








































































































































































































tras pala \ τas. se a tipologia que apresentamos caracteriza-se. em primeira instancia por sua 

articulaς:Ao estrutural_ sua recepγao depende tambem das leituras que incidem sobre cada 

texto . 

Finalmente. cabe observar que e sempre p ossίνel a intersecγao dos diferentes niveis. 

seja pela fo rma como se compδ e ο texto, seja pelo veiculo que ο portar, seja ainda pela for

ma de sua d i \ υ l g a γ a o . 

Vejamos um exemplo, fazendo a leitura de aviso de p roi bi γ a o de fum ar em um δni

bus interurbano: 

Exemplo 12: Ο aνiso 

Ε PROIBIDO FUMAR 

Ο USO 00 FUMO IMPLICARA ΝΑ RECUSA 00 EMBARQUE OU ΝΑ OE

TERMINAζ;AO 00 OESEMBARQUE 00 PASSAGEIRO 

(Lei n° 110, de '25f:X5173, a ~erada pela Lei Π
0 

Ί824 , de ΧJιΌ4Β.2 e Decreto Π
0 

29.913. de 12ΛJ5189 ) 

Em primeira instancia, ο tex1o acima pertence ao primeiro nivel de escrita: veiculado 

por um cartaz afixado em lugar pύblico , informa uma regra ob rig atόria de conduta e e de 

leitura imediata Ο tamanho das letras e a di s posiγao espacial estabelecem uma orden1 de 

importancia da informaς:ao . Para efeito pratico, basta que se leia e proibido .fιιmar : a segun

da informaς:Ao tem dupla finali dade: informar os reticentes da s a nγ a o a que podem ser sub

metidos e garantir a autoridade do motorista num caso em que um passageiro nao se dispo

nha a seguir a regra . Α terceira informaς:ao , por sua vez, contextualiza a determinaς:ao de 

nao fumar dentro de um situaς:ao institucional, apresentando as leis que regem a conduta 

estipulada 

Ο que chama mais a atenς:ao neste anύncio e a forma lingϋίstica do texto que explici

ta as sanς:δes a que podem ser submetidos aqueles que infringirem a regra. Trata-se de uma 

frase construida com base em uma representaς:ao de registro formal , com sintaxe e lexico 

distante da oralidade, e, neste sentido, aproxima-se das forma de escrita do terceiro nivel. Se 

fosse redigida conforme ο portugues usual, a advertencia poderia ter a seguinte forma · 
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"Se a pessoa estiνer fumando, ο motorista pode nao deixar entrar ου pδr para fora 

do δrύbus . " 

Νο entanto. a utilizaγao de uma redaγao diferente daquela que comumente se usaria 

informalmente indica uma estratt~gia discursiva em que se explora a forma Jingϋistica como 

un1 argun1ento de autoridade. Pode-se postular que ο estilo de adνertencia - principalmente 

em situaγδes pύblica- incorpora um tipo de registro formal . 

Ε possiνel que muitos cidadaos tenham dificuldade de operar atiνamente com regis

tro como este, mas certamente saberao pelo situaγao interlocutiνa ler adequadamente ο aνi

so e interpretar a forma de autoridade de que ele esta revestido . 

Ο que se tem entendido por gramatica pedagόgica da conta. quando muito, apenas 

dos dois primeiros tipos de textos impressos e, mais ainda, transporta suas conclusδes para 

situaγδes de discurso oral que, em princίpio, sao regidas por outro tipo de regra . 

Ο acesso ao mundo da escrita, particularmente aos tex1os do terceiro tipo, nao se 

garante com ο conhecimento de regras e convenγδes de uso, mas sirn pelo domίrύo dos sis

temas de referencias que recobrem os textos escritos e pela convivencia com um "conjunto 

coeso de discursos" (Osakabe, 1978). Αο restringir seu ensino a disciplina de portugues, 

esta-se confundindo ο conhecimento da escrita com uma tecnica. Ε, no entanto, se os alu

nos estao saindo da escola sem saber ler e escrever, nao e por falta de tecrύca, mas porque a 

escola - e a sociedade - nao Jhes esta oferecendo condiγδes e situaγδes de uso da escrita . 

Em suma. pode-se dizer que ensino da norma. ainda que massiνo , nao impl ica ο 

acesso ao conhecimento e ο pleno domίrύo das formas de escrita. nem a percepγao da di

versidade de situayδes da Jinguagem nas sociedades complexas. Αο contrario, para a grande 

massa, ο mundo da escrita ( e, portanto, do conhecimento formal e critico) continua interdi

tado . Se, como vimos, em um momento anterior da histόria esta interdiγao se da ν a atraνes 

de privilegios estatutanos, agora ela se da pela impossibilidade mesma de entender - e nao 

de decodificar - os textos. 
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