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Tomecei a alfabetizar sem qualquer experieztcia. Procurei zuzza
aljabetizadoia azzliga (In escola, coizceiluada comp exceleute alfabetizadora t,
the pedi a_juda. Ela e outra colega , tambem con inuita experiettcia, me oricu-

tarartz durante varios ethos. "

(Professora 71° 6, 10 anos de 1" Serie)

RESUMO

resqutsa ae campo, coteta atraves de entrevistas . U objetivo de zzz-
vestigacao foi o discurso de professoras alfabetizadoras de Mato Grosso, que
possibilitou construirpelas andlises as categorias : conhecimento da acao de alfa-
betizar, concepcoes de metodos de alfabetizacao, sistema de avaliacao e interacao
professor - aluno.

A analise da pratica da alfabetizacao , realizada por quarenta e seis professores
em Mato Grosso , com inicio de carreira a partir de 1934, ate 1988, revela algumas
regularidades que permitiram a construcao de categorias especiais de analise referidas
na logica interna dos seus depoimentos : conhecimento da acao de alfabetizar , conceitu-
acao e metodo de alfabetizacao, use da cartilha, sistema de avaliacao e relacao profes-
sor/aluno.

0 eixo central que liga todos os depoimentos e o fato desses professores atribui-
rem o seu sucesso a orientacao de professores mais antigos . Com eles, aprendem a alfabe-
tizar e alfabetizam de acordo com seus ensinamentos . Constroem , assim , sua experiencia
de professor de primeira serie. Para cis professores entrevistados , o curso do formacto rnao
'lies deu o preparo rrecessario.

Entendo que e no cotidiano da vida escolar , da pratica pedagogica de alfabetiza-
dores que se produz uma cultura da alfabetizacao . 0 conhecimento dessa cultura da pr,itic,i
pode reorierrtar o pensamento pedagogico referente a alfabetizacao.

Corno pratica cultural a alfahctizacgo envolve, ao mesmo tempo , tccnica c r^'l>rt
sentacao abstrata Clessa tecnica , ambas distiutas entre si . 0 conjunto de represeutacur, d,

'Este texto e parte da I)issel tasao de Mestrado em Educacao Publica Apiesentada na UFMT - 1993...
Professora cla URIC:.
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alfabetizador, no que Sc refere a sua pratica, dispoe de uma logica que permite modificar

cv,,t pratir^t.
Ao CSpol' sua pratica, o alfabetizador enuncia as representacbes quc o orientam.

Ao identifrcar e analisar essas representacoes, decifra-se a logica interna do processo e

compreendern-se os comportamentos e seu significado no processo de alfabetizadao.

Os rituais que marcarain a vida cotidiana das escolas sao importantes fatores

into venientes no processo pedagogico. Pouco se sabe sobre as relacces face a face que

estao na base da nossa hist6ria da Educacao. E o conhecimento dessa hist6ria passa neces-

sariarnente pelas rotinas, habitos, ritos que configuram o fazer pedagogico em diferentes

epocas, embora a enfase da producao venha recaindo sobre o conhecimento das ideias, das

leis c dos regulamentos que marcaram a educacao Besse on daquele periodo.

E preciso ter claro, no entanto, que o estudo do cotidiano escolar isolado da sua
relacao construtiva com as ciencias da Educacao, pouco ou nada pode oferecer.

E na perspectiva do cotidiano, como possibilidade de estudo cientifico da Edu-

cacao e, mail especificamente, do processo pedagogico, que se inscreve este trabalho. E o

delineamento de urn possfvel caminho no estudo da alfabetizadao, tendo como objeto de

estudo a uratica no ensino da leitura e escrita, visto no aspecto de stia rntidianidarle,

partir do relato dos professores considerados "bons alfabetizadores"' , reconhecidos pela
comunidade onde atuam.

A fala desses alfabetizadores sobre seu proprio trabalho fornece ao pesquisador
interessado no terra uma extraordinaria e pouco explorada fonte da cultura da alfabetiza-
cao, da acumulac io do saber da pratica e na pratica.

A ideia central e a de que o professor que ensina, desdobra-se em outra: para
ensinar com eficacia e preciso que se tenha uma proposta pedagogica. 0 carater dessa
proposta pode ser variado. Todavia, e o que informa a pratica pedagogica de maneira
permanente. Assim considerando, torna-se relevante verificar caracteristicas marcantes do
discurso que os alfabetizadores apresentam.

A investigacao desse saber contribui para o alargamento da relacao teoria/pratica

em nivel da discussao pedagogica da alfabetizadoo. Neste sentido, a rela,5.o pedagogica do

professor corn sua pratica possui duas dimensoes complementares; a dimensao individual

do aprendizado corn e na pratica e, a dimensao social de producao cultural da pratica, isto

e, a producao cumulativa de uma cultura da pratica pedagogica.

Procuro investigar o "saber" de 46 alfabetizadores, pressupondo que o professor
no decorrer da sua pratica vai adquirindo consciencia mais clara de se ar trabalho juntalnen-

(1)11 11nM fY:1111%I ck' 1„fr'1111^i(SoC^; yuc constltlll o pata III do sua f(?i' ,._, :lf. ds<11t.

Mas, como os alfabetizadores aprendem a alfabetizar?
Urn dos pontos commis em todos os depoimentos, 95%, e o faro de que no inicio

de seu trabalho des aprcnderatn a alfabetizar com base na orientacao dos professores mais

antigos da escola, corn bastante experiencia na 1a serie. Ao lado disso, 9C)% dos entrcvisa.a-

tfos afirmam que- o ciirso de forma4ao de professores nao os prepara Para alfabetizar.

por "bons aIfabetizadoIcs " dev'e Ser entendido (onxo professores bcm sucedidos n:a pratica pedagogica da aIfabetizacao e qne
apresentam altos indi(c do aprova cao II a I" serie
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Os alfabetizadores veem-se como profissionais que precisam cada vez mais de

preparacao para o exercicio eficiente de sua funcao e tem ens conta clue alfahetizar 6 tarefa

dilerente, especitica que exige competencia. Entretanto, relatam nao encontrarem nas pro-

postas de formacao de alfabetizador, elementos que favorecam essa competencia. As pro-

postas sao inadequadas por nao se referirem aos objetivos e aos procedimentos da alfabeti-

zacao e, principalmente, por nao considerarem o coil hecimento pratico dos professores.

Desta forma, confrrmam a hipotese discutida pelos pesquisadores e educadores

de que as duestoes teoricas abordadas no curso de Forrnacao de Professores nao estao aptas

a "desenvolver no professor a habilidade de identificar e equacionar os problemas da pra-
tica pedagogica". (SANTOS, 1992, p.142).

GATTI esclarece que os docentes do curso de Formacao apresentam teorias e
regras de ensino seen conhecerem o dia-a-dia da escola. Para GATTI (1992, p.4), os docen-

tes da Universidade, quando discutein a formacao do professor, desconsideram o patrimo-

nio de experiencia e o conhecimento de que dispoem os professores a partir e sua pratica.

As falas dos alfabetizadores evidenciaram que o lugar onde eles aprendem seu

officio e na escola e, fundamentalmente, na sala de aula e na troca de experiencia com o outro.

"Os professores chegam na escola sem nocao nenhuma. Os que

tern vontade de aprender a alfabetizar procuram colegas mais experientes e, aos

poucos conseguem montar seu Proprio metodo de ensino"

(Prof. n° 26, 9 anos de 1" serie).

A entrevistada tem formacao para magisterio, sendo que sua expressao "sem no-

cao nenhuma" foi explicitada por ela, informalmente, e ela entende que o curso de Forma-

cao apresenta teorias importantes e exige conhecimento da pratica mediante estagios. En-

tretanto, a professora pensa que as teorias sao amplas e genericas nao oferecendo uma

orientacao que sirva de base para a pratica, especialmente, da alfabetizadao. Quanto ao

estagio, a professora disse que ele permite algum conhecimento da pratica mas, por ser um

estagio temporario, e insuficiente para um conhecimento mais aprofundado da pratica

docente. Essa professora relata que aprendia mesmo a alfabetizar corn os colegas atraves do

relacionamento do dia-a-dia e da experiencia que se adquiria na sala de aula. TEBEROSKI

(1991) salienta que e "um saber que se aprende na pratica, urn saber que necessita desse

espaco para que um professor observe o trabalho do outro, para que um discuta com o

outro e, que deve ser priorizado no desenvolvimento do curriculum dc formacao. (FER-
REIRO, 1991, p.21).

"Comecei a dar aula num sitio, sem. nenhuma orientacfco . Comeli
muitos erros. Depois fei lecionar no cidade e aPrendi a alfabetizar de fato, coin
os colegas qae al fabetizavam hoi maito lcnlif n".

(Prof n" 21, 10 auuos de I" ,ric)

No decorrer de conversas pude obter mais dados da entrevista. Os erros a que
cia se retere na escola rural decorriam principalmente das faltas de dosagem das li4oes, do

Boni nio do metodo adotado (Abelhinha) e do trabalho diversificado de atendimento aos
alunos de aprcndizagem lenta. Entretanto, ressalta que, por ser leiga c 115o ter tido nenhu-
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ma orientaSao para alfabetizar, "procurava as colegas com mais experiencias para saber
conic melhorar aspectos da aula que nao davam certo." A entrevistada preparava cada aula
juntamente com as colegas que, inclusive, a orientavam desde a metodologia, as atividades

dentro e fora da sala de aula, contribuindo desta forma para construcao, ao longo dos dez
anos de 1 a serie, do seu metodo singular de alfabetizar e da sua proposta pedagogica.

"Fui we a/per/ei(oar mesmo na sala e na troca com os co/egos mais

expm)-ientes ".

(Prof. n" 22, 20 anos de 1" serie).

A entrevistada informou tambem que diariamente revia suas anotacoes e procu-
rava as colegas para saber corno melhorar o aspecto da aula que nao dava certo. Alem

disso, ela sempre se interessou por conhecer os pals dos alunos e orienta-los nas tarefas de
leitura e escrita, seguindo os criterios das colegas mais antigas. Este depoimento ratifica a
informacao da maioria dos demais depoimentos: o professor aprende a alfabetizar seguin-
do orientacao de professores com mais experiencia.

Sabemos muito pouco a respeito do professor que aprende na classe e com outro,
tornando-se necessario maiores estudos a esse respeito. E fundamental como retrata PON-
TECORVO apud FERREIRO (1991, p.21-22):

"Quando dizemos que o professor constroi o conheciniento, devemos

pensar que e uma pessoa que tern muitas informacoes e muitos esquemas interpre-

tativos was que, provavelmente, terra uma grande seguranra".

Corn o fato dos professores aprenderem a alfabetizar com base na orientacao de
professores com bastante experiencia na docencia de 1a serie, fica evidente que os cursos
de formacao nao tern preparado o professor para alfabetizar. TEBEROSKY ( 1991, p.21)
acrescenta que nesses cursos " nunca se planeja que urn professor principiante esteja duran-
te muito tempo ao lado do outro que tern mais experiencia , nunca se planeja compartilhar,
nem se observar mutuarnente ". Esta questao ao que parece poderia constituir -se objeto de
estudo em futuras pesquisas.

Corn base nessas informacoes , nao seria descabido considerar que a formacao do
alfabetizador, tal corno vem ocorrendo , tern tres etapas . A primeira e a forrnacao escolar
em que predominam teorias importantes, nias talvez, por serem amplas e genericas, dis-

tances da pratica, ao lado He um cstacrio co1]lo e sabido de todos, e de certa forma irnbcuo,
porque superficial , nao permitindo uma visao completa do processo e de cada realidade
onde e praticada.

A segturda etapa corresponds a da prcparacao propriamente dir<ldo aliahetir<t^a^ ^,.

quando, em contato corn colegas experientes, aprende, de fato, corno ensinar a Icr e a escrever.

Nunia terceira etapa, o alLibctizador ja bastante experientc gauha auton()lui;t
intelectual , tornando-se capaz de refletir sobre sua propria pratica e estabelecer r clacoes
entre teorias ja estudadas ou assirniladas cm situacoes de autodidatismo, que e a prati( a da
alfabetizadoo, tornando- se, assim, um profissional amadurecido em condicbes de inovar
seu trabalho e de criar estrategias mais adequadas ao ensino.
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1? possivel que nesta segiiencia o professor leigo estacione na segunda etapa. Seu
aperfcicooamcntO em termos de conhecimento e de desempenho na sua acao docente, v;)1 (li
pender de seu interesse e de oportunidades.

De qualquer forma, esse alfabetizador apos algum tempo de experiencia, pode

apresentar melhor desempenho que uni professor recem-formado. SCHON apud SANTOS

(1992, p. 142) alerta Para o fato de que, muitas vezes, "a rotina e a repeticao fazem o conhe-

cimento pratico tornar-se tacito e tao espontaneo que os profissionais nao mais refletem o
que estao fazendo".

Diante do exposto, salientam-se dois aspectos a serein considerados: uni deles, ji

bastante discutido por teoricos da Educacao, consiste na reformulacao dos cursos de t()r-

lnacao de professores de modo que eles enfatizem a formacao do alfabetizador, inclusive

no que se refere a tuna pratica mais consistente, de forma a compartilhar com o outro.

Como explicita MOREIRA (1992, p.48), com base em GIROUX (1988), "sugerimos que os

cursos que formam professores vejam seus estudantes como intelectuais capazes de assumir

responsabilidade pelas decisoes relativas ao conteudo que irao assumir, pela forma como
vao ensinar e pelos objetivos perseguidos.

Outro aspecto relaciona-se a importancia de oportunizar encontros entre alfabe-
tizadores que visem trocas de experiencias. Refiro-me a encontros informais, nas proprias

escolas, e encontros formais em nivel de simposios, congresso, em ambito regional, estadu-
al e interestadual. Tambem esses encontros poderiam ocorrer indiretamente, a partir de
intercambios, mediante relatos em revistas e outros tipos de materiais impressos. 0 que
nao exclui a necessidade de intercambio por meios televisivos.

Considera-se de extrema necessidade aprofundar a investigacao de como ocorre
a pratica da alfabetizadao no ambito escolar, a fim de contribuir para uma melhor articula-
cao entre teoria e pratica na formacao dos alfabetizadores.

ABSTRATC

Field research, data gathered through interviews . The aim of the i n-
vestigation was the speech of the "Mato Grosso" teachers of literacy that facilitated
to build, by the analysis, the categories: knowledge of alphbetizing actions, concep-
tiouis of literac methods, evaluation stistent and /nteractim teacher - student.
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