001), a EJA segue seu percurso pontuado pelo modelo de letramento 
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autonomo. E, nao sendo questionada por nenhum outro segmento, tern suas praticas 

escolares utilizadas nos contextos profissionais e tambem e o ponto de convergencia para 

a educagao do trabalhador, que semestre a semestre recebe alunos provenientes da 

industria. Portanto, reforga sua crenga de que esse modelo de letramento e viavel e 

eficiente frente a educagao do trabalhador. 
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