
• L1NGUAGEM ORAL
Dia 29 - Local: CL 18 - 14:00- 18:00
Coordenador(a): Jose Carlos Gon<;alves

A EXPRESSIVIDADE DA GiRIA

Daniela Dams Correia (PUC-SP)

o objetivo desta apresentac;ao e destacar a giria como recurso linguiistico usado por falantes de

Lingua Portuguesa em geral.

A giria. quando usada em situa<;oes adequadas pode se tomar a linguagem mais expressiva e

comunicativa para 0 momento.Notamos esta questao entre os jovens de todas as classes sociais

e de diferentes religioes.O emprego do vocabuhirio girio se da muitas vezes de forma espontanea

e expressa nao somente uma maneira de pensar a realidade como tambem se instaura como

signo de grupo. muitas vezes. radicalmente fechado.

o trabalho sera desenvolvido com base no texto de Ana Rosa Cabello. em que trata especifica-

mente da forma<;aoda giria.

Como corpus utizado para analise. selecionei uma letra de musica Rap Gospel onde as girias

aparecem de maneira marcante e de facil entendimento para outras pessoas de outras comuni-

dades. pelo fato de ja ter se espalhado como linguagem comum.

DE OLHO EM VOCE

Valeria Viana Sousa

o Pronome Voce surgiu. historicamente. a partir de mudan<;as sofridas pela forma de tratamento

Vossa Merce. locu<;ao pronominal constituida por urn pronome possessivo acrescentado a urn

substantivo .que teve sua origem nos fins do seculo XIV.em Portugal. como forma de tratamento



a realeza .Ao longo dos anos. sofrendo transformac;oes. passa pelas formas vossa mercevosse-

mercevosmecevoce. entre outras.Nesse processo evolutivo da forma pronominal Vossa Merce

para a forma voce. houve. nitidamente. urn processo de simplificac;ao fonetica. no qual a locuc;ao

passou da condic;ao de polissilaba a condic;ao de dissilaba.lnteressa-nos. assim. no presente

estudo. analisar como se deu a perda de massa fonetica dessa locuc;ao. em quais condic;oes. a

partir de quais motivac;oes. Enfim. estudar os motivos fonologicos que levaram a forma Vossa

Merce a forma voce. Para tanto. fundamentaremo-nos em estudos fonologicos. de base gerati-

va.realizados sobre silaba.

GiRIA: MERECE CREDIBILIDADE ESSE ASSUNTO?

Leticia Morales Wanderley Marinho (PUC-SP)

Urn estudo sobre 0 vocabul<'uiogirio merece credibilidade e e importante. tanto quanto. qualquer

outro assunto lingiiistico. pOis e urn fenomeno social e uma realidade da lingua oral.

Na maioria das vezes. quando se fala em giria. liga-se esse assunto a grupos isolados. de baixo

prestigio social, bem como os marginais. Mas esse vocabulario. tao estereotipado. nao esta

distante das falas dos jovens e ate rnesmo das classes cultas. bem escolarizadas.

A giria e urn aspecto sociocultural da linguagem popular. seu vocabulario abusa das metaforas

e do humor negro. Sao. na sua grande maioria. usadas para atacar. criticar. denegrir ou expressar

sentimentos de raiva. odio. indignac;ao. Tambem e a tematica dos grandes problemas da

sociedade: dinheiro. fome. mortes. delitos ou uma visao ironica do mundo. Na maioria das vezes

e urn comportamento verbal de agressao e defesa.

o vocabulario girio pode ser estudado sob duas perspectivas: giria de grupo ou giria comum.

Agiria de grupo e urn vocabulario criptologico. ou seja. nao tern a pretensao de se fazer entendido

por outras pessoas. Esse signo de grupo configura. ao falante da giria. uma defesa e preservac;ao

da classe. auto-afirmac;ao e. ao mesmo tempo. agressividade contra os outros falantes que nao

compreendem esse vocabulario. ficando impossibilitados de interagirem.

Muitos dos vocabularios de grupos fechados tem-se integrado na sociedade. perdendo seu caraler

criptologico e vulgarizando-se. passando a ser classificados como giria cornurn. empregada em

situac;oes simples que nao exigem maior formalidade ou onde ha intimidade entre falantes.

LINGUAGEM ORAL: A GiRIA DOS VENDED ORES DE CAU;ADOS DE SAD PAULO

Celso Antonio Bacheschi (PUC-SP)

Trabalho de pesquisa com fonte de primeira mao. realizado por meio de entrevistas com

vendedores de calc;ados de lojas da cidade de Sao Paulo. em que consta urn levantamento de

girias que compoem 0 repertorio desse grupo. no qual sac analisados quarenta e seis vocabulos.

A analise dos exemplos considera 0 aspecto da expressividade. dentro do qual os vocabulos sac

divididos em tecnicos e expressivos. os processos de formac;aoda giria. 0 caraler criptologico da

linguagem e sua abrangencia na cidade. Analisa-se tambem a questao da aceitabilidade da giria

entre os entrevistados e do preconceito linguistico. Entre os exemplos colhidos. observa-se a



predominancia da giria de grupo, ou seja, aquela que nao e compreendida por falantes que nao

pertencem ao grupo pesquisado. Dois aspectos foram considerados com atenGao especial pela

sua relevancia, Em primeiro lugar, constata-se que a giria dos vendedores das lojas de calGados

de Sao Paulo e composta de vocabulos que nao sao substituidos com frequencia. ao contrario

do que normalmente ocorre com a giria de grupo. caracterizada por sua efemeridade, Em urn

segundo momento. analisa-se par que os vocabulos pesquisados nao se tern integrado a

linguagem comum. conservando seu carater de linguagem criptol6gica.

MEDICINA DA PESSOA OU MEDICINA DA DOENC;A? ENQUADRES INTERACIONAIS

CONFLITANTES NA INTERAC;Ao MEDICO-PACIENTE

Jose Carlos Gow;alues

Esta comunicaGao visa divulgar 0 projeto de pesquisa colaborativa ComunicaGao e saude:

transformando encontros de serviGos de saude em contextos para a cura. 0 projeto busca

caracterizar a natureza da interaGao verbal e nao verbal nos processos comunicativos entre

profissionais e clientes em contextos institucionalizados de serviGos de saude. A metodologia

interdisciplinar se ap6ia na Analise do DiscursojConversaGao e sua convergencia com a

Sociolinguistica Interacional, utilizando gravaG6es de interaG6es entre profissionais de saude e

clientes em uma variada gama de contextos. A analise busca caracterizar os diversos generos

discursivos caracteristicos da interaGao profissional-cliente. bem como descrever os aspectos

tipol6gicos e as suas capacidades de linguagem dominantes.A microanalise verbal e nao-verbal

da interaGao descreve os processos. pistas de contextualizaGao. estrategias comunicativas e

mecanismos linguisticos verbais e nao-verbais empregados pelos interlocutores no processo de

negociaGao do significado das interaG6es de trabalho, Alem de contribuir para 0 conhecimento

te6rico sobre generos discursivos e textuais no discurso institucionalizado. a pesquisa visa

contribuir para a melhoria dos processos comunicativos entre profissionais e clientes em serviGos

de saude e servir de subsidios para treinamento e capacitaGao profissionais na area de saude.

METALINGUAGEM E ORALIDADE EM MONTEIRO LOBATO

Simone Strelciunas Goh (USP)

o objetivo deste trabalho e resgatar a metalinguagem de Monteiro Lobato apresentada em urn

corpus unico e demonstrar que ele registra marcas de oralidade. criando urn discurso que 0

pr6prio autor denomina de "conversas em manga de camisa".

Nosso corpus sera ABarca de Gleyre. obra especial que retrata quarenta anos de correspondencia

entre Lobato e seu amigo e escritor Godofredo Rangel.

Uma visao diferenciada do autor e retratada, enfocando concomitantemente a essa biografia. as

consideraG6es de Lobato sobre a lingua nima perspectiva sincr6nica.

Faz-se a seguir urn apanhado descritivo das modalidades falada e escrita da lingua. que auxilia

nas reflex6es e posicionamentos lobatianos. uma vez que 0 autor ja reconhecia a existencia

dessas modalidades.



Procede-se as anaIises das ocorrencias no discurso do autor, no que tange a sua propria

metalinguagem, a presenGa de repetiGoes e termos giricos, que contribuem para tomar 0 texto

epistolografico "uma conversa, urn duo".

Destaca-se a valiosa contribuiGao de Lobato, que, por meio da obra A Barca de Gleyre, traGou

urn panorama da lingua e da literatura durante quatro decadas e que demonstra pela sua propria

postura linguistica que e possivel elaborar urn discurso critico com a presenGa de marcas de

oralidade, que corroboram para a expressividade, interaGao e coesao textual.

VARIA<;:Ao LINGiHSTICA E PODER
Maria Luciana Teles de Oliveira (PUC-SP). Maria Luciana Teles de Oliveira

A lingua e a mais importante forma de comunicaGao entre os individuos de uma sociedade. Por

revelar-Ihe a condiGao social, toma-se uma poderosa arma que pode ser usada contra 0 proprio

falante, tomando-o. muitas vezes. vitima de preconceitos.

Quando pensamos nos preconceitos que a lingua pode causar. lembramos das variaGoes ali

existentes. Esta variedade ocorre em todos os lugares e momentos em que ha diversos tipos de

pessoas. pois cada uma possui uma maneira de falar. com diferentes habitos e convive com

outras que a ela se assemelham.

Como. alem de conviver com seu grupo primano, ou seja. 0 grupo em que seus participantes tern

maior intimidade. 0 individuo tambem convive com outros grupos secundarios(de trabalho,

vendedores de lojas. enfermeiros e medicos etc}, sofre constantes interferencias linguisticas.

Estas interferencias desenvolvem a capacidade do falante de adequar seu falar a situaGao em

que se encontra no momento.

Ao tomar-se capaz de adequar seus habitos linguisticos a situaGao de comunicaGao. 0 individuo

pode ser considerado culto. na medida em que pensamos neste conceito como conhecimentos

ideais para atender as diferentes necessidades dos diferentes grupos sociais.

• L1NGUAGEM, PENSAMENTO/COGNI<;Ao: DA TEORIA A PRATICA
Dia 29 - Local: CL 16 - 14:00- 18:00
Coordenador(a): Lelia Erbolato Melo

"NAo SEI SE t POR SER FILHO UNICO, PARECE MUlTO MlMADO!":POR UMA REFLExAo
SOBRE AS DIFICULDADES NA ALFABETlZA<;:Ao
Tania Mikaela Garcia (UFSC). Sita Marisa de Oliveira. Sindia de A.Rech. Zuleika Feuser de Freitas

A pesquisa realizada a partir da aplicaGao da Bateria de RecepGaoe ProduGao da Linguagem

Verbal proposta por Scliar-Cabral (2003) visa promover uma reflexao a respeito do conhecimento

necessario dos principios que fundamentam 0 sistema alfabetico do portugues do Brasil e os

equivocos cometidos por professores alfabetizadores em relaGaoao insucesso de seus alunos na

fase de aprendizagem do codigo escrito. Muitos professores nao se encontram com 0 preparo

teorico necessario para exercerem seu papel e saG muitas as confusoes e generalizaGoes



encontradas no meio academico-cientifico. acarretando urn consequente processo de diagnosti-

calizac;ao inadequada e biologizac;ao dos problemas de aprendizagem. afastando da escola a

responsabilidade pelos resultados negativos na educac;ao. Visando a auxiliar no embasamento

teorico do professor. no que se refere ao conhecimento dos principios que fundamentam 0 sistema

alfabetico do portugues do Brasil. 0 trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada

na Escola Municipallvo Silveira. do municipio de Balneario Camboriu. Santa Catarina. com seis

alunos de primeira serie indicados pela professora regente da turma. Os dados foram obtidos

atraves de uma pesquisa de carMer experimental. na area da Psicolingiiistica aplicada. Os

resultados demonstram que a professora alfabetizadora. apesar de nao ter aprofundado conhe-

cimento teorico que alicerce seu discurso. identifica muitos dos problemas apresentados pelas

crianc;as. embora atribua sua causa a fatores infundados. A partir da analise das dificuldades

apresentadas pelos alunos pesquisados. apontam-se encaminhamentos adequados.

AAQUISIC;Ao DO PRONOME POSSESSIVO POR CRIAN<;:ASFALANTES DO PB
Flavia Carvalho Faria (UFJF)

o estudo proposto refere-se ao processo de aquisic;ao da linguagem a partir de uma perspectiva

psicolingiiistica. Trata-se da aquisic;ao do pronome possessivo por crianc;as brasileiras entre 18

e 26 meses. aproximadamente. Os dados coletados apresentam a produc;ao de possessivos com

a seguinte caracteristica: uma dupla referenda. pessoal e de genero. a pessoa do discurso. i.e..

uma crianc;a do sexo masculino concorda 0 genero do possessivo com ele proprio. como em "meu

bola". Pesquisou-se 0 comportamento do pronome possessivo em outras linguas romanicas alem

do portugues. como 0 espanhol, 0 italiano e 0 frances. Para isso. levou-se em conta a principal

semelhanc;:a do possessivo nessas linguas: 0 fato de haver. de uma forma ou de outra. uma dupla

relac;:aoentre 0 possessivo e os termos "possuidor" e "possuido". ou seja. 0 possessivo concord a

referencialmente com a pessoa do discurso e sintaticamente. em genero e numero. com a

referencia do objeto ou coisa possuido(a).Dados coletados no CHILDES. de crianc;:asadquirindo

essas linguas. apresentam 0 mesmo fen6meno. sugerindo que tal ocorrencia nao e exclusiva do

processo de aquisic;ao do PB. Apesquisa busca urn tratamento fundamentado tanto num modelo

teorico de lingua (Programa Minimalista: Chomsky. 1995. 1999. 2001). quanta num modelo

psicolingiiistico ( Bootstrapping Fonol6gico: Morgan & Demuth. 1996; Christophe et al. 1997).

A CONTRIBUI<;:Ao DE PIAGET EM QUESTAo
Ana Paula Machado Goyano Mac-kay (USP). Ulia Erbolato Melo. Jacy Perissinoto

Jean Piaget demonstrou com rigor cientifico 0 desenvolvimento cognitivo infantil dentro de uma

perspectiva l6gico-formal. As atividades mentais e biol6gicas tern como objetivo a adaptac;:ao do

homem ao meio. sendo a mente dotada de estruturas cognitivas pelas quais 0 individuo

intelectualmente se acomoda e se organiza em relac;ao ao meio. A crianc;:a. em contato com

ambiente. constr6i seu conhecimento atraves de estagios ate atingir 0 pensamento formal. onde

e capaz de pensar sobre 0 pensar. A aquisic;ao da linguagem estil subordinada ao exercicio de



uma fun<;aosimbolica. As modifica<;6esno comportamento linguistico decorrem de equilibra<;6es

estruturais ao longo do seu desenvolvimento.

A linguagem, instrumento expressivo da inteligencia, acompanha a atividade da crian<;a no

periodo egocentrico. A passagem dos esquemas sensorio-motores para os conceptuais e gradual

semdp que tais esquemas estao em vias de conceitualiza<;ao neste periodo. Dos esquemas

sens6rio-motores, os conceituais conservam os modos de a<;aogeneralizaveis. 0 conceito, em si,

apresenta urn semidesligamento em rela<;aoa propria atividade, anunciando <;>elemento carac-

teristico da comunica<;ao verbal. A constru<;ao dos significados e explicada pela evolu<;aodos

process os de assimila<;ao/acomoda<;ao. 0 equilibrio ou desequilibrio entre estes processos e a

mola propulsora do desenvolvimento: 0 ponto de partida e 0 simbolo, a principio egocentrico mas

que aos poucos se torna social,

No periodo de cornbina<;6es simbolicas, situa<;6es passam a ser reproduzidas, os monologos a

ser narrativas e 0 discurso permanece a meio caminho entre a comunica<;ao com 0 outro e 0

monologo (menos egocentrico e mais socializado). A crian<;a vai do monologo ao dialogo e a

linguagem intern a,

Segundo Piaget, a linguagem e 0 objeto aprendido, recriado a partir de pistas contidas nela

propria e, por isso, tern urn carater inicial subjetivo. E precedida pela inteligencia, considerada

como mecanismo de adapta<;ao cognitiva.

A CONTRIBUI<;Ao DE VYGOTSKY EM QUESTAo
Mariangela Garcia Lunardelli (USPj

Pesquisas atuais que examinam a situa<;ao de comunica<;ao no processo de aquisi<;ao e

desenvolvimento da linguagem na crian<;avem seguindo urn novo paradigma dentro dos estudos

psicolinguisticos - a perspectiva pragmatica. A "psicolinguistica pragmatica", segundo Bernicot

(1992), teria como objetivo teorizar os comportamentos dos sujeitos reais e nao potenciais;

investigar a adapta<;ao do individuo as situa<;6es sociais e sua performance; reconhecer que a

aquisi<;ao da linguagem nao se limitaria a aquisi<;ao da gramatica, mas sim a aprendizagem de

suas rela<;6es sociais e da rela<;ao entre enunciados e situa<;6es de comunica<;ao. Com este

proposito, retomamos e repensamos a teoria do desenvolvimento de Vygotsky, por existirem

certas convergencias entre 0 pensamento deste autor e as teorias pragmaticas atuais. A inten<;ao

e apresentar e ilustrar a contribui<;ao do autor, a partir de pressupostos teoricos. como: a

defini<;ao de signo como "meio utilizado num fim social"; a defini<;ao de linguagem como

instrumento de a<;ao social, quando dirigida ao outro; 0 desenvolvimento da linguagem em

diversos contextos de intera<;ao social e com diferentes fins comunicativos; a manifesta<;ao das

categorias inter e intra-psicologicas na aquisi<;aoe desenvolvimento da linguagem; e 0 aporte do

outro na zona de desenvolvimento proximal (ZDP),mostrando como a interferencia de uma outra

pessoa ou a assistencia de alguem e fundamental para a crian<;a no processo de constru<;ao das

fun<;6es psicol6gicas humanas. Ao final das reflex6es, vemos como todas estas concep<;6es

convergem para a importancia do contexto interativo e da adapta<;ao como fun<;aoessencial da
linguagem.



A CONTRIBUI<;:Ao DE WALLON E BRUNER EM QUESTAo
Ana Lucia Tinoco Cabral (PUC-SP)

As ideias de Bruner se baseiam em duas areas de conhecimento distintas e frequentemente

distantes: a biologia da evoluc;ao e a filosofia da linguagem. AIem disso. embora encare os fatos

de estudo pela visao de urn psic610go. estao presentes em seu trabalho referencias a linguistica.

a neurologia. a sociologia. Bruner situa 0 fato psicol6gico em seu contexto real, assim como 0

fazia WaBon. baseando-se na atividade humana para extrair os fundamentos da psicologia. Mas

a preocupac;ao de Bruner vai aIem: para ele. se e necessario recorrer a outras disciplinas para

dar conta do objeto de estudo psicol6gico. A abordagem do desenvolvimento mental apresentada

por Bruner reside na ligac;aoestreita entre a evoluc;ao.a cultura. a ac;ao efetiva no mundo fisico

e social de urn lado e a ontogenese comportamental de outro. Assim. para 0 estudo do

funcionamento mental da crianc;a em tenra idade. Bruner propoe examinar 0 primeiro compor-

tamento do ponto de vista de sua func;ao evolutiva e nao apenas do ponto de vista neuropsico-

l6gico. PC'.raBruner. 0 desenvolvimento se organiza em tomo de urn saber fazer. saber como

atingir suas intenc;oes; uma ac;aocomporta urn sentido e urn fim. Seu modelo diz respeito ao ato

materialmente executado em seu confronto com as situac;oes concretas. Tambem para definir

"intenc;ao".apoia-se na uniao de duas areas que outros normal mente oporiam - a neuropsicologia

e a filosofia da linguagem - para apresentar. em urn s6 quadro explicativo. 0 estudo do

desenvolvimento do saber-fazer motor e do saber-fazer de comunicac;ao. Para Bruner. a intenc;ao

e constitutiva do saber-fazer; 0 efeito e tambem portador das condic;oesde organizac;ao da pr6pria

ac;ao. Este trabalho pretende apresentar as propostas gerais de Bruner a respeito do desenvol-

vimento da crianc;a na primeira idade. ate os dois anos. estabelecendo urn paralelo entre seus

postulados e os de WaBon.

AQUISI<;:Ao DE NOMES E ADJETIVOS POR CRIAN<;:ASBRASILEIRAS: UMA ABORDAGEM
PSICOLINGUISTICA
Maria Cristina Name (UFJFj

Este trabalho visa a investigar a aquisic;ao de nomes e adjetivos por crianc;as brasileiras

adquirindo 0 PB. Assumindo uma perspectiva psicolinguistica. que focaliza 0 processo de

aquisic;ao da linguagem considerando 0 processamento do material linguistico pela crianc;a.

busca-se conciliar a abordagem te6rica gerativista (Chomsky. 1995. 1998.2001) com 0 modelo

de Bootstrapping Fonol6gico (Morgan & Demuth. 1996; Christophe et al. 1997). Estudos

realizados com crianc;as adquirindo linguas diferentes do portugues apontam para uma impor-

tancia particular das marcas morfo-fonologicas presentes nesses itens. como forma de guiar a

identificac;ao dos mesmos pela crianc;a. No entanto. de maneira geral no portugues. ha uma

sobreposi<;ao de marcas fOnicas de nomes e adjetivos. Excetuando-se alguns casos como -oso/-a

(gostoso/ -a. cheiroso/ -a). a terminac;ao de nomes e a mesma de adjetivos (cf. carro bonito. casa

branca. ponte grande). 0 que poderia dificultar a distinc;ao entre eles. Outra fonte de informac;ao

que pode ser explorada pela crianc;a conceme a posic;aoestrutural reservada a esses itens. Ainda

que haja ceria flutuac;ao na posic;ao do adjetivo no portugues. considera-se que a crianc;a possa



privilegiar sua posi<;;aoestrutural a direita do Nome no sintagma. A hip6tese a ser investigada e

de que a crianc;;adevera ser particularmente sensivel a distribuic;;aocomplementar dos elementos

Nome e Adjetivo na estrutura do portugues.

LINGUAGEM E COGNIC;:Ao: A EXPLICA<;:Ao A SALA DE AULA

Celia Esteves da Silva

A explicac;;aocomo pratica discursiva que mobiliza saberes cognitivos, linguisticos, sociais e

interacionais tern recebido atenc;;aode alguns autores, como: Grize (1980), Borel. (1980) Halte

(1988, 1989). Lusetti (1990) (entre outros).

A explicac;;ao como componente da pni.tica interativa em sala de aula pouca atenc;;ao vem

recebendo, ainda que represente uma parte consideravel do que ocorre entre professores e

alunos. e entre alunos e seus pares.

Assim. Brown e Armstrong (1984)ao examinarem as explicaC;;oesproduzidas em sala de aula.

embora nao estabelecem qualquer distinc;;ao entre aquelas produzidas pelos alunos e aquelas

fomecidas pelo professor, reconhecem que para se ter uma explicaC;;ao,e preciso considerar

quem explica. 0 objeto da explicac;;aoe as pessoas a quem 0 objeto e explicado. Noentanto, quando

a explicac;;aoe produzida em situac;;aode aquisic;;ao/aprendizagem de lingua estrangeira, atividade

de explicar tern uma carMer metalinguistico. Ela articula aqueles saberes citados acima a uma

busca de possiveis re-categorizaC;;oese ref1exoes que podem ou nao conduzir a apropriac;;ao de

uma outra lingua,

Este trabalho pretende. pois, rever os trac;;osconstitutivos do discurso explicativo, em especial

na sala de aula de lingua estrangeira, como tambem examinar a legitimidade do objeto e dos

papeis dos participantes. observando 0 deslocamento do sujeito "explicador" e a diversidade de

elementos presentes no discurso explicativo procurando com isso dimensionar 0 relevancia das

operac;;oesmetalinguisticas na aquisiC;;ao/aprendizagem de uma lingua.

LINGUAGEM E COGNI<;:Ao: A EXPLICA<;:AO NA CRIAN<;:A

Lelia Erbolato Melo (US?)

No presente trabalho, tomando como ponto de partida 0 texto de Veneziano & Hudelot (2002),

procuraremos responder a questao - "quando e que a crianC;;acomec;;aa utilizar a linguagem de

maneira mais informativa tomando sua produc;;aocomunicativamente interessante, captando

assim uma de suas funC;;oespragmaticas essenciais?"

Sem dlivida, 0 estudo do desenvolvimento destas utilizac;;oesda linguagem e [em si] interessante

para compreender como se da ou se instaura este conhecimento de base.

Para evitar uma dispersao, elegemos como objeto de estudo, e em concordancia com os autores

citados. uma destas uWizac;;oesde tipo informativo, ou seja. a produc;;aode justificac;;ao/explica-

c;;aopelo interlocutor. Neste sentido, serao citados e comentados exemplos que ilustram a

variedade dos us os explicativos e justificativos em crianc;;aspequenas, considerando-se 0 ato de

explicac;;aocomo urn ato comunicativo complexo que comporta urn explanandum (=aquilo que

deve ser explicado) e urn explanans (= aquilo que explica).



Com efeito. esta conduta mostra bem 0 duplo interesse das utiliza<;;5esda linguagem. 0 interesse

pragmatico. e seu interesse enquanto condula reveladora dos estados intencionais e cognitivos

do "outro". Antes. porem. de apresentar os referidos dados a inten<;;aoe de circunscrever a questao

da Conduta Explicativa/Justificativa (CEJ) no quadro de uma abordagem funcional e interacio-

nal. enquanto uma conduta eminentemente social. amplamente dependente das condi<;;5esde

comunica<;;aoe interlocu<;;ao.e igualmente tributaria de urn desenvolvimento de "saber fazer" e

de "saberes sociocognitivos" (Veneziano & Hudelot, op. cit.). Para melhor compreender a

especificidade da CEJ. ela sera comparada tambem com no<;;5esconexas como a argumenta<;;ao.

a explicita<;;aoe a explica<;;aocausal.


