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JNDICADORES DA PRATICA DE ALFABETIZA<;;AO 

Maria da Grar;a Mora is BERETTA 
1 

RESUMO: Com este estudo procuramos apresentar dados que constataram o trabalho desenvolvido no Cicio 
Basico por docentes de escolas publicas no ano de 1991. 0 distanciamento entre teoria e pratica, na atuac;:ao 
desses docentes, serviu para se repensar o trabalho desenvolvido pela assistencia pedagogica de C.B. , da 
Delegacia de Ensino, evidenciando a necessidade de reposicionamentos metodol6gicos nos dois nfveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Cicio Basico; Alfabetizac;:ao; lndicadores; Teoria; Pratica 

INTRODU<;AO 

Cinco anos a frente de urn trabalho de 
formac;:ao de professores alfabetizadores levaram
me a repensar a competencia tecnica dos mesmos 
e a minha propria, considerando a aplicac;:ao, em 
sala de aula, dos pressupostos teoricos 
preconizados pela Proposta Curricular Oficial do 
Estado. As formas de capacitac;:ao utiliz<).das nesse 
trabalho foram :sess6es de orientac;:ao tecnica 
mensais, cursos de 30 horas anuais, Horas de 
Trabalho Pedagogico semanais organizadas nas 
proprias Unidades Escolares e atendimento 
individual de docentes em visitas as escolas e nos 
plant6es de atendimento na Oficina Pedagogica. 

Por acreditar que o caminho para 
favorecer a ac;:ao do processo de ensino no Cicio 
Basico perpassava por dois mementos principais, a 
saber: 1°, Construc;:ao da competencia tecnica 
teorica, tanto do professor alfabetizador quanto do 
professor coordenador; 2°, Construc;:ao da 
competencia tecnica relativa a pratica do professor 
alfabetizador; 

entendia que meu papel como 
orientadora importava em investigar como os 
professores estavam realizando seu trabalho em 
sala de aula; ou seja, ate que ponto a teoria 
estava sendo incorporada pela maioria, como 
tambem verificar a eficacia da minha atuac;:ao na 
func;:ao. 

Multiplas investigac;:6es e observac;:6es 
levaram-me a concluir que o estudo teorico, muito 
embora sempre acompanhado de sugest6es de 
atividades e estudos de casos extraidos da propria 
pratica, teve pouca evoluc;:ao durante todos esses 
anos, isto e, nao estava servindo para a 
construc;:ao de uma pratica investigadora e 
epistemologica do processo ensino-aprendizagem, 
permanecendo, portanto, em urn nivel de 
aparente metodologia construtivista. 

POR QUE? 
A teoria, ja interiorizada, nao havia sido 

traduzida em ac;:ao incorporada. Era preciso: 

observar mais, interrogar mais, escutar mais, 
conversar, escrever, enfim, refletir e documentar o 
processo para constantemente analisa-lo. 

OQUE? 
Registrando, de inicio, certos aspectos 

proprios da sala de aula e de atividades de 
alfabetizac;:ao considerados essenc1a1s a urn 
processo ensino - aprendizagem tido como 
construtivista que, observados amiude, eram 
cobrados dos professores coordenadores pela 
assistente de apoio pedagogico. 

Para realizar o estudo foi utilizado, como 
recurso metodologico, urn questionario que 
abordava os referidos aspectos (sala de aula e 
atividades ), e cujas respostas, praticamente 
selariam conclus6es antecipadas de que parcela 
significativa de professores alfabetizadores ainda 
nao conseguia conciliar conhecimentos teoricos 
com a pratica, nao obstante o trabalho de 
capacitac;:ao desenvolvido. 

0 CICLO;BASICO 

A epoca deste trabalho, o Cicio Basico na 
reg1ao de Dracena possuia 194 professores nas 
escolas de zona urbana e 36 nas rurais, num total 
de 230. No C.B. de iniciantes tinhamos 2371 
alunos e nas classes de C.B. em continuidade 
3402, perfazendo urn total de 5773 alunos. 
Contavamos tambem, com 42 Professores
Coordenadores de C.B. e 3 (tres) Assistentes de 
Diretores de Escola que assumiam a coordenac;:ao 
pedagogica em escolas que nao comportavam a 
referida func;:ao. Desses 42 coordenadores, 12 
eram Professores Ill, 9 eram PI com graduac;:ao, 1 
(urn ) era Coordenador Pedagogico e 17 eram 
Professores I sem nivel universitario. Participaram 
deste trabalho de reflexao todos os professores de 
C.B. que, em H.T.Ps. (Horarios de Trabalho 
Pedagogico), em conjunto com seus professores 
coordenadores, responderam aos itens do 
levantamento, por escrito. 
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0 LEVANTAMENTO 

Este trabalho foi realizado no ano de 
1991, por uma necessidade de cristalizar uma 
atitude de coeremcia entre o que praticava o 
professor e aquilo que teorizava, aspecto 
considerado relevante para conter os indices de 
repetemcia ao final do Cicio Basico e, tendo em 
vista, o trabalho desenvolvido pela Oficina 
Pedagogica atraves da Assistente de Apoio 
Pedagogico de Cicio Basico e mais, 
especificamente, urn trabalho de capacitar;:ao de 
Professores - Coordenadores e de Professores 
Alfabetizadores da Delegacia de Ensino de 
Dracena, que contava, nessa data, com 62 
(sessenta e duas) escolas urbanas e rurais 
distribuidas em 10 (dez) municipios, a saber: 
Junqueiropolis, Dracena, Tupi Paulista, Sao Joao 
do Pau D'Aiho, Nova Guataporanga, Monte 
Castelo, Santa Mercedes, Pauliceia e Panorama. 

A preocupar;:ao com a necessidade de a 
escola tornar-se mais construtivista levou-me a 
investigar, de inicio , do modo mais simples 
possivel, ainda que empirico, a sala de aula de 
Cicio Basico e as atividades desenvolvidas pelos 
professores alfabetizadores. 

Os dados foram obtidos atraves de urn 
questionario aberto contendo 2 (duas) quest6es 
subdivididas em 15 (quinze) itens sobre o espar;:o 
fisico da sala de aula , no que se refere a sua 
organizar;:ao, de maneira geral e, sobre as 
atividades de alfabetizar;:ao propriamente ditas, que 
os professores desenvolviam sob a orientar;:ao dos 
professores coordenadores que, por sua vez, 
recebiam nossas orientar;:6es de forma mais 
constante e direta. 

Ao explorar o documento com os 
professores coordenadores, profissionais que 
fazem o elo Oficina Pedagogica - Professor 
Alfabetizador, procurei esmiur;:ar quest6es acerca 
de cada item, oralmente, a fim de recuperar e 
avaliar, ainda que indiretamente, com a maior 
fidedignidade possivel, o trabalho do professor 
nas series iniciais e o meu proprio trabalho frente a 
Assistencia de Apoio Pedagogico de Cicio Basico 
desde 1986, visto que devo ter passado, durante 
todos esses anos, valores e concepr;:oes 
pedagogicas e suponho ter produzido e 
desencadeado reflex6es e conhecimentos visando 
a urn ensino aprendizagem mais construtivista . 

As conclus6es foram posteriormente 
sintetizadas num relatorio que, em sendo devolvido 
ao grupo estudado, serviu para demonstrar a 
importancia da capacitar;:ao em servir;:o e a 
possivel mudanr;:a de compreensao e de atitudes , 
em vista das observar;:oes registradas e 
analisadas, relativa a procedimentos 
metodologicos inovadores em alfabetizar;:ao. 

Ao cotejar as informar;:6es obtidas, 
diagnostiquei necessidades e problemas das 
escolas, dos professores coordenadores e dos 
professores de C.B . que, apesar de 
desenvolverem muitas vezes, atividades 
significativas, nao possuiam urn trabalho 
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fundamentado e coerente com as teorias e as 
propostas curriculares que utilizavam, 
principalmente a de Lingua Portuguesa, da qual 
tratamos neste estudo. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Entendendo que a teoria deveria trazer 
respostas para o trabalho do professor e que os 
itens do questionario utilizado no levantamento 
equivaliam a alguns encaminhamentos 
necessarios/imprescindiveis a uma alfabetizar;:ao 
critica e criativa, devolvi na ocasiao, aos 
envolvidos no processo, os resultados obtidos com 
os devidos comentarios, sugerindo que os 
coordenadores discutissem com seus professores 
os resultados do estudo, buscando caminhos para 
a melhoria da pratica de alfabetizar;:ao. 

- Destaco aqui alguns exemplos das 
respostas dos docentes as questoes 
formuladas: 

No item II do questionario: 
1. Que conteudo trabalhado propiciou 

melhor integrat;tao e interat;tao? 
Neste item o professor deveria pensar nao 

so nos conteudos da Proposta de Lingua 
Portuguesa como tambem nos que propiciavam 
ar;:6es interdisciplinares . 

"Os conteudos que propiciaram maior 
integrar;:ao e interar;:ao foram :ditados carimbos e 
pranchas ... " 

"Atividades da Semana da Patria 
,trabalhos artisticos , etc .. " 

A confusao na compreensao de 
significado entre conteudos , recursos didaticos e 
atividades extracurriculares aqui foi evidente. 

2. Como sao programadas as 
Atividades de Linguagem? 

Conversas, relatos, comentarios, 
produr;:ao de textos deveriam ser pontos, pelo 
menos citados neste item, se os professores 
tivessem como parametro para suas praticas a 
Proposta Curricular de Lingua Portuguesa, fato 
que nao ocorria e que ficou confirmado, haja vista 
as respostas de alguns: 

"Ampliar, completar, ordenar, formar 
frases e palavras ... " " ... desenhos 
" ... excurs6es ... " ... passeios .... .. "ditados .. . 

3. Atividades extraclasse: como sao 
programadas? Ha preocupat;tao com a 
integrat;tao de diferentes componentes 
curriculares? Com que freqi.i€mcia sao 
programadas? 

"As crianr;:as ja fazem nas aulas de 
Educar;:ao Fisica e sao otimas .""Sao feitas atraves 
de fichas individuais, exercitam em casa." "Nao sao 
muito aplicadas devido a grande preocupar;:ao com 
o conteudo a ser desenvolvido no decorrer do ano, 
ou o proprio comodismo; achamos que tirar as 
crianr;:as da sala , da muito trabalho e nao ha 
aprendizagem ... " "Para que haja melhoria nas 
atividades, o professor necessita de mais recursos 
didaticos e de maior tempo para reciciagem e 
preparo de suas atividades ... " 
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Pelas cita96es, distantes da propos19ao, 
percebeu-se que OS docentes nao compreendiam 0 
significado das atividades em questao, nao 
conseguindo valorizar o conteudo social das 
mesmas ou utiliza-las adequadamente. 

4. Que formas de leitura sao 
utilizadas? (ler para si mesmo, ler para os 
outros; vivenciada, jogralizada). Ha 
preocupa(fao com a integra({ao de temas? Que 
tipos de materiais/recursos utilizam? Como e 
trabalhada a compreensao? 

"Houve integra9a0 total, respeito mutuo ... " 
"A compreensao, em geral, e boa." "As formas sao: 
silenciosa, corrente, oral ... " .. . "tomo a leitura todos 
os dias." 

Com exce96es, os professores 
demonstraram inabilidade para analisar o contexto 
em que se desenvolviam os atos de leitura, que 
utilizavam em sala de aula, e, consequentemente, 
relata-los com coerencia . 

5. Qual e a enfase dada nas atividades 
de produ({ao de texto (- exercicios gramaticais, 
escrita significativa, corre({ao ortogratica, 
escrita espontanea )? Com que constancia e 
trabalhada como atividade de Reflexao e 
Opera({ao sobre a Linguagem? Que tipos e 
modelos sao utilizados nesse trabalho? 

"Formar, ordenar, ampliar ora96es, ditado 
mudo, auto ditado ... " "Texto que se exprime com 
clareza contendo assuntos interessantes e 
expressivos." "Eu sempre .Pe9o para as crian9as 
escreverem com significado, isto e, nao fugirem do 
assunto" (sobre escrita significativa). "Os alunos 
copiam os textos corrigidos dos colegas, fazem 
c6pias das partes que mais gostaram .. . " "Quanto 
as palavras desconhecidas pela maior parte das 
crian9as, - uso o dicionario para representar o 
mesmo significado Ex.: Iindo, exuberante." 

Mais uma vez se confirmou o 
desconhecimento ou a nao incorpora<;:ao da 
metodologia preconizada; poucos docentes citaram 
a utiliza<;:ao de portadores diferenciados e tipos de 
texto de uso social nesse trabalho. 

ALGUMASCONCLUS0ES 

A vista das respostas analisadas e dos 
argumentos descontextualizados e muitas vezes 
primarios, ficou claro que parcela significativa dos 
educadores, embora possuindo um discurso 
progressista, lan<;:ava mao ainda de procedimentos 
metodol6gicos tradicionais bem diversos das 
diretrizes de uma proposta de alfabetiza<;:ao que 
se desejava construtivista . 

Elencamos a seguir algumas conclus6es 
gerais obtidas ap6s cotejar questionarios 
respondidos, entrevistas e observa96es diretas em 
sala de aula: 

1 - Existia ausencia de compreensao na 
distin<;:ao de termos tais como: integrar;ao e 
interar;ao; conteudo e estrategia ,entre outros. 

2 - Muitos professores nao utilizavam, a 
Proposta Curricular de Lingua Portuguesa visto 
que, nao percebiam nem mesmo a diferen<;:a entre 
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as suas partes: Atividades de Linguagem I 
Atividades de Reflexao sobre a Linguagem, entre 
outros aspectos. 

3 - 0 significado e a importancia das 
atividades extraclasse ainda nao haviam sido 
incorporados pela totalidade dos professores . 

4 - Leitura e Compreensao de Textos 
eram praticadas levando em conta tao somente 
aspectos formais , mecanicos e secundarios ao 
processo. 

5 - Termos como "escrita espontanea" 
"escrita significativa" inerentes a alfabetiza<;:ao 
eram desconhecidos por boa parcela dos 
educadores, demonstrando o pouco contato com 
bibliografia especifica sobre o assunto , mesmo em 
possiveis sess6es de estudo . 

6 - Dentre 202 classes analisadas, 20 
professores organizavam os alunos em classe 
separando-os em fortes, medios e fracos, contra 63 
que nao adotavam nenhuma divisao dos alunos 
por niveis de aproveitamento; 09 dividiam os 
alunos em pre-silabicos, silabicos e alfabeticos; 35 
utilizavam criterios que levavam em conta o 
tamanho, a pouca visao e/ou audi9ao e o restante 
nao respondeu a questao. 

7 - A disposi<;:ao das carteiras em colunas 
e grupos foi citada em 48 questionarios e 36 
referiram a disposi<;:ao em colunas. 

8 - Obtivemos cerca de 300 cita<;:6es 
sobre a explora<;:ao de materiais e recursos 
variados em sala de aula contra 140 que nao 
fizeram referencia a respeito . 

9 - 0 quadro negro era mais utilizado para 
corre<;:6es , ditados e opera<;:6es matematicas pelos 
docentes e apenas 1% dos alunos o utilizavam de 
forma programada e constante. 

10 - Jornais e revistas serviam para 
recorte de letras, palavras e anuncios (116 
cita<;:6es). Poucos lan<;:avam mao de sua fun<;:ao 
como veiculo de informa<;:ao e leitura (45 cita<;:6es) . 

11 - Os professores utilizavam materiais 
de sucata, principalmente, em suas aulas de 
matematica e educa<;:ao artistica ; bem poucos 
lan<;:avam mao desse recurso ou nao fizeram 
referencia sobre o assunto. 

Diante dos fatos, concluimos que a 
trajet6ria em dire<;:ao ao construtivismo ainda sofria 
serios problemas de compreensao, quanto a 
utiliza<;:ao de suas bases te6ricas, na pratica. Ainda 
estavamos a meio caminho andado e os 
resultados apontavam para a exigencia de revisao 
e de replanejamento das a<;:6es de capacita<;:ao 
oferecidas pela Assistencia Pedag6gica de Cicio 
Basico e tambem do trabalho de coordena<;:ao em 
nivel de unidade escolar. 

Tornar a Escola construtivista era uma 
necessidade que exigia ainda mudan<;:as 
metodol6gicas basicas como, por exemplo, no 
ensino da leitura e da escrita : levar a crian<;:a 
primeiro a construir o significado , deixando de lado 
a decifra9ao, numa dupla mao de intera<;:ao , leitor
texto texto-leitor, para depois utiliza-lo na 
linguagem sistematizada, conscientemente. 
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A existencia de dimens6es contradit6rias 
entre o que o professor teorizava e aquilo que 
praticava, levou-me tambem a repensar a funyao 
de assistente pedag6gico de Cicio Basico. Era 
preciso buscar, conjuntamente com a equipe 
envolvida em alfabetizayao, soluy6es para os 
problemas detectados, recorrendo talvez as 
antigas praticas para, em partindo delas, 
aproximarmo-nos urn pouco mais da formayao 
desses educadores e, num exercicio de analise , 
reflexao e comparayao entre diferentes 
metodologias, chegarmos a uma postura o mais 
construtivista possivel. 

Buscar alternativas de ayao para 
superayao dos problemas era uma necessidade 
que poderia ser iniciada por: 

- assessoramento pedag6gico mais direto 
e constante pelos supervisores de ensino que 
fariam a ponte escola-oficina pedag6gica, 
fornecendo urn diagn6stico mais preciso · da 
situa9ao; 

- promo9ao de estudos e relatos de 
experiencia referentes aos problemas detectados 
utilizando bibliografia especifica e lan9ando mao 
de exemplos de professores que ja seguiam a 
linha de trabalho construtivista; 

orienta96es tecnicas quinzenais 
organizadas para grupos menores de docentes , 
utilizando a mao inversa de dire9ao: partindo da 
pratica para a teoria ; 

- constante registro da pratica para , 
atraves da discussao de casos reais, propor 
encaminhamentos significativos. 

Esses e outros procedimentos serviriam 
para apontar o comportamento ideal de urn 
professor alfabetizador: a constante necessidade 
de estudo, reflexao, investiga9ao, questionamento 
e registro de sua pratica, num trabalho end6geno 
de matura9ao de conhecimentos. 

A continuidade deste trabalho de reflexao 
seguiria com novos itens acerca , inclusive, dos 
procedimentos avaliativos utilizados, 
principalmente, pelos docentes de ciclo basico em 
continuidade. 

ANEXO 

ESTUDO AVALIATIVO SOBRE 0 CICLO 
BASICO NA REGIAO DE DRACENA 

ITEM I 
A Sala de Aula 

1 - Como e feita a organizayaO dos alunos 
em classe? Ha alguma separa9ao por niveis de 
aprendizagem? 
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2 - Como sao dispostas as carteiras? 
Como e quando sao feitas varia96es na disposi9ao 
mais utilizada? 

3 - Que recursos e materiais didaticos 
existem em sala de aula I Como sao explorados? 

4 - Como e utilizado o quadro - negro? 
Com que constancia os alunos o utilizam de forma 
programada? 

5 - Com que frequencia, criterios e de que 
formas sao utilizados os livros de literatura infanto
juvenil? 

6 - Onde e como ficam dispostos jornais , 
revistas e outros portadores de texto ? 

ITEM II 
As Atividades 

1 - De maneira geral , que tipos de 
atividades foram as melhores para o progresso dos 
alunos? 

2 - Qual conteudo propiciou melhor 
integra9ao e intera9ao? 

3 - De que formas sao organizados e 
explorados os conteudos? Que tipos de atividades 
sao mais utilizadas? 

4 - Quais atividades despertaram maior 
interesse das crian9as ,continuamente? 

5 - Com que frequencia sao programadas 
as atividades extraclasse? Ha preocupa9ao com a 
integra9ao dos diferentes componentes 
curriculares? 

6 - Que tipos/formas de leitura sao 
utilizadas? (ler para si mesmo, para os outros , 
vivenciada, jogralizada, etc.) 

7 - Ha preocupa9ao com a integra9ao de 
temas? 

8 - Que tipos de materiais/recursos 
utilizam nesse trabalho? 

9 - Como e trabalhada a compreensao de 
textos? 

10 - Qual e a enfase na abordagem da 
atividade de produ9ao (corre9ao ortografica , 
exercicios gramaticais, escrita significativa, escrita 
espontanea ... )? 

11 - Com que constancia a Produ9ao de 
Texto e trabalhada como Atividade de Reflexao e 
Opera9ao sobre a Linguagem? 

12 - Que tipos, modelos e portadores sao 
utilizados nesse trabalho? 

Observayao: Os itens devem ser 
respondidos com total liberdade e sinceridade pela 
equipe pedag6gica envolvida ; nao ha 
necessidade de identifica9ao pessoal, apenas da 
escola. 
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