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Este artigo tern por objetivo discutir alguns aspectos que
tern side abordados sobre a no<;;aode fala letrada e discuti-lOf'
em rela<;;aoao trabalho que estamos desenvolvendo no Projeto I!l
tegrado de Pesquisa "Letramento e Desenvolvimento de Linguagel
Escrita: constru<;;ao social, ensino e aprendizagem de lingua eG

Na literatura da area de aquisi<;;ao d~ linguagem (tanto orQl,
quanto escrita) temos encontrado alguns autores que, de diver-
sos enfoques, apontam a influe ncia da escrita na oralidade.

Em nosso trabalho temos observado, nas ati vidades discur--
sivas de recontagem de estorias por crian<;;as ainda nao alfab~
tizadas, marc as linguisticas formais referentes a linguagem e~
crita. Entretanto, estas sinaliza<;;oes da escrita na fala,mos-
tram-se insuficientes para explicar a rela<;;aoentre as duas riCO

dalidades de linguagem.
De Lemos (1988) ao comentar sobre a concep<;;ao de

sUbjacente nas varias atividades da crian<;;a, aponta para a re-
lagao existente entre os modos de participa9ao da crianga nes-
tas atividades e para os papeis assumidos na intera<;;ao entre
os interlocutores centrados tanto no ate de ler, quanto no ato
de escrever. Ainda segundo a autora, e quando a crianga assume
o papel do adulto nessas interagoes que seu modo de falar como
quem Ie, reflete uma concepgao do ato de Ier construida a par·,
tir de uma historia de interlocu<;;ao inscrita no objeto.

Para a autoN'. sac nas si tuagoes de I ler-se' urn Iivro de <-:3

tori a (ou seja, objetos portadores de texto), que se criam pr'~
ticas discursivas e onde estes papeis alternam-se (De Lemos,
1989)

Rojo (1991) faz uma analise das perspectivas enunciativaL
no desenvolvimento do discurso narrativo (em suas modalidadeb
oral e escrita) e do entrelagamento existente entre 0 jogo de
papeis e 0 processo de Ietramento inicial atraves de ativida-
des discursivas sobre portadores de texto.

Para a autora, a experienciagao de diferentes perspective's
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do lugar de observador e participante (diz a autora. esta e-
xiste sem a separa<;;ao destes lugares: participante da intera--
<;;a%bservador da estoria; participante da estoria na intera···
cao/ observador do outro) e constitutiva das possibilidades
narrativas. Deste modo, ela afirma que a participa<;;ao na inte-
ra~ao depende da perspectiva negociada, e que todas sac consti
tutivas tanto da narrativa quanta do letramento.

Kato (1986) aponta para a rela<;;aoentre oralidade X escri-
ta assumindo uma perspectiva de analise de marcas 1ingulstic6s.
A autora cita 0 trabalho de Brown (1981, apud Kato 1986) em
que a autora distingue dois tipos de fala - uma anterior a ex
peri&ncia da escrita (a fala pre-letramento) e outra posterior
a essa experi&ncia (a fala pos-letramento) - dessa forma pro-
curancio mostrar como seria uma abordagem lingulstica formal e:~
fungao de caracteristicas sintaticas, 1exicais e morfologicas.
Kato cita tambem 0 trabalho de Ochs (1979, apud Kato 1986) no
estudo do desenvolvimento da linguagem em que a autora diz que
a forma lingulstica na fala e fun<;;aodo grau de planejamento
verbal, e nao apenas do estagio da aquisi<;;ao.

Em nossos dados temos observado marc as lingulsticas sina-
lizadoras da escrita presentes numa fala letrada em situa<;;oes
onde a crianc;;anarra uma estoria. ou seja, neste momento, 0 r'Q

do de falar da crian<;;ae como 0 de quem 1&.
Npte~se os exemplos:

(M. esta com a investigadora e com outras crianc;;asno '''canto
10 livro")
II-Urnbelo dia di castelo, rainha Concedeu seus ...seus
anos di Bela Adorrnecida o.(aponta para a ilustrac;;ao)
S-Mas a Bela Adormecida era beb& ainda, num e?
(M. vira a pagina)
I-E ai?
l·l-Elesacordaram as treis flaudas dizendo Fauna, Flora e Pri
mavera. Sao as fadinhas aquelas que vao dispertar 0 seu dedo
vao chamarern-se 0 principe pra beja a Aurora.(M. olhava par,
a ilustra<;;ao, porern contava a estoria olhando para a parte e



G-A Bela Adormecida e Aurora.
M-E. (vira a pagina) Depo ...daqui a poquimho 0 trmeno ...anteo~
tem ...o tremeno raio de fogo, a bruxa malevola apareceu.

M-I 0 rei falou qui. ..qui. ..ci...ci joga fora todas as rocas
para nao fura 0 dedo di ninguem.

I-Ah! E dai 0 principe mate a bruxa malvada.
r:j-E. Mate. (vira a pagina) I aqui ta a ispada dele e a Bela
Adormacida dormecida. (aponta as gravuras) I acabe a istoria.

Em M., aluna do Jardim I, na sua pratica discursiva sobre
o portador da "Bela Adormecida", ha urna recontagem da estoria
no seu ate de leitura sobre a ilustragao. Ela tem urn procedi-
mento do tipo fonologico-grafemico atraves das constantes modj
ficagoes feitas em 'pra-para'. Ha uma anteposigao de adjetivos
em segmentos como "um tremendo raio". 0bserva-se tambem ume.

colocagao pronominal caracteristica da escrita como em 'cham~,
rem-se'. Os segmentos do tipo 'um belo dia' e 'acabe a estori-
a' sac marcadores do discurso narrativo do tipo "est6ria" (Pe.;:
roni, 1983).

Contudo, estas nogoes tem se mostrado insuficientes para
a explicagao d~ nogao de fala letrada. Ha segment~s nao anali
sados como no exemplo abaixo~
(M. ainda no 'canto do livro' contando uma estoria para a in-
vestigadora)
I-Por que eles tavam preocupados?
I1-Porque os filhos nao haviam mais im casa e eles tavam muito
preocu: •.(vira a pagina) Depois di, di manhazinha, a, a, ma-
drasta deu ...(pausa) um paozinho. Metade pra cada um de pa~
pra eles. I foram buscar lenha para 0 pai fazer uma fogueira.

Entretanto estes segmentos nao-analisados adquirem um:~
forma e conteudo (que sac dois polos indissociaveis) tanto en,
referencia externa (a crianga do lugar de narrador) como er•.
uma referencia interna (na narrativa da estoria).
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E necessario considerar que nesta atividade discursiva M.

esta assumindo uma perspectiva de narrador da estoria e exer-
cendo 0 seu nivel de desnvolvimento real (Vygotsky,1934) em
rela~ao a internaliza~ao do discurso letrado. Segundo Vygotsky
a internaliza~ao e a reconstru~ao interna de uma opera~ao ex-
terna (1934: 63) .

Verifica-se urn discurso interne monologico com base na i-
custra~ao. Embora haja uma intencionalidade de M. em narrar a
~storia, esta intencionalidade nao se refere a possibilidade
de estrategias cognitivas de analise seja de natureza sintatl
ca, seja de natureza semantica, pois segmentos como nao ha-
viam apenas assumem urn significado dentro da narrativa de M ..

Esta reconstru~ao se concretiza no uso, no significado d~
do para cada urn destes segmentos na atividade discursiva deMo
do lugar de narrador.

Nesta perspectiva podemos interpretar estes segmentos como
fragmentos da fala letrada do outro que viabilizou a reconstr~
'.~aodo objeto (texto) atribuindo-lhe urn outro modo de f~
~ar: 0 modo de falar como quem le.

,'ALAVRAS-CHAVES: LETRAMENTO-INTERA\(XO- LINGUAGEM-DISCURSO -
,JARRATIVA.
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