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"A educacao e um ato de amor e, portanto, um ato de coragem. 

Nao pode temer o debate, a analise da realidade; nao pode fugir 

a diseussao eriadora, sob pena de ser uma farsa." 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As criancas aprendem a escrita da mesma forma que aprendem outros 
aspectos do mundo, ou seja, elaborando, pondo a prova e comprovando 
hipoteses. Mas devemos lembrar que essas hipoteses sao influenciadas pela 
qualidade do material sobre o qual sao formuladas. 

Por esse motivo, do ponto de vista da perspectiva construtivista, o ambiente 

material e o ambiente social em que ocorre a aprendizagem estao 

estreitamente relacionados com a possibilidade de que tal aprendizagem se 

desenvolva. Esse ambiente material e social e o que permite a crianca 

comprovar suas hipoteses. Os professores que entendem a aprendizagem da 

leitura e da escrita como uma serie de habilidades basicas seleciona muito 

cuidadosamente os materials - nao apenas os escolares - mas tambem 

materials reais, tais como se apresentam na sociedade extra-escolar. 

Criar um contexto de cultura escrita significa dar oportunidades para que as 

criancas atribuam significados ao que esta escrito, conforme suas diversas 

competencias. 

Tal contexto serve para aprender o sentido da relacao entre ilustracao e 

texto; para usar indices contextuais na antecipacao do significado; para usar 

indices textuais graficos do initio de um texto ou de uma parte; para 

identificar os suportes para identificar o conteudo informativo; para 

aprender de que forma os textos "dizem algo" quando um adulto os le; para 

ter oportunidades de produzir textos em tarefas do tipo problemas a resolver; 

e fmalmente, para facilitar a aprendizagem, evitando a separacao entre a 

vida cotidiana e a escola. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho tern por tenia a Leitura e Escrita nos anos iniciais, 
visando identificar os aspectos teoricos praticos do projeto em acao, como 
metodologia de inova9ao, analisando as principals dificuldades encontradas 
pelos professores ao trabalhar com a leitura e a escrita nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Para entendermos melhor. Devemos saber como funciona a linguagem 

escrita. Nosso sistema de escrita funciona segundo um principio alfabetico: 

a quantidade de letras de uma palavra corresponde, a grosso modo, ao 

numero de sons que compoem a palavra. Entender o principio alfabetico 

nao e o mesmo que conhecer os sons das letras. Uma crianca pode saber 

que o simbolo escrito E corresponde ao som [e], que ao simbolo L 

corresponde o som [1 ] , mas, mesmo assim, ela pode nao ter compreendido 

o mecanismo que permite formar uma palavra escrita. 

Algumas crian9as chegam a escola com a compreensao do principio 
alfabetico. Outras pensam que o numero de letras de uma palavra e igual ao 
numero de silabas de uma palavra, enquanto outras, sequer entenderam que 
as letras escritas tern rela9§o com os sons das palavras. Devemos lembrar 
sempre que as crian9as nao chegam a escola com o mesmo nivel de 
compreensao que do seja ler e escrever. Como professores precisamos ter 
consciencia de que os conhecimentos, para poderem ser ensinados, passam 
necessariamente por uma transforma9ao em rela9ao aos seus contextos de 
origem, porem, e muito importante evitar que nesta transforma9ao percam 
seu significado, seu sentido original. 

Ao mesmo tempo em que se preserva o sentido do objeto do 
conhecimento e indispensavel que se proteja o sentido deste saber do ponto 
de vista do sujeito que trata de reconstruir esse objeto, isto e: a crian9a. Por 
essa razao, a transposi9§o didatica deve implicar em fidelidade ao saber de 
origem assim como fidelidade as possibilidades do sujeito de atribuir um 
sentido ao dito saber. 



Deste modo ante um conhecimento complexo tendemos a delimita-lo 

em conhecimentos parciais, porque partimos da suposicao que a 

fragmentagao facilita a compreensao. Mas, ao delimita-los em fragmentos 

autonomos, provocamos sua descontextualizacao, porque na realidade os 

fragmentos que separamos fazem parte de complexos processos de inter-

relacoes e assim estamos desconectando a rede de problematicas que lhes 

dao sentindo completo. Assim, instauramos uma ruptura entre o modo de 

ensinar e o modo de aprender, pois que o sujeito que aprende nao se depara 

com a realidade analisando um pedaco de cada vez, e sim, o faz, tratando 

de entender como funciona, analisando os aspectos que seus esquemas 

cognoscitivos Ihe permitem observar, tratando de encontrar e dar um 

sentido ao que esta fazendo. 

Como bem o demonstram as investigacoes de Ferreiro e Teberosky, 

assim como em outros ambitos, no ambito da lingua escrita, a crianca e um 

sujeito ativo que se depara com a realidade, construindo conhecimentos, 

criando teorias e hipoteses, comparando-as entre si e modificando-as. 

Na certeza de que o papel da escola e formar cidadaos eticos, fraternos 

e coletivos, e que preparamos a nossa metodologia de trabalho que sera 

centrada na E.E.E.I.E.F. DESEMBARGADOR BOTO, no municipio de 

Cajazeiras - Paraiba, onde atraves da tecnica de entrevista com professores 

e alunos, procuramos detectar como esta sendo realizada a pratica de leitura 

e escrita nos anos iniciais daquela escola. 

Compreendendo que o trabalho com a entrevista proporciona um 
contato direto do pesquisador com o entrevistador, e que terminei optando 
por esta tecnica de pesquisa. Por parecer a mais apropriada a condu9ao do 
trabalho de investigacao e, tambem por ser uma tecnica simples e muito 
utilizada no campo educacional. 

As vantagens desta tecnica e que el a pode ser aplicada com pessoas 

analfabetas, permitindo o esclarecimento de duvidas e garantindo um maior 

numero de respostas, para serem analisadas de forma quantitativa e 

qualitativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para aplicacao do mesmo, o pesquisador tern que ser cuidadoso ao 
elaborar o formulario (com questoes), pois se as questoes nao forem bem 
elaboradas e bem conduzidas na hora da entrevista, pode levar a inducao 
das respostas. Em outras palavras, os entrevistados nao podem emitir 
suas opinioes, nem pontos de vista, para nao acabar influenciando o 
entrevistado. E as questoes devem levar os alunos a pensarem. 

Apos a entrevista devem ser feitas as analises dos dados coletados. 
Organizar e ler o material, buscando identificar tanto semelhancas, como 
possiveis eontradicoes entre os diferentes depoimentos coletados. 

Nessa perspectiva, segundo Matos (2002:62), apos uma leitura 

cuidadosa das entrevistas, e feita a analise de uiformacoes para a criasao de 

um novo conhecimento, com base nos dados coletados e organizados. 

Alem da bibliografia consultada, atraves da demonstracao numerica, 

comprovar, com base ma maior ou menor incidencia, os resultados a que 

chegamos. As falas dos sujeitos tambem confirmam e enriquecem o que 

encontramos em nossas buscas e devem ser utilizadas como citacoes. 

A aprendizagem da leitura escrita nao se realiza da mesma forma para 

todos os alunos. Como professores, tenho certeza de que ja tiveram este 

tipo de experiencia. 

Nesta monografia quero compartilhar com voces algumas ideias de 
fundo sobre certos fatores que podem ocasionar dificuldades na 
aprendizagem da leitura e escrita, muitas vezes ocasionadas pelo processo 
de ensino. 

O primeiro fator de dificuldade e o de nao saber para que serve a lingua 
escrita e como ela funciona. 

Muitas criancas chegam a escola com ideias bastante claras a esse 
respeito, sabem que sao lidas coisas escritas e nao desenhos. Que um livro 
tern um titulo, que lendo pode-se saber o que esta dito em um texto. 



Algumas criangas chegam a escola com a compreensao do principio 

alfabetico. Outras pensam que o numero de letras de uma palavra e igual ao 

numero de silabas de uma palavra, enquanto outras, sequer entenderam que 

as letras escritas tern relacao com os sons das palavras. Devemos lembrar 

sempre que as criancas nao chegam a escola com o mesmo nivel de 

compreensao que do seja ler e escrever. 

Mediante o exposto, identificaremos perspectivas e desafios para a 

producao do conhecimento sobre a leitura e a escrita; Oportunizaremos 

atividades que favorecam o avanco na compreensao da lingua escrita e oral; 

Contribuiremos na formacao da crianca para a cidadania; Reconheceremos 

o instrumento adequado para desenvolver nos alunos o gosto pela leitura e 

escrita; Contribuiremos para formacao de leitores e escritores 

competentes e, desenvolveremos no aluno a capacidade de compreender 

textos orais e escritos e de assumir a palavra e produzir textos, em situacoes 

de participacao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULOI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO 

A crianca, o jovem que estuda - e tambem o adulto - todos gostam de 

ler e leem razoavelmente. Mas, salvo excecoes, nao suportam ler na escola, 

ja que os textos que lhes sao propostos quase nunca despertam, mesmo 

sendo textos considerados classicos, o necessario prazer que deve presidir 

toda a atividade do leitor. Leem mais por exigencia de uma avaliacao, 

muitas vezes, draconiana; leem para poderem responder as questoes pouco 

interessantes e unidirecionais dos livros didaticos e cujas respostas sao 

exigidas e avaliadas pelo professor. Quase nunca a leitura vem ligada a 

satisfacao. Quase nunca a leitura ocorre em um espaco socializado e aberto. 

O papel da escola em relacao ao ler e ao escrever alterou-se nos 

ultimos tempos, exigindo do educador a compreensao do contexto do 

mundo contemporaneo, onde a palavra escrita amplia os modos de atingir a 

populacao, e exige de todos, competencias para agir com autonomia e 

criticidade frente a ela ou impoe-lhes uma atitude massificada e acritica. 

Relacionando o ler/escrever a condicao de poder pensar, interagir a partir 

do lido e ser capaz de dizer a sua palavra e o seu tempo por escrito, a 

presente monografia valoriza o papel autoral de professores e alunos, capaz 

de dar um novo significado ao ensinar e ao aprender. 

Por outro lado, ninguem faz uma pergunta a quern, pelo menos 
supostamente, nao possui um certo saber que assegure uma resposta 
adequada. Entretanto, o papel de quern e professor nao e o de fornecer esta 
resposta imediata, pois todo o saber tern que ser reestruturado pelo proprio 
sujeito que aprende e a resposta imediata e ja estruturada e nao tern 
condicoes de assimilacao como tal, a nao ser que este sujeito esteja num 
estagio muito elevado no tratamento destes problemas. 

A didatica e o campo do conhecimento que busca, entre outras coisas, 
dar condicoes para que esta reestruturacao se efetive. Compete tambem a 
didatica criar espaco para novas reestruturacoes, isto e, saber abrir lacunas 
cognitivas. 

12 



Piaget disse que quando alguem transmite um conhecimento a outra 

pessoa, ou este conhecimento permanece letra morta ou este conhecimento 

e compreendido. Se ele e compreendido, e porque ele foi reestruturado. 

Nenhuma aprendizagem se da sem uma estruturacao, a qual exige uma 

logica interna. Nesta reestruturacao ha sempre algo de inedito, de 

original que leva algumas pessoas a pensarem que a aprendizagem se da 

por si so, que e possivel a auto-descoberta quase absoluta de conteudos. 

Mas nao e disto que se trata. Trata-se tao somente de uma construcao que e 

pessoal e intransferivel, mesmo que ela tenha muito em comum com o que 

todos fazem, quando aprendem um mesmo campo conceitual. Ha aqui uma 

peculiaridade muito importante: a aprendizagem e, ao mesmo tempo, 

pessoal e geral, isto e, enquanto ela se da e particular e unica, mas no seu 

fazer-se seguem uma linha geral e coletiva (que vem a ser a psicogenese 

dos conceitos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 - A Crianca e seu processo de alfabetizacao 

Estudos nos revelam que a discussao sobre o modelo de alfabetizar se 
da a mais de dois seculos, o que vem comprovar que varios estudos foram 
realizados para se chegar ao processo de alfabetizacao que temos hoje nao 
mais centrada no "o que", os alunos aprendem e sim "como" eles aprendem 
independente de classes sociais, raca, etc. 

Estudos sobre psicogenese da leitura e escrita coordenados por Emilia 

Ferreira e Ana Teberosky, no Brasil desencadearam profundas mudanQas 

na maneira dos educadores compreenderem o processo de alfabetizacao, 

levando-os a uma reflexao de que nao e mais possivel se ensinar como 

antes (de forma global ou analitica) e sim considerando todos os saberes 

que as criancas constroem antes de aprender formalmente a ler. 

Tnvestigando o desenvolvimento cognitivo referente a aquisicao da 
leitura e da escrita, Ferreiro constatou que as criancas vao reformulando, 
com intrigante regularidade suas proprias hipoteses sobre a natureza do 
sistema da escrita no mundo que as cerca. 

13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando a crianca atinge a hipotese alfabetica - o segmento fonico 

representado pelas letras e o fonema - acontece a alfabetizacao com 

sucesso. Antes de compreender qual e o modelo de sistema de 

representacao da linguagem que a nossa escrita implementa, qualquer 

crian9a esta despreparada para alfabetizar-se. Assim as descobertas de 

Emilia Ferreiro afetaram, de maneira muito fundamental, toda a nocao de 

prontidao e de pre-requisito, transferindo a enfase dos aspectos 

relacionados a habilidades motoras para os aspectos relacionados a 

construcao da compreensao do sistema de representacao, 

Para Ferreiro e Teberosky, o que determina a aprendizagem sao as 

ideias e conceitos que a crianca vai construindo a esse 

respeito. A partir de observacao de pessoas realizando atos de leitura e 

escrita, manuseio de livros, tentativa de escrever palavras. Pois segundo a 

mesma, o alfabetizando passa por varias etapas ate chegar a aquisicao da 

leitura e escrita. Que foram descritos nos seguintes termos: 

a) Escrita pre-silabicas: Escrita sem diferencia9ao. Troca a posi9ao das 

letras para diferenciar nomes. Acredita que para serem lidos, os 

nomes tern que ter pelo menos tres letras (eixo de varia9ao 

quantitative). 

b) Escritas silabicas: percebe que as palavras sao formadas por 
emissoes sonoras. Representa uma letra ou um simbolo qualquer 
para cada silaba. 

c) Escrita alfabetica: escrita alfabetica com valor condicional. 

Nessa mesma perspectiva, Ferreiro (2001:16) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os principios de variagdes quantitativas e qualitativas 

permitirao constituir totalidade compardveis mais 

diferencidveis. O que e interessante e ver como, para 

construir essas totalidades nas quais se possa "ler" 

nomes diversos, muitas criancas descobrem que basta 

mudar as letras na ordem linear para abler o resultado 

desejado." 

Baseados nestas concepcoes podem perceber como a aprendizagem 

ocorre na mente de cada individuo, de onde surge, por onde caminha, qual 
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a sua evolucao,... hipotese, que no cotidiano da sala de aula, professores 

alfabetizadores, vivenciam juntos com as criancas quando oportunizam a 

estas, espacos para expressar seus conceitos sobre o sistema de leitura, 

ajudando-a em suas observacoes, investigacoes, detectando o que o aluno 

esta atingindo, com quais atividades devem prosseguir e como e a forma do 

raciocinio do aluno para poder intervir eficazmente. 

Quando a crianca compreende que a escrita e a representacao da fala, 
descobre que nem sempre ha fidelidade entre as letras e som, ou seja, uma 
representacao direta e fiel da fala. Enquanto a crianca nao supera estas 
dificuldades elas escrevem do jeito que fala. 

Lemle (1987:41) refor^a isso quando diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As falhas ortogrqficas e de leitura pode ser muito util 

na prdtica do ensino, servindo para diagnosticar em que 

estdgio de elaboracao da teoria da correspondencia 

entre sons e letras o aprendiz se encontra." 

Concordo com o autor. Pois o processo de construcao do conhecimento 
da leitura e da escrita resulta da resolucao de problemas e, quanto mais 
hipoteses formuladas para encaminhar sua solucao, maior e a garantia de 
encontra-la. E que os erros de ortografia cometidos pelos alunos sao mais 
importantes para o processo de aquisicao da representacao escrita da 
linguagem. 

Compreender como as criancas aprendem a linguagem escrita e antes, 

conhecer o processo a partir das teorias que o explicam do que conhecer 

somente a metodologias para ensinar. Nesse contexto, as principals teorias 

que explicam o desenvolvimento da linguagem escrita e nas quais se 

baseiam metodos para o ensino da escrita para criancas, sao as correntes da 

psicolinguistica (tradicional piagetiana e sociointeracionista). 

Na perspectiva tradicional, o processo do letramento esta relacionado 

com uma pedagogia tradicional, na qual os conteudos sao preparados da 

experiencia do aluno e das realidades sociais. A enfase e dada ao professor 

que exige exercicios baseados na repeticao de conceitos ou de formulas, 

predomina a autoridade do professor que exige uma atitude receptiva dos 

alunos. 

15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os pressupostos de aprendizagem estao centrados na ideia de que o 

ensino consiste em repassar os conhecimentos para a crianca e na de que a 

capacidade da mesma e identica a do adulto, apenas menos desenvolvida. 

Os programas sao desenvolvidos numa progressao logica, estabelecida pelo 

aluno, sem considerar as caracteristicas peculiares de cada idade. 

As praticas pedagogicas ignoraram durante muito tempo, de acordo 

comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS PCNs (1997:33)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que o conhecimento atualmente disponivel recomenda uma 

revisao dessa metodologia e aponta para a necessidade de repensar sobre teorias e praticas tao 

difundidas e estabelecidas, que, para a maioria dos professores, tendem a parecer as unicas 

possiveis " 

Nao concordo com os defensores dessa teoria e postura didatica que 
defendem que conhecer o codigo de notacao alfabetica (a escrita) e uma 
condicao para as criancas poderem acender ao conhecimento da linguagem 
escrita. Os professores convertem como centro de sua pedagogia, a forma 
de letras, e preocupam-se com o conteudo e com o interesse das 
informacoes transmitidas ou produzidas por escrito. Onde acreditam que a 
crianca, primeiro aprende o sistema de escrita e so depois faz uso social da 
lingua. 

Acredito que alfabetizar e mais do que fazer juncoes de letras. E trazer 
para a sal a de aula, praticas de leitura e escrita do mundo real, ou seja, 
trabalhar com textos que circulam na sociedade. 

Uma lingua escrita, nao e uma lingua oral transcrita. E um 

fenomeno lingiiistico e cultural. Como bem coloca Ferreiro (2001:52): 

"A crianca, para aprender a falar, aprendeu a 

segmentar a fala em unidades de diversos tipos, que nao 

estao pre-estabelecidas na lingua. A escrita, por sua vez, 

define normativamente certo tipo de unidades, algumas 

das quais correspondiam parcialmente a moda da 

analise do oral, e outras que so se constituent em contato 

com o escrito." 

As teorias de inspiracao piagetianas (como a de Emilia Ferreiro) e as 

de origem sociointeracionista tern propiciado muitas pesquisas, sobretudo 

na area educational nos ultimos anos. 

Os dois programas trazem contribuicoes relevantes para a educacao, o 

impacto das producoes conceituais e empiricas da cada programa de 
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pesquisa tern entre si muitas divergencias e algumas semelhancas. Tanto 
Vygostsky, quanta Piaget enfatizou a atividade do sujeito na aquisî ao do 
conhecimento e o carater qualitative das mudancas do desenvolvimento. 

Os estudos fundamentados na teoria piagetiana, focalizam e 

privilegiam o conhecimento sobre o sujeito que constroi a linguagem, 

assim como o desenvolvimento das habilidades cognitivas que interagem 

nesse processo. Com efeito, o aluno e visto como sujeito ativo responsavel 

pela construcao do conhecimento sobre os objetos que o cercam, dentre os 

quais, o sistema de escrita em uso na sua comunidade. 

O interacionismo e apresentado na forma de socio-interacionismo onde 

e destacado o papel da interacao social ao longo do desenvolvimento 

ontogenetico. O ser humano ao nascer herda toda a evolucao filogetica e 

cultural, e seu desenvolvimento se processa em funcao de caracteristicas do 

meio social em que vive. O sujeito constitui suas formas de acao e sua 

consciencia nas relacoes sociais, entre sujeitos. Dai o destaque da aquisicao 

da escrita no espaco da intersubjetividade. O piano intersubjetivo e o da 

relacao com o outro. Isto significa que o sujeito nao e passivamente 

moldado pelo meio, como tambem, que a genese do seu conhecimento esta 

assentada de forma privilegiada pelos recursos individuais, pois o sujeito 

nao e passivo nem ativo, apenas interativo. 

Para Vygostsky (apud Garcia, 1997:36): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O aprendizado e o desenvolvimento estao inter-

relacionados desde o primeiro dia de vida da crianca ". 

Apesar da aprendizagem de ler e escrever sejam atividades tipicas do 
ensino na escola, a autora enfatiza que elas nao se iniciam e nem se 

restringem a ela. 

Diante dessa exposicao sobre as principals teorias da psicolingiiistica, 

percebo que as diferencas entre os dois programas de pesquisa sao 

marcantes, sobretudo no que se refere ao foco central de cada um. O 

piagetiano centra-se na natureza interna da crianca enquanto sistema. O 

programa sociointeracionista centra-se nas funcoes do sistema de escrita 

para os seus usuarios. Mas entendo que os dois vem contribuir para a 

aquisicao a leitura e da escrita. Pois devemos levar em conta que a crianca 
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passa por estagio ate chegar a aquisicao da escrita convencional. Como 
tambem que e essential a mediacao de outros individuos para provocar o 
avanco no dominio da escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Dificuldades de Aprendizagem 

Investigacoes recentes demonstraram que a aprendizagem da 

escrita nao e uma tarefa simples para a crianca, ja que requer um processo 

complexo de construcao, em que suas ideias nem sempre coincidem com os 

adultos. 

O ensino da lecto- escrita tern se baseado em certas pressuposicoes que a 

luz das investigacoes mencionadas podem ser questionadas. Uma delas e a 

de que o nosso sistema alfabetico de escrita e natural e que a unica 

dificuldade consiste em aprender as regras de correspondencia entre 

fonema e grafema, e, partindo dessa suposicao, para aprender a ler e a 

escrever e necessario ressaltar fundamentalmente o aspecto sonoro. 

As investigacoes de FERREIRO (2001:16) demonstram que a historia 
conceitual da escrita na crianca caracteriza-se por subordinar os aspectos 
figurativos propriamente ditos (forma das letras) a uma compreensao do 
modo de organizacao e as leis de composicao dessas totalidades 
interpretaveis concebidas como "nomes". 

Essa maneira de pensar muda mais tarde. As grafias servem para 

substituir outra coisa, passam a ser "objetos substitutes", que tern um 

significado, ainda que diferente do nosso ponto de vista de adultos 

alfabetizados, pois para as criancas as grafias nao representam sons. O 

primeiro tipo de relacao consiste em buscar alguma correspondencia entre 

os Sinais graficos e os objetos do mundo. Como os objetos tern nome, a 

relacao se estabelece quando para um certo conjunto de letras se atribui o 

nome do objeto ou imagem que acompanha. Porem o nome ainda nao e a 
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representacao de uma pauta sonora e sim uma propriedade dos objetos que 

podem ser representados atraves da escrita, a atribuicao depende muito 

mais das correspondencias que existem na relacao com o objeto do que das 

propriedades daquilo que esta escrito. Desta forma um mesmo conjunto de 

letras significa vaca perto da imagem de uma vaca, sem que se exclua que 

pode significar tambem outra coisa se estiver relacionado a outras imagens. 

Chega o momento no processo evolutivo que as criancas estabelecem 
alguma hipotese entre sons e letras. 

A primeira hipotese que aparece e que as letras representam silabas. A 

hipotese silabica consiste em atribuir uma silaba a uma letra, a qualquer 

delas e a correspondencia e mais quantitativa que qualitativa. Para um 

nome trissilabo fazem falta 3 letras. Mas, no caso de nomes monossilabos 

ou dissilabos, duas e uma letra sao "poucas". Com poucas letras (menos de 

tres) se vai de encontro a uma outra hipotese da crianca que consiste em 

exigir uma quantidade minima para que uma coisa sirva para "ler". A 

crianca tern muitas ideias sobre a escrita sem que encontremos a tal 

naturalidade e simplicidade do sistema alfabetico. 

"A relacao entre escrita e linguagem nao e um dado inicial. A crianca nao 

parte dela, mas, chega a ela". Passa de uma correspondencia logica (uma 

letra para cada silaba) para uma correspondencia mais estavel (nao mais 

qualquer letra para qualquer silaba). 

Portanto, a ideia de que a escrita e um objeto substitutive, isto e, tern 

um significado, esta bastante distante da reducao a uma simples associacao 

entre fonemas e sons e nao depende unicamente de uma representacao dos 

fonemas. 

Nas aprendizagens envolvidas no processo de alfabetizacao e 
necessario distinguir, como o faz Emilia Ferreiro: 

1. a aprendizagem de certas convencoes fixas, exteriores ao sistema de 
escrita, como por exemplo: orientacao, tipo de letra; 
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2. a aprendizagem da forma de representacao da linguagem que define 

o sistema alfabetico; 

3. aceitar como escrita o que e escrito de formas nao convencionais ao 

sistema; 

4. conhecer o conjunto de "ideias previas", "esquemas de 

conhecimentos" a partir dos quais intervir no processo de 

aprendizagem; 

5. fazer uso de uma metodologia que permita as criancas sairem de suas 

teorias infantis e progressivamente construir as convencoes sociais 

que estao imbricadas nas atividades de leitura e escrita. 

Nos nos recusamos formalmente a abordar a didatica da alfabetizacao. 
Isto porque a monografia vem elaborando a luz dos estudos de Emilia 
Ferreiro e a luz dos indicadores de nossas pesquisas, o processo vivido pela 
crianca para aprender a ler e escrever. Trata-se, pois, de construir com cada 
classe de alunos uma experiencia unica e original baseada nos niveis em 
que se encontram estes alunos a cada momento do ano letivo, assim como 
nas circunstancias especiais de vida deles e na historia propria que esta 
professora, com estas criancas, podem construir como um grupo humano 
bem caracterizado, em busca de um certo saber, no ambito de uma escola 
concreta. Para o que acaba de ser lido se torne realidade, deixando de ser 
um discurso sem vida, a professora deve determinar em primeiro lugar 
como cada um de seus alunos encara o mundo da escrita, que 
conhecimentos eles tern do tracado e do som das letras, que significado eles 
atribuem a estes sinais, enfim, que hipoteses se fazem a respeito do que se 
escreve e do que se le. 

O conhecimento das circunstancias especificas de vida dos alunos, 

dos valores culturais do seu meio, das condicoes de relacionamento entre 

professores e alunos, da organizacao temporal e espacial em aula, enfim, de 

todo o contexto didatico onde se insere a alfabetizacao, e extremamente 

importante para minimizar as dificuldades existentes. 

Porem, nao vamos nos deter nestes aspectos, pois a sua abordagem 
cientifica requer uma pesquisa que ainda esta por ser feita. Infere-se sua 
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importancia pela sua falta ou pela sua presenga. A sua presenca e 
concretizada. Eventualmente, por professores carismaticos que 
intuitivamente conduzem o contexto didatico para a alfabetizacao de forma 
exemplar, conhecendo ou nao o processo cognitivo de seus alunos. 

Entretanto, sobre o processo vivido pelo aluno, temos hoje recursos 
para explicitar principios didaticos de uma proposta para alfabetizacao. Por 
isso, vamos nos centrar primordialmente no que toca o processo vivenciado 
pelo sujeito que aprende a ler e a escrever. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - Alfabetizar Letrando 

Nos dias de hoje, em que as sociedades do mundo inteiro estao cada 

vez mais centradas na escrita, ser alfabetizado, isto e, saber ler e escrever, 

tern se revelado condicao insuficiente para responder adequadamente as 

demandas contemporaneas. E preciso ir alem da simples aquisicao do 

codigo escrito, e preciso fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano, 

apropriar-se da funcao dessas duas praticas; e preciso letrar-se. 

Nesse sentido, Carvalho (2001:11), afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprender a ler como se a leitura fosse um ato 

mecdnico, separado da compreensao, e um desastre que 

acontece todos os dias. Estudar palavras Sottas, silabas 

isoladas, ler textos idiotas e repelir sem fim exercicios de 

copia, resulta em desinteresse e rejeicao em relacao a 

escrita." 

Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com "texto" que so 
serve para ensinar a ler. Textos que nao existem fora da escola e, como os 
escritos das cartilhas em geral, nem sequer podem ser considerados textos, 
pois nao passam de simples agregados de frases. 

A pratica tradicional de alfabetizacao, em que primeiro se aprende a 
"decifrar", para so depois se ler efetivamente, nao garante a formacao de 
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leitores/escritores. Nao basta ensinar a ler e a escrever: e necessario 

desenvolver o grau de letramento dos alunos, dirigindo o trabalho para 

praticas que visem a capacidade de utilizar a leitura e a escrita para 

enfrentar os desafios da vida em sociedade e, com o conhecimento 

adquirido, continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. 

O que leva um aluno a abandonar a ideia de que a cada silaba oral 
corresponde uma letra escrita, o que caracteriza o nivel silabico? Pela nossa 
observacao, dois fatos explicam isto: 

- a impossibilidade de ler o que se escreve silabicamente; 

- a impossibilidade de ler o que outros (ja alfabetizados) escrevem. 

Nesta primeira impossibilidade, se situam dois casos: 

a) A impossibilidade da leitura, pela propria pessoa que produziu 

uma certa escrita (de tipo "silabico"), depois que ela nao se 

recorda mais do que ela quis escrever. Por exemplo, no dia 

seguinte ao que uma crianca escreveu 'bonito' como B I O, 

'casaco' como C S O, 'lata' como L T, etc. ela nao consegue 

mais decodificar a sua propria escrita da vespera. Faltam-lhe 

elementos discriminatorios, obviamente. 

b) A impossibilidade da leitura, por outros, daquilo que a crianca 

produziu. Uustra este item o que aconteceu com um aluno, 

quando Ihe pedi para escrever (no momento em que realizava 

com ele a prova das quatro palavras e uma frase). Ele me disse: 

"Eu vou escrever, mas sei que nao da para ler. A minha mae nao 

consegue ler o que eu escrevo na casa da tia Ana, quando eu lhe 

mostro depois na minha casa". 

c) Esta nao decodificacao do que a crianca escreve constitui-se 

num impacto para ela. E tambem impossivei para uma crianga 

no nivel "silabico" ler o que e escrito convencionalmente -

sobram-lhe sempre letras. 

Esta impossibilidade apresenta-se conflitamente para a crianga 
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porque o que esta escrito nos livros, ou o que foi escrito por outras pessoas 
alfabetizadas, tern a chance de ser correto, pois elas tern a autoridade de 
saber ler e escrever. 

Como resolver estas contradicoes? 

Neste momento, apresenta-se como extremamente valioso para o aluno 

conhecer a escrita adequada de algumas palavras. Isto e, reconhecer como 

correta a grafia de certas coisas escritas a partir da autoridade do contexto 

cultural que Ihe cerca (dos alfabetizados de suas relacoes). O confronto 

entre as grafias corretas de palavras e o tipo de escrita silabica produzido 

pela crianca, e fonte de reflexao e ajuda a passagem para o nivel alfabetico, 

porque o aluno se da conta de que ha algo incoerente na sua escrita que 

necessita ser alterado. Logicamente, se Ihe ocorre que ha necessidade de 

por mais letras do que as que poem no nivel silabico. Muitas criancas, neste 

momento, parecem regredir ao pre-silabico porque, percebendo que sua 

escrita nao e satisfatoria, pois tern menos letras do que o previsto aumenta 

o numero de letras de duas maneiras: 

- ou voltam a escrever com quaisquer letras, mas com muitas letras; 

- ou continuam escrevendo silabicamente, acrescentando no final, 
mais letras, aleatoriamente. 

Estas atitudes dos alunos confundem bastante as professoras 
desavisadas sobre a logica que justifica tais comportamentos. As 
professoras pensam que estas criancas desaprenderam tudo, que nao valeu a 
pena tanto tempo de esforco, que tudo tera de ser recomecado. Porem, 
trata-se tab somente de mais um momento do processo a que denominamos 
"Intermediario I I I " . 

Os niveis intermediaries se caracterizam pela eclosao de um conflito 

que mais se aproxima de uma ruptura do que de uma mera passagem de um 

estadio a outro. Neles, o sujeito poe em cheque o que vinha pensando antes, 

porque estas ideias se Ihe aparecem como falsas. Elas nao se adequam mais 

e devem ser abandonadas. O sujeito busca entao a solucao que Ihe parece 

mais plausivel. 
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Recapitulando o que vimos antes, no easo do aluno embaracado com a 

falta de letras nas suas escritas em contraste com a sobra de letras nas 

escritas convencionais, resolve o impasse logicamente - passa a escrever 

com um grande numero de letras, abandonando inteiramente a hipotese 

silabica ou conservado-a, mas acrescentando mais letras apos sua 

utilizagao. Ambas as solugoes se assemelham a escritas pre-silabicas. Na 

segunda destas solugoes, ha a aparencia de um conflito entre escrita 

silabica e quantidade minima de letras, mas e so aparencia. A razao logica e 

outra, embora o resultado seja o mesmo. Este tipo de solugoes para 

aumentar o numero de letras e que caracteriza o nivel intermediario III . 

E uma solucao que resolve so uma parte do problema - a necessidade 

de ter mais letras nas palavras. Mas persiste o problema da decodificagao, 

de como ler o que esta escrito. E, portanto, o impasse central nao esta 

resolvido e prossegue a pesquisa da crianca em busca de uma solucao mais 

completa. Esta so aparece atraves da fonetizacao da silaba, que e uma 

mudanca qualitativa, da maior importancia. 

Alguns pesquisadores, como recentemente o fez Emilia Ferreiro, 
defendem a utilizagao de um unico termo - alfabetizagao - para englobar 
os processos de aprendizagem e uso da leitura e da escrita. De acordo com 
sua perspectiva teorica, e inserido em contexto de uso da escrita que o 
sujeito se apropria do sistema de escrita alfabetica. Nao discordo 
completamente dessa posicao, mas acho necessaria a utilizacao das duas 
palavras — letramento e alfabetizagao para designar processos distintos, 
mais indissociaveis. Essa distingao parece ser fundamental, se 
considerannos que existem pessoas que sabem ler e escrever, mas nao e 
letrado, nao no estado ou condigao de quern sabe ler e escrever e 
pratica a leitura a leitura e a escrita, ou seja, nao sabe fazer uso da leitura e 
da escrita: nao sabem redigir um oficio, uma declaragao... Torna-se letrado 
e torna-se cognitivamente diferente: a pessoa passa a ter uma forma de 
pensar diferente de uma pessoa analfabeta ou iletrada. 

Nas sociedades contemporaneas, a escola representa a instituigao 

responsavel por promover o letramento. No entanto, as praticas escolares 
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ignoram sistematicamente as praticas sociais mais amplas. Isso porque a 
instituicao se apoia numa organizacao rigidamente estabelecida, 
desconectada das experiencias do proprio aprendiz, como enfatiza Soares 
(apud Morais, 2007:8): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O sistema escolar estratifica e codifica o conhecimento, 

selecionando e dividindo em "partes" o que deve ser 

aprendido, planejado em quantos periodos (bimestres, 

semestres, series, gram) e em que sequencia deve se dar 

esse aprendizado e avaliando, periodicamente, em 

momentos predeterminados, se cada parte foi 

suficientemente aprendida." 

Diversas pesquisas tern apontado para o fato de que os alunos saem da 
escola com o dominio das habilidades denominadas de codificagao e 
decodificagao, mas sao incapazes de ler e escrever funcionalmente textos 
variados em diferentes situaeoes. 

Neste mesmo ambito e enfatizado tambem, o fato de a populacao mais 

pobre, muitas vezes desconhecer a importancia da participacao da crianca 

em eventos nos quais a escrita esta presente. Isso intlui negativamente em 

seu desempenho na escola. Alem disso, a escola, por basear-se na 

concepgao de letramento autonomo, as vezes, acabam ignorando os 

multiplos contextos de uso da escrita quando procura homogeneizar sua 

pratica, desqualificando assim as constricoes de sentido que as criangas 

elaboram na sua convivencia com o mundo letrado. 

Nessa mesma perspectiva, Teberosky (apud Morais, 2007:11), afirma 

que: 

"Alunos que, desde cedo, escutam historias atraves da 

leitura do professor ou de outra pessoa alfabetizada, 

adquirem um conhecimento sobre a linguagem que se 

escreve e sobre o uso dos diferentes generos textuais, 

antes mesmo de estarem alfabetizados. E esse 

conhecimento que a escola precisa promover e que 

muitos ainda nao priorizam, porque, queiram ou nao, 

continuam reduzindo a noqao de alfabetizacao ao 

aprendizado do sistema de escrita alfabetica. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Concordo com os autores que a pratica de leitura deve comecar cedo e 
continuar sempre. Sei que o bom leitor nao se faz por acaso, mas que quase 
sempre e formado na infancia, antes mesmo de saber ler, atraves do contato 
com a leitura infantil e de experiencias positivas no initio da alfabetizacao, 
ou seja, estas experiencias anteriores de leitura - e de vida, no sentido 
amplo - irao influenciar as atividades do leitor e sua capacidade de 
interpretar e criticar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 - Letramento e Escolarizacjio 

Tradicionalmente, considera-se que o acesso ao mundo da escrita e de 
responsabilidade da escola e do processo que nela se da - a escolarizacao. 
Nesse contexto, e importante saber a relacao entre alfabetizagao e 
letramento, como nos aponta Soares (2007:16): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Alfabetizacao e letramento sao processos distintos, 

de natureza essencialmente diferentes; entretanto, sao 

independentes e mesmo indissocidveis. A 

alfabetizagao - a aquisigao da tecnologia da escrita -

nao sao nem e pre-requisito para o letramento, isto 

e, para a participagao em praticas socials de 

escrita, tanto assim que analfabetos podem ter um certo 

nivel de letramento: nao tendo adquirido a 

tecnologia da escrita, utilizam-se de quern a tern para 

fazer uso da leitura e da escrita ". 

Pesquisa aponta que o vinculo entre alfabetizagao e bem maior que o 

vinculo entre letramento e escolaridade, ainda pouco estudada, isto e, entre 

o papel da escola no desenvolvimento de habilidades de uso social da 

leitura e da escrita e as competencias ou as incompetencias, demonstradas 

por criangas em situagoes de participagao em praticas sociais que envolvem 

a lingua escrita. Porem esse vinculo pode ser questionado e criticado sobre 

varios aspectos, como aponta Soares, na Re vista Construir Noticias, n° 37 

(2007:17): 
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a) Se a escola cabe realmente alfabetizar, cabe-lhe muito mais que isso, 
mesmo na etapa initial de escolarizacao; 

b) Vincular a alfabetizagao a escolarizacao e ignorar que, como ja 

comprovaram numerosas pesquisas, a exemplo de Street (apud 

Soares, 2007:17), tambem se aprende a ler e a escrever em instancias 

nao-escolares: na comunidade, na familia, no trabalho, na igreja. 

O vinculo entre alfabetizagao e escolaridade e tab forte que a escola 

impoe a todos um unico modelo de alfabetizagao entre as demais 

modalidades. 

Nessa perspectiva Soares (2007:17), afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A vinculagao entre alfabetizacao e escolarizacao se 

explica pelo fato de que a aquisigao da tecnologia da 

escrita tern resultados visiveis e evidentes, ou a crianga 

sabe ou nao sabe ler e escrever — trata-se de ter ou nao 

ter a posse de uma tecnologia". 

Porem, o mesmo nao acontece com o processo de alfabetizagao, 
porque o processo de letramento chega a um "produto final", e sempre e 
permanentemente um "processo", e nao ha como definir em que ponto do 
processo o iletrado se torna letrado. 

Comungo com o pensamento da autora que a relagao entre 
alfabetizagao e escolarizagao e bem maior do que a relagao com 
letramento. Talvez porque antes do surgimento da palavra letramento ja se 
usava e ainda usa-se apenas a palavra alfabetizagao, para referir-se a 
insergao do individuo no mundo da escrita, no sentido mais amplo a 
formagao do cidadao leitor e escritor. No entanto, podemos perceber que ha 
um vinculo entre letramento e alfabetizagao, pois o letramento vem 
distinguir os dois processos, por um lado garantindo o processo de 
aquisigao da tecnologia da escrita, por outro lado, o processo de 
desenvolvimento das habilidades e atitudes de uso dessa tecnologia em 
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praticas sociais que envolvem a lingua escrita. Tambem e notorio que cada 
vez mais se denunciam niveis precarios de alfabetizacao, em criancas, 
jovens ou adultos. Essas deficiencias na leitura e escrita estao relacionadas 
a escola e o fracasso escolar em alfabetizagao 

Um criterio que busca avaliar letramento e o estabelecimento de uma 

equivalencia entre nivel de escolarizacao e nivel de letramento considerado 

satisfatorio, isto e, capacidade de fazer uso efetivo e competente da leitura 

e da escrita, como aponta Ferreiro (apud. Soares, 2007:19): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aos individuos com um a tres anos de escolarizacao, e 

atribuido o nivel I de letramento, descrito como a 

"ultrapassagem do analfabetismo" pela aquisigao do 

"minimo dos minimos em termos de alfabetizagao e 

letramento ", aos individuos com quatro e sete anos de 

escolaridade, e atribuido o nivel 2 de letramento, em que 

um dominio minimo das praticas letradas terd sido 

alcangado, possibilitando a participagao nelas na vida 

social; finalmente, aos individuos com oito anos ou mais 

de escolaridade, e atribuido o nivel 3 de letramento em 

que terao sido atingidas competencies letradas que 

constituem o minimo estabelecido para a educagdo 

bdsica tal como defmido constitucionalmenle ". 

Nessa perspectiva Soares (2007:20), analisa o lado negativo da relagao 
entre letramento e escolarizagao, no qual afirma que os numeros que 
indicam a negagao de uma relagao entre letramento e escolarizagao 
mostram que 42% dos que completaram o Ensino Medio e nao 
completaram o Ensino Superior, ou seja, dos que tern de onze a catorze 
anos de escolaridade, nao tenham atingido o nivel 3 de alfabetismo e, 
ainda, que 22% dos que tern curso superior completo estejam nos niveis 1 e 
2. 

A escola e considerada a principal responsavel pela discrepancia entre 
grau de instrugao e nivel de letramento, e ainda, segundo Soares (2007:21), 
esta explicagao deve ser posta sob suspeita, levando em consideragao tres 
hipoteses: 
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a) E preciso considerar a possibilidade da ocorrencia de um retomo ou 
reversao a niveis de habilidades inferiores aqueles atingidos por via do 
processo de escolarizacao, em decorrencia de pouco ou nenhum uso de 
leitura e da escrita fora da escola, seja por falta de oportunidade, seja por 
falta de interesse; 

b) E preciso considerar que um periodo longo de tempo pode estar 
interposto entre a epoca em que ocorreu a escolarizagao e o momento da 
avaliagao das habilidades de leitura e escrita, ou as habilidades de leitura 
avaliadas pelo teste podem nao ser mais aquelas desenvolvidas pela escola 
na epoca em que o individuo a frequentou; 

c) A obtengao de um man resultado num teste de avaliagao de 

habilidades de leitura e escrita por individuos com alto grau de instrugao 

pode se explicar por um possivel distanciamento entre o letramento escolar 

- as habilidades de leitura e de escrita desenvolvidas na e pela escola - e o 

letramento social - as habilidades demandadas pelas praticas de letramento 

que circulam na sociedade. 

Concordo com autora, que quanto maior o nivel de escolaridade, maior 
o nivel de instrugao, e, que a escola cumpre um papel importante para a 
formagao de pessoas letradas. Mas e notorio tambem, que devemos levar 
em consideragao casos que negam essa relagao entre escolarizagao e tais 
habilidades, porque existem pessoas com multos anos de escolaridade e nao 
sao letradas, nao sabem exatamente o significado do que leem. Sao 
alfabetizados funcionais e nao letrado. Isto esta ocorrendo talvez porque os 
conteudos trabalhados em sala de aula estao distanciados da realidade do 
aluno. Tornando as aulas sem sentido. Pois trabalham textos que estao fora 
do contexto social. 

Pesquisas feita sobre letramento, trouxe novos principios e 
pressupostos teoricos, nos quais se destacam dois pares de conceitos: o 

modelo autonomo e ideologico e os eventos de letramentos e as praticas de 

letramentos. Sob a perspectiva de modelos autonomos e ideologicos, 

Soares (2007:24), faz a seguinte comparagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O autonomo seria o letramento que 

se desenvolve na escola e o ideologico o que ocorre fora dela ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Partindo do pensamento acima citado, a hipotese e que a escola 
trabalha com o modelo autonomo de letramento, isto e, tende a considerar 
as atividades de leitura e de escrita como neutros e universais, 
independentes dos determinantes culturais e das estruturas de poder que as 
configuram no contexto social, o que o modelo ideologico nega; a 
predominancia do modelo autonomo no processo de escolarizacao sera 
talvez uma das razoes das diferencas que se manifestam entre o letramento 
escolar e o letramento social. 

Sobre o conceito de eventos de letramento, Heath (apud. Soares, 
2007:24),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "designa as situacdes em que a lingua escrita e parte integrante da natureza da 

interacao entre os participantes e de sens processos de interpretacao. " 

Ja sobre praticas de letramento, vale conferir a definieao de Street 
(apud. Soares, 2007:24) que diz: 

"Por parte de letramento, designam-se tanto os 

comportamentos exercidos pelos participantes num 

evento de letramento quanta as concepgoes sociais e 

culturais que o configuram, determinam sua 

interpretagao e dao sentido aos usos da leitura e/ou 

da escrita naquelaparticular situagdo." 

Diante do mencionado acima, o conceito de eventos de letramento, 
dissociado do conceito de praticas de letramento, nao ultrapassa o nivel da 
descrigao, embora tenha a vantagem de orientar o pesquisador ou 
estudiosos para a observacao de situacdes que envolvem a lingua escrita e 
para a identificagao das caracteristicas dessas situacoes; nao revela, porem 
como sao construidos, em determinados eventos, os sentidos e os 
significados, produtos nao so da situacao e de suas caracteristicas 
especificas, mas tambem das convencoes e concepcoes que as ultrapassam, 
de natureza cultural e social. E o uso do conceito de pratica de letramento 
como instrumento de analise que permite a interpretacao do evento para 
alem de sua descrigao. 

A escola autonomiza as atividades de leitura e escrita, criando seus 

proprios e peculiares eventos e suas proprias e peculiares praticas de 

letramento. 
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Mediante o exposto, chego a conclusao de que ha diferenca 

significativa entre letramento escolar e letramento social, porque na escola, 

os eventos e praticas de letramento sao planejados, selecionados por 

criterios pedagogicos, com objetivos predeterminados, visando a 

aprendizagem e quase sempre conduzindo as atividades de avaliagao. Na 

vida cotidiana, eventos e praticas de letramentos surgem em circunstancias 

da vida social, respondem a necessidade ou interesses pessoais ou grupais, 

sao vividos e interpretados de forma natural. No entanto, devemos levar em 

conta, mas nao de forma absoluta, mas significativa, que quanto mais longo 

o processo de escolarizagao, mais os individuos participam de eventos e 

praticas escolares de letramento, mais bem sucedidos sao nos eventos e nas 

praticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 - Ambiente Atfabetizador 

O ambiente alfabetizador caracteriza-se por ser um espago rico de 
coisas escritas e de atos de leitura e escrita onde muitas atividades 
interessantes e significativas tenham lugar. O alfabeto (de madeira, 
plastico, papelao, de diversos tamanhos), livros de historias, revistas, 
jornais, embalagens, rotulos, jogos com letras, etc., constituem o conjunto 
de material que devem estar a disposigao das criangas, com o objetivo de 
proporcionar a interagao das mesmas com o mundo das letras, vivenciando 
assim, efetivamente, o processo de construgao do que e ler e escrever. 

As criangas aprendem a escrever escrevendo, e para isso langam mao 
de varios esquemas: perguntam, procuram, imitam, copiam, inventam, 
combinam... O conhecimento e construido atraves de um processo 
caracterizado pela busca, pelo confronto de possibilidades, certezas e 
incertezas. Na escrita pela formulagao de hipoteses na interagao com seus 
colegas, seus professores e o meio social mais amplo. Ao contrario das 
praticas fragmentadoras e, consequentemente, desprovidas de sentidos. 

A crianga, ao chegar a escola, traz consigo suas "leituras". Leituras que 

Ihe facilitam entender e compreender o mundo fisico e social no qual vive. 
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A necessidade de compreender o mundo impulsiona sua agao. A 
aprendizagem e o resultado de sua interagao com o mundo. A crianca se 
desenvolve aprendendo e aprender se desenvolvendo. 

Nessa perspectiva, Garcia (1997:36), afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A crianca avanga na construgdo e apropriagao de 

novos conhecimentos, a partir da troca da relagao e da 

interagao com o outro. O papel do "outro" na 

construqao do conhecimento e da maior relevdncia e 

significado, pois o que o outro diz ou deixa de dizer e 

constitutivo do conhecimento." 

A compreensao desta concepcao traz implicacoes decisivas para a 

pratica pedagogica, esclarecendo, teoricamente, a importancia e o 

significado da interagao e da interlocugao no processo de apropriagao 

dos conhecimentos socialmente produzidos. 

Para o autor, o conhecimento empirico nao esta despido de teoria - e a 

teoria em agio. Ao contrario, deve se articular o conhecimento cientifico e 

o conhecimento empirico que se da no cotidiano da sala de aula. 

Comungo com a ideia, que a crianga avanga na construgao de novos 
conhecimentos a partir da troca, da relagao e da interagao com o outro, isto 
e, a crianga ja nasce num mundo social e, desde o nascimento, vai 
formando uma visao desse mundo atraves da interagao com adultos ou 
criangas mais experientes. 

Em relagao ao papel do professor, Garcia (1997:36-37) argumenta: 

"O papel do professor nao e dar conhecimento a crianga 

e nem apenas se limitar a observer e constatar "como " o 

seu aluno se encontra. Ao contrario de um 

espontaneismo, o professor tern um papel fundamental 

enquanto "mediador" no avanqo do seu aluno. Ele e 

alguem que provoca, instiga, informa e compartilha 

conhecimentos.. .Alguem que atende ao desejo da 

crianga, pretendendo criar, permanentemente, novos 

desejos. Alguem que interfere, intencionalmente, no 

processo vivido pela crianga na apropriagao da 

linguagem escrita, criando novas possibilidades e se 

antecipando ao que a crianga nos revela." 
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Concordo com o pensamento da autora, que o professor deve deixar de 

ser o informante do saber e assumir a funcao de mediador entre o sujeito 

que aprende e o objeto do conhecimento. E preciso unir a teoria com seus 

objetivos e sua pratica pedagogica. Esta agao e que faz do professor um 

mediador, aquele que intervem no processo educativo. Para o exercicio 

dessa mediagao, o professor precisa construir sua competencia para 

planejar, atuar, avaliar e reorientar. Tendo presente que o objeto de 

conhecimento, leitura e escrita, nao faz parte do cotidiano da crianga de 

classe popular que a mesma nao pode pensar sobre um objeto ausente e que 

nao pode errar sobre o que ainda nao sabe, cabe ao professor propiciar 

situacoes de aprendizagem e fornecer informacoes sobre o mundo letrado. 

Sabemos que esse tipo de pratica ainda e raro nas escolas, que ainda 

insistem em compor testes e exercicios que nao exigem qualquer raciocinio 

do aluno, mas apenas a memorizacao e reprodugao de conteudos. Prioriza o 

conteudo ensinado de forma mecanica, onde o aluno apenas decora as 

informacoes transmitidas. No qual o educando tern de saber de cor, 

acontecimentos distantes da sua realidade e sem nenhum significado para 

ele. O ensino e contemplativo e um "saber por saber", que nao ajuda o 

aluno em nada. Um conhecimento que vai servir apenas para ser cobrado 

em testes escolares. 

As experiencias das criangas com a leitura e a escrita variam muito 
conforme a classe social a que pertence. Como aponta Ferreiro (1993:23): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Hd criangas que chegam a escola sabendo que a escrita 

serve para escrever coisas inteligentes, divertidas ou 

importantes. Essas sao as que terminam de alfabetizar-se 

na escola, mas comeqaram a alfabetizar-se muito antes, 

atraves da possibilidade de entrar em contato, de 

interagir com a lingua escrita. " 

No entanto, ha crianga oriunda de classe popular que chega a escola 
com um conhecimento restrito a respeito da lingua escrita. Isso se atribui a 
ausencia ou pouco contato com material de leitura e escrita no seu 
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ambiente familiar. A fim de suprir esta carencia e atender adequadamente a 

esta crianga, o professor deve fazer da sala de aula um ambiente 

alfabetizador. Mas infelizmente, a escola nao esta cumprindo com o seu 

papel, que e ajudar estas criangas a se apropriar da escrita. 

Sabemos que as criangas ja trazem consigo, muitos conhecimentos 

intuitivos e muitas experiencias com a escrita, retiradas na sua cultura e 

aprendidas no seu cotidiano. Lendo, contando historias, conversando sobre 

fatos ocorridos, descrevendo objetos e situagoes, falando sobre 

necessidades e desejos, fazendo registros e "escrevendo" do jeito que 

sabem, ou seja, nao e so a escola que ensina: a familia, a cultura, a 

comunidade tambem faz parte do processo de construgao do conhecimento 

da crianga. No entanto, a escola e, sem duvida, a instituigao de maior 

importancia na transformagao e educagao das pessoas. 

Nesta perspectiva, Carvalho (2001:13) afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em certas familias, a leitura e a escrita fazem parte da 

vida cotidiana: jamais e cartas sao lidos e comentados, 

bilhetes e listas de compras sao escritas, cheques sao 

preenchidos. Na maioria ads familias pobres, porem, os 

atos de leitura e de escrita sao raros ou mesmo 

inexistentes, seja porque as pessoas nao aprenderam a 

ler, seja por suas condicoes de vida e de trabalho nao 

exigiram o uso da lingua escrita. " 

Para a crianga da classe media, a alfabetizagao constitui o primeiro 

passo de uma longa carreira escolar que provavelmente terminara na 

universidade. Esse tipo de aluno usara frequentemente a leitura como forma 

de lazer e instrumento de comunicagao pessoal. 

Experiencias inovadoras de alfabetizagao vem sendo desenvolvidas em 

diversos paises latino-americanos para melhorar a qualidade de 

alfabetizagao de criangas marginalizadas. 

De acordo com Ferreiro (1993:23), "para conseguir em dois anos de 

escolarizagao, uma alfabetizagao de qualidade e preciso entender que haja: 
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- Compreensao do modo de representacao da linguagem que corresponde ao 
sistema alfabetico de escrita; 

- Compreensao das funcoes sociais da escrita, que determinam diferencas 
na organizacao da lingua escrita e, portanto, geram diferentes expectativas 
a respeito do que se pode encontrar por escrito nos multiplos objetos 
sociais que sao portadores de escrita (livros diversos, jornais, cartas, 
embalagens de produtos comestiveis, etc.); 

- Compreensao de textos, respeitando os modos de organizacao da lingua 
escrita que correspondem a esses diferentes registros; 

- Atitude de curiosidade e falta de medo diante da lingua escrita. 

Para despertar o interesse infantil pela leitura, Carvalho (2001:39) 
destaca que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Muiia coisa pode ser feita pela familia e pela pre-

escola. O mais cedo possivel, ler historias infantis e 

oferecer livros parafolhear. Na vida cotidiana, chamar a 

crianga para participar de ocasioes em que se usa a 

lingua escrita; por exemplo, a preparagdo de uma 

receita culindria, a organizagdo de uma lista de 

compras. " 

A alfabetizagao a partir de palavras-chaves tern se tornado bastante 
comum, mas nem sempre os aplicadores do metodo respeitam os principios 
teoricos de enfase no significado e na contextualizacao. E o caso dos que 
usam as cartilhas do chamado metodo de palavragao, nos quais uma 
palavra-chave constitui o ponto de partida de cada licao de leitura. O 
professor geralmente conta uma historia ou canta uma cangao relacionada 
com a palavra-chave e a "globalizacao para por ai. 

Sobre os aspectos ortograficos, Ferreiro (1993:24) argumenta: 

"K preciso distinguir a corregao ortogrqflca que e 

produto da copia, daquela que corresponde a produgao 

livre. Na produgao livre e preciso ter uma larga 

experiencia como leitor para poder antecipar a forma 

convencional das palavras de baixa frequencia, para 
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poder antecipar as separagoes convencionais entre as 

palavras, o mo de maiusculas e sinais de pontuagao. O 

importante, no primeiro periodo de alfabetizagao, e 

saber situar corretamente a duvida ortogrdfica. " 

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E nesse ambito, que a escola se toma um espaco socializador, um 

espago provocador de desejos, de paixoes, de significacdes, de 

conhecimentos e aprendizagens. A escola deve ensinar a crianga a gostar de 

estudar e ser aberto as novidades. A aprender a aprender; a ser criativo; a 

tornar-se um cidadao etico, estudioso e feliz. Portanto, e necessario 

construir na escola, conhecimentos significativos e contextualizados, 

gerados coletivamente a partir dos alunos, respeitando as diferengas e a 

imensa diversidade. 

O primeiro passo e abrir os olhos para o mundo da palavra escrita. A 
percepgao da realidade e seletiva: nao se percebe tudo, mas apenas partes 
do que existe a nossa volta, em especial aquilo que se esta preparado para 
ver. Para tornar o aluno mais atento a presenga de "coisas escrita" na vida 
cotidiana e faze-lo perceber os varios usos da escrita e da leitura. 

Qualquer aprendizagem so se da, de fato, quando o sentido esta 
presente. So assim, se verifica a mobilizagao do sujeito enquanto 
totalidade: razao, sensagao, sentimento, intuigao, imaginagao estao 
presentes, quando a atividade tem sentido. O conteudo que se 
materializa em situagoes significativas, expressa vida, movimento e 
totalidade. 

Portanto, o ambiente alfabetizador ultrapassa as portas das salas de 
aula, os muros das escolas e supera limites. A alfabetizagao e um processo 
que nao se limita a momentos estanques da vida escolar. Dai a importancia 
de criar praticas escolares que ajudem a crianga a avangar nesse processo. E 
preciso transformar a sala de aula num ambiente alfabetizador, so assim, 
estaremos oportunizando a crianga a avangar no processo que antecede a 
alfabetizagao propriamente dita. A partir dai, ela constroi sistemas 
interpretativos, pensa, raciocina e inventa, buscando compreender esse 
objeto social particularmente complexo que e a escrita e a leitura. 
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CAPITULOII 

2 - FUNDAMENTACOES METODOLOGICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente monografia buscara articular teoria e pratica no processo de 

construcao da leitura e escrita, seguindo os ensinamentos dos grandes 

mestres do socio-construtivismo, acompanhando a aventura fascinante que 

e a psicogenese da alfabetizagao. A psicogenese de Ferreiro revolucionou a 

concepgao de como as criangas aprendem a escrita, entretanto, a sua 

transposigao para as salas de aula deu-se de maneira equivocada e redutora, 

permitindo que hoje as avaliagoes nationals de educagao sejam usadas 

como argumentos para defensores do metodo fonico contra a influencia do 

construtivismo de Ferreiro. 

A fungao primordial da escola seria, para grande parte dos educadores, 

propiciarem aos alunos caminhos para que eles aprendam, de forma 

consciente e consistente, os mecanismos de apropriagao de conhecimentos. 

Assim como a de possibilitar que os alunos atuem, criticamente em seu 

espago social. 

Essa tambem e a nossa perspectiva de trabalho, pois, queremos uma 
escola transformadora que ative nos educando, uma consciencia politica, 
onde os mesmos consigam lutar contra as desigualdades sociais e, que os 
professores assumam a responsabilidade de um ensino eficiente para 
capacitar seus alunos na conquista da participagao cultural e na 
reivindicagao social. 

A linguagem tern como objetivo principal a comunicagao sendo 

socialmente construida e transmitida culturalmente. Portanto, o sentido da 

palavra instaura-se no contexto, aparece no dialogo e altera-se 

historicamente produzindo formas linguisticas e atos sociais. 

Mas, frequentemente o aprendizado fora dos limites da instituigao 

escolar e muito mais motivador, pois a linguagem da escola nem sempre e 

a do aluno. Dessa maneira percebemos a escola que exclui, reduz, limita e 

expulsa sua clientela: seja pelo aspecto fisico, seja pelas condigoes de 
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trabalho dos professores, seja pelos altos indices de repetencia e evasao 
escolar ou pela inadaptabilidade dos alunos, pois, a norma culta padrao e a 
unica variante aceita, e os mecanismos de natural izagao dessa ordem da 
linguagem sao apagados. 

Ele chega a isso, percorrendo um caminho longo e amplo chamado, 

como dissemos psicogenese, em que interferem simultaneamente o corpo, a 

afetividade e a inteligencia, assim como o contexto social e cultural em que 

este aluno esta inserido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

E justamente integrando aspectos de diversos campos relativos a 
mesma realidade, a saber, a aprendizagem, que se pode encontrar uma 
explicagao mais abrangente e eficaz, tal como a que propomos aqui. 

Portanto, o que e preciso desmistificar e a ideia de aprendizagem sem 

logica. Ou de aprendizagem sem prazer, sem desejo, ou sem que ela se 

apresente como um valor para a pessoa que aprende. E preciso 

desmistificar uma aprendizagem pela percepcao ou pelo exercicio motor, 

isto e, em que a memoria funciona como um deposito de informacoes que 

entrariam pelos sentidos ou pelo movimento, sem nenhuma interferencia de 

aspectos logicos. Igualmente, nao queremos cair no extremo de dizer que 

aprender e so estabelecer relagoes logicas, como se estas nao fossem 

imbricadas na dramatica dos desejos e na esfera do perceptivo-motor. A 

materia prima da logica sao as percepgoes, os movimentos, as palavras e os 

afetos. 

Importa assinalar tambem a dimensao especifica do socio-cultural na 
aprendizagem. Nao se pode estudar o ser humano como um sistema 
fechado no individuo. Ele sempre esta constituido a partir do outro. Wallon 
disse que somos geneticamente sociais. A estrutura inteligente e 
eminentemente intersubjetiva, na medida em que ela e o instrumento que 
permite apoderar-se da "ensenha", oferecida ou captada como representante 
parcial de uma elaboragao otima da realidade, num certo momento 
historico. Esta intersubjetividade inclui nao so a relagao de quern 
oficialmente e designado como professor e o seu aluno, mas ela engloba 
tambem a interagao entre iguais na aprendizagem. 

Entre iguais, significa os que se veem igualmente a procura do saber, 

supostamente nao possuindo a autoridade do conhecimento. Esta relagao e 

diferente da que se estabelece entre professor e aluno e nela reside uma 
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maior circulacao de saberes pareiais, porque ha mais liberdade e 

acessibilidade de intercambio. Muito se tern a estudar ainda sobre esta 

interagao, quase inteiramente posta de lado no ensino tradicional, onde 

praticamente nao estao incluidas as trocas entre colegas para a elaboracao 

conjunta dos conhecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1- Analise dos questionarios dos Alunos 

Com o objetivo de discutir e analisar o envolvimento da crianga com a 

leitura e escrita: interesse, acesso aos saberes linguisticos e dificuldades, foi 

elaborado um questionario para ser aplicado a 25 alunos do Ensino 

Fundamental I , do 1° ao 3° ano da E.E.E.I.E.F. Desembargador Boto, 

local izada no municipio de Cajazeiras-PB. 

O questionario, composto de nove questoes objetivas foi instrumento 
de trabalho desse processo investigativo e o conjunto de informagoes 
adquiridas a partir das aquisigoes nela contidas constitui-se objeto dessa 
analise. 

Ao serem indagados sobre "a frequencia com que o professor ler em 
sala de aula", a maioria dos entrevistados responderam que diariamente. 
Percebemos que, de acordo com as respostas dos alunos, o professor vem 
buscando desenvolver o habito de leitura constante, que certamente 
favorecera a expressao escrita do estudante, fazendo-o compreender o 
contexto social no qual se encontra inserido, pois a leitura diaria ajuda a 
criar familiaridade com o mundo da escrita. 

Como afirma Carvalho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma das coisas mais simples e mais precisa que o 

alfabetizador pode fazer e reservar um tempo para ler em 

voz aha, todos os dias. "(2001:19) 

Questionados sobre "o recurso utilizado pelo professor para contar 

uma historia infantil", os mais citados foram o livro e o fantoche. E muito 

importante trabalhar a leitura de forma ludica e prazerosa, utilizando-se de 
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varios recursos como musicas, fantoches, entre outros. Tudo isso para 
tornar mais envolvente, dinamica e fascinante a atividade de narracao de 
historias. 

Referente "ao tipo de texto que o professor leva para sala de aula", a 
maioria dos alunos citaram a revista, sendo citados ainda por alguns, o 
jornal, o livro e o cartaz. Sem duvida, ensinar os alunos a reconhecerem as 
palavras escritas, nos livros, nas placas, jornais e re vistas, e formar leitores 
habeis durante o processo de aprendizagem. Que de acordo com os PCNs 
(1997:55):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: nao se formam tons 

leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as atividades na sala de aula. " 

Indagados "de que forma gostaria que o professor trabalhasse a leitura e 

a escrita em sala de aula", a maioria optaram pelo trabalho coletivo. Poucas 

criangas citaram o trabalho individual. Considerando que o trabalho em 

grupo e uma forma de operacionalizar a interagao entre as criangas e 

propiciar a socializagao do saber, aspectos estes fundamentals numa 

situagao de ensino-aprendizagem, surgem a maneira de rever nossa pratica 

de trabalhar com as criangas de forma a favorece-las. Sobre essa forma de 

trabalho Teberosky (1993:25), enfatiza que: 

"O trabalho em grupo permite e facilita 

a socializagao dos conhecimentos. As 

criangas, quando trabalham em pequenos 

grupos, podem confrontar e compartilha 

suas hipoteses,podem trocar informagoes. 

Questionados "sobre qual tipo de leitura ele e sua familia tinham mais 

contato", a maioria citaram o livro, tendo alguns citados o jornal e a revista. 

E sabido que o aluno que ve diariamente os pais folheando revistas, jornais, 

lendo correspondencias e utilizando a internet, tern muito mais facilidade 

de aprender a lingua escrita do que os outros, cujos pais sao analfabetos ou 

tern pouca escolaridade. Isso ocorre porque ao observar os adultos a crianga 

percebe que a escrita e feita com letras e incorpora alguns comportamentos 

como folhear livros. Brincar de escrever. A crianga oriunda de classe 

popular chega a escola com o conhecimento restrito a respeito da lingua 

escrita. Para suprir as carencias, o professor deve fazer da sala de aula um 

ambiente alfabetizador. 
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Ao serem indagados "com que frequencia iam a biblioteca" a maioria 

responderam que uma vez por semana. Algumas assinalaram que nunca 

foram a biblioteca. Considerando que a biblioteca constitui uma riqueza 

bastante significativa para uma sociedade, representando nao apenas um 

local para a realizagao de leituras, mas um espago de renovagao, criagao, 

aprendizagem e interesse por pesquisa, surge a necessidade de aumentar a 

interagao aluno- biblioteca, despertando o interesse pela leitura e o 

conhecimento. Referente "ao tipo de historia que gostariam de ouvir", as 

mais citadas foram fabulas e as historias de terror. Sobre essa forma de 

recepgao dos leitores e seu envolvimento com os livros escolhidos, 

Bangatto (apud Miranda, 2007:34), enfatiza que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) ao se identificarem com a texto, entregando-

se ao mesmo, ou ao discordarem dele, propondo 

novas e diferentes leituras, elegem infinitas 

possibilidades de funcoes ao texto literdrio: com 

ele, aprende-se, reflete-se, compara-se, questiona-

se, investiga-se, imagina-se, viaja-se, emociona-

se,adquiri-se cultura, contata-se com as mais 

diferentes visdes do mundo, etc." 

Baseados na concepgao da escrita Abramovick e do psicologo 
austriaco Bettelheim, podemos entender porque as fabulas e as historias de 
terror fazem tanto sucesso entre as criangas. Estes tipos de textos ajudam as 
criangas a enfrentar as dificuldades do dia-a-dia, como o medo de ser 
abandonada, a tristeza pela morte dos pais e a busca da liberdade. 

Ao ser indagados "se ja tinham lido algum livro", a maioria das 

criangas afirmou que sim, e outras numa porcentagem bem menor, 

responderam que nao, pois nao sabiam ler. 

Considerando que sao muitos os beneficios que o contato com livros, 

ainda na primeira infancia, e capaz de proporcionar e que varias fungoes 

psicologicas podem ser desenvolvidas, entre elas: a memoria e a 

capacidade de estruturar as informagoes, e fundamental que a palavra 

escrita esteja ao seu alcance desde cedo. 

E o que nos diz a educadora e escritora Heloisa Prieto, em entrevista 

dada a REVISTA NOVA ESCOLA( 2008:29): 
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"E fundamental que as criangas travem contato 
com o livro desde cedo, sintam as texturas, 
acostumem-se a manused-lo, mesmo sem ler (...) e 
dessa forma que as criangas se apropriam das 
vdrias possibilidades do livro e acabam fascinados 
por ele." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao serem questionados "com que frequencia costuma trabalhar com a 

dramatizagao", os alunos responderam que sempre. Observa-se que a partir 

deste esclarecimento, a conscientizacao que o professor tem da necessidade 

de diversificar as praticas de leitura, de forma que o aluno seja estimulado a 

gostar de ler escrever e criar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2- Analise dos Questionarios dos Professores 

Com o objetivo de discutir e analisar as deficiencias inerentes ao 
processo de ensino-aprendizagem, do ato de ler e escrever, foi elaborado 
um questionario preenchido por cinco professores da E.E.E.I.E.F. 
DESEMBARGADOR BOTO, localizada no municipio de Cajazeiras-PB. 

Nesta pesquisa procuramos relatar o que pensam as professoras 
questionadas em relagao a este tema. De acordo com a pesquisa, uma das 
professoras esta cursando pedagogia e quatro ja possuem essa graduagao. 
Quanto ao tempo de servigo, toda tem mais de onze anos de sala de aula. 

O questionario composto por nove questoes subjetivas foi 

instrumentado de trabalho desse processo investigativo e o conjunto de 

informagoes adquiridas a partir das aquisigoes nelas contidas, constitui-se 

objetos dessa analise. 

Ao serem indagadas sobre "o que esta impedindo os alunos de 
aprender a ler e escrever", todas as entrevistadas responderam que era o 
desinteresse dos alunos e a falta de acompanhamento da familia no 
processo de aprendizagem dos alunos. 
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Considerando o aluno que ve diariamente os pais folheando 
revistas, assinando cheques, lendo correspondencias e utilizando a internet, 
tem muito mais facilidade de aprender a lingua escrita do que os outros, 
cujos pais sao analfabetos ou tem pouca escolaridade. Cabe a escola 
oferecer essas praticas sociais aos estudantes que nao tem acesso a elas. E o 
que afirma Teberosky (1993:40): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma proposta renovadora de ensino 

aprendizagem depende fundamentalmente da 

capacidade dos professores para lornar 

acessivel a linguagem escrita as criangas com 

diferengas individuals que afetam diferentes 

aspectos: idade, ambiente familiar e cultural. " 

Em se tratando "de como se trabalha a leitura e escrita em sala de 
aula", a maioria das professoras afirmoram usar textos atrativos, como 
poesia, historias, diversos tipos de leitura. Esse trabalho evidencia a 
preocupagao dos educadores em renovar sua maneira de ensinar, buscando 
textos atrativos que favorecam a aprendizagem. Como enfatiza Carvalho 
(2001:40): 

"A tarefa do educador sera facilitada se ele 

utilizar materias de leitura que interessam 

aos adultos :manchetes de jornais,folhetos de 

publicidades, anuncios de empregos, nomes 

de ruas e assim por diante ". 

Referente "a frequencia com que e trabalhado a leitura e a escrita em 

sala de aula", todas as professoras declararam que faz uso todos os dias. 

Considerando que a leitura e uma pratica que deve comecar cedo e 

continuar sempre, oferecendo a crianga o acesso ao mundo escrito, e uma 

forma de amenizar as diferengas sociais e economicas que abrem um 

abismo entre a qualidade de escolarizagao de criangas ricas e pobres. 

Carvalho (2001:11), afirma isso dizendo que: 

"O bom leitor nao sefaz por acaso. Quase sempre 

e formado na infdncia, antes mesmo de saber ler, 

atraves do contato com literatura infantil e de 

experiencias positivas no inicio da alfabetizacao ". 
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Indagados sobre "os recursos utilizados em sala de aula para 

incentivar a leitura e a escrita", elas responderam que utilizavam o alfabeto 

movel, jornais, revistas, dramatizacdes, cineminha, rotulos, contos e 

fabulas. Observa-se a partir deste depoimento, a conscientizagao que os 

professores tem da necessidade de diversificar as praticas de leitura, de 

forma que o aluno seja estimulado a gostar de ler. 

Questionadas "se a escola tem algum projeto para sanar as dificuldades 

de leitura e escrita dos alunos", a maioria responderam que sim, exceto 

uma das professoras que respondeu que "nao". Os projetos citados pelas 

mesmas foram: projeto de reforco, programa corregao de fluxo - SE LIGA, 

que funciona com aqueles alunos que estao fora da faixa etaria e com 

aqueles que estao com dificuldades de aprendizagem. Esta incoerencia poe 

em risco a analise deste dado, que diz respeito ao projeto de leitura e 

escrita. Pois de acordo com os PCNs (1997:62): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A caracteristica bdsica de um projeto e que ele 

tem um objetivo compartilhado por todos os en-

volvidos, que se expresses num produto final em 

fungao do qual todos trabalham. Alem disso, os 

projetos de leitura sao excelentes situacdes para 

contextualizar a necessidade de ler e, em 

determinados casos, a propria leitura oral e suas 

convengoes ". 

No tocante "aos criterios utilizados para a recuperacao dos alunos que 
nao leem fluentemente", a maioria das entrevistadas responderam 
que a escola oferece aula de reforco em horarios opostos e atraves de 
atividades diversificadas. Considerando que o trabalho diversificado e 
aquele em que o professor subdivide a turma em grupos que desenvolverao, 
ao mesmo tempo, atividades diferentes, dirigidas ou nao pelo educador, 
vem atender as diferengas individuals dos alunos, em varios aspectos. O 
trabalho diversificado em sala de aula constitui-se em uma alternativa 
capaz de atender as diferengas individuals, envolvendo os alunos em 
diversas atividades, criando um ambiente de trabalho amistoso e atraente, 
onde todas tenham a oportunidade de trabalhar a cooperagao, o respeito e a 
convivencia em grupo, e entendendo que, apesar das diferengas pessoais, 
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existem interesses, objetivos maiores, que sao comuns para serem 
conquistados. 

Questionadas "como trabalhar a leitura e a escrita de forma 

coletiva e individual", a maioria disseram que coletivamente, atraves da 

leitura apontando no quadro negro, cartolina ou cartaz, onde a professora 

aponta a palavra ou a frase e pedem para os alunos repetirem e 

identificarem palavras individualmente. Uma das professoras falou que ler 

em voz alta bem entoada para que os alunos percebam as pausas e de 

importancia as pontuacoes. Considerando que o ato de ler e escrever vai 

muito mais alem da simples repeticao e codificagao de palavras, 

precisamos rever este tipo de pratica, como afirma os PCNs (1997:53): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A leitura e um processo no qual o leitor realiza 

um trabalho ativo de construgdo do significado 

do texto a partir dos seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto. Nao se trata 

simplesmente de exirair informacdo da escrita, 

decodificando-a letra por letra, palavra por 

palavra". 

Referente "a importancia do professor como leitor-modelo", todas 
as entrevistadas consideram importante para incentivar os educando a 
serem bons leitores. As professoras tem a consciencia de que a leitura e 
uma pratica e para ensinar voce precisa aprender com quern faz. 

Indagadas "sobre o que o professor deve fazer com uma crianga que 

nao consegue ler nada", a maioria responderam, que era fazendo atividades 

diversificadas e trabalhando com material concrete E salutar a 

preocupacao das professoras em buscar atividades que facilitem o processo 

ensino-aprendizagem e o ato de ler e escrever, pois o papel do professor 

como mediador da construcao do conhecimento se torna autentica, quando 

este permite que o aluno se posicione, como um agente ativo, cujo 

conhecimento extra escolar e reconhecido, respeitado e explorado. 
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2.3- Analise do Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como objetivo relatar o estudo de uma 

experiencia desenvolvida na E.E.E.LE.F. Desembargador Boto, localizada 

no centra da cidade de Cajazeiras-PB, numa sala de 3° ano do Ensino 

Fundamental, no turno da tarde, com o total de vinte alunos, no periodo de 

08 de setembro a 16 de outubro de 2009. 

Durante o estagio, trabalhamos com varios tipos de textos, que 

circulam na sociedade, a fim de analisar as producoes dos alunos e de se 

conhecer o processo de evolucao da escrita e da leitura dos mesmos, como 

tambem aplicar atividades que ajudassem no processo de aquisigao de 

competencia necessaria para o dominio da linguagem. 

Na primeira semana de estagio, elaboramos e executamos atividades 
inerentes a narragao de contos, figuras geometricas, anuncios e bilhetes. 

Na contagem do conto, utilizamos como recurso, a montagem com 

figuras geometricas. A atitude das criangas me surpreendeu desde o 

comego. Pois elas ficaram concentradas e em silencio. Quando 

perguntamos quern gostaria de reconta-las, muitas criangas demonstraram 

interesse. 

A partir do trabalho oral, baseado na narragao de contos, a crianga 

comega a dominar os diferentes generos textuais. E o que nos diz 

Teberosky (1993:84): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E atraves da narragao de contos que as criancas 

comegam a aprender a seguir o fio argumental 

da narragao, a memorizar os comegos e fins e 

tambem as frases feitas ou as musiquinhas 

introduzidas no texto." 

Quanto ao trabalho com figuras geometricas planas, os alunos nao 

tiveram nenhuma dificuldade em assimilar o conteudo. 
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Iniciamos o trabalho com anuncio, atraves de uma conversa a 

partir dos modelos que sorteamos entre os alunos e tambem aqueles que os 

proprios alunos se lembraram ou ja viram na televisao. Uma vez 

introduzido o tema, pedimos para que os mesmos criassem um anuncio. A 

maioria apresentou um certo grau de dificuldade em realizar a atividade, foi 

preciso a nossa intervencao para os alunos concluirem a atividade. 

Utilizamos o mesmo criterio para trabalhar com "bilhete", atraves 

de modelos. Uma vez introduzido o tema, pedimos para os alunos fazerem 

um bilhete pra um colega. A nossa intervencao foi minima. Veio apenas 

reforcar o que a professora titular ja vinha desenvolvendo em sala de aula. 

Na segunda semana de estagio trabalhamos com listas de compras, 

objetos escolares..., subtracao, leitura e interpretagao textual. 

Introduzimos a atividade com listas, pedindo para os alunos fazerem 
listas de palavras do seu universo como: compras, objetos escolares...pude 
observar que a maioria das criangas fizeram listas muito compridas e 
alguns muito curtas. Com relagao a ortografia, algumas criangas 
apresentaram dificuldades na escrita. Isso reforga a necessidade do 
professor em criar situagoes que levem as criangas minimizar essas 
dificuldades. Nao podemos nos assustar e, em nome da corregao 
ortografica, censurar ou diminuir a produgao textual no dia-a-dia. 

Nesse contexto, Cagliari (apud carvalho, 2001:76) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mais vale um texto criativo e interessanle com 

falhas do que outro ortograficamente impecdvel, 

mas sem vida; o que implica deixar de lado o 

objetivo da corregao ortogrdficar 

Quanto a leitura de textos, percebemos que sao poucos os que 

apresentam dificuldades na leitura, mas uma porcentagem bem maior nao 

obedeceu as normas de pontuagao durante a leitura, devido nao 

compreenderem a importancia de cada sinal encontrado nos textos e a 

maneira de como usar cada um deles. 
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Isso reforga a necessidade do professor intensificar a leitura em voz 

alta, na sala de aula, para que os alunos percebam que para cada pausa 

feita, fique claro que ele esta obedecendo a um tipo de pontuaeao, tendo a 

responsabilidade de organizar atividades nos quais se descobre um jogo de 

participagao ativa em relagoes sociais: atividades de leitura compartilhadas, 

situacdes, discussoes e argumentagoes, pois sao elementos importantes para 

a construgao do conhecimento. 

Com relagao a compreensao dos textos, a maioria nao apresentou 
muita dificuldade de compreensao, arriscavam suas hipoteses sem medo de 
errar. 

Diante disso, o professor deve levar o aluno a refletir sobre o que le e 

escreve. Caso nao seja acompanhada de sentido, a leitura nao ocorre, pois a 

mera oralizagao dos sinais graficos nao pode ser denominada de leitura. 

Referente a subtragao, os alunos sentiram muita seguranga na 

realizagao das atividades. 

Na terceira semana, envolvemos os alunos com atividades em que 

traziam como tema as placas de transito e textos informativos sobre as 

mesmas. Todos os alunos demonstraram muito interesse nas atividades, uns 

identificaram algumas placas e outras nao. Todos participaram das 

atividades propostas. 

Todas essas atividades realizadas demonstra a importancia de se 
trabalhar com este tipo de leitura, que se torn a muito significativa 
para melhor compreensao dos alunos como afirma os PCNs (1997:58): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma pratica de leitura que nao desperte e cultive 

o desejo de ler nao e uma pratica pedagogica 

eficiente." 

Na quarta semana de estagio, trabalhamos com a linguagem oral, 

atraves de letras de musicas "Direitos da Crianga", Crianga Esperanga", 

utilizamos a dramatizagao como estrategia. 
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Pudemos observar que os alunos tem uma postura renovadora e 

criativa, pois durante esse periodo apresentaram pegas com fantoches e 

dramatizacoes com a maior desenvoltura. 

Isso reforga a necessidade de levar o aluno a desenvolver sua 

capacidade de se expressar oralmente em diferentes situagoes, sem cercear, 

nem coibir os diferentes universos linguisticos de cada aluno. Como 

enfatiza os PCNs (1997:51-52): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O trabalho com linguagem oral deve acontecer 

no interior de atividades significativas: 

seminarios, dramatizacdo de textos leatrais... So 

em atividades desse tipo e possivel dar sentido e 

funcao ao trabalho com aspectos como entonacdo, 

diccao, geslo e postura que no caso da linguagem 

oral, tem papel complementer para conferir 

sentido aos textos." 
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho com o conhecimento e o processo de disponibilizagao, 
apropriagao e construgao que envolve conteudo e metodologia. 

O problema metodologico e um problema que perpassa todo o sistema 
educational, uma vez que e longa a tradicao de um ensino passivo, 
desvinculado da vida. 

Em virtude das transformagoes em processo no mundo contemporaneo, 

os metodos utilizados para aprender a ler e a escrever tambem se 

modificam de forma a aproximar cada vez mais a teoria da pratica. 

O professor deve levar em consideragao que, os valores, opgao 

ideologica e politica, compromisso e concepgao do processo de 

conhecimento, sao elementos que interferem na pratica de ensino do 

professor/mediador, independentemente do espago fisico, onde desenvolva 

sua atividade pedagogica. O referential teorico que serve de alicerce para a 

pratica do professor pode desempenhar um papel importante desde que de 

conta da compreensao da realidade que se trabalha. A pratica ideal e aquela 

mais articulada a realidade, que procura explica-la, captar melhor sua 

essentia, para melhor poder intervir. 

Nessa perspectiva, o trabalho com a leitura e a escrita deve se 

desenvolver num ambiente alfabetizador, onde o aluno seja um ser 

concreto, sujeito as mudangas historico-sociais, culturais, economicas (nao 

o ideal dos manuais pedagogicos). O conhecimento deve se dar na relagao 

sujeito-objeto-realidade, com a mediagao do professor (e nao pela simples 

transmissao). 

Sabendo que o aluno traz uma bagagem cultural, o novo conhecimento 

deve ocorrer a partir do anterior e o trabalho em sala de aula deve ter uma 

dimensao coletiva e nao uma justaposigao de individualidades. E para que 

realmente o processo de conhecimento da leitura e da escrita se efetive e 
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necessario que o professor realmente se preocupe em realizar uma troca de 

informacoes de acordo com os conhecimentos ja adquiridos pelos alunos, 

saindo da mera transmissao de conhecimentos, pois esse metodo revela um 

alto risco de nao aprendizagem, em funcao do baixo nivel de interagao 

sujeito-objeto de conhecimento-realidade. 

A realidade nao se revela diretamente. A manifestagao inicial do real e 

caotica. "Se o real tem uma ordem, ela nao esta dada, nao transparece", 

cabendo ao sujeito debrugar-se sobre ele para indagar e aprofundar-se no 

real. Um dos motivos de termos que conhecer/aprender e que o 

conhecimento nao se da de forma facil, imediata, por simples observagao 

da realidade ou pelo contato com o conhecimento ja estabelecido, a 

alfabetizagao vai muito mais alem que isso. 

Conhecer e um trabalho que exige esforgo. Dentro de certas 

proporgoes, isso vale tanto para o novo conhecimento, quanto para a 

apropriagao do conhecimento ja produzido, desde que nao estejamos 

considerando a simples atividade de repetigao mecanica de palavras, mas a 

autentica apropriagao pelo sujeito do conhecimento ja estabelecido. 

Por mais que se esforce e goste do aluno, o professor nao pode realizar 

a tarefa de conhecer por ele. Entretanto, enquanto organizador do processo 

de ensino-aprendizagem, tem que ser o mediador da agao de conhecer, 

propiciando, provocando a atividade do aluno. Nesta postura, o professor 

deve compreender que nao e ele que "deposita" o conhecimento na cabega 

do educando, por outro lado, nao e deixando o educando sozinho que o 

conhecimento "brotara" de forma espontanea. Quern constroi e o sujeito, 

mas a partir da relagao social, mediada pela realidade. Sua agao, portanto 

deve visar: 

• Provocar: colocar o pensamento do educando em movimento, 

propiciar que o aluno pense sobre a questao. Propor atividades de 

conhecimento, provocar situagoes em que o conhecimento possa 

emergir, e o aluno possa atuar. Assim tera condigoes de trabalhar, 

processar as informagoes e aproveita-las. 
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• Dispor: objetos/elementos/situacoes : dar condicoes para que o 

educando tenha acesso a elementos novos, para possibilitar a 

elaboracao de respostas aos problemas suscitados, superar a 

contradicao entre sua representacao e a realidade. Dar indicacdes, 

oferecer subsidios, dispor de elementos certos no momento certo. 

• Interagir: com representacao do sujeito: solicitar expressao, 

acompanhar percurso de construcao, se a capacidade analitica do 

educando nao for muito longe, o professor entra estabelecendo novas 

contradigoes entre a representacao sincretica do sujeito e os 

elementos nao captados do objeto, pelo sujeito. 

Nessa perspectiva, o trabalho pedagogico, pela mediacao do 

educador e dos materials didaticos (que devem estar disponiveis em sala 

de aula), deve favorecer no educando a "reconstrucao" das relacoes 

existentes no objeto de conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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