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RESUMO 

Esta reflexao se desenvolve a partir da di·ferencia~ 

" ar~ a 1 u x ·~produ~~o escrita'~ em lingua materna, e mais 

especificamente na rela~~o que o sujeito estabelece com essas 

Nessa perspectiva, os diferentes te:<tos 

Coral e escrito) conside·cados 

Na primeira parte mostro as r ele tr·dbalhar~ na 

perspectiva da Análise do Discurso, quais os ·::;eus 

fundamentos e, a partir deles, procuro construir 

no tal 

ico e de tal m&todo de análise, dos processos de 

constitui do su ito na cel CCHH a 

oralidade e a escrita~ 

parte mostro de que maneira pode ser vista 

da ·~oralidade x escritatl r1o momento da intitui~~o da 

ciência ligtllstica Cem Saussure) e, ainda, como pode ser vista 

de:; de vista histórico e ideol6gico, o que 

per Hl i t; i u··~·roe a identifica~~o de dois processos em rel de 

1n e conflito; processos que, por sua vez, produzem dois 

diferentes discursos que eu ct1amei de DISCURSO ORAL e DISCURSO 



produzem um desloca1ner1to i lo qur::: a 

principio denomina-se oralidade e escrita~ 

Na terceira parte, à vista da reflex desenvoJ.vicja 

fa~o algumas consi 

respeito do ensino de lingua materna assim como se db, hoje, no 

Brasil e mostro, atr de uma experiência realizada durante 

utn E1no 12m un1a como poderia se dar esse 

~·ensino~', de modo a que os alunos produzan• URiet passageol do 

DISCURSO tJF:{iL aCJ DI SCUF:SO ESCRITO. 





"O QUE SIGNIFICA UM BRASILEIRO ENSINAR PORTUGUES PARA OUTROS 

BRASILEIROS?" 

Na inten~~o de refletir sobre essa 

A ques assim colocada, Já aponta, de salda, para 

pelo menos dois ser1tidos: especialmente metodológico e 

outro, eminentemente ideol 

brasileiro ens1nar português para out1·os 

brasileiros remonta~ a principio, como em qualquer cultura, à 

quest~o do mitodo; ou , o que deveria ser ensinado, ou de 

que forma ensinar llngua materna? 

Essa quest imbricada, ent~o, em outra de 

cunho ideol ico: ensinar (impor) uma norma, tida como culta, a 

todos os falantes, sem levar- em conta as di as hi 

~;oc 1as ~ 

No Brasil, de domina~ào pela llngua se torna 

especialmente clara se pensarmos que a nossa rel com a 

Ilngua materna~ atravessada pela presenia simultanea da llngua 

portuguesa <lingua do colonizador> e do que ct1amamos lingua 

brasileir·a Clingua do colonizado>~ 



iípresentaoâ'o 

ens1nar ~e aprender) lingua materna 

8bvio quanto nos faz crer a ideologia dominante ou pelo 

menos, n~o tem somente o sentido que essa ideologia lhe imputa: 

na sua origem, a marca de uma 

relai~O de for~as que resulta na ambigdidade que tematizei 

a c i tna ~ 

da alfabetiza~~o, o ensino (e o aprendizado) de 

tem, no mlnimo, mais um sentido: 

ia existência dessa ideologia e do grupo social 

berH2'fic:ia dE•la - o domir1ar1te. Nesse sentido a int2'fic 

constitutiva dessa pr m-s\smo 

efetivamente, entre seus detentores, (ou aquém) c!.:.::~ 

Onde esse processo se 

De que fortna ele se instaura no i Ti ter· i o r de uma 

Que mecan1smos garantem sua continuidade? E
. 
-' 

principalmente, como estdbele)·· unla reflex levf..:: a uma 

critica no interior desse estado de coisas? 
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Est:s 1983, numa 

experiência l-ealizada com alunos da 6a» s&rie (lo~grau-Escola 

Tal experiência acontecia porque eu, enquanto professora 

observar mais de perto aquilo 

de Ll!Tl texto or·i9inal 

nal) do gual os 0.\lunos 

produziram um relato oral e um relato escrito, al6m de LWJ 

come11tário oral e !Jm coment&rio escrito. 

compa1·ativamente: 

cn- igi nal 

c:omt-:n io oral -

Os resultados da lise desses textos corroboraram a 

" 

por parte dos alunos, dos textos que eles prodLt2iram oralmente, 

do que daqueles produzidos por escrito, 

relatos, quanto em rela~ aos comentá-r·iws .. 

lise foi realizada, oca~ sem qualquer preci 

ica~ Consistia apenas no confronto dos textos escritos 



lntrodu!i~ 

(pr·oduzidos por um mesmo aluno, a paf·tlr de um mesmo 

dai, das diferentes 

ccJ:nst lingfiisticas em cada caso: 

t.icasll 

( rt-..?P ~o do mesmo sentido) 

c:onst sentidos móltiplos), embctra 

uma primeira concl a respeito dessa 

no pntanto~ ~foi m0ces;sàr· i a a mob i llz 

no caso as de n di SCLH"SO 
11 

O fato era que minha concep 

constituia a diferenia entre os dois 

primeira daquilo 

apontava para a rela~ diversa que o aluno estabelecia com a 

Ai nesse lugar me parecia residir a 

diferen;a que ficava evider1te, no produto ·final, 

isso a necessidade das no~ 
0 discurson 

e lir1guagem escrita, na 

verdade, constitulam, no 1neu ponto de vista, 

e nesse ser1tido e enquanto prática, 

de 

ç~ssim eu urna 

investi q;,u;:,ao mais profur1da dos diferer1tes processos 

3 



Introdu~~ 

pe:los alUC!C)~;;,, 

produziam oralmente e por escrito~ 

os preliminares de um 

principio metodológico i co) 

no momento mesmo da 

Nessa medida é que se explica minha op~~o pela Análise do 

Discurso, ou a, um que mobiliza q 

referer1tes ã constitui do su ito e do sentidoü 

m i nh2t 



PARTE 

OBJETO TEORIA M TODO 



CAPITULO I 

SUJEITO e FORMA-SUJEITO 

1. DA NOÇ~O DE SUJEITO DO DISCURSO 

A pr·imeira etapa da investiga~ constituia-se, , 8RI 

esclarecer· as propriedades do ito do discurso. 

Eu naquela ocasi que apesar das di 

observadas na produ~~o oral e na escrita dos alunos, 

ambas eram de alucc. Ou seja, tratava-se de um 

eito, en• ambos os casos, determinado pela sua rel com 

a institui escolar~ O que predominava na sua cortstitui~ 

no momento que produz1a os textos, nllio era sua condi de 

filho~ ou de amigo, etc, e s1m sua condi~ de aluno~ Essa 

determinai do sujeito pela Institui~~o fez-me pensar na 

social do i to, e eu encontrei em Goff1nan uma 

textos: 

6 



Sujeito e Forma-Sujeito 

1magem é acolhida com rel 

individuo, a ele ~ atribu!da uma personalidade, este 

se origina do seu possuidor, mas da cena 

sendo ger·ado por aqu.e J. 0? 

at1·ibuto dos acontecimer1·tos 

capazes de serem i pelos observador-es. 

uma 

, mas esta atribui 

e 

D 11 EU
11

, POf"tanto, como um pe1·sonagem 

ê un1a c: o i sa 

loc:cdiz dt:0finida, c destir1o fur1damental 

na.scer;. um efeito dr·am6tico 

E'rit~o, somc1s~ 

longe de seu possuidor·, 

que lucrará ou perderá em tê-lo, seu 

uma constr colaborativa serã 

residem no cabide~ 

esses nle i os aferrolhados nos estabelecimentos 



Sujeito e Forma-Sujeito 

A dnica ressalva que eu na OCi~Sl 

ito!~ era em rel a uma separa~~o impllcita 

1'possuidorc· H f.?U ll 

propriamente~ No meu Ponto i to dD? GcJ·ffman 

em duas ir1stâncias: u1na determinada por suas 

simplesmente fornece o cabide';~ 

ponto de \lista, no sJntanto, n H t::_:.u 

(aproveitando o terulo do autor) havia um recuo possivel a 

um estado or·iginal, neffi iJiesmo no n•omento da análise, 

procediRlento metodol ico~ instituir essa instancia abstrata do 

significar, em Óltima lise, um falseamento da 

do su i to do discurso, tal 

qut::.:- ve'ffi da 

etnometodologia enco11trci na A.D. porque, segundo a 

cl etno reflete em 

de Goffman de que 

haveria constitui do 11 i2U 11 ? Ou aJ.nc!E:t, que r1at:ureza t;~;;;:riam 

8 



Sujeito e Forma-Sujeito 

8 o 

que eu formulara na ocasi me l'"f.?meter·am a 

investiqa~~o E~Flrofundada do que 

!i ints:'r lOCUiji: sugerida por Goffman, que era 

Benver·Jiste (1976): 

A consciêr1cia de si 

Eu 

dirigindo-me a al 

UíH 

pois implica em 

que eu mc0 tu na E:tl 

daquele que por sua vez se designa por eu~ 

A esses pronomes Ber1veniste chamou de 11 Primeiro ponto de apoio 

que estabelecen1~ í!O Hí8SiHO 

aparece o seguinte: 

A linguagem de algum modo propae formas 11 Vazias 1
' 

das quais cada locutor no exercicio de discurso se 

se ao mesmo te1npo a s1 " 



Sujei to e Forma-Sujei to 

Imagem que o autor 

criava no seu texto de haver uma linguagem com formas vazias e 

um i to (locutor i qUE! formas 

referindo-as a sua pessoa. 

duas erltidades,ou 

ito se apropr·iando da linguagem, ou, 

ito como cabide da 

lingudgem~ Em óltima 1nstancia, um sujeito se revestindo 

E•~ me , en , em que nledida, em que 

~to teria e:<Isténcia se no interior do discurso? 

ques me ~i PC(Jduzir um r:·riint::•iro 

deslocamento da minha t1i tese iniciai 

textos ora1s e os textos escritos dos meus alunos, eu 

1'1avia formulado dE• CjU8- nrnaior 

" por parte dos alunos, 

produziam ordlmente, do que daqueles produzidos por escrito. 

" 

existir uma entidade pr· 

<se 

deternlinadas formas tt-?r i a que 

nllio tinha os mQios 

teóricos para formulá-la. 

10 



Sujei to e Forma-Sujei to 

O que eu percebia, , era por Ufn lado a q 

ividade na or·igem da constitui~ 

1 CI.ÔCJ UiOd 

apropriaria. Essa 

que consciência teria o 11 eU 11 

11 que ele fazia dessa 11 li11guagem sem sujeito~', e 

que estatuto teria tal ~·linguagem'!? 

Essas perguntas confirmavam que o caminho da investi 

. " ld " 

ter1a que incluir no seu 

Da 

a complexidade do 

funcionarnento do seu ob 

em contato com a Teoria PolifOr1ica da Enunci 

1 9f37') que ela apontava Pat·a unaa das 

di ito e do Discurso~ 

i nc lu f. a 

tica e confirmava a impossibilidade de se 

de mane1r·a direta~ Ao retomar um conceito inicial 

Bakt1tine, o conceito de polifor1ia, Ducrot amplia 

as possibilidades de represent 

: Falante/Locutor/Làmbida/Er1ur1ciador 

aparecem e1n Ducrot. r1os seguintes termos: 



Suje1to e Forma-Sujeíto 

que o locutor (ser do discurso) foi distinguido 

ito falante <ser, emplrico), proporei ai11da 

distin~;,;u11< no ~~~c de locuto·c ,~ 

11
CJ J.CjCUtOi enquanto t:~·:\1" 

nl !I 
~-

1 pela enunci , considerado unicamente 

enqua.nto 

que possui, 

propriedades a de ser a origem do enunciado - o que 

i H \ (I e tl seres do discurso, 

constituldos no sentido do enunciado e cujo estatuto 

roetcJdolÔgico é, pois, totalmente di·ferente 1 E? 

do teste Óltimo deve-se a uma 

da fala, la 

veu:::ulad,.:.J. enunc: i adcJ) .. (., .. ) 

considerados como 

se expr·essar1do atr da enur1c i 

lhe atribuan• palavras p1·ecisas; 

somente no sentido em que a enunci 

vista conlo expressando seu ponto di?. vista!! sua 

sua atitude, mas n~o, no sentido material 

do tertno, suas palavr-as. 

Se pensarmos ainda que ao(s) locutor<es) COr" f" ( m > 

alocutário(s) 

H? 



Sujeito e Forma-Sujeito 

des t; i J''i2\ io(s), percebemos que a sub ividade da lir1guagem, a 

se referia Benveniste, limites ainda mais 

á ser considerado locuto~, 

io, A, 
ouvir1te, enunciador· DLI, da mesma forma, tudo simultaneamente~ 

:::;oc ia 1 11
, 

11 polifonia'' alargam os horizorttes de Lllna 

do ito do discurso, por 

colocan• esse mesmo suJeito ora nttln.;:, pos i r; 

que se apropria, 

possui)~ ora na sua total imeQtaoci~ <o que se reveste, o que 6 

a necessidade de utn alargamento te8rico para 

a un1 esclarecimento dessa quest 

" 

inter·ior do Discu1··so. 

de ideologia~ Ideologia r1o sentido 



Sujei to e Forma-Sujeito 

ito e para o sujeito 

p t ica de e q;ob uma ideologia ( .. ~) a 

possui um exterior. 

De onde se conclui que o d1scurso, tica, &· LtHl2i 

ito, da mes1na forma deter1ni11ado 

A deternlina~~o do sujeito deixava de ser concebiday 

como 11 Ufí1a deterrnin2"~é1o SOCÍi0.lH e passava a ser concebida como 

possl.vc,l a sub i vidadr:.~: do i to ci c:< 

de Althusser colocavam uma 

se c:J su ito do discurso 6 

ide-ol lCCI C2 

tem um exterior, o que faria, ent~o, com que o 

eito se constituisse como tal? 

2. O SUJEITO DO DISCURSO 

Em primej.ro lugar e preciso observar de perto a de::: 

ideologia dada po{· q_ue 

ideologia pelo sujeiLG E pal-a itos!', entende-se a ideologia 

de forma geral, como condi 



neste caso como animal ideol ico!! no 8Yltant:o, ao ~Se! dizer~ ns;.6 

pràtica ate pensamos 

algo PEtr·t1c:ula·~ 

~ No confronto das duas 

icas, percebemos que )! ent , uma subdJ.vi 

um todo complexo~ Algo con;o 

entrec•-uzando nos limites de um todo complexo ideológico~ No 

ainda, a necessidade de se pensar 

dessas instâncias ideolÔ<]icas, jà que n:l\o 

relacionam de formas bastante difer·enciadas. No caso de uma 

ideologia dete1·minando uma p uma remi 

tica possivel~ Assim, a 

materialidade his ica ica 

conte1nporaneas necessariamente. G!uar1t:o á ideologia e•n geral, 

que no 

tuncionamer1to de um todo complexo <cruzamento de difer·entes 

i dG;:O l icas) com don1inar1te~ 

F'or que o na origem no sentido, 

material e histórica do sentido e 

Uffl prOC!?;?SSO in 1 

identi·fl ap do ito em rela~âo a determinada 

ideol ica. Pêcheux (88) denomina de: 



ideológica dada, de uma PDSli 

conjuntura dada, detern1inada pelo estado 

de classes, determina o que pode e deve ser· 

dito<~a~> Isso equivale a afirmar que as palavr·as, 

etc~, recebem seu sentido 

i nd i ·v' f dUCJS 

l"COS do ~~u discurso) 

\1 ...... . 
lld 

q_ue lhe·';;; 

d questào daquilo que 6 materialidade 

hil:stO·cica nc"! i ntt~r i o r de Llm todo complexo de 

ideol domin-ante~ o conceito d&:-

in·t~rdiscurso abarcaria, 

n2--trticu1 11 segur1dcJ o 

autor··, esta1·1a em y··eia~~o direta com o que ele cha1na de 

11 discucso-tr ansversiJ" da parte com o todo, da causa 

com o ofeito, do sir1toma com o que ele designa, etc. Dal 

o funcionamento do discur·so com rel 

to que eu d1go agora, com rela~ 



Sujeito e Forma-Sujeito 

antes E' ao que eu direi ois) ; por· tanto" o 

conjunto dos fenOmenos de co-referência~ 

Esse H i ntr ad i EClXCSD n " 

Assim, aqu1lo que se concebe <na Teoria da Enuncia~~o) como 

de cunho 

ico~ Retomando Althusser e Pêcheux C88) 

fazem com que uma palavr·a '' ou 

·si g rr i "f i c acl Cl i! (portanto i nC 1L\SB.S 

diz 1espeito ao fato de que o individuo ao ser ~'interpelado~· 

(para usal- um ter-mo de Althusser 

em nos remete para um individuo 

termo de Pêcheux) por causa 

Par·a esclarecer esse paradoxo, Pêcheux i11staur··a a 

o efeito ele 

c: uns tr· ui d c1 \~ como discursivc.'l. 

* Est~o grifadas as palavras de Althusser; o fragmento nâo grifado e o inclu!do por Pêchem' !lllll. 

l? 



Sujeito e Forma-Sujeito 

E•fií que ô 

1to". 

poderia-se dizer que o 

i tlcl i v i duo (CJ & COJ1stituido por 

pr Ópr·icJs, cons:;tr 

e Pl-eso a essa rede~ No entanto, atr 

o:::. n ob 

1-ede se desdobram e se n•ar1ifestao1 par·a atuar 

óltima ir1st~ncia sobre o individuo) COfilO outl-o de si~ Retomando 

Vamos nos deter, pr· o atr·ibu.ir" 

ti co pelo qual o individuo ~ interpelado em 

su.jei to 

que se elevava nos ares, PLixando-se 

1os cabelos .. 

termo foi utilizado pri1neiramente por Althusser(78l: 

Todo individuo humano, isto 6, social, 

iton, de 

i nd i\/ i duo!! 

18 



Sujei to e Forma-Bujeito 

possível PBllSar o que a principio parecia 

ito na origem do ito, pois que o sujeito 

(individuo interpelado pela ideologia) se constitui, 

i co .. 

Uill trecl1o do trabalho de Pécheux<88), na 

l ele 

constituli~O da Forma i to. 

poc outrc:t lado, que o interdiscurso 

J1scurso-transverso atravessa e em 

e::ntr e os 

constituldos pelo enquar1to 

construido, que fornece, por assim dizer·, a mat ia-

ito se constitui como '1sujeito 

discursiva que o assujeita. 

11 1-:-io du do 

u1n e·fei tiJ. do 

i nt:e i r- am\;:;nte 

detecml·nada ;:.:.:otno 

forma-sUJeito, con1 o idealismo 

precisamer1te em reverter 

diJ-emos que a forma-sujeito (pela qual 

tende a absorver-



Sujeito e Forma-Sujeito 

esquecer D 1 nttacc:l i scur~;;o r lo intr·adiscurso, isto é, 

ela simula o i11tcrdiscurso no intradiscurso, de modo 

11 
CCJ-"-

flPSSaS COt!d i que se 

ito conlo realizar1do a 

issímul dos elemen't;os do 

discurso: a ur1idade (lmagi 

a encontra aqui um 

3. CONSIDERAÇOES CONCLUSIVAS 

de todas as consider feitas sobr·e o sujeito 

encontra1110S ai u1n sujeito essencial1nente complexo. Sua aparente 

proc.iuto de:, dois esquecimentos, 

O esquecimento YlOal, que dà conta do fato de que o 

20 



Sujeito e Forma-Sujeito 

Esse esquecimer1to~ segundo o autor, é do domlnio de un1 

da no.1, 

esqLtecimento no~2 é aquele pelo qual todo 

o domina, isto é, no sistema de enur1ciados, formas e 

sequências que nela se encontJ-am em rela de 

par ase - um enunci~do, forma ou sequência e 

estã no campo daquela que 

ia rsfoi·-nlulá-lo na F.D. considerada. 

Assim, a transpdrência do i to t2 u.m~~ i 1 ;1 a-s;;sim c\Jrno 

J!:., Uill2:i i 1 a transparência do sentido~ 

Fic;:A c:laro, 

um sujeito e um discurso monollticos, mas sim a 

ito se constitui 

rne irdcicJ da 

identificar os processos discursivos da ESCRITA e 

maneira direta e 

de un1 retorno permanente à uma teoria 

ia e na ideologia, 

no sub da 

E~1 



CAPITULO II 

DISCURSO e TIPO 

1. COMPREENDENDO A "IIPOLOGIA 

o fJb o vai produzindo uma •·eorgani- da 

Nesta etapa ver·elnos con1o o todo pode levar à 

O dado empirico do qual parti se constitui de um texto 

1dos por um mesmo aluno, 

ito de um mesmo referente. O ob 

di seu r ~3C:.'i ~ 

se define como prãtica lingüfstica de um 

detern•inadas condi~ \sociais, 

como o produto de um Discurso~ O texto, assim concebido, coino 

produto, ~ material at1is mas que, no entanto, conserva 

22 



Discurso e Tipo 

o~--}.ÇJC?H! dE sua pr it:o 

transt~ 

todo dtl CLD .. , por tanto~' st0 

ser UI~ método que par·te do texto (produto ahis 

tr ia do ito que produziu o texto, atr· da-s pistas 

que:! o passando necessariamer1te pelas condi~ 

do texto (o Discurso), para retornar finalmente ao 

texto e compl·eendê-lo. 

n1enos a entender ou a 

nterpr·etar e mais a L 

ic:a de: ucn 

detern1inadas condi~ o que o caracteriza 

uma tipc)1CJ9ia) sào esses dois elemer1tos: o 

sujeitu e ~s condi de p por· um 

que esses elementos estabelecem entre si, e 

Voltando, ent~o, inicial da quest~o, havia lá 

a hipótese de que o te«to oral e o texto escrito inscreviam-se 

e1n d1scur·sos distintos. 

lado, sabemos que a rel entre ambos estava 

iniciallnerlte determiraada pela 1nstitui~~o escolar 

2::3 
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Di se ur-so qL\e Institui 

Assim, se colocava novamente uma ques 

considerava que ambos os textos eram dete1·minados por 

i nscr-· i constituiam discursos 

discursivas distintas (no inter·ior de 

ua1 meSN!O discur··so), ou eu ma11tinha a hip inicial de que se 

t1-at2va de discur·sos distintos e estabelecia uma tipologia que 

atribuisse a tipos diversos de discurso essas difet·e1·1~as~ 

delicad.:::t .. di é:tnt«~ de 

O que definia, afinal, um tipo de discurso? 

Or landi (83) nos 

ica: um tipo de 

urna corl·figuf· de 

associados d um efeito de ser)tido car-acter·izando a 

atitude do locutor face a seu Discurso~ 

{t defi~ni dada por· Marandin nos faz pensar, pois, que 

t:i.pol ' " lC-3. , 
' , 
Ja que o 

discurso s& defi11e 

de , entretanto, sobre o modo 
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de que se poderiam disti11guir 

tipos de discursos, f une ionamE~nto ~ 

l discurso polêmico 

procuraremos caracterizar· o disc:ut·so 

( DP) , tal apresc:r1ta 

atualmel·Jte, como um discurso autori ia~ 

disti dos 

discul·so, podemos encontr lo tOHli:i·tndo c:omo biei:::iE' o 

elementos que sub 

de Ma~andir1: os interlocutores e o objeto~ Nesse caso 

entre interlocutores e 

concluir· que desde o pri1neiro contato do 

analista com o te}ftu, cc.Jm um t: ipo dE' 

ti t:o o (por exemplo: o discur·sa 

escolar, o discurso produzido pela 

ois disso, o ar1alista trabalhará 

(enquanto o~~ter1al empírico), enquanto examplar desse 

at:r (que representam 

pistas das processos de P ao discurso) e a partir desse 

o funçicoamaotc desse discu1·so, atr 

entre interlocutores e objeto. 
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ASSlBl, o analista passará inicial 

determinado pela análise do 

dC.i- dlSCU: SQ, 

{)ssim, na medida em que a AuD~ em seus py·6pr·ias 

procedimentos de lise tem necessar·iamente presente o r·ecurso 

permar1ente à teoria, dizer, portanto, que 

O importar1te é salientar 

nascida de uma prática, e 

remete, em óltima inst3nia, a materialidade his i c a .. Isto 

porque a teoria de d1scurso se de·fine como ser1do a determi 

dos pr·ocessos de significa~ ~ E nessa medida que se 

uma teoria mater·ialista dos pr-ocessos de 

:::.igni 'f1 Evideratemente que o movimento 

LHn movirnento de entre o r·epetivel 

diferente-· reprodu~ 

r1a medida do possivel, \ft?ncer· 

analista, a instancia do 

no pensamer,to critico nec io para perceber, no 

1a teoria e do pr 

essas duas for~as: a for~a do mes1no e a tjo flO\/O,. 

do novo, ou !..?f:? 
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e labor tipologia que considera 

di s~cur so; Discurso Lôdico_, Di::;:,cu·cso Polêmico e Discurso 

ia (Orlandi 83)~ Isso porque, a hip6tese de que parte 

o analista ao farmulaY t;:~.pulogia, 

!ler i t (:l,g 

cotidi~r~o, escola, 

i os poli t: i cQS ~~ < c:o;nuni ;smo ~ 

ou qUdiSCjUE!i 

discursivos os cri ias que inauguram essa 

tipologia. Dizer que unl d1scurso é polêmico, ou lÔdico, DU 

io, é dizer que ele tem dE~tt?r minado f une ionC'IinentcJ 

) que será explicado, 

constitutiva com conf1g sociais, politicas, 

econOmicas, etc. (condi ). Essa tipologia, r1um 

certo sentido, goza d~ uma anterior-idade en1 rel~~ 

o que di~ Orlandi: 

No discur·scJ 

dos ir1ter·locutores; 

controlad2 Uflla vez que os interlocutores procuram 

direcionar, cada um por si, o referente do discurso, 

e finaln•er,·te r1o discur-so autorit&rio, há a c 

* A autora faz uma disti~~o inicial entre dois pn:n:essos: o p-arafrástico (retorno constante a um mesmo 
esraio diZÍvelJ e o polissêmico \tensâo corGtante estabelecida pela rel~;fo homem - ffiLmdoL 
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já que o agente do 

pr·etende dr1ico e oculta o referente pelo dizer. 

Sabemos que uma tipologia ser aplic~da de forma 

absoluta sobre um fato lingUistico~ ~ preciso levar en1 conta os 

diferentes aspectos 

elas, tem um valor determinadas pela 

natureza do material que se está analisando e estabelecem-se de 

aco~da com a relevar1cia que o cientista pretende trabalhar~ A 

Hob J.\/idadt::! 0 da 

justamente no fato da relevência que ela produz <a rel do 

ito com o ob lise do cruzamento 

dessa tipologia com out,as tpar exemplo, aquilo que caracteriza 

o Discur·so da escola, o Discurso da i , etcl que o analista 

de Discur··so chegar·ã á determi d-2.i5 condi 

certos e·feitos de sentido. 

r1essa perspectiva 

pclricÍpio da multiplicidade como 

li n,;~uagc;.•rn &: que consideramos que os 

tiPO e outr·o~ Por 

de alian~a, de incl 

análise do funcionamento 

discuJ·s1vo c que fazen1 con1 que o tipo, finalmente, 

28 



se caractefl2e por uma rel 

DiscursD e Tipo 

absoluta, mas de 

dominancia~ <Drlandi 

''a que define um 

discurso'', eu diri~ que essa defini~ ste py odu·z t::.'m 

tipo de 

dc1 

objetivo do analista c e à natureza do texto~ 

d L em que o método pode 

c:omp do objeto~ Quanto mais F'oder de generali 

quanto mais aspectos do ob ele puder· levar em 

for o seu poder critico, mais se 

á dizer sobre o objeto~ 

No caso da linguagem, torna-se especialmente 

que t?ngLtanto 

linguagem e este ª um dos aspectos que a A.D. 

procura incluir em seu método: a possibilidade de um recuo 

cr-itico r:•or parte do analista, atr de um cor1stante retorno 

ito se constitui no e atr do 

seu D1scurso, assim o analista~ Uma vez que consideramos 

mais 

i.deol ica do sujeito e do Discurso~ 

diretl"::i com o SE?U n1d :i o f· F~odel- de 

por-que C) t lPO é " cofno v i mos ' ti:\ 
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(prc:.tduto) dos fu nc: i onafnen trJs 

(processos). Assim sendo, ele se recoloca como processo 

os cor1cebenJos em sua tndterialidade histórica. 

Esse movimento é continuo e tende ao infinito. 

procurado Incorporar a no~ de história .. 

de h:i.s 

considerando a rel ent1·e conceitos como os de 

processo e produto: aquilo que é tipo (prcH:iuto) se 

cor1sti tu i u.rn dos fatores que entram nas 

de um funciona1nento discursivo 

os 

a constituil- novos tipos 

forma estabelecida do 

icrs;ti tucionali;:am e 

1ca que por sua vez estará na or·igem 

de novos processos (l·eprodutores ou tr··ansformador·es) 

suc:t-::es-:.;i vt.::<.mente, 

a e:onstit::ui dos processos reprodutores e 

dos pr·rJCC:!bSO·:.; st:?r o ob tivo dE uma 

tipologia discursiva que pretende constituir--se, ela mesma, em 

processo transformador· E nessa perspectiva que 
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tipologla proposta da qual podemos 

compreender outros tipos de Discursos. 

dD funcionamento do 

ico, determinado a principio pela Institui~ 

D.P. ~ o Discurso dessa Institui er1quanto espa~o social) tem 

seus aspectos cruc1a1s explicitados em raz de 

Discu;-·so Autori io~ 

2. AS TIPOLOGIAS E O OBJETO 

Temos, ent~o, o D.P. caracterizado por Drlandi<83): 

Em Õltitna ir1stancia, & o fato de estar vinculado à 

escola, isto &. a uma i11stituti 

aquilo que ele é, mostrar1do-o em sua um 

sobl-e as coisas, que se 

gar·ante, garantindo a institui em que se origina 

e para a qual E esse o dominio de sua 

CJ.rculac icJade di~ qual 

possibilidade de rompimento atr 

estatuto ciel-ltifico do saber que se op 
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comum, isto é, constr6i-se com a metalinguagem o 

dc:Hninio da fJb ividade do sistema~ O DP utiliza, 

dess2 Rlar1e1~ a, uma linguagem que dilui seu objeto ao 

1nesmo o em que se cr1staliza co1no metalinguagem: 

há cortes polissêmicos~ 

exclusiv~s <Ex.: uso do ver·bo ser nas defini 

verdadeiras nem ·falsas, 

pc•i s at apr em torno do referente 

O que se explica 

d0? estudo~ 

Ass1m, volto eu aos meus te}{tos 1n1ciais m~is uma vez e ao 

que me f1zera retornar 

Em pr·tms:iro la 

(igualmer1te institucionalizado). Os 

12m ambos o ·fut1cionamerªto do DP como c~racterizado por 

0-c land i~ 

ErJt·!'~E?tanto, a di observada entr·e os doi~ textos 

se explicava por ess2 1ise .. 

havia, na origem da gues 

~quela que distingue dois 
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oralmente~ Essa tipolagia, Por sua vez, se estabelece de acordo 

c um a con"f 19Uf' 

grafado, ele é cor1siderado texto escrito, se o texto é falado 

ele ê considerado texto o•·al~ 

de um e de outro t tpo, pc1::-:;s r 'i E: 1, 

en , determinar algumas qualif qUE' uentsrnt.-.;.nte 

atr ibuidas e que aparecem como caracteristicas p 

(o que equivale a dizer· que eles se afastariam mais de uma 

lingua considerada tGxtos escritos>, que os 

textos oJ-ais cunter1ao• me11os explicita~ das ccrnd i 

(i n·for sobre o contexto imediato em que a fala 

do que o texto escrito, que explicitaria mais essas 

por seu car·áter mais duradouro, etc~ 

O inJportante é salientar que tal tipologia constitui-se em 

um tratamento monolltico do te~to~ 

como se ele nascesse e morresse nele mesmo e tamb6m o seu 

sentido, que r1essa mesa1a perspectiva d uno e pr·escinde da 

de ;;;ujc:d. te;, 

tJ- ctrJscr· i t1J passatá 

tG>:to produzido oralmente, 

consíderL'tdo com 

33 



Discurso e Tipo 

caracterlsticas de texto oral, o que demonstra o cará·ter ·formal 

do ccit ico dessa tipologia~ 

ÜUi'.indcJ o texto é o objeto da lise, ele se configura em 

i co, Nessa perspectiva, muitas tipologias se 

i ns;; ti t uem" 

io b i co con·z ti tu i ridu 

tipo, a pl-esen~a {ou ausência) de elementos de-terminadores (no 

passado e f·uturo, na ) ' ii:i 

) ou a. de dc-::-fini (de 

estado) na descr·i 

tipo1ogia < tipologi.ç;t 

distinguindo-se das discursivas) tr·aball1a com os 

produtos de processos que nur1ca chegam a ser 

, filU i to meflOs constitutivos desse produto~ 

r· i o ob 

elo 

significaria, sem dôvida, ir al 

inicialmertte: Eu fil0 per na ocasi~o, se ambos os textos 

(oral e escrito) eYanl determinados por· sua inseri~ 

ao deslocamento dessa 

as seguintes consta 
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a) ambos os te~<tos Inscreviam no DP, qUE' 

desse foi 

carac·terizado por Orlandi~ 

b) A distin~~o das duas insd::2:tncias 

textual, e, portanto, tint·,a capacidade explicativa do pr·oduto e 

do Pl~ocesso discu1·sivo que tornava poss!vel a existência de 

processo, o que acabava 

uma justificativa i l 

existência dessa disti / 

Que tipologia discufslva 

entre o texto c)ral do D.P~ e o texto escrito do D.P~? 

de vista essa investiga~ teria que come~ar 

por de do rnodc 

institucior1aliza~ da or·alidade e da escrita. 
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CAP1TULO I 

EM UMA PERSPECTIVA LING~!STICA 

1. Ll NGUA - FALA 

A quest~o da oralidade e da escr·ita 

da ciência lingtlistica. 

aparece na origem 

Uíl!il 

é o produto que o individuo registra 

somente par·a a atividade de 

c lassi ·ficaG: a fala i, ao contr io, Ufn <::1to 

individual de vor1tade e ir1teli ia, no qual c 

pela qual o falante 

ceali:za o c::: igo da lingua no pr ito de ~::·;<primic 
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seu Pe11samer·1to pessoal; 2o. o n.ecar•isma psicofXsico 

Se 

verbais armazenadas eín todos os irldi\/Íduos.~ 

atingiriamos o que contitui a lingua~ 

Trata-se dG um tesouro depositado pela prática da 

individuas pertencer1tes 

LWi sistenla gramatical qu.t::·: 

virtualme11te en1 

indivlduos, pois a li ngu.:Et está completa em 

na massa ela existe de modo completo~ 

e ling~lstas sempre concordam 

sem o y-ecurso dos si9l10S, 

seriamos incapazes de distinguir duas i 

nada 

delimitado. Nào existem id~ias preestabelecidas, e 

r1ada ~ distinto antas do aparecin1enta da li119ua. 

po1s, que nos sistemas semicl 

í?:lt?.mc::::-ntos ma:ntl§m 
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r - - _,. ·- -J~ - acordo com regras 

de identidade se confunde com 

e reciprocaJnerlte~ 

definitivo, a no~~o de valor- recobre as de unidade~ 

dicotomia 

universo da fala~ 

ND ~\ntant;o !' ria defini~~o de lingua e fala 

!!significa~ 
11 

E~'f;;tar·ia r1o domir1ic:J dél ·fala, c2 no domínio 

que designa sem ter sentido(s) determinado(s)). 

Assim, o falante 

instência da fala. A llngua, nessa per·spectiva, en1bora possatnos 

considerà-la como ( l i do falante e do 

que esse produto, que constitui o ob 

li l:lnsua) sistema. (abstrato) de linguas, o 

Saussur-e, nâo é vislvel, nem audlvel~ O que se vê, ou o que se 

ouve, e, em óltima inst~ncia, o que se analisa, n~o ~ a lingua, 

6 linguagem, tampouco, pois Pal-a o autor· 

esta ~ uma ·faculdade (h e ) do individuo, que pertence 

tanto ao domfJ1io i11dividual social: uo1a faculdade de 

'~:t'J'~ ti cu 1 ;~il 



lir1guagem l1go se deixa classificar em nenhuma 

fatos hu1nar1os, pois se sabe como inferir· sua unidade~ 

lingua!l 

t estA exclulda, pois, p~ra Saussure, ela 

cJ de arlálisE' .. 

o que diz o autor 

E esta possibilidade de fi~ar as coisa relativas à 

lfngua que f·az com que um dic 1 c: .Çj 

possan1 r-epl·esentã-la fielmente sendo ela (a llngua), 

[j icas, e a escrita a 

forma tangivel dessas 11nagens. 

Assim, á primeir-a vista, parece que Saussure resolve o seu 

problema metodol instituindo para a escrita o poder 

que 11 os; ;;;igrlos d..:.'i 

iveis; a escrita pode fix 1D'S 

No entanto, mais a frente, o autor coloca o que se segue: 

Um s1·cau ci\iili:z:ar)i: o 

desenvolvitliGilto de certas l!nguas especiais <lingua 

juridica, terminologia cientifica etc~>· 

leva a u,n te•·ceiro ponto: as rela~ôes da lingua com 

ins;titui de 

por sua 



Em uma Perspectiva Lingaistica 

io de uma llngua, fenOmeno 

gE.'r ~J.l l 

politica. A llngua liter ia ultrapassa, em tOdas as 

l1teratura: jecorde-se a influência dos sal da 

cOrte, das academias~ Por outr~D 

d\/Ul tada qut.\s:.; do conflito que se estabelece entre 

ela e os dialetos locais; o 

reciprocas entre l l l"l\JUc>" 

1 ingu~r li ter ia e a llngua corrente; pois trJda 

liter- ia, ta da cultura, acaba por separar sua 

esfera de ex1sténcia da esfer·a natural, a da lir1gua 

um sistema fonol ico do idioma estudada, 

enfim, o poder de fidelidade i represen 

~' pois, um erra supor que, ter-se reconhecido 

~f1a~ O verdadeiro servi~o que 

no tocante a essa forma escrita, 

qual. o 
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testemuho da escrita só tem valor com a condi de 

ser irlterpretado~ Diante de cada caso, cumpre tra~ar 

icD dt.J idioma estudado, isto é, o 

o determinado de ·fonemas 

ica realidade que 

linguist2 ~ ésse sistema~ 

preter1de tr-anscri de unidades fOnicas, gue por sua vez ~ 

considí?:t'ii$.dB. :c '"fi<711 da !llingua~~, s;:,g;tar!dcJ a 11 esc:t·itZt 11 

uma 

(I u.r1idade li istica pode ser destruida quando um 

idiOHld CJi::t"t:Lti'<ill '3C:Jfr e a influência de um~ 

infalivelmerlte todas as 

vêzes que um povo alc&n~a certo grau de civiliz 

ie de llngua culta, oficial ou 

a servi~o da comunidade inteirau 

L\ iH (oral) 

influência de uma (escl-ita) se torna 

i tc.i !! dO enunciar 1 i r1gua ~' 



Ungdistíca 

(li ter em grau maior ou 

Sem esquece1 ainda que o próprio Saussure 

nos adverte de que muitas vezes Ilossa rel COfB a 

(sistema) 6 atravessada pela lingua liter 1a~ 

Ou estaniOS diante de duas 

olJ tos da. 

processo, ambas o 

instante ela ~ uma institui atual e um produto do 

passado. P2rece fácil, a primeira vista, distinguir 

erltre ésses sistemas e sua his 

que ele é e o que foi; r1a realidade a J-el 

c:oii!Prer2ndido ccJmc; o 

movimento erttre o processo que gera o produto e o produto que 

de Saussurt:;;: 

um sistema exclusivamente lingtlistic:o par·a fins de 

análise, resolve a metod-ol 

dei;<a um problema epistemol i co, 



Em uma Perspectiva UngiHstica 

li lstica, segundo Saussure, e;.;plicar o funcionamento de 

a ciência lingUistica, 

assirn na. i'i1E~lhc:;r 

f0NP 1 i de det{er m :i. nada Iingua 

lC:O~ sob 

sociais, politicas, 

Nas palavras de Pêcheux~ 

efeito~ no curso deste trabalho, que 

saussur1ana de FALA constituia 

fn2\1S c:-: lon 

estabelecido sob a fol-Did do COY1Ceito de LlNGUA: a 

modo algum o conceito de um elemento 

contrad1tório dialeticamente ao c:oncr:::i to de 

li ngu.a ~~ t? 

mudar· nesse particular; a FALA saussuria11a é, bem ao 

cor1tr io, o autêntico tipo de anticonceito, um puro 

excipiente ideol 

evldência, o conceito de lingua, por·tanto um tapa-

cientifica da llngua como sistematicidade 

IsscJ significa, evidentemente 
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que estamos ltnputando a F~de Saussure sabe Deus qual 

ilidade t 

tido que C?\t i t;ar; 

clt-?sirJnar o Pt:fonto de 

em que o pensa1ner1to saussuriano foi tl-ansbor-dado e 

2. ESCRITA E IDEOLOGIA 

Voltar1do a Saussure, mais adiante ele faz as seguintes 

A l ingt.\a 1 i 

J.mport&'zncia Possui 

di c i conforme o livro e 

um uso 

r-igoroso: a ortografia, eis o que confere à 

in•portancia primordial 

esquecer que apr··ende1nos a falar· ar1tes de aprender a 

inverte-se a rel natural .. 



Em uma Pm·spaciiva Linç~lstica 

esplrito, a palavra falada~ 

isso tudo Saussure toca em um ponto, a meu ver, 

nev,·ãlgico da quest a um Pi:!.SSCl de 

explicitar o car inegavelmente ideol 1co da linguagem. 

Ao causas do desacordo ent1·e grafia e 

pronuncia•• ele aponta, na verdade, o efeito~ 

No 

A llngua evolui sem cessar, ao passo que a escrita 

f 

., 
" ' 

amos nos escr·1tos de Saussure, um exemplo: 

XIII ~~~·····2 roi,loi 

'::1 
~ .. ~ " . ~ "' " " ,.,., 

Desse rnodo, 

r , 1 

coi~loi 

no p 

ia da lfngua carresponde uma 

Ic; XIV, 

qut? de\,'f:.? 

a um.a. 



Ein UJf1a Perspectiva Lingdística 

permaneceu estaci ao passo que a 1Ín\':1Ua 

pr·ossegue sua evolu~ , e desde esse momento houve 

um desaco, du sempre n1ais grave entre ela e sua 

sabemos que o ·fato da escrita ter· dei:<ado de 

evolu~; da llngua~· n~o significa, simplesmente, 

que uma caracter!stica desta ~ser estaci ia~ Acor1tece gue 

1 (') o Saussure, a escr·ita 

deixa de representar· a estava acontecendo uma 

ito com a linguagem. 

da no~ de 

foi sem motivo que a escrita assim se 

represer1tou. Ali há motivos muito ·fortes para que as coisas 

tivessem se passado oessa Dlanelra, 

lo em diante, sua forma de domi em rel 

C Cifll O 

estabQlecimento do igualdade-di·fer-encia~ 

no capitula seguinte. 

Saussul·e ainda prossegue 

O resultado & gue menos a escrita representa 

te:ndênc ia de 

ob s t: i nacn f2ií1 

til"·aríia dE1 \/6\1 mais; 



2inda; á for~a de impor-se á RJassa, influi na llngua 

nos idiomt:.is muito 

lit ios, em que o documerJto escrito desempenha 

papel cons1der l~ 

Essa obser de Saussure vem de encontro 

se entre os idiomas ao qual ele se 

i di Oi1i2). PO"C 

am somer1te para uma 

do mas para a prÓpria confi 

social de um po~o que v1ve a 

SUêtS Clb 

sociedade burguesa. 

Vejamos de que processos hist icos resulta essa 



CAPITULO II 

EM UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 

1. L1NGUA LATINA X VARIEDADE LINGaiSTICA 

esc: o tica 

infatuación, porque ? 

libro estaba escrito,estaba en el libro 

de todos los libras, lo i c: c posible era ser ur1 

que los copistas medievales declan aquello que t1abia 

que decir·~ Se trataba de escribir de la ntesma fo1-n1a 

en que se habia escritog 

(Cobas,C~et alii- 87>~ 

Sabemos que, como mostra a ci acima, 

·c~ a I dddE; t·.--Jéci i a, 



Em uma Perspectiva Discursiva 

e :tmu l , t idC.i COf'flíJ 

produzia um efeito de sentido h:o e 

Nesse exerLlcio a Escrita era evocada para preencher 

os espa~os onde a 

para corrobordl o que 

~importante sal1er1tar, aqui, que~ embora a Escritura se 

l12i tur 21 (or-al) 

posslvel, assim como sua reei o que me fez perceber duas 

inst~ncias de o1·alidade: a py-imeir·a que se 

, a que r1ilio ~ Escrita, nem passivel de ser e 

que eu ct1amo de Orai1dade de A segunda instancia de 

Oralidade, ao corltrárlo, ~ " 

com todas as caracterlsticas formais e semàr1ticas, 



Em uma Perspectiva Discursiva 

(do tipo .1 ) c.:::cJrrespc:;nd i..:."'trn 

desses exerc!cios cabia ao mestre 

instituir um ~11ica do que 

ob fosse 
11

0 1atim 1
•, por outro lado, fora dessa 

'

1 Letras'' come~ava a substituir a 

contr~tos ,jurldicos, antes feitos Oralmente 

(o r ,:~1 idade do tipo 1), come~am a ser Escritos~ Essa Escrita se 

CCi(ífS t: i tu i 

que, assim como à Escrita 

(do 

{do t }.pCj 1 ) 

corresponder uma Escr·ita~ 

interpenetrarldo-se 

POY Ufú 

cujo efeito é produzir um sentido verdadeiro, ico G? i 

Por outro lado, uma Oralidade Ze sua trar1scri~~o) cujo efeito ~ 

f..i,'Oduzi urn ser;t i do 

sa1 is,ntac que 

juc i di c: os~ 
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Em uma Perspectiva Discursiva 

evider1temente, a lingua falada na corte, or•de tais contl-atos se 

entre a nobr·eza e a vassalagemu Sendo assim, é de ir1teresse 

classe culta. Por esse mot1vo ê explicável o longo processo que 

inicia r!Ei a uma determinada 

variedade lingdistica, da Escrita~ um poder capaz de 

J.flSt:i tu.1.J um Ür'lico ser1tidn)l verd2.~c!E::lro e cab.;;;í.l ~ 

que esse sentido 

ideal qus: o fato de 

istica 1
', mesmo sendo aquela pr·oduzida pela nobr·eza, 

mostrou suf1ciente pa1·a que esse sentido dnico se produzisse. 

Para tanto se fez io um processo que va1 se estender· 

los, 

<em 1ingua latina), e por isso 

sentido verdadeiro~•. 

Associar· a uma determinada variedade lingUlstica o 

politicas e cultur·ais. Eram grandes as di 

': . 
.L J. lsticas corr·entes e o 



Em uma Pe:·spectn•" Discursiva 

lati1n, modelo de lingua e de poder, na Europa da 

lingfllsticas associadas 

!I afJ ica, rro qual 

nos remetem à q do processo de 

CÍ2\ p ria lÍngua latiria. 

Sabemos que a Igr·e detinha em seu poder 

toda p ia 

1 \::?i gos, que PcE:;sibi1i 

a 

o 

No lo XIII, a Universidade de Paris conheceu uma 

licos, que faltavafn a 

filósofo árabe Averroes, 

Ll!ii 

Fur1damer1talmente o Averraismo vai levantar de modo 

o problema do acesso e 

do saber pelo sujeito. Col··lstituldo pe:La 

teoria de uma 1r1teligéncia 

ie t1u1nana, isto é, de uma capacidade 



contr- Et o 

cristianisrno que, i nVf.:?rs:;afnente, p um Deus 

Df"!i se :l. e;'tte, tod 

iilE'l. ÇJU J. h CtC!6J na 

do 

di v io de fato entr·e a revel e a raz~o'' conduz 

à id&ia de que a submi do individuo á religi 

Assim, torna-se posslvel a i 

aquela produzida pela Escr·itur·a Em cl.Jtim-:::1 

instancia, torna-se possivel a legiti 

produzirá, da mesma 

sentido dnico e verdadeiro, porém, desta 

dois procE5SClS de Pl de sentido se entrecruzando - dois 

e·feitos de sentido idênticos, Nessa perspectiva 

de Gnerre de gue o pensamer1to 

I i "t.s•nha o caminho da elabor 

de uma variedade lingÜÍ':;:;tica d1.2 

ia disso i que a Escrita enquar1to transcri 

<do tipo 1 J, vai se aproximando progressivamerlte 

Es.;cr i ta . Embora se trate de linguas 



Discursiva 

di\/2I sas ( latim, num caso, linq(JJ.stica, rto 

outrc) i ambas;. 

um pr·ocessa de legit1 

Quanto á Oralidade de uma variedade lingdistica, estará 

PlOgressivamsilte se separ·ando da forma Escrita que em um 

pr-imeiro n1ome11to a epresentava graficamertte~ 

i, enqua11to que a Oralidade conservar 

Inevitavelmente a Escrita latina e sua oraliz 

ser prat1cada em das linguas rom~nicas que 

ii1Stituindo em seu lugar, 110 entanto, da mesma forma se 

cunser \/ar 1 arn dois p1ocessos discursivos interpenetrados: por 

ser·1tido ônicc e ';;;L; a o c ,·::t 1 i z. 

e PCJf' 

sentidos móltiplos e 1nacabados, e sua t1~ansc1-i 

conti :L de urna 

determinada forma istica, embora a ela ele se imputado, 

Em ô:tt:imi:"l. inst~ncia, podemos observar que 

nem a sintaxe que 

verdade um e outro sào produtos de um processo his ico e 



Em uma Perspectiva Discursiva 

politico~ A legitimidade da NORMA é um efeito ideol 

efeito este que concorre para a p1 

" 

Assim, a Oralidade enquanto forsna marginal ao processo de 

) produz um sentido 

por ser produzida de acordo com a 

passar pelo processo de 

2. L!NGUA PORTUGUESA X LlNGUA BRASILEIRA 

legit:i de sua lingua estava bastante adiantado, 

catequese Tealizad~ pelos jesuitas, f)ada 1oais foi do que o 

inicio de outro lcJrlgo processo de legiti da J.ingua 

portuguesa, desta vez 11as terras conquistadas~ 

Os missi r1os estudavam <e estudam> a lingua com 

Isto dá ao estudo da llngua 

uina d :1 r uti U. como diz Mattoso C~mara, 

tamente o espÍrito que favorece a cri 

das chamadas linguas ·francas( .•• ). Por 1sso o tupi 



Em uma Perspectiva Discursiva 

Criava-se assim uma gr 

da 11ngua tupi~ 

li. ngua feita 

lOS 2 pelos estudiosos da li11gua. A 

disciplind~ isto: o tupi te1n como 

ob 1vo, coosc1er1te ou inconsciente, 

indígena .. Ern ao gr 

ocidental, evidentemente. <Orlandi,E~- Souza, T~l 

os 

lugar se1t (11\ui·toJ conflito para a ,-ela~ com o 

M institl41~ào do TUPI (imagi io) JESU!TICO serviu 

em imediato ã sustenta~ de uma ·for·ma de gover110, 

da:;;; qua1s 

lmporta11cia crucial: 

nio em que a etmologia popular e 

a ideologia se misturam 1lngu.:::~ 

do B1·asil, para se estabelecer teve que 

excluir aquelas com as quais ela coexistiu; entl-e 



Discursiva 

toda evidér1cia o 

( Orlandi~E~- 87 ). 

Entendo, entretanto, que o processo de 

no Br a:s.1l CC:HH O 

processo de discipliil2i da lingua brasileira~ 

brasileira Or,-al ,, 

ela l 

O que 2contece, diferer1temente da 

Europç1 d.::tt 

passa•·ã por um processo de 

da Europa Medieval~ Aqui no Brasil, a 

lingua originar·iamer•te Oral, como vimos, 

irltimam(-0nte ligado ao poder pol.lt:!.co c0 

económico, e este a uma deter-minada classe (a dominaJ1te), r1o 

nosso caso, os colon12adores. I~so explica o fato de que será a 

lingua portuguesa instituirá o sentido 

ónico e desambigtlizado e nessa lingua passará a ser registl-ada 

ia do Brasil em todas as suas di 

A lingua brasileira Oral TUFt i ) 

o será a partir de um fnodelo eur·opeu de &scrita. 



Em uma Perspectiva Discursiva 

definir1do o lugar de indiüs Ei 

Co1nu (87J 11 Um 

(e sua oraliza~~o) e llngua brasileira oral (e sua transcri 

em pl··odutos de processos distintos (um de 

e exatamente por 

de sua semelhan~a formal, fruto da permaner1te 

dom:t de um processo sobre o out1-o, produz, cada t.un, um 

discu1·so especifico, como veremos mais detalhadamente a segu1r·. 

demoraria à tornar-

<J;os esturJar1tc::s .. 

acont2ceu quando seu processo de legiti 

bastante adiantado r1o Bras1l. 

Até o século XVIII, a 

muito discut1da e a g~amática que ent 

era exclus1vamente 

CFern~o de OliveiJ a, 

1536, der1tre outr·os>. Em 1759, Mar 

icJ-~pnlJ.ticu no 

Cl 

iz:adc'! lingua 



Di-scursiva 

conf'igurando-se, assin1, o 

ensino nor·mativo do idiom~. 

Essa de 

avan~ada, no Brasil, (produto de três los de trabalho nessa 

di r como 

lstica, resultado de um longo processo ideal lCO., 

nos fala de um deslocamento 

lo X\JIII, 

O deslocamento pelo qual o ito, subordinado à 

verdade do seu discurso, na OCi:.:t C l 

pr-ogresslvBmente a for1te desse discurso, C) UlH 

filosofias aos séculos XIX e XX 

seu limit2 .nbXlfno os os 

tcansiç;: 

à filosu·fia da linguagem e ã 

Evidentemente que, r1o Br ii:tsi 1 ~ o 

desenvolve1·am atê 

sur·gidos r1o que 

lhe 

1 j, J'i'JU3 

di t·eta. 

'
1 a que se refere Pécheux~ Dessa ·forlna, passarà 

ia pela qual 

o s;uJe:l.tu ilizar e se colocar como AUTORM 
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na de 

1to passa, asE~J.ií-,,~ dE• 11 SLtbc:rrdinado!l a 1~UTOP~ 

do ?\UTUF\ por t~:::1nto, 

r1a base de uma pr 

se realiza dentro de um campo discursivo 

cunhado e devidamente legitimado. 

A figura do AUTOR será, nos ulas seguintes, a figur-a de 

li ideologia dcJininantfjl( " os 

Seu 
11 ~ > ll 

Url1CO 

n de:v:sarnb i da 

I\! o lo seguinte, o movimento romantico 

t:::-ur ia se r-c:::Tlete r"lo Bra~iil, na obrE< de 11 natura1i:s.t,;;ts 1
' com() 

de Alencar, que se lan~ou 

minha:; i ias a r·espeito da 

br·asile1r2, naurida fJa linguados selvagens. Alencar 

confess,;;:t C:CHH 

(·2 CjLte 

e ~per it2ncia 

discute, seu processo de 

COiflPDS i iji: tarobém ,:., da 
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Discursiva 

C(JCf!O 

a interfêrencia do ambier1te e das 

que se cruzavam no Br·asil. do 

10 nota que tan1b 

(Leite, M.D.-83) 

o to dos l·omanticos se concr·etizar1a, por r 

vias, no entanto, a cita~ 

e ~~me-canismos da 

nos remete1n à Oralidade, enquanto 

no entanto, ambas, Oralidade e Escrita, 

obser·va Alencar, 

a Oralidade (e 

que possa apresentar 

produzirá sempre sentido diverso, inacabado e amb 

nào ter passado pelo pl·ocesso de legiti 

Esse efeito de serltldo estar·á marcado nos 

ti c a <Oral)~ Alencar teria apreendido essas marcas ao 
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3. DISCURSO ORAL X DISCURSO ESCRITO 

nos lo-s 

La segunda industrializaci , que es en adelante la 

colonizaci que concierne en adelar1te al 

p 1 t:1rl de- que podr?mos 

c:umpr E' ta r-·, d e-, 8 1 CC.\ r à ter f' c~ a 1 n1ente i fid us 
,,_ 

r 1 a ' de.: 1 a v ' 

·;-·iU2\i a c u I L Ul 2t E-;:; t::tr E-: 'f L' C to s;ob y- e:: í:?.':::;e Fí l -2':\rlO qctc::· ~;se:: J, . 
1 ndus t r· i a l i z a-c .i del 

palabrd, lU que era domir1io dc:1 

Per-cebemos, aqui, central nesse novo processo 

a figura do AUTOR, dcJ lo 

X\/II:t~f sujeito de um discurso 

legitimado e se colocando, c:: orno 

r,,u,roF< no :tn:lcio do U 1 CJ um 



Discursiva 

" 

ind tr·ia cultural~ 

i rtdustr i 6~ cuJ. t-ural abt.tncla 201 

solamente aver·gorlzado de su obra, sino C1tJ.e 

ob i v a·::; 

sea en efecto suya. 

~; 1 Yl 

E';;; uín 

analogia com el 

condiciones 

l' .. 1 con 

1\!215 

essencial: e1 autor es b1er1 pago. 

retribuido cuanto 

de esta correlación desmoralizaflte 

1 Et o 

CCJHl pcof'unda 

r1acida de la frustraci ar·ti::s.tica o 

de Autor dada por Adorno e Morir1, acrecenta-

d meu ver,f11ais radical E:? 

complexa, pelo seu car 

basta repetir, CD1no afir 

vaz1a, que o autor ar·eceu~ Do mesmo modo, nào é 

homem morreram em uma morte conjunta~ 

espa.t;o as-si1T1 



Em uma Perspectiva Discursiva 

e c i mc.,ntc:r do autor· 

acompanhar com o olhar-

O espa~o deixado vazio pela figura do Autor do }(J 

:XVIII pela 

, que ele caracter1za nas 

ligada ao sistema juridico e 

1nstituc1onai que envolve 

universo dos discursos; 

sobre todos os discursos, em 

todas a·:;;;. ocas e e•n todas as formas de civili 

e:<pontanea de um 

d1scurso ~ seu produtor 

especificas e complexas; 

simplesmer1te a um individuo real, 

No ano seguinte (70), inaugural do Coll 

Foucault acr·escentarid o principio da autor·ia: 

* Tradu~~o de Indursky,F. 
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Em uma Pe-rspectiva Discursiva 

C:DlHCJ O i nd i V ldLJD 

·falante que produziu ou teNtD5 mas o 

autor como principio de agrupamento do discurso, 

!1 COllH.J 

ent de FUN~~O-AUTOR ai desenvolvida 

Orland1 e Guimar {E)Fj) produzem a segLJinte 

Foucault, o principio da autor·ia vale, 

d1scursos quG c1rculam sem derivar seu sentido e 

conversas, decl··etos o cor1tratos que necessitam de 

quem os assine mas de autores, receitas técnicas 

que se 2nonimato, etc. No ser1tido em 

que estamos de autoria, e que & uma 

ao de Foucault5 

Desse modo atl~lbUltnos um alcar1ce maior- e 

da -E.\Lt to\--· i a C:OfflO 

io p~ra qualquer discurso, 

ai retomamos Foucaul·t: o 

p-rincipio do aut:or limita o t:.:icaso dc:J discur·':5CJ !tPE~lo 
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Em uma Perspectiva Discursiva 

individualidade e do 8U " meu) 

, mostra que, apesar de geral, nem sempre a 

O que:~ de vista, quando se 

pensaco aEi de p 

compreender o Pl-·ocesso em que se .!i\ 

por ito, de seu papel 

dUtor • ~ssd assur1~ implica, segundo o que estan1os 

querendo tDOst ar, do 

dele no contexto 

h i s~t 

" consiste, exatamente Y1a i'i 

" de um efeito de sentido 

ASSlUi, a assur1~cio de autoria pelo sujeito, ou 

em últ:ima 

1::::. de um 

UITl 

efeito de sentido 

Ou 1L\] 



!I onde o texto se inst:reve: o efeito 

discursiva domi11al1te de um discurso 

e, ll'i05'Li l:uc.:ional) 

discurso legitimo, 

figura do AUTOR·-NACIUNAL, seguida d~ figur·a da FUNÇ~O-AUTOR, 

paderlamos pergUl1tar 

da h i'::; 

O que acontece, 

orgar11zada desses do1s discursos, 

.ia? 

legitimado~ Terà ele 

ele sido esqLtecido 

legitimada, continua a 

do f{ca'::;i l" 

é uma administr 

c..t di s~;c:ul. ·so 

, de alguma forma, post11lada em Al·ttlusser(85)~ 

para ~firmar que, por· 

H10 I<Jeol ic:o de Esta.do 

polltico, que ocupava o pr·imeiro plano no palco, a 

burguesid estabeleceu con1o seu j.co 

de Estado no~l, e, po~tarlto, dominante, o 

Escolar, na realidade substitui o 
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Em uma Perspectiva Discursiva 

Aparelho d~ Estado dominante, 19'J"eja, 

acrescentar: o par Escola-Familia 

se encarrega das crian~as de todas as classes 

inculca, durante anos, pt·ecisamente durante aqueles 

'1 H 

'· 

;·amilia e a escola, os saberes contidos na 

it::!(?-ologi.;;A dun1iC!ante~ 

A Escola contitu1, exatamer1te, o lugar da conserva~~o cjos 

de DISCURSO ORAL e DISCURSO 

ESCRITO. Es·s~\ conse:tv se dará da seguinte maneira: Ela 

apresen·tará, aos estudantes, o Discurso Escrito, como 1nodelar, 

e sua forma coma Nof·n,at!va. Essa prática pedag 

produz um sentido izado~ Na er1tanto, 

exatamente porque esse discurso tem 

ia para existir, e um lugar sempre institucional, 

& a Escola. A Escola ª utna ir1stitui 

muito particular: c:\ c; 

Discurso Escrito, in'3tituitji: " 

, por exemplo, o jornal, o livro, a 



Em uma Per·SP;,ctiva Discursiva 

aos estudar1tes ser·ã apr·esentado o Discurso 

Esc ita, at& mesmo estudado, analisado, mas nunca ensinado. 

tricotadas <uma blusa, um casaco, um gorro, etc.) 

e se Fedisse que o ··aprendiz~~ fizesse um quadradinho de trico-

un-1 clr~cu1cJ '" =J Ui'fr ulo .. En 

mostr·asse capaz de 1·e~Lizar estas tarefas, ser·1a aprovado~ Será 

fora da ~scola, COilseguiria produzir· 

uma blusa de tricO, por exemplo, com mar1gas, gola, etc~, e que 

o colocasse no pr·ocesso de servisse somente para 

inscr·eve no discurso Oral~ Mestna depois da 

Nada dcuntecel A a esse aluno, para que ele apy·eenda o Discurso 

textus, ~ principio, modelares, e sua f·orma 

lJ 2t 1 UT"H:i 

pr·oclu;;:: i r· te;:;< tos 

NORMA, ainda assim seu texto, por ser legiti~no (como seria 

nallsit'êl~ de um licitãrio, de um escritor), 

produzirá um efe1to de sentido H ;> • , I ~ 
Ul""ilC(j , 

7() 



Discursiva 

um s,.;entido e:Hnbl e inacabado, ou seja, un1 texto de 

Discul'·~s(J 

legitimo~ O que é um grande 

~ legitimo dentro dos por da Escola, onde foi produzido! 

fard concluir· essa gostaria de r·etomar 

Escritura da Idade escrita, e por isso mestno 

L:, portanto, longo o processo de legi.t:l 

originalmente oral~ 

substitui o papel da Escr·ita Sagrada 

da Idade Média, e i··esgata o sentido ónico dessa Escrita, 

base desse pr·ocesso ê o politico e econOmico. 

passa a assegurar, atr da in·:stitui 

O Discu1··so Esc1·itu ~'portanto, o Discurso onde a 

a FUNÇ~O-AUTOR i assumll'-

nf'irn'' o 

instituciot·lalrnente constituída~ 

'? l 



Discursiva 

dü corttr ica lingtlistica que 

processo de legiti nem pelo processo 

de institucior1aliza~ , e continua a produzir, indefinidamente, 

desse dois discursos. A 

pr~tica do Discur·sa Escrito será apreendida e 

formas burguesas na pc ica 

ica podem, em seu principio, ser reconduzidas 

por de cor·lh-c:1cimento 

de outro:j a do 

ia), de modo que, 

lanto errl um caso como em outJ-o, 

conhE?C: i mE'!ntos idt:-:nti fi cada 

qu,;~t 1 s J.deol icos que 

sust das duas fol-tnas polares apontadas por 

especiciltnec1te no caso do ens1no de lingua materna, no Brasil~ 



DO 



-I? L 

1en~e ero~s3 P anb J0WJ1~2 'OPt1UaS O~Ja~ WnN 

"CTa .!JJd Ht-:iop>:?:J1;4Si?:JUJDPu 

scq. 0 so sopo1 'F~~U@snP eysd 'Dp€~~Pu• w-xa4 eya "CJS~:; T p Hltfl l ~c) 

f~1 o ~2. PlJJ ;; ( ":3_" Q) o::pJ.i::lWT :J,~)l.J!_Jr::r::; assap e;osstiiJS4 .. 1~_!1 

DUJO :) t~.~uo ·1; ::J-u n .J-. t~' T -2< "SOUJ 1; ::). 1 E"!3 1: U..!P.SSEd 

Pia Jod anb saranb~ Jod sopt so~e~a~Je so e1oqwa 'Wtssu 

":J"-CI op ü::J.\: ns wa en~~~suo~ as aya anb 0~1 ot· ;,?JBT:::lr.dCJ_Jd 

~?T.\3 ap•2p1_: tlE'ffi~J. 1::;u li 
11

P.U::qnpo_.\dH :!1Trll- t:=J.EcU.T. 1!-'.'H.!n Y:' T o::ts~] 

'-~? DjJU.,::JS 'a~uawreuo~~n~1~su~ '2pt?.'Z~U.PÔ.JO a ~PJnQTJ1stp '3·a 

UJ,:S:1 §npoJd P ap1Je1sa 'Ffas nn ·HoLn~ nG 1 o~ awnssP ~s o1rarns 

o TPllb Otacl 
11 

O:lU\8\.U'\;? :JO J: Si€.1 p 
11 

op Wt?:!Ji;JU,•:.?m~.\.:ld S0J~_t, \.l?pn'l;::;D 

snas ~nb ~J~d 21~uap~Ao.1d 'IIIAX or op .~l1:f.J:e-d t~ Fl- . ..tn\-~}:1- S>l.J ~ 

as ,::::Jnb P~ .JO:),r'H;:' ap SP ap OSS8~0.1d Wn h 1_~.' 1: o :Jss 3 

L' ~ 1.? :~q d ::-~01.J0?itL1 01:? t: e::q ~7! JO~~a1llV O{ll1Jde~ 

op l_:socl>~t.:·l !.?p JT;::}~.l.l?d !.? :1 a·nt::< e y:"JU.O::J- I;) 

0\;;!~rlO:O:tLlN I 



Introdm;:ão 

E~~;ste trabalhu portanto, 

i co, já desenvolvida, & a 

hip possa, efet1vamente, distinguir dois tipos 

o Dlscu;so Or~l e o D1scur·so Escrito. 

idico, D.Cientifico, 1 D ~ D.Po1é?mico, 

do 

ia linguagem - o que exclui, é claro, a rel 

do ou com o referente 

em outros ce'rtas 

Da mesma forma~ espero ter ·ficado clara a rel 

[),0 c 0.~ 2 Escrita, que, con1o vimos, n~o é uma 

direta, que se expl1ca atr da 

hl icCJs .. 

igualrner1te para o D.E. 

No caso dos dois textos que serviram de base para esta 

o texto oral e o texto escrito de u1n mesmo aluno, a 

diferen~as constituem, na verdade, evidências de que o i tcJ 



lntn:tdu~~ 

soubesse como produzir 11m texto que se inscrevesse 

tint·12 conhecimento de que esse 

Lexto produ~1do oraltnente. Nào & dif 

ainda, que~ se esse eito pOde produzir um texto 

por outro lado el8 

Eu diria, t:e;.~to <"?ser i to 

U~~., que seu texto oral, PGrque é na forma escrita que 

os tGxtos que se lDSLl eve1t1 ~-·esse Discurso lhe s~o apr-esentados~ 

texto escrito a ele apresentado como modelar·, o aluno tenta 

o efeito de sent1do 

Pelas razôes que apr·esentsi, essa ter1tativa es 

fadada ao fracasso. 

hip6·tese na qual se baseia este trabalho 6 a de 

a passioilidade de ENSINAR, realmente, o D~E na 

tantcJ, -2A :Lo duas cor1d i 

se 1nscreva no D.L~ dar- condi 

alunas (ealmonte proou2~m esse texto. 



segu1r, uma exper1énc1a pr ica que realizei, ni~\ in 
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CAPITULO I 

DESCRil;~O DA EXPERIE:NCIA 

1. INTRODUi;Ao 

pr·oduziu. em 

1987 na Escola do Sitio, em inas, r1uma sala de 5a. 

Essa escola 6 uma entidade particular e fal fundada 

se contituiu en1 ua1a alternativa de ens1no d~ 

\! f'ts<':::~ i s t;énc i E:t !I ilo ~ue estava a~ontecendo na 1naioria das 

escolds. Assim, com a ~jroposta de uma que privilegiava 

Zi.l íílDti\idlji: a descoberta dos pr 
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DescriGâo da Experiência 

cr idn~as em fase pr olar, o 

ies>~ O curso ginasial 

a classe em ques \5a, l 98'")') foi 

s a primeira Para a qual eu lecionei na escola. 

Todos esses fato1·es justificam, mas esclarecem alguns 

Uu 

alguina resistência por 

teor :ta reservada a cursos de 

lise do Discurso) e que se apoiava en1 um material 

que ·:se: r· i t::t 

Evidentemente que essa possibilidade 

6, conto 

atende, portar1to, unta determinada classe social 

,:;tqui:s.i t:t.vu c.: lvel com esse custo). , ainda, o dado de que 

da p tica que desenvolvera desde sua cri 

, de saida, uma sel r1atural da clientela 
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que se constitui, Clt 

seu custo, como t tendem par·a uma forma de ensino 

mai-::; c:r it::ttlva 9 supoy·tam arr·lscar-se ao 

1" pelo sistema e um dCJS 

111" 

portar1to, algumas das do 

que o qu2 eu que1 i~ desenvolver con1 as crian~as 

estava nos manua1s <livros didáticos)~ Sabia 

lide) Etlguns textos produzidos Ror elas, que eu 

conseguira com a professora da 

da leitura, c ia: que os textos escritos 

r·ian~as eram muito semelhantes à fala delasª Ou 

da llngua oral (escr·ita>~ 

Ass1m, a par·tir do momento em que essas cr1ar1~as passavam 
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Descri;;~o da E;:periência 

parec1a representa,· um espa~o privilegiado 

ref}E,;;.:: sobre a linguagem. 

levá-los a perceber que o 

8 C.?.bsoluto, i o, 

de produ~ào~ Ass101 a linguage1n 

·fiel nern pura exp s1m 

CO'r!S tr 

tivo óltimo era que as crian~as produzissem un1 

t:t:>:tu ii efls;-~i\/0
1

; .. 

Uma critica reveladora da 

relatividade do um 

r i o 

p1·ovidênc1a consistia em 

tica er1guanto ncJr·ma, para que a normativiz 

percebida como algo sub 

Mu1tas coisas est2vam EYlvolvidas 

conhecia, OLt·tras eu fui conhecendo no processo, e 

outras pl OVcivelmentw No 



cor.stltuindo-nos e1n 1·tus mais criticas, atra di::t flOSSE.\ 

2. FASE PREPARATORIA 

Comecei o curso per a eles sobre as his 

lido~ ou assis·tido, e sobr·e os personageY1S que lhes 

Eles anotai am no caderno muitos 

per·sonagens dos qua1s idlamos. 1s fornos a biblioteca da 

desconhecidos. Depo1s ~les come~aram a fazer um levantart1ento de 

conclus~c que \:;udo E!t a 

desenharam o seu p f·io personagem, que era 

com o deser1ho escondido em baixo da car·teira, 

para cada colega, que ao recebê-la 

tenta\a l·eproduzir-lhe 

desenhos dos colegas eles perceberam que n~o havia nenhum igual 

8í~ 
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te i o texto narrativo se 

ti'fica por ser essa uma forma textual com a qual os alunos 

estav~m ·fan,lliarizados. gue eles produzissem 

8\/ i dór1c i a porisso repr·ese11tava 

de un1a 

3. PRIMEIRAS REFLEXOES 

Er1t , depois dos três primeiros textos prontos, come~amos 

o abalho de clnálise: Coloc~vamos os textos de um dete1·minado 

UCJô. 

i rld i\/ i du.Eot 1 mc::-nt;e,. 

or·togr e de concordência; id~3i-ii:\':0 rnal 

reproduzid~~ Eu tamb participava co1n suges 

, à clareza e ã coerêncian 
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1 dou um exe1nplo de uma ar·tálise realizada r1a sala de 

aula, que envolveu todos os alunos: 
?41, A desi 1 

1 is gue a tatu mol-reu o amigo dele o sapo ,-esalveu 

3 to e ele tinha Llm am1go que inorava lá,era um coelho que dis-

q se pal·~ o sapo: 

n 
i 

Escute seu sapo, você poderia ficar~ aqui por ur1s 

eu qUGí 1a ficar ~4Ul tea&pos eu cs·tou aqui 

os eu queria tir·ar ias e o sapo cor1cor·dou em 

ele foi acostumando com a idéia quan-

9 do Jã havia se o três meses ele chegou à concl 

castelo el·a mal assombrado 

em qudndo ele escutava tuldos de ratos, mas is-

li+ be que o coelho que foi passar as 

B1~ 

Esse capitulo 7 do texto da aluna, mostra antes de mais 

sua di·f1culdade em pontuar o te::to. 



Descrifj~O da Experiência 

e alterar~in as passagens com virgulas e ponto 

:l.to,. E:le tinh<21 

~~~>.Na linha 4, a marca foi com cor 2 (i ias mal for1nuladas> 

marcada com a cor ~, foi supri•nida uma parte 

tir-0\r 

c:oncor dc;u S'm f. i c ar 

foram suger1das duas altera~ com a cor 1 e uma com a cor 2 

o castelo e1·a mal as:sombrado.., 

vez~~· mas isso tudo benl. 

Em seguida duas sugestdes em cor 2 < •• NEle tinha medo me5mc 

cor l 
.,!, ' 

c:c:,ntrr:.:. ladr 

tinha um patinho de ouro 

IJm dia~-~)~ Novamente a pon ( " " • H c 11 

e, finalmsr1te a dltima alter-

acabou se suicidando e 

* ~ interessante perceber.~ na final do texto, que nem todas as sugestôes dadas pela foram 
acatadas aluna. Voltaremo-s a. esse ponto no ;IHJffiento d.a análise da e:;q:.<eriêllcia. 



Esse é um exemplo do trabalt1o de lise realizado nos 

ico capitulo~ Talvez por esse motivo 

aparecido nenhuma altera~ em cor 8 <incoerências) (problelnas 

é mais comuin aparece1··en1 11a rela~ entr·e capitulas)~ 

tar1ta, os capitulas passaram a ser ar1alisados, posteriormar1te, 

em blocos de três~ Assim, no caso do lo~ bloco (descri 

ia e se CJ 

ia proposta e se os dados cjessa 

colidiam com os aconteciínentos da aventura por ele 

\/i \/ida., esses 2contec1mentos eram compatlveis com 

1 ·~ > 

; rl era dada no ser1tido de que as 

infinitas. No entanto, se 

vivência tivesse pr·essuposto algo 

F•osto i:":\ ou imconiP&tivel com o posto, tornava-se 

do texto, as condi~ 

do aluno fosse a de 

tai::..:;; condi de qualquer forma sua escol!1a teria 

sido consciente. 

Pf OSS\S'i,:;J.UiL\ 

c:Dr\jLtfrtc per m 1 t :i. Lt"-·J·iws C,d.P f tLI lO 

B7 



capitulo anterior, ou n~o suster1tava as i ias do capitulo que 

a ele se seguia, e ass1m, sucessivamente. 

i, um exemplo de lise de uma sequência de capitulas. 

Cap. VIVI/VII/VIII 

um grupo de bêebados dera1n um tiro no bra~o dele e 

os yuardas leVcll ~n1 ele para o hospital do filho dele, o 

Eduardo, que disse: 

- Pa1, o que acor1tece? 

Eu e o Carlos vamos oper lo. 

O Eduardo salvou a vida de seu pai. 

caP~ Vl - Eu estava volta~1do para Brasilia e a comida do 

e eu tive que assumir e eu 

E~·d 2'l de n1aio 0 eu tinha que ir embora e meu 

pai chorou, mas e1e ia para o Rio de Janeiro ver as coisas 



Descri!i~o da Experiência 

" \flil <~ Ent 
~1o Rio de Janeiro e se 

edau em uol hotel 5 estrelas~·· 

B2 .. 

que ha\IiC:l. no tC2>tt:CJ Uili 

p~obleinB, com rela~ aos pronon1es, tanto de coloc ~~ GLtanto 

O te;d:;o 1 1)) c:oaH2€ii: a c:cJm i! E 1 c::~~ 

Ds alunos; 

F'Df' tant.:o, 

completaram <em cor 2; a id6ia ( •.. quando 

-~·' e, novamer1te o problema do 

pronome, alterando em cor 

C2\Pltulo seguinte, acontece 

aluno que escr·eveu o nome é Eduardo, 

lise, os alunos suger·iram que no lugar de 

houvesse a altera~ para a 3a. pessoa, ou e11 

aparecido como personagem 11 Eu''. 

unaa incoerência. continua.rdm 

pr-opostas en• CG1 1. Os CciPÍtulos VI, VII e Vlll ficaram 



o 5~U lanche e en pode pousar o aviào. 

VII 

que ir· para o Rio de Janeiro 

ver umas coisas, e foi. 

Cap" \)I I 1 

qut? 

capitulas no seu pr 

de cada h1st6r·ia variou de acordo com o ritmo de cada aluno. 

lise passou a ser realizado pelos 

Nessa fase os alunos 

ar•ai:tsà-los e desenvolvê-los. Ouanto mal~. 

ao analisar com mais calma a questão da troca de NEdu.ardoll por f{Eur1 
f identificada nessa 

oercetn que essa manobra do aluno era perfeitamente possível e a quest~o deixava de ser uma 
om·ameni:e de referência mal formulada e passava a ser uma qut?st~o de do sujei to que 

escrevia o texto. trabalhada atravé-s de figuras - narrador I pe-rsonagem I autor). 
Fica, ainda, 

quatr-o 
No moniento da 

nh<:o;·vAcC~n bastante interessante de que mais tarde o aluno suprimiu de sua 
cac•• ""w lJ ao capitulo Vllll. 

da experiência, voltarElftOS a esse fato~ 
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Descri~~o rla Experiência 

cada capitulo era fe1ta por miln*, o 

O crit i o lirnites de cada 

foi estabelec1do por eles~ Eu t1avia dito, somente, que 

, Ltm ep i ia, um acor1tecimento mais ou menos 

autOnomo, apesar de vinculado a uma hist ia inaior·. No entanto, 

muitos aluw1os me peagUfitavan\ frequentemente se 

com ou t:r·o:;:j rn i nhíii 

4. PASSO DEFINIDOR 

Agora procurarei descrever o momer1to que eu considel o o 

a1a1s dificil de ser descrito~ 

As coisas estava1n Indo muito bem~ eu sabia que muitos 

passos J~ haviam sido dados na di1 

eu guerla realizar cOi•l ci classe. Poiém, o passo definidor· ainda 

* Acredito que o fato dos alunos pedirem que eu fizesse a -corrEi~D da "forma(! dos seus te>:tos mostra~ per um 
lado, que- eles jà sabiam -que Uí'i.l livro teria que ter a de acorda com uma '1NORMAu 

,t,,nn1TTm essa liformal' ~ Por outro lado~ mostra que eles a nn;fooo,,., 

para atJlnolfem essa ;,forma11 
e~ que eles colocaram-se, n-a posir;~ de 

quem està produzindo um livro, e nessa PDsii~O escrever de- acordo com a uNOO.MA!l ~o reptesenta um ponto de 
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com eles sobre o que eu ctlainei de 

dt:i' uma 

consciente ou i1·1conscientemente, 

dE? i ;.~afldD de:? lado IIJUltas d1r··e~ posslveis que sua t1is 

i u1na determinada dir 

escolha, m0sn.o quanao 1ncor1scients, (tCJ 

tentassem descobrir para onde apor1tava o 

ia gue tivessem lido e Dual t :l nha. 

construlda pelo autor. 

Depo1s ·fizemos o mesmo exercfcio em lCJS 

outros livr·os e textos. Até que, consider·ei que a classe 

pedl gu0 cada urn ter)tasse descobrir 

texto, pa1·a Oflde o sentido apontava e o que ele 

siler1ciB d· Que cada UGi Uini!:>. 

(se poss!vel) a partir do Er-i·fim, urna 

rf::-fl 

Lembro--me muito bem desse momento do cur·so~ As crian~as, a 

principio, estavain animadas para descobrirem o enredo de suas 

his;t em segu1da ficara1n 

ia 
11 \/c! L\ 

* A no,:~o de '~enredo
11 foi mobílizada no sentido de '\tnidadt/' ~ , \Jcoerê:ncia"; princípios 

que estão na base da elaborad:o da autorL~h como vimos em Foocault~ citado na Capitulo I! {Segunda F'arteL 



Foi um momento angustiante, mas extrema1nente produtivo. 

ois do 

\/Cl tamos ccJfCJ 

a lnst 

E'St 

dos alunos:;. estava adiantada, tinho ~;ido urn.:::; 

1a. Acreditava que assi1n eles poderiam corn 

CjU.C.' 

mas que o sent1do 6 sempre uma 

ten1, antes de come~ar a 

individualmente, ora no 

ia de cada um, e fui 

LliH-0.?1 

Eles deveriam, er·· perceber· essa dir 

dela, o ·final da t1i 1a. Esse fir1al deveí·ia ter, 

Foi bastar1te d1ficil para os alunos darem esse passo. A 

escrita de cada um, nessa fase, deu uma parada. Eles 

dE? a 

todos os colegas. As pessoas r-eglstr·avam 

OP i r1 i tan·to sobre a his onde t1avia sido escrita), 



12, uma vez que poderiam se a favor, ou contra, 

m01s ou menos de aco;dG 8!fi rela~ào ás dive1·sas 

H tC:'l-6':\bD\- dos sentimentos do alur•o deveria caminhar 

o dele percebe; 

todos os alunos conseguiram vencer· este 

A sol que cada um encontrou para estabelecer a lig 

textos que trazem essa 

r-el sendo elaborada explicitamente~ H& outras, ortde o final 

(enredo/desfecho) 

rela~~o está irnplicita*. Enfim, como 

ia sal 

5. ENCAMINHAMENTO FINAL 

Foi com muito entusiasmo que planejamos, 

desses textos. Resolvemos datilografá-los, 

capas. Hs criar1~as se iJnaginavam como 

--------------------
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6. ALGU"MAS CONSIDERAí;DES 

ÜO de \/lSti..i lCO;. 

todo u cut·so. Esse envolvim8nto, fruto de uma 

meti possibilitou que aos poucos se instaurasse 

de coordenadora da 

p de ua~ sabet·· coletivou 

.• ·'· .•. 
<;;l_t,U de estudo e reflE;{ào te~ sido 

ci·iado po' ~les, culaborou ínuito para isso~ Eles se sentiam t~o 

qur::.'S 

somente um te:<to, mas, 

atiavés do texto, se experimentaram e1n um pr-ocesso discursi'JO~ 

Eu acredito que 1sso só foi possivel porque a refle 

acJuiltJ 



n1omer.to, que eles assum1ssem o seu dizer, 

~~ de quem faz um <no momento em que eles 

estabElecei am o erll·eoo e ~ ela~ consequente entre o en1·edo e 

dando, 2SSlnl, unidade ac texto. Real1zando, ass1m, 

aquilo que JlO come~o da experiência, ao falar de meu ob 

r-· 
c:. u ·fato de 

te:<tü GL\r·acitf:\ todo ~ curso Toi 

que eles 

Uifi 10 rnui tc1 

n l''1a i -ss. ,:). inda 

ia, vamos fazer outra, 

ias par·ecidos. E ois, na final do cu•·so, comen 

mais ou menos ass11n: tc:m que tf.H--iHi na r'?" DU 

tamente agora que eu estou tanto?''~ Per1so que essas 

fato de que a rel dos a1U'C~DS 

do começo para o 

l por 

* Como previsto na tonfigura{f~D dt? D.P. UJrlandi 801 



t:uoc; ~; GiC 1 ed J. te; s:;ido muito 

satisf ia a exper1ência, do ponto de vista p 

, do ponto de vista da lise do Discurso, há mais & 

ate11tamente o processo. Parece funda1nerttal 

escala••, ou melhor, 

ic:oH., 

algo realmente novo nesse pr·acesso v1vido e nesse caso, 

Enfim, Discur·so o trabalho ··~ ·-:!,{ ·-
tidU tecrn i n,::,t 

ai. E preciso tirar- as ias da exper·iência, r·efletindo 



CAPITULO H 

ANALISE DA EXPERIE!'NCIA 

1 • INTRODU!;l'!IO 

A experiência que acabo de descrever pooe ser dividida~ 

da p\-oposta da cria~ào de um livro 

capitules, sem uma ori mais especifica; 

3. UN1 te1··ceiro momento, em que os d1Ul10S passara1n a escrever- en1 

usarei apenas un1 dos 

produzidos 11essa expo~iéncia, 

passagen; do D.ü~ para o D.E. vsm nele marcada. 



da Experiência 

D cri io para a escolt1a desse 

c:!emorts t:x a~ que 
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1 - Folhas verdes e pm1tuda!;. 

2 - Caule comprido e curvado. 
3 - de tamanho mêdio, 

formato arredondado. 
4 - em duas cores: rosa e azul. 
5 - Miolo redondo e vermelho. 
6 - Gosta de àgua, vive em uma grama verde~ 
7 - Simpática e ensra•eu:lin:ha$ 
B - Terr1 mui tos 
9 - Nào tem famíi1a. 

10 - Gosta de aventuras# 
11 - Nome: Maríetinha • 

Capítulo I A vida da flor May·ietinha 

3'3 Tudo co~oo assimn~ 

3L!. Um belo dia de sol, na floresta do nascer, apareceu um passarinho jogando um monte de sementinhas na 
~015 terra~ Sabeii sementes de quê? De t1as logo depois desse cume\iou a chover sem parar e inundou 
·36 o solo~ Quando acabou a chuva n~o havia mais nenhuJiia seme-ntir.!i'la, todas tirham ido embora. menos uma~ 
·T·Y que logo depois nasceu linda! Era a flor Marietinha~ Todo mundo ficou feliz quando nasceu a Marietinha. Eles 
3B att': deram ll.l1la festa com comidas e bebidas~ Os passariíi.,OS cantavaíl~c; as os coelhos, os e 
:3 171 todos os outros daniavam. 
+ü E foi assim o dia que a Marietinha nasceu! 
zi· t A vida da flor Marietinha vinha sendo ótima com comida e fEstas e outras coisas boas. A 
.-c+2 floresta do nascer é uma floresta muito que a flor Marietintla fez um ano. Nesse dia seus amigos 
r:i-~3 lhe deram uma festa surpresa, ela adorou~ 
.~.t+ Bom~ o tempo passou e a flor Marietirula já estava com três anos. Bem amadurecida. 
ll5 

L+b 



itulo li ~ vida fora da terr~ 

5Lt Um dia quando estava tudo calmo na floresta do aparECeu Ià um homem cantando assim; 
:_:_:i5 -Uma flor eu voo pegar~ e para minha namorada eu vou dar! 
;:56 E como o homem 1~0 era muito bonito, e cantava totalmente desafinado~ todos ficaram com medo e foram 
57 se esconder, mas a flor Marietir~'ia ficou là porque n~o podia sair. Ficou morrendo de medo. 
~58 Entâo o tal hrnnem chegou perto da flor Marietinha, achou-a linda e disse; 
:s::;,; - Ê essa que eu vou levar e vou UiTi versinho falar\ Ela vai adorar. 
{:r O A flor se assustoLt ainda mais~ D homem agachou e pegou com o maior cuidado a flor. E a 
ó 1. coitada quase morreu \se o homem nâo a colocar bem na terra ela morre) Os outros arümaisft que estavam 
;;};:.: vendo tudo~ ficaram bastante preocupados. Que que vai acontt?cer à flor? 

64 
65 

68 
ltulo III O erlcontro dos ani1nais con1 Mar·1 

Ent~o o homem levou a flor para seu carro que estava do outro lado da flnrtf;ta. Os 
Marietinha estavam o carro, mas como ele andava ffillíto rápido, os animais ficaram para 

·7 L;. No carro a flor estava morrendo de sede e de fome, quando viu o homem parar o carro em frente de uma 
·.;:-':.i linda casa~ Ele pegou a .Mari (que caso voc~-s .saibam é o apelido da Marietinha) det.l para uma ffi'Jlher que 
7 6 estava na portao e disse: 
'"?7 - Uma flor f para urna flor~ E .ela falou: 
7iJ - Qhi Que linda, voo Já. 
·,;·,~J Ela entrou em casa e Mari Gifl um vaso de terra molhada~ Que sorte! Por mais trinta segundos 

Bü ela morreria. 
t31 quando encontraram u,;n cachorra e pediram 
ElE:~ Ele disse que sim. Eles o levaram a terra onde a flor ficava. O cachorro cheirou e saiu correndo, 
d3 correu.J correu, correu, enquanto os outros vinham que paroo na casa onde a flor estava. Os 
h''+ animais muito e se esconderam atrás de uma e esperaram atã a mulher sair. 

Depois de duas horas ela saiu e disse: 
Dó ~ Vou fazer umas compras e por a flor na janela. Assim que ela saiu os animais correrctitl atE Mar i. 
H7 Ela ficou tào feliz! Eles a tiraram com um pouco de terrat 1r.as ela disse: 

- E a dona dessa casa? Ela ficou tfto feliz Vamos colocar outra flor. 
Eles colocaram outra flor e foram embora cantando. 

ít;tllCJ I\,) 
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No caminho para casa o cce1ho que estava carregando Mari~ tropeíj_OU e dei};ou.-a cair mas nem n se 
de propàsi to para dar uma passeadírM'la. 

mnSE;guíu sair~ Ficc-.u gritando, gritando, 
tocou li. Quando a floresta eles pensaram que ela tinha 

O onde !"..ari caiu era um buraco e por isso ela 
::.01 que apareceu uma ff~lher loira de cabelos longos e disse: 

- Que flor rara e tE1T1 em nenhum de pesquisa~ vou Só que essa mulher 
O::i tinha um vaso de terra e Mari 
o':l isso os animais estavctJH dando lJ.fila festa e nem se preocuparam com- Mari. 

.L o~: A mulher foi ate o aeroporto e entrou num que ia para o Instituto de 11Flora Verde!\~ A 
:L ;)6 demorou uma hora • 
.l 07 Quando chegoo, a lllUlher disse: 
:1. OB Professor, trouxe uma flor que eu nunca tinha visto. 
:L(!'~! -Hum! Deil~e"i'/'le ver, disse o Ela vai ter que passar por uns testes. 
J i t) Primeiro o um copo com álcool e enfiou Mar i là, ela se desbotGU e ele disse: 

- Uau! Q-ue re;;is;têncjta 1 l ' 1 .,, 
I 1 ~:? ele um adubo~ e depois de uma tigela com algod~o. Ela superou a todos os 
:L .L w te--:;tes e o professor disse: 
:L J. LJ. - Essa flor é muito rara, por isso náo devemos mexer c0!1l ela~ - E Nad pensou: 

- Ufa! Pensei que n~o iam me devolver. 
Mas outro professor disse: 

1 .~ "/' - Deverílos mandá-la para uma botctn1ca. 
1 1. ü Entâo, logo depois a if!tilher mudou-a de pegw um e foi para a botánica. No caminho a 

.L;:;· mulher mas a flor e estava mui to ela olhou para babm e viu sua depois olhou 
c::o- para o lado e viu uma jaril:?la aberta, olhou para a cara da mulher e pensou: 
;:::: :t - Se eu pular~ ela vai pensar que me roubaram. 

L2E: Ela foi para a e pulou, e por sorte caiu no lugar que ela ficava. Todos olharam para ela e 

1 C:~3 perguntaram: 
i:2Lr - Onde você estava? 
ir.5 Eu por a!. E ni!o contoo nada a mrrarrom. 

j <>'7 
j, ;._ .' 

1E9 
:t30 

13:'i 

itulo \) 

13.::-:, todos tJ3 animais se esconderam em suas casas e ficaram com medo. 
bateu um vento super 

l ~~'} Mas aquele vento n~o era um vento ruim~ pelo contrário, era um vento m-uito boin, porque ele trazia o 
.. 3B pÓlem para as flores e parii a flor Marietinha. Nesse dia aconteceu toda aquela 
::;v:? que todo mundo jà sabe e Nasceram três florzinhas, trigêmeas. Urna era outra ras.a e a 

:;. 'l·Ü outra roxa. Quaru.:io elas nasceram M-ar i disse:: 
t Li-1 Como são lindas! lhw vai se chamar Laura, outra Carol e a outra Juli. Laura era a vermelha1 Carola 
:;, ,.c rosa e Juli a roxa~ Nesse dia todos os anirr!â.is foram buscar água da mais pura para elas e deram. LHna linda 

y,.;;:: festa onde Laura~ Carol e Juli aprenoeram a dani;:ar com todo muncto. 
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ltulo VI 

Depois que nasceraíil as 
completamente. Todos os animais 

Laura, você quer 
Obrigada • 

quer terrii nova? 
Obrigada. 

- Juli* quer mais 
- Nilo • iluer i do. 

três florzinhas; Laura Carol e Juli, 
pensavam em servir as trés florzinhas~ 

a floresta do Nascer mudou 

porque eles pegaram palha~ montaram uma cama, colocaram terna e plantaram as três. J 

A flor Marietinha cor~ou a se sentir e ficoo sozinha em um canto chorando: 

ó6 
i 

:tL;S.l 
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175 
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·- Os animais ligam mais para mim! 
As florzinhas FErceberaln isso e foram falar com Mar i: 

o que està acontecendo? 
~ Nada. 
- N6s sabEil"'!DS que você está desprezada, mas agora 
Quando Mari ouviu isso deu um ab-raq:_o nela-s e CDi'lie~ot.í 

vamos mais 
a chorar. 

itulo \)11 (~zulad;,::\ 

para ele--s sO para voe~. 

178 Depois que jà estava tudo bem na floresta do Nasce-r~ aconteceu uma coisa estranha: apareceu uma 
'"''"··, .L } coisa diferente~ uma coisa com antenas amarelas e disse! 

' EJO - Oi~ 

1 a - Como -ê que- você sabe meu nome? 
:L B2 - Eu sei de tudo que acontece nesta floresta~ 

Ela - Por 
:u::i~~. - Porquê~ eu te digo oe!?OJcs • 

. L LJ;;.:; ~ O que você quer? 
:tEU:; -A borboh:ta disse que ela veio de uma coisa ffitiito importante e pediu para Mari chamar 
1 Ei'? todos os animais da floresta~ Mari saiu feito doida pedindo para os animais que fossem para o Canto das 
1 ü8 Arvore-s ao me-io dia. (Canto das era o lugar onde se-mpre aconteciam as reuni!$e-s na floresta~) 
l E\'0> Meio dia E!1i ponto estava todo mundo li!~ e a borboleta disse;: 
:1. <:>(: - Boro dia para !ieu nome f: Azulada e sou a fada dessa floresta& \!im observando tL;do aqui e vim 

c' avisar vocês que o inverno e a:-qw fica 111-Uito frio~ Mari disse: 
~- 1712 - Ih! e iflESilliJ eu tinha me esquecido 
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,. Eu vim av]::;ar isso à 
- üuando a borboleta foi 

Todos da flore-sta do Nascer ficaram imlito pn.:ocuPi:H.ios tom o invern-o, 
sei! Eu tenho uma Ptima que mora na floresta do Crescer e là é o ronh->r 

quar~o aqui e frio là é calor. 
que 

malas ••• 

- f isso mesmo! Disse o vamos para lá. 
- Vou escrever Uiict carta a ela avisando. 
Mar i escreveu e a prima dela dizenrlo que eles poderiam ir que lá ~:stava super calor. 
Depois disso, os outros três dias foi b::xkl:s pegaridü rnupas~ cenouras~ sapatasj 

E quando todos estavan1 prontos Nari disse·~ 
- Mas là é mui to lorme quem vai nos levai? 
- [ls cavalos1 N&; podemos rh,,má-ím; 

cavalos aceitarallí foram todos para a entrada da floresta~ que era no sul, 
ainda iria demorar sete horas. 

Quando lá, a 
~ Qi! Tudo bem? Achei 
Cada animal achou um lugar 

Os primei;-os meses na Floresta do Crescer 

de Mari disse: 
vocês terem vindo e 

para ficar e se instalou. 
mais dt:<Pois se acost!.iíDaram e estavam gostarn:io 

muito de ficar là. Todos os thas eles brinc.avetT! e bastante. Mas coa.~aram a senti! saudades da 
flore-sta do Nascer e fora.1i fi-cando tristes~ Laura, Carol e Juli choravam todo- dia e Mari sO as acalmava 
contando do que acontecia na flore-sta antes delas nascereíü, que um dia elas c:ome•aram a chorar 
e n;lo queriam parar mais. Mari fez de tudo e não adiantou. Depois de muitas horas de choro, Hari resolveu 
fazer uma festa e com a festa elas parara1n de chorar e foram danii-ar 

1tulu X 
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Na noit-e do dia 22, quandc acabava o um dia antes deles irem eml.:.HJL3 a Marietinha teve uma 
conve-rsa COill a Azulada; 

- Pois i! Aztlia,óa, eu sei que sou uma flor diferente -das outras~ porque eu ando e- as outras r~rh 
mas eu as pessoas e etc ••• 

- ü que vncê quer!? 
- Eu quero que você me diga -s-e tem algum de- me tra:rlsfonrtar em p-essoa e ficar um !T!ês na Clua<Je, 

mas aqui eu quero que pan?(Ja que tru fiquei uma noite fora. 
-Bem, isso ê quase impossível, mas há jeito~ 
- Qual? 
~ Você tí?ili que correr mi 1 metros a tê a mais alta que tem aqui, suba nela e você- vai encontrar 

um nele. Enquanto isso eu todos aqui e vai ser como se nada tivesSE acontecido. 
-Vou tentar! 
Logo depois 1'1-ari COufeiOU d correr, quando chegou aos setecentos ílH?tros pensou: 

Como e-;tou Mas eu ti~nho que conse,;Juir! 
E por fim che9oo a árvore, subiu nela~ o que não era nada difkil para quem Jà tinha corrido mil 

metros, no bur a.c:o~ 

averüda 
ela aparecs~ com uma saia e mini 

da Río de Jar~iro. 

Ítu.lD \/ ·;· 
~\ .!. 0 lD. 

Mari ainda no tlU?SirKJ lugar em que tinha parado, pensou: 

em pleno dia na 

- Pmfa vida, eu sabia que a. cidade era movimantaca., mas nem tanto. Agora eu tenho que com.eiar a 
pensar no que eu vou fazer~ noss-a! Eu tinha esquecido do dinheiro! Como e que eu vou CiJl1\Er? E ir para a 

abriu a sua bolsa e ••• 
cruzados! Ainda bem qu-e um tio meu, me ensinou a 'lida na cidade e 

principalmente a contar lÜrlll-eiro~ Bo-m, agora eu rr co-mprar UI& biquini, comida e um kichenette. 
Mari peJT;ou que jà estava cte- seu nome e resol·;eu que na cidade ela iria mu-dar de nome: 
- Acho que vou me chamer Catarina. Cat-arina cai ser meu oome. 
Ent~o Catarina foi procurar um kichenette e achou uma de quinze mil, cnmpcrou a foi decorar~ ficou 

lindo. 
Lo,:;;o em gastou cinco mil eiTI comida. mais cinco em roupas, incluindo um biquíni e disse: 

a-gora que j4_ orgamzei tuda~ Vou come-iar minha vida . 

No 2o. de mar!hã~ Catarina foi à praia com seu biquini novG, mas teve que ir embora 
porque sabia rlddar 2 o sol estava muito que-nte. Mas de tarde ela pensou$ 
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~ Eu sou sou-:' 2u vou ter que aprender a nadar. 

Ela foi á praia e jà fm entrando na água~ que o mar estava bravo e ela se afogou~ por sorte 
apareceu um cara que escutou seus e foi correndo salvá-la. Pegou-a brai;:os e levou-a a 
praia~ Ela e ele disse: 

- De nada, mas como é seu nome? 
e o seu? 

- Obrigada de novo Dick~ 
- ~ sempre um prazer garotas bonitas~ 

Quando chegou em casa~ ela pensou! 
Que susto eu passei ff!Enos eu a nadar e conheci um 

ltulo X.L'l:i. 

No dia depois de um-a noite de sonhos com Did~J o garoto que ela en-controu na 
Catarina ficou pensando se iria nu n~o encontrar ele de novo, mas, por PTecaJ..tido ela se embonecou toda e 
vestiu c rosa e preto. 

Na Catarina nâo parava de procurá-lo discretainente que ele apareceu e ela que 
estava dormindo enquanto ele c-axT!inhava em sua que nào era büboj percebeu que- ela estava 

e rESOlveu continuar a farsa! 
- Catarina~ acorde vocé· vai se queimar toda! 
Ela que ele dEsse um beijo nela e por isso n~o acordou. Ele deu o beijo e ela acordou~ 

me Eu estava dormindo e n~o te vi. 
~ Eu acabei de chegar, In-as vamos -à uma lanchonete-? 
-· Vamüs~ 
Eles fora;n na lanchonete s e sentar;;un na mesa que dct\id para ver a praia e ficaram conversando~ 

ítulo V Tl! 
<\ .L \/ 

Enquanto Catarina -conversava e estava l-ã no Rio de Janeiro~ nem se lembrava da floresta~ e do trato 
cam a Azulada. Os dias já tin1a.m passado e ela tinha uma SEilíana no Rio de Janeiro e quar!dn esse prazo 
acabasse ela teria que ir para a praia iii8Ü1 noite e correr o mesmo tanto que ela teve que correr para ir. Se 
passasse da prazo ela s6 teria chance de voltar depois de três anos e os animais jà n~o e-stariam mais 

teriam sentido sua falta. 
Na ainda eram 9:3ü h. A hora em que h-avia saído. 
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Mari v·oltoo. para casa e chegou d c:rnclus~o qu-e estava apai;mnada~ Ela. tinha coinbinado com Dick dele 
ir para a casa dela ás 7:00 h para e assim que ela arrumou a casa e foi se aprontar. 

i tulcJ X\/ 

Eles se enc:cmtraraílh arroz~ e ccn1versaram bastante. Ele foi embora 
meia noite~ portanto, só faltavam seis dias para o prazo tel-ro!''"'"• e ela ainda não tinha se lembrado Porque 

Na Azulada esta'ia o feitilfo para tudo e era tão que 
de-morava 2xatamente seis dias para acabar~ 

E por coirn::idéncia os arumais &Stavam sonhando com Mari na que fiO sonho deles ela t.:rstava 
infeliz e llD sonho de Laura~ Carol e Juli, Mari estava chorando nuüto e abraijando-·as~ 

coma Catarina, estava totalmente diferentey com to diferente etc. 
Uma semana 

e-squeceu. 

Mari lEiübrou-se de suas mas foi d praia e 

1-tulo X\/I A festa de anivel·sàrlo 

Faltavam ci ncu- Era dia 7 de outubro~ uma data 1Wito especial~ 

Sabe de que? Era de Mari e ela 1a dar uma festa, e por i-sso~ mais um dia ela se 
!Eíllhrou. Eram prfeearativos pra pra coc-a-cola~ sorvetes1 

,;gc:ora•:<!o ••• Tudo com a ajuda de D1etd 
A festa ia ser 

cor-de-rosa tipo totTiara. 
branca~ 

sete horas da noite e j~ eram 5;3-G h. Ela foi a costureira e encomendou um vestido 
que caia e um d2 salto prateado. Dick ia com uma amarela e uma blusa 

Eram 100 Bastante, para C5 dias que ela ífiOra\'a là. 
A festa foí uma del!cia 1 Durou ate 1:00 h da m;;•iruoa1lri. 

]. tu lo X\/11 
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Catarina estava super cansada e dormiu atê mein-dia~ Quando acordou, tla arrumou a casa s fez 
macarronada de al~f~Qlfo~ Ela comeu bastante e foi deitar porque tinha darNJ:ado mui to~ Quando já est;;r1a 
descansada ligou para o Dick e eles ficaram jogar.do baralho 

Uilta. 

anoitecer~ Catarina 

Dick ficou morrendo de raiva e foi embora. Eli.i saiu e foi jantar, no restaurante ela conheceu duas 
meninas -super e ficoo mas como estava muito cansada foi embora cedo. 

As -meninas que ela tir1ha conhecido se t:hi.i!1!:avam Ua e Tina e eram -solteiras~ Tinham vint-e anos e 
moravail'l em Botafogo~ Elas eram irmàs wrenas, altas e muito bonitas. 

itulo 

tio dia seguinte Catarina acordou super disposta e alegre. Nem tomau café e fm para a Dick 
deu wna ,,,,,.,", de brilhantes e disse; 

- Quer se casar comigo? 
- Oh' Did;' Estoo t:io 
- Corr~ você quiser$ 
E saiu correndo. Catarina ficou tcl:la encabulada e foi para casa~ là ela náo parava de pensar nisso e 

de peE"Saf no trato que fizera com Azulada. 
E Ela só tem Wfi dia para se lembrar, 

itul\J XlX 

Catarina teve uma noite de sonhos e quando veio na sua cabe~a: St.!as três filhas~ ela ficou 
deu. um da cam-a e foi olhar a e quando viu que o trato acabava no dia seguinte, 

sabia o que fazer e desrnaiou.. mas levantou-se na meSffia hora~ sabia o que fazer. Veio tudo 
a sua cabe~a: o trata~ a floresta, a mudar~a, o pedido de casamento e ela nâo sabia se voltava ou náo. N~o 
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it~ulc XX 

Depois de muito tempo pensando, a autora tomou uma e contou-a para $ •• A personagem1 
\P!;rson<>9E!m porque ela não sab1a se chali!ilVa de Mari ou de Catarina~) Ela wuviu com aten~ão e concordou! Que 

curiosos? não pare de ler porgue agora! Neste mesmo capitulo, vocés saber qual foi 

{~ dec i 

Catarina estava deitada no quando reparou em um quadrinho que estava escrito; 
H Vida é a melhor coisa que e:nste e que uma pessoa 
Quando leu isso ela sentiu uma coisa estranha e pensou: 

t Minha vida nào ô aqui! Eu tenho amigos, 2 nau posso ab,<ntion.á-lGS 
Ela escreveu um bilhete de "trt!s para Dick explicando tudo~ disse que o ser 

dele. Ela escreveu o bilhete inteire chorando e S4bia que ele iria encontrar porque tinha a chave do 

Catarirw ficou deitada o tt:If!PD todo porque teria que correr muito. 
meia noite! Ela foi para a praia e come!fJJU a correr. correu, até acabar os mil 

metros. E~ de ! ! ! Nari estava em 

- Como foi'? Pensei que não vinha mais~ 
- Foi wna experiência e tanta! E quase que eu 

mesma, apesar de achar que cresci mais~ mu-ctei, estou 
filhas~ Dnde elas estlo? 

floresta do Crescer e Azulada estava esperando por 

volto mais. t uma sens<;;:ã:o eu me sentir eu 
amadurecida e já posso cuidar muito bem de minha-s 

- Dormindo alL {Apontou para o canto direito f$ 

-Que lindas! Que bom! Eu \roltei! 
Azulada a floresta e com o gn to de !1ar i todos acon:fctr am espantados e 

disserain; 
- Que engra~ado Mari~ eu soru1ei que você estava mr' forma dE re-ssoa e na cidade, muito infeliz. 
- Eu 
-Eu 
E todos tinham son.~.ado a iírt?Süia cmsa. 
rlari riu um 2 disse: 
- t:! Quem sabe foi verdade. 
E todos come!f:aram a rir~ m.as no fundo no fundo Mar i estava pensando consigo mesmiH 
- t~~~ Quem sabe eu fui infeliz e nem porque lá era tudo t~o diferente •• ~ 

.i :1. J 
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Eu em escrever o livro com a personagem flor~ po-rque flor e uma cmsa bonita i? que quase 
livros cumo personagem prm:l;,a:,. ~ usada em 

Mas eu pensei prímeiramerd;e em flor. Eu P!?I1St:<L em u1na caneta, ;lias caneta eu Já tinha escrito uma 

Foi ai 

Apesar rle esse ser meu oromom'n eu já tinha escrito 
eu pensei outras cols;;s, mas nada p-arecia bom. 
Gllt~ dw uma luz na minha cabeiia: uma flor! t. 

diferente e delicado! 
comecei a escre-\ier ••• 

Uma flor e animais. Eu adorei. Era o 

Eu morava em Curitiba 2 mudei para Cam;;in;as no comeij:o do ano de 1987~ Entrei na escola do Sitio com 
eü1 escrever, ilh:J:s 

de escrever wü livTo. Achei ótimo! Ia ser uma aventura e uma 
de- ter 2;colhido o personagem flor, eu comecei a pensar que tipo de aventuras iria escrever. 

No comei(JJr como tinha a pn:rfcssora ia falando passo a passo 
o que era para fazer1 e quando ela chegou no enredo ••• Que Pensei que ia ter que fazer tudo de 
novol toda a tinha que ter enredo e a ilünha nJ.o tinha. Erauli aventuras de aventuras. 
Foi ai que eu inventei a transformai:~O e fíqu-eí tranqui1a~ mas logo depois veio outra 

~ A flor Marietinha fica ou volta? 
.)L; Fiquei semanas perr;;ando. Foi ent.âa que eu cotnpreem:li que a vida dela era na flortf;ta e decidi que 
ry::/ ela voltaria~ Para mim foi uma enorme t.mperiêm:ia esnever E-sse li\-Tü 2- eu acho que esse "final era o 

o que acham? 

llE 



hist6ría muito criativa e com muito 
bmü ta. Eu não 

Alexar•dra <amiga) 
A tem e um ba11 enredo# 

Dar'íiE:'l i·,·J:L·:;;.iliol:L (~"tH!iqu) 

Eu achei a histOria muito boa e 

Edu 2:\iH i~;] CJ) 

Sua história é legal e imaginàna. 

23. b 1 i:) ·; ··1 ;~l \ ,;;( fij i Çj ,.:;\ ) 

Dani, eu acho que sua ""'m"" está bem bolada e chocante. 

Maria 1r1a (amiga) 
eu achei sua ótima, com rnuitas m<>ti;rías chocantes. Gfuando eu 2stava ler;do parecia 

que esta\;-'a sm1handot n~o Gilvia nem um barulho~ 

da decis~o, nào sei crnoo você conseguiu, eu conseguiria~ quando li seu eu vra 

Solange (professot·a) 
se parar a leitura antes de tenrdnar ~ E quando se 

sente-se uma tristeza 
em forma de 

l··J2~1 E2Y12 

real 

F. 
n 

e o 
ê linda. Foi com mui ta arlmirai~o que actrmpantrer 

e com mui to orgulho constatei um eqml lbr i o 

Welm~ \professora I 3a. série) 

Um real questionamento 

essa cabecmha em suas entre o 
entre os dois temas~ A hist6ria é para 

u 1 nTD é suave~ Ele ts11 o sabor e o saber de que 
sensitnlidarie com -que elas interp-r etci.ü; as cmsas da natur-eza. 

de mais atraente nas 



3 .. SOBRE O TEXTO 

aqui~ como o aluno pr-oduz a passagem do 

D"D" j,) ,, i:::" " 

uzir tal 

da autor1a, o que~ diferente de 

Fl"üdUZlf 

pr·1me110 caso há a 

D que;:. estã envolviaa aqui, é a ques do ''acreditar·--~~~· 

do ponto de vista da lise do Discurso, 6 percebido pela 

11
CCi1CJC1iOt-- ~2; 

l u.g.;;;.-.., de .;:.'I.U to r 

como 

a autor·ia ~' nesse caso, apenas um dos efeitos de 



da 

eito com o texto. Sendo 

como se tt·ata de uma 

const1·uida enquanto 

efeito se~·a produzidoy na narrativa, pela posi de 

etc 

Vl)'à n1arcaaa por· uma outr2 posi C{Lt2 ::;;(-? C3F 

s;u,JE0ltC3· .. 1Git { u 

sentido, é concebido imag1nariam211te pelo alur1o como uma figura 

., e!. H 

.!.<:;\ no (uin 1 ivr·o.J 

':5UJC1 'ttJ qu-d.i"idO 

C:ÍCJ :0 .. 0,. 

que se ir1screva no D.E. e saber 

t! ,. 

CfJ!l'iO -~s(:;:• 

da autoria par parte dos ríem 
hifltJOOCD e-m Uili dom :i. nio consciente dos proce-ssas gue ai envolvidos. 

de autoria para w su;nluh onodl>71t a passagem do D.O ao JJ.E~~ ou d PL<f<PTPii"O 

que o sentido e a coerência do seu te:;to n~o llWt1lPre-jà-lá~~~ Estão~ naquilo que a ele t: 
pelas enquanto tal:! e, colucar-se com.o 

rc;;pcns,iv;;l pelo texto. Como veremos a seguir~ 



da Experiência 

illSt~llCias Se nroduzeNl si-,•,-,,,l·t·a•,-,9~'-•'l'~~,+,~,,- ~~p--,~~ 1 -,·,- · 1 t r '"" · -· <"' --- .. - ._. ~---' 1,-. -·- '- ~ ;"";(::) C:aS:í-0 C1D ·;;[2;.; ·;_:o 

f' 1 c 

Lodo o 

ti' coltJcada:r 

sujei to w-;:;;1_ e~periéncia pr·opriarnente 

afo, assim cor1strulda, tem o efeito de mostrar 

como ter1do sofr·ido, com a e>:periência pela qual 

••, que a experiência de escrever· algo de l1 " c 
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s;,;:Jl is:ntar 

ias gue precedem a rel do alur1o com a escrita na 

1mage1n do que é um livru~ a 11nagem 

tinha experiéncia em escrever livros, a pr-ofessora 

especifica. Na narr~~1va, 

ito se cor1stitui inicialiner1te 

contar (''Esta é uma 1a muito bonita~ •• ~•). No 

ia fo1 sendo escrita dul-an~e todo o 2110, e 

~apenas o 1nomento inicial do CUiso, 

ia, r1esse momento a1nda existia, apesar de 

o 

v'C::y··l:Jci ';"~C SC:?rl ti dü q LHE 

aal, toda sequencialidade dos 

fatos & constru!da com verbos no passado (apareceu, came~ou, 

1113 
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per1nite perceber 

que & um efeito de sentido produzido por uma 

de todo o texto que Frecedia o capitulo, uma 

foi pedido que as alur1os 

tendu tido, 

proposta de finalizaf a t1is 

um '{ '•H 

No meu por•to de vista, a dd~1da e a 

CjU6":il 
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seria possivel compl·eencie-la da mesma Torn1a, antes e 

depo1s da e.:1stência do finala 

Assia1, os alunos puderam perceber qLle se tratava mais de 

ito e pela materialidade do te~to. 

dfa uin 

o interesse est~ em 

compar"-"'~ 

narratl a ••m •• Depois de muito tempo pensando, ª 
e col·ltou-a para a personagem# 

Lam essa camPal d~~o, o que se fercebe, em pr·11neiro lugar·, 



Anàlise da Experiém:la 

pessoalmente eu(2) decidiu , que acon~ecer·1a com ela. No 

c::m 

Ci 1 t-D di;.:: t-c:?f)C!C.J 

.. ~ ... 
U;:;t 

~(2 m1m foi um~ enor-me experiência escrever esse livro e 

d ) 

ü SUJL'J.tc:t se; cunstitu:L 

um livro,isto é, alg CjU\0 

como dutoc, c1n 

c..urno a.L que, apesar de achar· a dscisJo sobre o final, certa 

c::d(" 
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Para concluir, podemos dizer que o pr·ocesso da passagem do 

o SUJeito que produz o texto: 

i (J 

que 

1 pela p 

Ltrn 

Para re-produzi-·lo basta 

à diferen~a que hà entre prodUZll- a passagem do D.O. pa1 a o 

D.E .. Nesse óltimo c~so o 
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da 

ç\U 

\descri da experiência). 

lise r·ealizada na 

s2la, o cllUrlo Eduardo havia supr1midu do seu ·texto final, os 

capitulas analisados a classe« Out~o ·fato interessante s que 

~~ n1eu auxilio, enqLlanto professora, para 

do Eduardo ter desejado Pl·oduzia· L!m 

instituiu o professor·· como m~diador 

a.Ci- SUPl" i til ir· 

~apltulas analisados pela classe, ele r1egou a possibilidade de 

lU que ele tiv~sse r·ealizado a passagem 

lugar é possivel per1sar que E0S2 

teria tido a me11or chance em um cur·so tradicional de 

.. ~ ' Ilngua porcuguesa. 



textos do D.E~ foi bastartte i r·1esse ano~ uma vez que e Gs 

lasse {corlstituida de livros trazidos 

ia de vinte livr·os cada um. 

por fazê-lo de forma imbuir esses textos de un1 caráte; 

alur•o~~ assi1n paSS2SSCifl a coy·lslde;·&-los por uma r1ecessidade do 

l 

COiii() Cl 

ensiYlO tradicional faz rar·ecer-

com oase sm outros 

a vivenciare1n a elabor 

.i ... ~ '1 
\.·.;;;\.!." 
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co1 foi 

a pat·tir das respostas, questionar a pr 

aS5li0 co;no el~ se 

áJ hoje, no Brasil. 

pr·ocur e i rnos tr2.l'" 

Ei-U, i te; 

t ::.11 



quc1 FrJ- t 

teoria que mobilizou toda a ref"Iex quc0 o 

Passagenl de u1n discurso par·a 

ria passei durai1te a 

No entanto~ visto por 

podem constituir, da mesma forn)a, a 

Mas~ apesar oisso, es 

io, sim, mas que uma vez e~tabelecido, passarà 

., út L 1 
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