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A AQUISIc;Ao DA LiNGUA MATERNA
Camila do Canna Cust6dio (UNES?)

Abordagem de algumas teorias da aquisi<;:aoda linguagem, visando evidenciar as contraposi<;:oes
gritantes entre elas. Ressalta-se Vigotsky versus Chomsky.
Existe uma especifica<;:aodas fases de aprendizagem, desde os primeiros meses de vida ate a
aquisi<;:aomais global.

A AQUISIc;Ao DO OBJETO DIRETO ANAFORICO EM PORTUGUES BRASILEIRO
Sabrina Casagrande (UFSC)

Diacronicamente varios estudos mostram as mudan<;:as pelas quais passaram os cliticos
acusativos de terceira pessoa durante os ultimos tres seculos. Especialmente, temos os trabalhos
de Cyrino (1994 e 1996), Nunes (1996) e Pagotto (1996). Eles nos mostram que este clitico, no
portugues brasileiro, deixou de ser usado na fala, oconendo somente em contexto de escrita.
[sto teve algumas consequencias para a aquisi<;:aoda linguagem, entre elas, que este clitico deixou
de ser adquirido, pois nao esta mais presente no input recebido pela crian<;:a.Ela passa a usar,
no lugar deste clitico, ou urn pronome pleno - ele - ou urn objeto nulo. Essa escolha vai depender,
segundo a hip6tese de Cyrino eLopes (2003), dos tra<;:ossemanticos do antecedente. Dado esse
quadro, 0 clitico s6 entrara no sistema pronominal atraves da escolariza<;:ao.Ao contrario dos
cliticos de 3" pessoa, os cliticos de 1" e 2" pessoas ainda estao presentes no paradigma
pronominal do PB. Poucos sao os estudos relacionados a esses cliticos e 0 que mostramos aqui
e como eles estao sendo encarados em termos de aquisi<;:aoda linguagem. Observou-se,
qualitativamente, os dados de uma crian<;:ano periodo de idade de 1:8 a 3:7, em cujo dialeto
ocone 0 pronome "tu" e seus respectivos cliticos "te" e "ti". Em rela<;:aoaos cliticos de primeira e
segunda pessoas, pudemos observar que eles estao bastante presentes no contexto de aquisi<;:ao
da crian<;:a.[sse, consequentemente, leva a sua aquisi<;ao, 0 que observamos na produ<;:aoda
crian<;:a.Nao se observou, no periodo analisado, nenhuma substitui<;:aodos pronomes acusativos
- "me" e "te" - respectivamente pelos pronomes fortes - "eu" e "tu/voce". lsso nos mostra que a
aquisi<;:aodestes cliticos esta se comportando diferentemente dos cliticos de terceira pessoa que,
como mencionado, desapareceram do sistema pronominal e podem ser realizados como pronomc
forte "ele".



A AQUISIC;:Ao DO SISTEMA ORTOGRAFICO E SUAS ASSIMETRIAS

Elisama Rodrigues dos Santos Barbosa rUNES?)

E fato comprovado que a educac;;ao apresenta uma serie de problemas, 0 que tern suscitado
discussoes que visam a uma soluc;;ao.Considerando as inumeras dificuldades do processo de
aquisic;;ao da escrita, 0 presente trabalho pretende encontrar novas formas de atuac;;ao Ejue
possam contribuir para uma melhor compreensao desse sistema com 0 qual a crianc;;ase depara
no inicio da alfabetizac;;ao; detendo-se mais especificamente no momenta de aquisiC;;aoda
ortografia.E preciso atentar para 0 fato de que a aquisiC;;aoda lingua escrita e urn processo
cognitivo e que, ao entrar em contato com esse tipo de representac;;ao gn'lfica, a crianC;;aprecisa
apreender todo 0 sistema. Nesse caminho de descoberta surgem alguns obstaculos que precisam
ser superados.
A intenc;;ao e estudar os procedimentos funcionais das unidades grafemicas, detectando as
assimetrias do sistema grafico da lingua portuguesa, especificando a diversidade de operaC;;6es
que estao na base da aquisiC;;aoda ortografia e os pontos mais frageis e mais dificilmente
acessiveis para a crianC;;a.Foramanalisadas produC;;6esescritas de crianC;;asque se encontram
nesse estagio de aprendizagem, com 0 intuito de estabelecer relaC;;6esentre 0 corpus coletado e
as premissas te6ricas e, a partir dos dados obtidos, propor atividades que facilitem 0 aprendizado
do sistema ortografico.
Esta pesquisa vincula-se a urn projeto mais ample em AquisiC;;aoda Lingua Escrita, desenvolvido
em conjunto com a equipe tecnica (Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e Assistencia
Social) do CENPE (Centro de Pesquisas da lnfiincia e da Adolescencia "Dante Moreira Leite" -
FCL - UNESP-Araraquara), que possibilita a aplicaC;;aode conceitos te6ricos utilizando uma
abordagem interdisciplinar e abre portas para que a pesquisa chegue a sociedade.

COMO AS CRIANc;AS RECORTAM OS EVENTOS: AGENTIVIDADE E INTENCIONALIDADE

NA FALA DA CRIANc;A

Rosa Attie Figueira (UN/CAMP)

o modo como as linguas naturais recortam os eventos interessa nao s6 aos linguistas, mas aos
psic610gos e fil6sofos. Destaque se da a urn tipo de estruturaC;;aolinguistica - chamada evento
causativo - na qual duas entidades do mundo sac unidas numa relac;;aocausal. Observando uma
crianc;;abrasileira aprendendo 0 portugues (2;8 a 5 anos, pesquisa longitudinal), examinaremos
como a crianC;;arecorta 0 fluxo dos acontecimentos nos quais esta, ou efetivamente implicada
como agente ou apenas indiretamente implicada como participante, numa atividade que da por
resultado uma alteraC;;aonum estado de coisas do mundo. Nosso objeto sera considerado no
plano da lingua (as formas pelas quais 0 evento e expresso), e no plano do discurso (seu
funcionamento discursivo). Nas trocas verbais diarias nem sempre a fala da crianC;;aaponta urn
agente - intencional ou consciente - da aC;;aoem pauta. Em varios epis6dios adulto-crianc;;a,
observam-se enunciados de pura menC;;aoao estado de coisas, em enunciados cuja estrutura (V
no perf. + sozinho) pode ser interpretada como isenC;;aode responsabilidade ou culpa. Em outros,
trata-se de transferir a responsabilidade do ocorrido para urn agente remoto, nao-imediato, que
tern na cadeia causal uma participacao indireta - dominie por excelencia de uma construcao
sintatica com 0 item fazer. Em outras ainda, trata-se de epis6dios em que a crianc;;arecorta urn
acontecimento de maneira singular, ate ins6lita; nao compativel com 0 ponto de vista adulto.
Cabe entao indagar a respeito dos caminhos que a crianc;;apercorre ao aprender a relacionar
causa e efeito. Aabordagem te6rico-descritiva procura realcar 0 fato de que categorias lingDisticas
como agentividade, intencionalidade se constr6em no interior de uma pn'ttica discursiva efetiva,



em que e dado a crianc;:a(no confronto com seu interlocutor) exercitar diferentes olhares sobre
os eventos, suas causas e consequencias.

CONSIDERA<;:OES SOBRE A RELA<;:Ao ESCRITA/DESENHO NA PRODU<;:Ao TEXTUAL DE
UM SUJEITO

Adriana de Paula (UN/CAMP)

o desenho infantil tern sido objeto de estudo em diferentes areas do conhecimento. Psic6logos,
psiquiatras, soci6logos, pedagogos e outros profissionais, em diversos momentos, buscaram no
desenho uma forma de entender 0 desenvolvimento da crianc;:a.Desenvolvidos sob enfoques
cognitivos, afetivos, motores, graficos, esteticos etc, esses estudos, de urn modo geral, podem ser
divididos em duas vertentes: de urn lado, encontramos trabalhos que tratam 0 desenho a partir
de uma perspectiva maturacionista e se preocupam basicamente com a maneira como as
crianc;:asrepresentam a realidade a sua volta. De outro lado, encontramos trabalhos baseados
na perspectiva hist6rico-cultural defendida por Vigotsky e seus colaboradores, que consideram
o desenho infantil como urn espac;:o,socialmente constituido, de representac;:ao simb61ica da
crianc;:a.Conforme Vigotsky (1991), 0 desenho e urn estagio preliminar do processo de aquisic;:ao
da escrita, a partir do qual a crianc;:avai construindo processos de significac;:aoque van muito
alem de uma simples tentativa de representar a realidade que a circunda. Sob essa perspectiva,
entendemos que as imagens figurativas produzidas pelas crianc;:aspodem fornecer pistas sobre
o modo como se desenvolve 0 seu processo de atribuic;:aode sentido, revelando-se como urn
caminho fecundo para a analise do desenvolvimento da escrita infantil. Desse modo, a partir da
analise de dados relativos a aquisic;:aoda escrita por urn sujeito brasileiro, M.L., de quem
dispomos de urn corpus longitudinal, constituido de suas escritas e seus desenhos produzidos
em ambiente escolar e domestico desde a pre-escola ate 0 final do ensino medio, 0 presente
trabalho pretende trac;:arconsiderac;:6essobre 0 papel do desenho no processo de aquisic;:aoda
linguagem escrita desse sujeito e, atraves desse acompanhamento longitudinal, observar marcas
do trabalho individual de M.L. com a escrita e com 0 desenho que possam ser tomadas como
indicios de urn estilo em construc;:ao.

INTERA<;:Ao VERBAL NA RODA DE DIscussAo: DO RESGATE ORAL A ESCRITA

Maria Eugenia Ribeiro D'elia (UN/CAMP)

Este relato traz a analise de uma situac;:aode interac;:aoverbal em sala de aula de primeira serie,
mais especificamente, a retomada de urn t6pico durante uma roda de discussao, visando
organizar a produc;:aode urn texto escrito. Estabeleci como objetivo verificar: que pistas foram
usadas para requisitar a palavra e cede-la, como os turnos foram assegurados e como 0 t6pico
foi manti do durante a atividade.
Aroda e como urn ritual de iniciac;:aodo dia escolar. As crianc;:as sentam-se no chao com a
professora e ela explica quais serao as atividades desenvolvidas. It 0 momento em que os alunos
podem contar novidades, a professora pode resgatar ou introduzir aspectos do conteudo, ler para
os alunos, entre outras atividades. Dessa forma, aroda constitui-se urn momento importante de
produc;:aode conhecimento, momenta em que a mediac;:aodo outro se faz presente.
Nesta experiencia, a roda assume uma func;:aoinstrumental: a professora, atraves do resgate
oral de uma experiencia vivida na vespera, pretende dar elementos aos alunos para que eles
possam produzir urn texto sobre essa vivencia no caderninho de mem6rias que possuem onde,
frequentemente, registram acontecimentos significativos ocorridos na escola. Deste modo, aroda
transforma-se em palco de resgate de mem6ria de experiencia de vida.



REFLEXOES SOBRE A ESCRITA PRE-ESCOLAR

Zelma Regina Bosco (UN/CAMP)

Quando nos deparamos com realiza<;:6esgnificas produzidas por crian<;:asnos anos iniciais da
pre-escola, verno-nos as voltas com urn arranjo composto por tra<;:adosvariados que, posterior-
mente, vao sendo substituidos par elementos graficos reconhecidos como letras. As composi<;:6es
que os fragmentos dessa escrita organizam, embora sem rela<;:aode fonetiza<;:aocom a oralidade,
dao visibilidade a mudan<;:asque, aparentemente, se dao no plano grafico-textual, como efeito
da rela<;:aoda crian<;:acom textos, tendo 0 outro como interprete. Neste trabalho, buscamos
apresentar a estreita rela<;:aoentre a escrita do outro e a da crian<;:a.Pretendemos ainda apontar
para a opacidade desse sistema simb6lico - a escrita - para aquele que nao Ie e nao escreve, no
sentido estrito desses termos, e a complexidade que exibe uma tarefa considerada simples pelos
professores - a copia - para uma crian<;:acuja escrita encontra-se "em constitui<;:ao".


