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A LINGUAGEM E SUAS POSSIBILIDADES COMUNICACIONAIS EM CONONDUTAS EXPLICATIVASj

JUSTIFICATIVAS

Considerando que e pela expressividade que 0 individuo atua sobre 0 oUJutro, a linguagem assume
urn papel de destaque no processo de comunicac;ao, pois faz parte da Q. constituic;ao de diferentes
operac;oes intelectuais, possibilitando a criac;ao de mundos e perspect:::::tivas;ela nao fala apenas
daquilo que existe, mas do que nao existe ou poderia existir; expressa :s. subjetividade, cria lac;os,
enfim, explica e justifica.
Assim, no quadro de uma abordagem funcional e interacional, Vencmeziano e Hudelot (2002)
denominam de Conduta Explicativa/Justificativa (CEJ) "todo ato de cor.:omunicac;aocomplexo que
comporta urn explanandum - isto e, urn acontecimento, uma ac;ao 01 ou urn ato comunicativo
(expresso de maneira verbal ou nao-verbal, ou podendo estar implicito) qUique oferece ou que poderia
causar problema para seu interlocutor - e urn explanans, 0 component'~nte que fornece a causa, a



razao ou a motiva<;aodo explanandum, podendo responder ao "por que" ou nao, solicitado de
maneira implicita ou explicita pelo interlocutor atual".
Paralelamente, Borel (1980) afirma que "urn discurso explicativo" nao e uma realidade tomada
isoladamente, quer dizer, fora de seu contexto, de seu intercambio com outros discursos, da
situa<;ao que 0 determina e ao qual ele tern seus efeitos, nao forma necessariamente 0 todo de
urn discurso.
Logo, do ponto de vista funcional, a explica<;ii.opode tratar do processo de intera<;ao entre
individuos, sustentando a comunica<;ii.o por conivencia ou por tutela e, tambem, permite que
sejam mostrados saberes psicossociais, psicolingliisticos, lingliisticos, etc.
Nesse sentido, e voltando ao ponto inicial, acrescentamos que a linguagem oral, em especial a
verbaliza<;:aode Condutas ExplicativasjJustificativas, e fonte de investiga<;:oes, e lugar de
desenvolvimento cognitivo e comunicativo, em especial, na crian<;:a.(Melo:2002).

A NARRATIVA DE UM SUJEITO COM SINGULARIDADES DE LINGUAGEM

Mirian Cazarotti (UNIMEP)

Este estudo diz respeito a analise da narrativa de urn sujeito, de 5 anos de idade, que apresenta
singularidades em seu desenvolvimento de linguagem. Baseia-se nas teorias enunciativo-dis-
cursivas e nas discussoes sobre linguagem e seu funcionamento. Nesta perspectiva, 0 discurso
narrativo e urn dos aspectos fundamentais no desenvolvimento da linguagem infantil, pois
promove a organiza<;:aono tempo e no espa<;:o,alem da constru<;:aodos sentidos. 0 discurso do
interlocutor mais experiente tern papel fundamental, pois as primeiras experiencias da crian<;:a
como narradora sac espelhadas na fala do outro. Desta forma, 0 objetivo deste estudo e analisar
a narrativa de uma crian<;:acom urn desenvolvimento lingliistico peculiar, em situa<;:ii.odial6gica.
Os dados foram obtidos par meio de videograva<;:oesde diversas atividades realizadas em urn grupo
de estimula<;:ao,de uma institui<;:ii.oespecial. Optou-se, assim, pela aniilise qualitativa e observa-
cional dos epis6dios narrativos. 0 garoto, cuja narrativa foiaqui analisada, utiliza-se do gesto deitico,
que aparece aqui complementando 0 enunciado oral e mostrando que 0 acontecimento do seu relato
se deu em outro lugar, revelando tambem, a aquisi<;:ii.odos conceitos relativos aos aspectos espaciais
e temporais. Entendemos, assim, que durante 0 discurso narrativo realiza-se a produ<;:ii.ode
sentidos, que foirepresentada muitas vezes em nossa aniilise por meio das atividades epilingliisticas
(hesita<;:ii.o,repeti<;:ii.o,pausa longa, antecipa<;:ao),pr6prias da linguagem em funcionamento; indi-
cando, portanto, que durante 0 processo de aquisi<;:ii.oda linguagem, as crian<;:asrefletem sobre a
pr6pria linguagem. Complementando, os resultados demonstram a importiincia das praticas
discursivas e do interlocutor mais experiente na lingua, durante 0 processo de significa<;:ii.o,
principalmente diante de sujeitos com singularidades em sua linguagem.

A TUTELA NUMA VIsAo DISCURSIVA: 0 CASO DA EXPLICAc;:Ao

Ana Lucia da Silveira Barros (USP)

Em Vygotsky (1984) 0 aprendizado decorre da intera<;:aoentre crian<;:ae urn par mais competente,
denominando tutela esse tipo de intera<;:ii.o.Bruner (1987) define tutela como 0 conjunto das
interven<;:oesocorridas entre adulto e crian<;:acom intuito de auxiliar a realiza<;:aode uma tare fa
que, sozinha, a crian<;:anao conseguiria.
esta perspectiva, este estudo pretende analisar a tutela na atividade ludica de fic<;:aoentre

adulto e crian<;:a.Nesta situa<;:ao,tanto adulto quanta crian<;:anecessita dar significados aos
elementos e encadeamentos do jogo e, negociar suas ideias e proposi<;oes.



Segundo Hudelot e Vasseur (1997), a tutela na situa<;;aodiscursiva e um modo de funcionamento
dos interlocutores, e nao um recorte no fluxo verbal interlocutivo. Os autores concebem a
linguagem como circula<;;aode sentido e nao somente expressao de sua forma, implicando assim
a tutela linguageira como conduta que, pressupondo uma ajuda pelo parceiro, fornece signifi-
ca<;;aoao interlocutor em rela<;;aoa certo objeto. Assim, a conduta tutelar no contexto ludico de
fic<;;aodevera favorecer essa circula<;;aode sentido que possibilita a partilha de significa<;;ao.
Entendendo que explicar e fazer 0 outro compreender para agir ( Borel 1981), alguns autores
apontam que as condutas explicativas se constituem de encadeamentos enquanto rela<;;aode
significado manifestada pela co-articula<;;ao(depelo menos) dois enunciados centrais que apresen-
tam uma rela<;;aode conteudo e uma rela<;;aocom 0 outro ao mesmo tempo (Hudelot, Prenerom,
Salazar-Orvig, 1990, trad. 2003). E sob 0 ponto de vista de que tutela e vista como um movimento
discursivo implicado na interlocu<;;aocomoforma de interpretar e favorecera partilha de significa<;;ao
ou de intenc;:oese negociac;:oesde proposic;:oesa fim de promover e progredir a interac;:aoe que
pretendemos correlacionar a tutela do adulto e as condutas de explicac;:aoda crianc;:a.

DISCURSO PEDAGOGICO EM Ac;:Ao
Aurora de Jesus Rodrigues (PUC-SPj

o estudo do discurso pedag6gico fornece subsidios para conhecimentos de carMer psicoling1.iis-
tico, ling1.iistico,pedag6gico e sociol6gico. 0 presente trabalho foi realizado dentro do prisma
psicoling1.iistico, tendo por objetivos 0 levantamento e a analise da norma e dos termos
cientificos empregados por um professor universitario em sala de aula.A pesquisa foi realizada
com um sujeito unico, do sexo feminino,com titulo de doutor, idade aproximada de 50 anos,
lecionando em curso de Letras, em uma instituic;:aoparticular de ensino. Foram utilizados urn
gravador de bolso e fitas cassetes. Foram sorteadas 10 aulas, que foram gravadas durante 20
minutos, desprezando-se os 10 minutos iniciais. Feitas as transcric;:oes,0 teste de fidedignidade
foi de 82,07%. A analise dos resultados demonstrou a predominancia do usa da norma
coloquial(72%), sendo relativamente baixo 0 indice de ocorrencia de termos te6ricos da disciplina
(28%). Concluiu-se que, mesmo durante 0 ensino de conteudo tecnico, prevaleceu 0 discurso
coloquial sobre 0 cientifico.

ESTUDO DOS PROCESSOS DE REFERENCIAc;:Ao QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE
COMPREENSAo DE TEXTOS ESCRITOS
Patricia de Brito Rocha (UFUj

A presente pesquisa se propoe ao estudo dos processo de referenciac;:aoque interferem no
processo de compreensao de texto escritos , entendendo a leitura num processo de interac;:ao
entre 0 autor e leitor via texto. 0 universe de pesquisa a ser pesquisado envolvera alunos da 5a

e 8a series da rede de ensino publico de Patos de Minas.O objetivo da pesquisa e 0 de fazer um
estudo do processamento cognitivo da leitura, para detectar se os processos de referenciac;:ao
empregados na construc;:aodo texto escrito sac realmente processados no momenta da leitura.
Para entao, a partir dai verificar quais sac as possiveis causas do nao-processamento dos
mesmos. Para tal, serao aplicados pre testes de leitura que demonstrarao quantitativa e
qualitativamente a limitac;:aoque existe no processo de referenciac;:ao.Em pesquisa anterior, foi
detectada uma margem de erro de 59,5% para os alunos de 5a serie e de 53,8% para os alunos
da 8a serie. Com essa compara<;;aode dados, e possivel concluir que os alunos das series
pesquisadas nao dominam recursos ling1.iisticos discursivos como a coesao referencial em
contextos complexos e simples. Com isso, a escola nao tern cumprido a sua func;:aoque e a de
propiciar aos alunos estrategias de leitura que 0 levem a desenvolver tais habilidades.



EXPLICAc;:Ao E AVALIAc;:Ao NA PRODUc;:Ao ORAL DE HISTORIAS

Priscila Peixinho Fiorindo (USP)

o presente trabalho pretende mostrar como ocorre a explica<;aona produ<;ao de historias orais
em crian<;asde cinco anos, de ambos as sexos. De acordo com Leclaire- Halte (1990) a explica<;ao
surge quando ha urn problema de ordem cognitiva a ser resolvido e a fase problematiza<;ao sucede
a fase de resolu<;ao do problema. Assim, e com base no modelo laboviano, partimos do
pressuposto de que nao ha oposi<;aofundamental entre explicayao e narra<;ao, pais ao contar
uma historia explicamos, e ao explicar legitimamos a carater memoravel daquilo que contamos.
Em seguida nossa aten<;ao se voltara para a modalidade (avalia<;ao)que, segundo Labov, e urn
dos elementos estruturais da narrativa que tern par finalidade comunicar ao ouvinte a ponto de
vista do narrador, em rela<;aoa historia par ele narrada. Aqui, abordaremos tres tipos de avalia<;ao
proposta pelo autor: avalia<;aoexterna (0 narrador interrompe a narrativa para expor seu ponto
de vista); avalia<;aoencaixada (0 ponto de vista do narrador e expresso no desenvolvimento da
narrativa, sem interrup<;ao do ato de narrar) e a<;aoavaliativa (descreve-se a que as personagens
fizeram em vez de relatar a que disseram). Apoiando-nos nesta perspectiva e, com a objetivo de
mostrar como a explica<;ao e narra<;ao se articulam nas historias orais, a presente estudo
contrasta duas situa<;oes: (a) produ<;ao de historias orais a partir do desenho feito pela crian<;a
e (b) a produ<;ao de narrativas, a partir das hist6rias lidas pela pesquisadora. Os dados foram
coletados em sala de leitura, durante duas sessoes semanais, gravados em fita cassete e
transcritos de acordo as normas do projeto Nurc/Usp proposta par Pretti e Urbano.

REPRESENTAc;:Ao TEMATICA EM REDES RECORRENTES

Ricardo Basso Garcia (UNICAMP)

Modelosconexionistas ou redes neurais artificiais sao modelos computacionais cujo processamento
e biologicamente inspirado. Pequenas unidades processadoras recebem e transmitem ativa<;oes
atraves de camadas de conexoes, assim como neuronios transmitem pulsos eietricos atraves de
sinapses. Uma rede recorrente simples (Elman, 1990) e urn modelo conexionista que processa a
entrada juntamente com a estado intemo anterior do sistema, a que possibilita a modelagem de
fenomenos que ocorrem no tempo. Dado que a fala e urn fenomeno temporal, esse tipo de rede
mostrou-se eficaz no modelamento de fenomenos fonotaticos e sintaticos diversos. No campo do
conhecimento gramatical, J. L. Elman (1990; 1991)mostrou que a rede recorrente simples e capaz
de extrair informa<;oessintatico-semanticas da entrada apenas reconhecendo padroes de co-ocor-
rencia de palavras. No trabalho aqui desenvolvido, 0 primeiro passo foi replicar 0 experimento de
Elman (1990) e, em seguida, introduzir modifica<;oesnesse modelo de modo a dar conta de
estruturas argumentais e papeis tematicos. Nossos resultados mostram que uma rede recorrente
pode representar papeis tematicos. Cumpre ressaltar que a interpreta<;ao dos resultados desses
modelos exigeurn aparato conceitual de analise adequado para capturar rela<;oesdinamicas; dai a
utiliza<;aodos instrumentais do conexionismo e 0 apelo a uma visao dinamica da gramatica e do
lexico, tal como encontramos em Elman (1995; 2004) e em Port & van Gelder (1995).

UM MODELO CONEXIONISTA DA REPRESENTAc;:Ao LEXICAL BILiNOUE

Valderes Aparecida Rinaldi (UNIP)

Tomando 0 bilingD.ismocomo a capacidade de se usar duas ou mais linguas por urn mesmo
falante, considerando conhecimento e produ<;ao de ambas ou demais linguas, armazenados
mentalmente como urn unico sistema, estudos tern sido desenvolvidos para tentar entender 0

modo como as assim chamadas "Iinguas" do bilingD.eestariam representadas dentro da memoria



e de que forma 0 acesso lexical se daria neste contexto. Resultados de simula<;:6es com redes

recorrentes simples (RRS) (Elman, 1990) apresentados por French (1998) apontam para a

existencia de urn unico lexico mental, este organizado hierarquicamente em primeiro lugar pela

distin<;:ao entre os dois idiomas, a saber, Ingles e frances, seguido entao pela categoriza<;:ao do

lexico. Acreditando que estes resultados podem ser reflexos do que acontece com 0 armazena-

mento da linguagem do bilingiie no sistema cognitivo humano, mas tambem compreendendo

que a sintaxe usada nas simula<;:6es promovidas por French nao abarcavam de maneira

satisfatoria 0 sistema lingiiistico, uma vez que as senten<;:as utilizadas no experimento seguiam

somente a ordem N V N, 0 experimento atual puscou uma maior complexidade sintatica, com 0

objetivo de aproximar a simula<;:ao daquilo que ocorre na linguagem natural do bilingiie, a qual

possui diferen<;:as entre turnos e intera<;:6es para cada urn dos idiomas propostos, consideran-

do-se as possibilidades de uso das diferentes "linguas" em diferentes contextos sociais. Para

tanto, foram acrescentadas as senten<;:as utilizadas na simula<;:ao altera<;:6es sintaticas lingiiis-

ticamente motivadas para os dois idiomas, modificando ou nao os nomes. 0 mesmo regime de

treinamento foi mantido e analisando-se os resultados das simula<;:6es foi possivel observar que

este novo experimento, apesar de mais complexo sintaticamente, mas mais proximo a linguagem

natural, tambem e capaz de distinguir hierarquicamente primeiramente as "linguas" do bilingiie

alem de aprender as diferen<;:as lexicais entre estas duas linguas, corroborando com resultados

anteriormente apresentados.


