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1. Introdugio

Procuraremos caracterizar, neste artigo, as diferencas

entre uma boa e ma narrativa infantil, aplicando uma versa° ex-

pandida do modelo de Stein & Glenn (1979), num corpus retirado

de uma amostragem de populagio de pre-escolares, conforme tabe-

la 1.

As fungaes mais importantes da narrativa que fundamentam

o debate säo as de constituirem um dos instrumentos utilizados

em todas as culturas para a ordenagio da experiOncia l , para	 o

desenvolvimento da competincia comunicativa 2 , para a manifes-

tagio estetica2 e para a elaboragio dos conflitos infantis4.

Nio se restrinaem, pois, is fungOes assinaladas por 	 Embree

(1978): referencial e cognitiva; social e avaliativa; ou is de

Labov & Waletzky (1967): referencial e avaliativa.

A discussio sera feita levando em consideragio as tr.&

primeiras fungOes. A fungi° especificamente psicolOgica	 foi

analisada em outro artigo
5 .

Tris guestOes sac, aqui debatidas: a nogio dialetica	 de

esquema6 e desvio (foreground) em analogia com a colocagio 	 de

Sapir de que a linguagem se desenvolve entre dois pOlos: 	 li-

berdade e contermo (1924); a fungi° estetica do contador e 0

drama; e os esquemas subjacentes ao texto em contraposigio aos

esquemas processuais.

Indiscutivelmente, o dominio das formas é imprescindivel

para a ordenacâo eseetica da experiencia, no caso, atraves 	 da

utilizacio de um ginero especifico da narrativa, o conto	 de

fadas. As formas sio o produto de uma elaboragio coletiva	 e,

dependendo da cultura e/ou ginero, apresentam maior ou menor
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campo para a variacEo que e o imbito da criatividade.

NSEMA: 29	 NSEB: 31
BSCOLA	 MI	 BARMAL IE	 SUBIC/2AL	 MB	 JAR SUBWMAIS

SEM	 MFM FMF	 M	 F	 M F

4 a4;11 2 2 1 1 6 3 3 2 1 9 15
5 a 5;11 2 2 2 3 1 3 13 4 5 4 1 14 27
6 a 5;11 2 2 1 2 1 2 10 3 3 2 8 18

6 6 3 6 3 5 29 10 11 8 2 31 60

TABELA 1. DistrituicEo da populacEo por NSE, faixa etirla sexo e escola.

Conforme Hickett (1958:554), as culturas igrafas que de-

pendem da tradicEo oral, como forma de documentacEo,apresentam

mais rigidez a variacio (Hendricks, 1973:20; Jakobson,	 1960:
358; Boas, 1940:491). Esta mesma observacEo a vilida para a
narrativa de criangas pri-alfabetizadas. Cabe, tambEm,	 assi-
nalar a menor variedade de gineros (Longacre, 1983:9) e, den-

tro de cada ginero, o rnimero mais reduzido do repertOrio nas

culturas igrafas. As criancas que recebem unicamente a narra-
tiva oral tendem a ter preferEncia por uma estOria e Tao admi-
tem muita variacEo. Protestam quando o contador altera a ver-

sio conhecida, conforme o exemplo a seguir:

Contador: Prucuraru
Outra crianga: Um macaco!

Contador: M?

Outra crianga: Um macaco!

Contador: Macaco, tido!

Curaru um liEo.

No reconto de uma versio diferente de uma est6ria jE co-

nhecida, a crianga tende a preservar a versão internalizada.

Mesm0 assim, pode-se dizer que o campo para a criativi-
dade a vasto, sendo mantidos o esquema narrativos, que carac-
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teriza o genero e o conte5do narrado, ou seja, a esteria

stricto sensu, conforme assinala Genette 7 . 0 imbito para	 a

variagio vai desde a maior utilizagão do relevo ("vividness",

para Longacre, 1983:10-1), ou seja, os recursos 	 estilisticos

que preparam a expectativa e valorizam o climax, ate os verios

matizes que alimentam a progress5o 8 da narrativa.	 Recursos

como a dramatizag5o9 , o esticamento do tempo da esteria atra-

ves do tempo narrativo (durag5o), ou vice-versa; 	 par5frases

resumitivas ou expansivas; use de tropos, de recorrincias 	 dito

margem a criatividade.
0 dominio das formas, no caso, do conto de fadas, possi-

bilita ao narrador maior criatividade. Outro aspecto diz res-

peito a criatividade do contador 10 , que assume as	 dramatis

personae, atribuindo a cada personagem a sua voz caracteristi-

ca, colorindo a narrativa com claros-escuros, acelerandos, di-

minuendos, vivaces: apresenta variagiies bastante grandes 	 nas

chaves 11 , em contraste com o mau contador de voz monocórdia,

para dentro, comendo silabas.

A fungi° histriOnica encontra amplo espago no contar es-

terias. Cumpre assinalar que, alem da criatividade 	 dramitica,

ao assumir diferentes mascaras, principalmente a de 	 animais,

opera-se a catarsis.

Dada a importencia do drama na narrativa infantil, 	 nâo

o consideramos como mero fenemeno de superficializagio: 	 n5o

se trata de mimesis no sentido cl5ssico em que a 	 contextuali-

zag5o espago-temporal se di pelas categorias do teatro, 	 mas

sim de um encaixe: é a prOpria narrativa que contextualiza.

A Ultima questio diz respeito a nogäo de esquema textual
e de esquema de desempenho a nivel receptivo e produtivo	 do

conto de fadas.

0 esquema textual é a estrutura subjacente 	 invariante

que deve dar conta dos textos, no caso especifico, dos contos
de fadas. A abordagem é, portanto, imanentista. Um	 precursor

de tal abordagem e Propp.
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A abordagem sociolingdistica de Labov e Waletzky (1967),

a etnometodolOgica de Sacks (1972), bem como os trabalhos 	 de

Longacre (1983) se situam dentro de uma anilise do 	 discurso

oral. De aualquer modo, 6 o texto oroduzido pelos participan-

tes da situagao comunicativa que 6 o objeto da analise.

Os modelos de esquemas especificamente psicolingdisticos

procuram dar conta de como um receptor 6 capaz de interpretar

um determinado tipo de texto 12 , no caso, o conto de fadas, 	 ou

de como o planeja ou executa. Em ambos casos, por6m, os 	 mode-

los psicolingtisticos dependem, por um lado, de modelos 	 de

processamento noutros niveis: no caso da recepgao, de 	 modelos

perceptuais para processamento actstico, ou de 	 planejamento

e execugâo; por outro lado, de modelos lingdisticos previos de

anilise textual 13 , se quisermos ser coerentes com a 	 hipOtese

de que a interpretagao e a produgao do conto de fadas dependem

da internaliragâo dos esquemas narrativos.

2. 0 Model° de Stein e Glenn Reformulado

0 modelo de Stein e Glenn (1979) 6 uma reformulagio 	 de

Rumelhart (1975), a partir da critica de que este considerou

como separados os sistemas sintitico e semantico, nao especi-

ficou as variagOes estruturais e foi, ou amplo, ou 	 restrito

demais quanto as categorias.

O ponto de partida de Stein e Glenn 6 de dar conta 	 dos

processos que permitem a selegao de determinadas partes 	 das

estOrias a serem recordadas em detrimento de outras dentro 	 da

compreensao de um texto, os quais nao podem ser explicados 	 a-

penas a nivel do processamento de palavras ou sentengas iso-

ladas. Retomam, entao, a constatagao de Bartlett (1932) 	 de

que a memória 6 reconstruida: as informagOes novas sao 	 inte-

grades ativamente a estruturas mentais pre-existentes ao mesmo

tempo que tem o poder de modifica-las. Bata constatagao 	 se

aproxima das nogOes piagetianas de assimilagio e acomodagao.

Entre os processos mencionados pelas autoras, citam a 	 fusao,
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omissees e invengees de detalhes novos. Convert: enfatizar	 os
processos parafresticos de reduce° e de expanse°, a contamina-
tio 14

, a dramatizagio, processos que, ou podem reveler 	 uma
competencia /tenor, ou maior para o processamento das esterias.

E de Bartlett que Stein e Glenn retiram a definigeo	 de
esquema, "uma organizageo ativa das reagees e experiencias pas-
sadas que estio continuamente operando em qualquer organismo

bem desenvolvido" (Stein & Glenn, 1979:54, trad. das autoras).

Os pre-requisitos besicos para a organizageo de qualquer

modelo de compreenseo se.() um conjunto de regras que definem os

tipos de unidades informativas e os tipos de relagees que 	 en-
tre elas existem.

Como primeiro passo para a confecgeo do modelo encontra-
se a delimitagio da unidade de anilise. Assunto discutido	 na
literature sobre anilise do discurso, mantem-se como pontocon-

troverso e neo satisfatoriamente resolvido. Stein e Glenn ado-

tam uma posigio relativistica, ou seja: "A unidade 6 uma medi-

da de informageo relative a um conceito" (op. cit.:551,	 trad.
das autoras), circularidade reafirmada a seguir: "assume-seque

a unidade corresponde aos tipos de categories que os processa-

dores utilizam quando estruturam e recordam a informageo".

0 esquema das este:ries desenvolvido por Stein &	 Glenn
baseia-se em alguns pressupostos, dentre os quais, endossando

Rumelhart (1975), existe uma estrutura interne semelhante	 a
das sentences. 0 segundo e o de que existe uma rede hierir-

quica de categories e de relagees lOgicas entre estas	 cate-
gories.

Colocamos em discusseo o primeiro pressuposto, pois

que caracteriza basicamente a estrutura da sentence 6 a	 rela-
gio entre uma FN e a proposigio. A estrutura do text0, no	 en-
tanto, a caracterizada, pelas relagees que se estabelecem	 em
torno de um mesmo assunto, de modo que haja unidade. Cabe 	 a
arametica textual descobrir a estrutura subjacente a progres-
&leo do sentido dentro de um mesmo assunto, fazendo dele 	 um
todo coeso e coerente.
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0 pressuposto de rede, a qual corresponderia ao modo co-

mo os processadores organizariam a informag go da esteria, esti

mais de acordo com a nogio de estrutura textual. Do mesmo mo-

do, a de que esta rede definiria a ordem lOgica que existe en-

tre as categories. t preciso ressaltar que a ordem 16aica e-

xistente entre as categorias nio espelha biunivocamente a or-

dem temporal dos eventos: o tempo da narrativa nio a igual ao
tempo factual das sucesslies dos eventos cf. Genette, 1980:33-

85 15 e ao contririo de Labov & Waletzky (1967:13) 16 .

Apresentaremos brevemente as regras de Stein e Glenn e,

a seguir, justificaremos os acriscimos. Para melhor clareza,

comparem-se as tabelas 2 de Stein e Glenn e a versa: modifica-

da de Scliar-Cabral e Grimm-Cabral (tabela 3). Leve-se em con-

sideragio que a relagio em maiasculas, a esquerda das catego-
ries contidas em parénteses, estabelece que a primeira catego-

ries a condigio da segunda.

A primeira regra estabelece que a esteria permite ao ce-

nirio ser condigio para o desenvolvimento do sistema de epi-

sódios.

1 EstOria —a. PERMITS (Cenirio, Sistema de Peisi'dics)
Estado(s)

Cenfirio Atividadc.(s)
E

Sistana de EpisEdios	 EWA)
CAUSA

(Epie5dio(s))

EpiSEdio—OPINICIA (Evento Initial Pesposta)
Ogorxencia(s) Natural(is)

Event° Inicial-----a.Agio(Oes)

EVento(s) Interno(s)

Resposta—sq4ZITIVA (Thasposta Interne, Seq0incia de Planejanento)
Pasposta(s) Afetiva(s)

pesposta Interna-----iwAlw(s)

Conhecimento(s)

8. Seq8encia de Planejawato-----e s (WIVA (Plait Intern, Aplicagio do
Plano)
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Plano Interno-----w(Ccohecimento(s), Sub-Alvo(s))
RESULTED°

AplicagAo do Plano	
ENTAO	

(Tentative, Resoluck)

Tentative	 Acäb(oes))

Pesoluao—e-INICIA (Consecidancia(s) Oireta(s), React))
Ocorrencia(s) Natural(is)

Conseq0encia(s) Diretzt(s)------4.Pcio(Oes)
EStadb(s) Manninal(is)

Mete (s)
Reacão—e•Conhacimento(s)

Aram (Oes)

TABE1A 2. Regras que definan a representacio interne de uma estäria (Stein
& Glenn, 1979).

0 cenirio introduz o(s) personagem(ns), na forma de seus
estados ou atividades (regra 2).

A caracteristica dos estados e atividades a sua habitua-
lidade e cariter de permanencia, ao contrArio dos episOdios,es-
sencialmente dinimicos.

Embora Stein & Glenn (1979:59) tenham no texto	 feito
mencäo as relacOes que se podem estabelecer quando mais de um
estado ou atividade ocorram, ou seja, relacOes de simultanei-
dade (E), de secidencia sem nexo causal (ENTAO) e de seqUencia
com nexo causal (CAUSA), este observacio Tao vem	 formalize-
da no elenco de regras.

A regra 3 formalize a eventualidade de mais de um episO-
dio no esquema da estOria. Portanto, as relacSes inter-epidO-
dices :rem formalizadas.

0 episOdio, a unidade primiria mais alta, a definido co-
me consistindo de uma secidAncia comportamental complete, in-
cluindo tanto eventos internos quanto externos, os quais terio
como conseqUencia uma resposta (regra 4).
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Evento Inicial pode ser considerado como o fator 	 de-

sencadeador da intriga e tanto pode se constituir de uma ocor-

rfincia da natureza (em geral, com o traco nfio-animado), de uma

Agfio, quanto de um Evento Interno (regra 5).

A Resposta estabelece o elo entre uma Resposta Interna

(o estado psicolOgico do personagem) e a seqdência (regra 6).

A Resposta Interna pode ser do tipo afetivo 	 (alegria,

tristeza, desengano), ou revelar as intengfies do personagem,ou

sua intelecg5o dos fatos (regra 7).

Plano Interno motiva a aplicaggo do Plano, o que	 vem

formalizado na regra 8.

Plano Interno, em geral, omitido nas esterias de cri-

angas mais novas, consiste em intelecgaes ou intencOes inter-

medifirias para obtengio do alvo principal (regra 9).

esforgo conduz o estado de desequilibrio a Resolugfio,
durante a Aplicagfio do Plano e aparece como comportamento em

aberto (regra 10).

A Tentativa se manifesta atravfis de AgOes, enquanto 	 a

Resolucão ocorre através de uma reagfio desencadeada por 	 uma

ConseqTência Direta (regras 11 e 12).

As Conseqdências Diretas podem ser Ocorrencias Naturals,

AgOes ou Estados Finals (regra 13).

A Ultima regra (14) formaliza as reagfies afetivas, cog-

nitivas e as agaes do personagem, como resultado de uma Conse-

qtfincia Direta.

Os acrescimos ao modelo de Stein & Glenn propostos 	 por

Scliar-Cabral & Grimm-Cabral Item, a seguir, arrolados.

Introduziram-se, logo no inicio do elenco, duas regras

a fim de darem conta da instauracao do ficticio que caracteri-

za como a crianga selecionarfi, entre os esquemas corresponden-

tes aos virios gfineros de textos, o esquema do conto de fadas.

Conforme já examinado por Scliar-Cabral (1983), este género se

caracteriza pela suspensäo do tempo e aspecto factuais em 	 fa-
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vor de um tempo e espago ficticio, bem como de uma entoagâo pe-

culiar, marcada por diferengas de chaves bem contrastivas. Es-

tas propriedades foram formalizadas atraves de simbolos cate-

goriais, uma vez que säo inerentes ao genero da narrativa	 do

conto de fadas e perpassam todo o texto.

A segunda regra introduz as formulas mOgicas Inicial e

de Encerramento, na forma de um simbolo descontlnuo, marcando

o inicio e o fim do conto de fadas, quando os interlocutores

sao devolvidas ao factual.

As regras a seguir foram remuneradas, ou seja, a regra 1

de Stein & Glenn passa a ter o mime= 3 e assim por diante. A

regra 4 foi acrescida da categoria Contexto e da referencia ex-

plicita ao(s) Personagem(ns). Considerou-se que o estado dos

personagens, seus atributos permanentes näo sic) da mesma na-

tureza que o ambiente onde vivem, ou onde se desenrolam	 os

episOdios.

A regra 5 recebeu o acrescimo do simbolo recursivo Ceni-

rio, o qual pode ser introduzido em qualquer desenvolvimento

dos EpisOdios.

Acrescentaram-se, ainda, Regras de Limite. A primeira de-

las diz respeito a necessidade de formalizer os nexos que co-
nectam a °cone/Iola de mais de uma categoria no escopo da mes-

ma regra (regra 1).

Julgou-se necessirio formalizer as regras de coeseo a de

coerencia que dizem respeito a anifora, elipse e coeseo semen-
tica (regras 2 e 3). Como algumas regras aplicam obrigatoria-

mente, a fim de garantir a progressão da estOria (fio narrati-

vo), introduziu-se a Regra de Limite 4. Finalmente, Stein &

Glenn nio fazem nenhuma mengeo a existencia do drama no seio
do conto de fades, dal a regra opcional.
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1. Conto de FadasePEWSTE (Ficticio de Fades
ElEntoacao do Conti

, Eateria)
+Fsoaqo e Tempo
Nao-Factuais

+Entoacao do Conti de Fades
2. Ficticio	 Fermula

+EspagoeTenpoNao-Factuais 	 de Ficerramento

3 Esteria—o-PERMETE (Canaria Sistema de Episedios)

Estado(s)
4 Cenirio41.	 Atividade(s)	 (do(s) PersonagenIns))

Ccntexto

5. Sistena de Episerrcs--..ENIAD
	

(Episedio(s) (Cenarix)(s)))

(Seguen as regras de Stein
Glenn remuneradas)

REGRAS DE LIMITE

Regra 1: Categories repetidas dentro de um mesmo	 constituin-
te deverao vir ligadas pelas relacees E, ou ENTAO, ou

CAUSA.

Regra 2: Deiticos, pronomes e morfemas que assinalam concordan-

cia e/ou definicao devem referir-se a enunciados pre-

	

cedentes, exceto quando ligadas a um modificador 	 ou
qualificativo.

Regra 3: Os substitutos seminticos devem referir-se a itens le-

xicais precedentes.

Regra 4: As regras 1, 2 (parcialmente), 3, 4, 6, 7, 8 e	 10
(parcialmente), 12 e 14 (parcialmente) sio obrigaterias.

Regra Opcional: Qualquer acgo poderi ser preenchida por discur-
so direto ou indireto.

TABELA 3. Versao expandida das regras que definem a representa-

Cao interne de tuna astoria, Scliar-Cabral & Grimm-Ca-
bral, 1984.
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3. Anilise Estrutural de duas Este-ries

Foram selecionadas dues esterias, uma considerada	 boa
narrative e outra ma, sempre tendo em consideracao que	 houve
relatos mais pobres ainda que nao chegaram a configurar 	 um
conto de fadas, por não possuirem os elementos que the sao 	 o-
brigatOrios.

A estaria "Os FeijOes Migicos" (vide TABELAS 4 e 5) 	 foi
contada por uma menina de 6 anos e 7 meses, pertencente	 ao
NSEMA.

As seguintes caracteristicas estruturais demonstram
desenvolvimento rico da estOria:

Trama comolexa, evidenciada pelo grande nUmero 	 de
episOclios.

Aplicacio das regras obrigatiirias, tanto inter-epi-
s6clicas quanto inter-eventos.

Observe-se que, apesar de a estaria ser constitulda 	 de
8 episadios, somente houve uma ruptura entre eles: o episóclio
V é jogado sem nexo com o precedente e o subsecitente. 	 Esta
ruptura constitui-se, de resto, no ponto critic() para o conta-
dor: com excecAo dos episedios resumitivos (I e VIII), somen-
te o IV, apresenta lacuna de uma regra obrigataria (regra 16),
antecedendo imediatamente o episeclio mal-estruturado, marcado
por ruptures internas (ambigftidade do anafOrico "ele", 	 que
ignoramos se se refere ao menino ou ao gigante), bem como pela
introducao abrupta da galinha e da arca de ouro.

Com exclusão desta falha, a progressio evolui com a 	 a-
plicacio de todas as regras obrigatOrias do modelo e com 	 os
constituintes relacionados por E, ENTAO e CAUSA. 0 texto a va-
lorizado esteticamente pelo emprego do paralelismo: enunciados
1:2 :: 3:4; 15::16 (relacio de simultaneidade com E):	 18:19
(sucessividade com (CAUSA):20	 (sucessividade com ENTAO) 21:
22; 23:24) (sucessividade com ENTAO)::25:26 (idem); 35:36 	 (su-
cessividade com ENTAO):: 38:39 (idem).
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0 estilo do contador, caracterizado por expansOes e 	 pa-
ralelismos, acarreta o grande nUmero de eventos, manifestos em
46 cliusulas.

Outro aspecto a ser mencionado nesta estória e a criagio
de tens ges. Observe-se que cada episOdio apresenta um conflito
que di margem a continuidade do episOdio seguinte: episadio I,
roubo do dinheiro do pai; episOdio II, venda inusitada da vaca

pelos feijaes migicos jogados fora inadvertidamente pela Ingo;

episOdio III, temor do menino escondido de ser descoberto pelo

gigante; epistidio VI, a arca comega a gritar, despertando 	 0
gigante enfurecido; climax do episOdio final (corte do pg	de
feijio), com repouso obtido no Ultimo evento (46.),ou seja, 	 a
morte do gigante. 0 narrador utilize, outrossim, o	 discurso
indireto em tees passos: 8., 28. e 4.

A estOria "Era uma vez um gatinho chamado Jota Silves-

tre" foi contada por um menino de 4 anos e 11 meses, perten-

cente ao NSEMA. E constituida de 2 episOdios, sendo que o 	 II
rompe o anterior.

Embora a crianga tenha preenchido as regras obrigatOrias

de reescritura, desobedece muitas regras de limite: as seqUen-

cias 3. e 4. apresentam contradigio interne (rupture de	 se-
qdencia lOgica dos eventos); a seqUencia 6. apresenta um trun-

camento e aparecimento abrupto dos personagens em 5. e 8.,pois

a filha e a prima nio foram previamente introduzidos. Hi falta
de refergncia espacial na seqtência 5. Levando-se em	 conside-
rack, que sio apenas 9 cliusulas, o ;lamer° de rupturas das re-
gras de limite a muito elevado.

Pelo confronto entre as duas estOrias, pode-se 	 concluir

que a anilise estrutural permite evidenciar as boas e mss nar-
rativas.

4. Conclusaes

A proposta do presente artigo foi caracterizar uma	 boa

e ma narrativa, aplicando uma versio expandida do modelo	 de

67



Stein & Glenn (1979).

A discussio teOrica inicial procurou demonstrar que as

fungOes da narrativa nio se restringem a referencial e cogni-
tive, social e avaliativa, mas englobam, alem daquelas, a fun-

gio estetica e a de resolugio dos conflitos infantis.

Um exame do modelo de Stein & Glenn demonstrou a neces-

sidade de sue expansio, com uma regra geral que marcasse o ge-

nero da narrativa dos contos de fadas, através da	 suspense.°

do tempo e espago factual e com a entoagão que the e caracte-
ristica. A inclusio de formulas de iniciag5o e termino da es-

tOria tambem se mostrou necesseria, bem como da regra recursi-

ve do cenirio, gue foi somada a do contexto. Um elenco de re-
gras de limite foi acrescido para melhor caracterizar uma boa

e ma narrativa, principalmente no que diz respeito a progres-
sio e as regras de anifora e elipse, referencia e outros mar-
cadores de coes5o a coerencia. Finalmente, formalizou-se 	 a

dramatizag&o, elemento fundamental do conto de fades em suama-

nifestagio mais desenvolvida.

A boa narrativa dos contos de fades se caracteriza pelo

miner° maior de episOdios relacionados pela logics da narrati-

va (E, ENTAO, CAUSA); pelos eventos obrigatOrios preenchidos,

pelos desdobramentos internos destes eventos, relacionados por

E, ENTAO, CAUSA e pela nio desobediencia das regras de limi-

tes.

As ruptures sio prOprias dos contadores mais novos, cuja

competincia narrativa ainda nâo se encontra suficientementede-

senvolvida, ou naqueles que näo foram suficientemente expostos

a contextos narrativos.
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NOTAS

1 A matriz cognitiva, fruto da especializagio das fung8es cor-
ticais superiores na especie humana, a compele a ordenageo da
experiencia (D'Quili, 1972).

Ouvindo e contando estar1as (uma tradigio em todas as cultu-
ras), a crianga internaliza os esquemas narrativos, desen-
volvendo a competencia textual, ou seja, a aplicagio	 dos
principios de composigio subjacentes ao texto (Hendricks 1973:
7) que permitem fazer de uma sucessio de enunciados um todo
coeso e nio um amontoado desconexo. Alem dos 	 formalistas
russos, Harris (1952) foi um dos precursores em advogar	 a
anilise textual. Por outro lado, as narrativas, tendo como
objeto da narragio estOrias, que compreendem objetos e even-
tos ausentes espago-temporalmente, ensejam o desenvolvimen-
to do deslocamento (displacement).

A fungi° estetica aqui esposada realiza-se, conforme o for-
malismo russo, atraves dos desvios (foregrounding) que pos-
sibilitam a percepgio do cosmos de um modo finico, quebrando
as rotinas (Tynjanov, 1968). Havrinek (1964) tambem 	 contra-
p8e a fungeo estetica a pritica e Mukarovsky (1964) afirma
que "The violation of the norm of the standard, its systematic
violation is what makespossible the poetic utilization	 of
language".

4
"Cada nifio, en algan momento, seglin sus propias modalidades,
segrega mitos o acepta y asimila los que se lo proponen,para
superar los problemas de una situación dada. Lo hace cuando
lo "real" en bruto, tal como se lo entiende habitualmente —
es decir, el mundo sensible, tangible, exterior de el 	 —,
se vuelve, en sentido estricto, insoportable" (Held, 	 1977:
75).

5
Uma anilise exaustiva das categorias psicolOgicas foi rea-
lizada por Arad° (1983) sobre o corpus da presente pesquisa,
aplicando uma versa:" adaptada do C.A.T.

6
Segundo Propp (1970:23), J. Bedier foi o primeiro a reconhe-
cer uma certa relagio entre os valores constantes e varie-
veis no conto e Meletinski assinala que "Propp se	 demanda
comment ii allait faire apparaitre clairement les elements
constants (les invariants) (Propp, 1970:203). Da mesma for-
ma Bogatyrev e Jakobson (1929) assinalam a possibilidade das
variantes dentro do esquematismo. Bartlett (1932) tambetndes-

2

3
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creveu a consistancia e a variabilidade da recordagao das es-
tOrias em termos das estruturas mentais. As caracteristicas
mais gerais destes esquemas se mostraram estaveis ao longo do
tempo e compartilhadas por muitos individuos, pelo menos, nu-
ma mesma cultura. No entanto, as diferengas de atitudes, in-
teresses e estados afetivos influenciam a variabilidade	 da
recordagao.

7 "I propose, without insisting on the obvious reasons for my
choice of terms, to use the word story for the signified or
narrative content (even if this content turns out, in a given
case, to be low in dramatic intensity or fulness of
incident)" Genette, 1980:27.

8 Henri Weil (1844) foi o primeiro a introduzir o conceito 	 de
progression vs marchi parallale, dicotomia depois desenvolvi-
da sob a rubrica de tema vs foco e, posteriormente, tOpico vs
foco. In: Haji5ova (1983).

9 A dramatizagao 6 recurso tao importante na narrativa que nao
podemos concordar com Hendricks que ela posse ser eliminada
pela normatizagao, em favor de uma formalizagao que obscure-
eerie um dos seus elementos mais decisivos (Hendricks, 1973:
57 n.12;114-15; 153).

10Nas sociedades agrafas o contador de estOrias deve ser	 um
orador fluente e efetivo (Hockett, 1958:555).

110 termo chave 6 aqui usado na acepgao do modelo de 	 Brazil
(1975) que foi aplicado por Leal (1983) em parte das este-
ries colhidas neste experiment°.

12Mandler, Johnson & De Forest, 1976; Rumelhart, 1975; Stein &
Glenn, 1976.

1 3Stein & Glenn assinalam esta necessidade. Para que se possam
fazer predig5es concernentes ao processamento de estOrias 6
preciso dispor de um modelo que considere o relacionamento
entre a organizagio das estOrias e as estruturas internas u-
tilizadas pelo sujeito (1979:54). Da mesma forma Rumelhart
(1975) que partiu da anilise de contos populares, fibulas e
mitos.
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14
Contaminatio "processo pelo qual a crianca mistura elementos
de varies estarias e/ou o fictIcio com o factual", na defi-
nigäo de Scliar-Cabral Machado de Campos 1981a e b.

15Genette se reporta a dicotomia germânica erzAhtte zeit (tem-
po da estária) vs ErzAhlzeit (tempo da narrative) e desqh-
volve exaustivamente as diferengas que existem entre a ordem
dos eventos e como sac) narrados com utilizac go de processos
como a prolipsis, a analépsis e a anacronia ou o inicio da
estOria in media res.

A seguir, desenvolve as diferencas que existem entre a
duragio dos eventos e como sacs narrados (pseudo-duragio), o
esticamento e a compressao e, finalmente, as diferengas de
freqftencia.

16.
narrative will be considered as one verbal technique for

recapitulating experience, in particular, a technique of
constructing narrative units which match the temporal
sequence of that experience"

77





0

iN g ii:liAliNyl! 41vimwovo. acuR

•

a 	 w .2	

A

g 

s 1	 4 g,	 8 4
pfriKg . g.v 1 "4 	 1Tim

Ji g	 11.
8 4

A

is



74

7.1

a

44 e4 in r: NI a;.4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

