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Resumo
Discutem-se a consci6ncia fonolOgica como prd-re-
quisito para a aprendizagem dos sistemas alfabdticos
e testes para mensura-la. Na cadeia da fala, os seg-
mentos e as palavras não contrastam de forma discre-
ta. No sistema impresso, as letras sdo unidades dis-
cretas e as palavras sfto separadas por espacos em
branco. As criancas face a tarefa de descodificar as
letras devem destruir a sua percepcao intuitiva da ca-
deia da fala. Existem tr6s enfoques principais sobre o
assunto: pelo primeiro, a consciacia fonolOgica
urn prd-requisito para a leitura; pelo segundo, ela de-
senvolve corn a leitura e, pelo terceiro, existe uma
inluéncia reciproca e cumulativa.
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1 I ntroducào
0 ensino da lingua portuguesa deve ter como principal objetivo ca-

pacitar o educando a ler e escrever corn proficiencia e a saber utilizar
corn propriedade os diferentes registros de sua variedade sociolingiiistica
nos varios contextos de use da comunicacao oral.

Sendo assim, avulta a importAncia do ensino-aprendizagem dos prin-
cipios do sistema alfabetico do portugues do Brasil que introduzird
gradativamente o aluno no dominio deste mesmo sistema. 0 ensino inteli-
gente da gramatica devera ser direcionado, neste sentido, para ajudar o
aluno a enfrentar os dois maiores desafios a aprendizagem do sistema
escrito, no caso da lingua portuguesa, urn sistema alfabetico, a saber: pri-
meiro, a percepcao da fala como um continuo e da escrita como constitu-
ida de unidades discretas (palavras separadas por espacos em branco e,
dentro delas, as tetras que contrastam entre si); segundo, a diversidade
sociolingthstica da lingua falada e a homogeneidade da lingua escrita.

Para enfrentar o primeiro desafio, particularmente no que diz res-
peito a segmentacdo intrassilabica, uma vez que em nosso sistema, uma
e nao mais do que du gs letras (os grafemas) representam um fonema,
tern sido enfatizada a importáncia do desenvolvimento das capacidades
metafonolOgicas, que sera tratado especificamente neste artigo.

Revisitaremos, pois, os conceitos de consciencia fonolOgica
(phonological awareness), apreciando criticamente exemplos de tes-
tes sobre tal capacidade aplicados na clinica fonoaudiolOgica. Assinala-
remos a diferenca entre consciencia fonolOgica e outras capacidades
metafonolOgicas e, o que é mais importante, as diferencas em relacao a
outros processamentos automaticos da cadeia da fala.

Tal preocupacao se deve em grande parte ao fato de constatarmos
o descompasso que existe entre a colocacdo de hipOteses, a montagem
dos testes, a discussao dos resultados provenientes de sua aplicacao por
aqueles que se vem dedicando a mensurar consciencia fonolOgica e os
a:vat-19os e reformulacOes das teorias fonolOgicas' e das ciéncias da fala2.

Corn efeito, se alguem se propoe pesquisar consciencia fonolOgica,
cabe, em primeiro lugar, definir ontologicamente o que vein a ser consci-
encia fonolOgica e, se tal consciencia é sobre unidades fonolOgicas, o esta-
tuto de tais unidades, seja para testar hipOteses sobre o poder que ela tern
para prever o exito na aprendizagem da leitura, sobre as quais apresen-
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taremos tres posicOes (trad. da autora): 1) "a consciéncia fonolOgica esta
entre os mais poderosos prenunciadores de uma subseqUente capacidade
para a leitura de palavras nos estudos longitudinais" (McBRIDE-CHANG,
1995, p. 179); GOSWAMI; MEAD 1992) enfatizam que a capacidade de
identificar a diferenca entre o ataque (consoante inicial da silaba) e a rima
(o restante da silaba) tern implicacOes para a aprendizagem da leitura); 2)
efeito reversivo da aprendizagem dos sistemas alfabeticos sobre tal cons-
ciencia: "a emergencia do conceito de mora como uma unidade fonolOgica
basica do japones é subseqUente a aquisicao do letramento em kana"
(HATANO; INAGAKI, 1992, aped NAKAMURA;

KOLINSKY, SPAGNOLETTI; MORALS, 1998, p.423; 3) a consci-
encia fonolOgica e a aprendizagem da leitura se reforcarn mutuamente:

a capacidade para a segmentacao fonemica consciente é um compo-
nente crucial para aprender a ler em nosso sistema (para uma resenha
dos argumentos relevantes, vejam-se Morais e Kolinsky, 1995). Con-
tudo, depois de terem desenvolvido tais cOdigos fonemicos consci-
entes, os alfabetizados podem ter-se tornado aptos a usa-los tambem
no reconhecimento da fala

(MORAIS ; KOLINSKY; VENTURA ; CLUYTENS, 1997, p.
871-872). Os pesquisadores do LaboratOrio de Psicologia Experimental
da Universidade Livre de Bruxelas sao categOricos a respeito: "Acredi-
tamos em que a relacao entre a aquisicao da consciéncia sobre o fonema
e a aquisicao do letramento alfabetico é o de causal idade reciproca"
(MORAIS; MOUSTY; KOLINSKY, 1998, p. 127).

Antes, porem, torna-se necessaria a discussao de alguns pressupostos.
Queremos de antemao alertar que ainda estamos muito longe de urn con-
senso sobre a realidade psicolOgica das unidades fonolOgicas, urn dos fatores
para a verdadeira torre de Babel, cenario das publicacOes sobre sua consci-
encia, o que ndo impede, contudo, descartarmos os erros mais grosseiros.

2 Pressupostos a definicao de conscidncia fonolOgica
2.1 Processamentos autornaticos e conscientes

Os processos automaticos tém sido definidos como aqueles que
nao sac) iniciados conscientemente. A atencao é urn dos fatores que
separa os processos autornaticos dos conscientes, sendo os primei-
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ros caracterizados por serem rapidos, eficientes, sem esforco, corn-
pulsOrios, estereotipados, indisponiveis a inspecao consciente, resis-
tentes a mudanca, tido afetados por outras atividades e aprendidos
ou desenvolvidos atraves de pratica extensiva (Logan, 1988;
Underwood; Bright, 1996, p. 26).

Mais recentemente, tem-se encontrado na literatura as denomina-
Vies memOria implicita ou procedimental oposta a mem6ria explicita ou
declarativa Squire, (1994) para recobrir aproximadamente a dicotomia que
estamos examinando, enquanto Paradis (1994) aproveitou o rOtulo para os
processos lingiiisticos ndo conscientes, como desencadeados por uma corn-
petencia lingilistica implicita. Uma outra dicotomia semelhante a que estamos
examinando, muito utilizada em aquisicäo da linguagem, 6 entre "saber
como" e "saber o que" conforme Albano, (2001).

Ao examinar os niveis de processamento na segmentacäo fonolOgica
da fala, Morais, Kolinsky, Ventura eCluytens (1997, p. 2) propOem tres:

o primeiro, perceptual, segmenta a informacAo acastica em unidades
fonolOgicas perceptuais; o segundo, Os-perceptual, caracteristica-
mente atencional, contribui para o reconhecimento das unidades, en-
quanto o terceiro, tambem Os-perceptual, se caracteriza pela andlise
intencional das unidades.

Cruzando estas posicaes, podemos equiparar o primeiro nivel as-
sinalado por Morais aos processos automaticos. 0 desdobramento em
segundo e terceiro niveis permite um entendimento melhor do que es-
taria envolvido na capacidade metafonolOgica de segmentar a silaba.

Atribuir o miter de automaticos ou nao aos processos de recep-
cao e producâo da fala, porem, ndo a tao simples, mesmo porque eles
ocorrem em paralelo. Grande parte das pesquisas para testar os proces-
sos automaticos se constitui na elaboraclo engenhosa de logatomas ou
pseudo-palavras4 , uma vez que os chamados processos mais baixos, ou
perifericos, ou verticais como, por exemplo, reconhecer as pistas acUsti-
cas pertinentes a uma dada lingua, das quais detectores do sistema
auditivo extraem tacos e os integram, atribuindo-lhes diferentes pesos
segundo Nitrouer, (1996, p.1059-1060), ocorre na fase denominada de
pr6-lexical. Os pesquisadores associam-lhe a tecnica de medir o tempo
de reacào, baseada nas caracteristicas temporais diferentes entre os
processamentos automaticos e conscientes.
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2.2 0 fenOmeno da co-articulagâo

Alguns pesquisadores como Blumestein e Stevens, (1980, 1981);
Stevens, (1975); Stevens e Blumestein (1978); Stevens e klatt (1974)
se empenharam em buscar invariancias categoriais nas pistas acUsti-
cas, que identificassem biunivocamente os segmentos. Caso a hipOte-
se tivesse sido confirmada, haveria evidencias para afirmar que os
detectores adisticos identificam o fonema automaticamente como uni-
dade. Mas tal nao foi atestado nos experimentos:

As primeiras pesquisas corn fala sintetica que demonstram as dife-
rencas no inicio do aclive ou declive dos formantes de uma mesma
consoante, determinadas pela natureza do contexto vocdlico em que
se inseriam, foram realizadas por Liberman, A. M., Delattre, P.c., Cooper,
F.s.. E Gerstman, L.j., 1954 (SCLIAR-CABRAL, 1991, p. 34).

Para Liberman (1967) o reconhecimento das consoantes esta na
dependencia de seu contexto vocalic° imediato, evidéricias ratificadas
por recentes experimentos levados a cabo por Nitrouer (1996). Movi-
mentos simultdneos de mais de um articulador, na producdo dos gestos
fonoarticulatOrios, tambem ficaram comprovados atraves da tecnica da
cinefluorografia lateral conforme Kent, (1983). Uma das teorias
fonolOgicas (a fonologia aciistico-articulatOria) mais atuais prop& como
unidade, diante das evidéncias de que ndo se pode ignorar o aspecto
dinamico da fala, o gesto fonoaciistico, combinando propriedades
categoriais corn pesos quantitavos decorrentes dos diferentes contextos
foneticos conforme Albano, (2001).

2.3 Aquisigào/aprendizagem da linguagem

Sendo o ser humano biopsicologicamente programado para a aqui-
sicäo da linguagem, como condicdo de sobrevivacia do individuo e da
especie, tern sido do major interesse por parte dos neuropsicOlogos expl
car se as relaciies entre o sistema cognitivo e o lingiiistico sdo
interdependentes ou autOnomas em todos ou em alguns niveis do
processamento e da aquisicdo/aprendizagem da linguagem.

Acompanhar desde o nascimento a maturacdo das redes neurais e
conseqiiente estabelecimento de circuitos progressivamente mais comple-
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xos5, acoplando tais achados corn o desempenho registrado do bebe em
situacao natural e/ou experimental ate que ja esteja no exercicio pleno das
funcOes superiores envolvidas, por exemplo, na leitura, nos permite avan-
car na interpretacao de comportamentos aparentemente similares, mas de
natureza diversa quanto aos circuitos neurais envolvidos.

Como esta comprovado pelas evidencias da neurolingilistica, "deve-
se registrar que os infantes nao estao equipados desde o nascimento
corn tais circuitos ja prontos. Como Lecours (1983, p.176) assinala: "o
processo de maturacao cerebral se expressa por numerosas mudancas
anatOmicas, biolOgicas e quimicas".

Explicando os ciclos mielinogeneticos, correlacionados corn a aqui-
sicao da linguagem e da fala, o autor sugere que o balbucio "constitui, ern
termos do desenvolvimento da fala, a iniciacao global do infante para
corn o use motriz de seus mnsculos laringais, faringais, velares, linguais e
bucais. No momento em que o balbucio ocorre, relativamente poucas
estruturas neurais alcancaram urn grau avancado de maturidade
mielinogenetica" (LECOURS, op.cit., p. 180). 0 autor faz uma distin-
cao nitida entre balbucio e ecolalia, que define como consistindo "de
respostas fonatOrias imitativas especificas a estimulos aciisticos especi-
ficos" que "requerem urn aparato sensOrio-motor relativamente comple-
xo" (LECOURS, op.cit. 182), ja que a crianca comeca o processo de
recalibracao matua entre a retro-al imentacao auditiva e proprioceptiva.

E preciso destacar o fato de que os circuitos pre-talamicos e pOs-
talamicos somesteticos e c6rtico e cOrtico-espinhais completam seu pro-
cesso de mielinogenese ao redor dos 12 meses. De nab menor importan-
cia e o fato de que "certas areas associativas especificas e nao especi-
ficas do cortex, bem como as conexOes axonais que as I igam, jogam urn
papel principal nos aspectos semanticos da linguagem receptive e produ-
tiva, ern particular, o lObulo parietal inferior (LECOURS, 1983, p.184).

0 fato de que fases espaco-temporais diferentes da maturacao
morfolOgica do cerebro, incluindo os ciclos mielinogeneticos, se relacio-
nam corn a organizacao evolutiva subseqUente dos padr6es
comportamentais do homem, inclusive da linguagem, exclui a possibilida-
de de urn repertOrio inato rico das estruturas linghisticas, mesmo se pen-
sadas como primitivos abstratos tais como agente, evento e objeto.

0 que certamente e verdadeiro e a tendéncia compulsOria, que come-
ca na concepcdo, de que o feto amadurece de uma forma programada
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especifica da especie, que converge para o principal instrumento de
sobrevivencia, ou seja, a ordenacRo da experiencia atraves da capa-
cidade de construir, registrar, usar e intercambiar socialmente formas,
que pennitem a cultura. (SCLIAR-CABRAL, 1997b).

Conforme se pode depreender, o fato de o infante ser capaz de,
apOs condicionamento, dar respostas diferenciadas a estimulos categoriais,
no chamado paradigma HAS (high-amplitude sucking, Eimas, 1971),
ou de ser capaz de emitir uma gama bastante rica de sons (inarticulados),
nab significa, no primeiro caso, que ele jA esteja demonstrando qualquer
tipo de consciencia fonolOgica, ou, no segundo, que ele ja esteja produ-
zindo gestos fonoarticulatOrios de uma lingua qualquer: ha urn longo per-
curso que o infante devera percorrer para selecionar determinados
parametros que sao pertinentes a variedade sociolingiiistica a qual esti-
ver exposto, cujas propriedades categoriais, combinadas aos pesos quan-
titativos foneticamente condicionados serao incorporadas a padroes ca-
I ibrados reciprocamente por gestos articulatOrios para a obtencao de urn
determinado alvo: a compreensao e producao de itens cujo significado
recorre nos mesmos contextos de uso.

Convem salientar que a automatizacao de tais padroes ou pautas
implica a in ibicao para reconhecer automaticamente diferencas na cadeia
da fala apoiadas em pistas que discrepem dos padrEies automatizados, bem
como a incapacidade de produzir os correspondentes gestos
fonoarticulatOrios de modo fluente. Por exemplo, o falante nativo monolingiie
do espanhol nao reconhece a diferenca entre as vogais [-alt, -bx] e [+bx]
do portugues e nao consegue produzi-las de forma opositiva; os falantes
monolingties de portugués. que aprendem o ingles nao conseguem perce-
ber a diferenca entre vogais breves e longas do ingles e nao conseguem
produzi-las de forma opositiva. Os pesos atribuidos a real izacao de uma
fricativa em final de vocabulo no portugues sao distintos daqueles atribui-
dos no ingles: no portugues, uma fricativa [-son] passa a [+son] diante de
[+son], o que nao ocorre no inglés. 0 falante do portugues ao aprender o
ingles, se nao for alertado para tal fato, nao o percebera.

A automatizacao das pautas perceptuais acfisticas e dos padroes
fono-articulatOrios da variedade sOciolingilistica corn a qual estiver
interagindo a crianca normal se da de forma espontanea e compulsOria.
O mesmo nab ocorre corn o sistema escrito: sua aprendizagem depende
do ensino sistematico e intensivo. A aprendizagem dos principios de urn
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sistema alfabetico implica desconstruir a percepeao que o individuo tern
da cadeia da fala como urn continuo: "Uma quest -do mais fundamental e
perquirir por que a aprendizagem explicita a necessaria para a aquisicao
dos procedimentos de transcodificaeao fonolOgica" (MORALS,
MOUSTY; KOLINSKY, 1998, p.141).

2.4 Descentragão: o recorte da experiéncia atraves da linguagem

0 continuo estimulo(sinal)-resposta(sinal), na especie humana,
convive lado a lado corn o paradigma em que o signo (linguagem) se
interpae, acarretando um distanciamento entre o sujeito (epistèmico)
do conhecimento e o objeto. A consciencia metal ingUistica e a cons-
ciéncia fonolOgica na qual ela se insere decorrem, em essencia, desta
propriedade, a de o ser human° poder se debruear sobre um objeto,
no caso, a linguagem, de forma consciente, utilizando uma linguagem:
"A consciéncia fonémica, portanto, emerge quando alguem tern que
aprender simbolos que os representam" (MORALS; KOLINSKY,
1995, p. 319). 0 efeito da linguagem sobre como recortamos a expe-
riéncia fica evidente nos experimentos que demonstram como o tipo
de sistema verbal escrito influi sobre o recorte consciente das unida-
des da cadeia da fala, conforme o fizeram Holm e Dodd (1996) (apud
NAKAMURA; KOLINSKY; SPAGNOLETTI; MORAIS, 1998, p.
426): ao testarem grupos, urn deles de Hong Kong, que havia apren-
dido primeiro o sistema logografico chinés; outro proven iente da Re-
pUblica Popular da China, que havia iniciado a leitura/escrita corn o
pinyin; urn terceiro grupo, proveniente do Vietnam, introduzido num
alfabeto que utiliza caracteres romanos e urn quarto, proveniente da
Australia, que aprendeu o sistema escrito do ingles: o grupo proveni-
ente de Hong Kong foi o que demonstrou maior dificuldade em con-
tar o nümero de fonemas da palavra estimulo.

E importante assinalar que o objeto do conhecimento, para se cons-
tituir como tal, deve ser recortado. As linguagens, particularmente a lin-
guagem cientifica e seus aparatos, permitem a correcao gradativa dos
dados fornecidos diretamente pelos sentidos. Os diferentes sistemas es-
critos revelam a concepedo que seus inventores tinham sobre como es-
tao estruturadas as linguas. Os sistemas alfabáticos, por exemplo, reve-
lam inferencialmente, que seus inventores concebiam a fala como constitu-
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lam inferencialmente, que seus inventores concebiam a fala como constitu-
ida de unidades dotadas de significado, as quais se decompunham em
unidades menores destituidas de significados, representadas por tetras,
as quais articulavam determinados tracos para se diferenciarem entre si.

Pode-se, pois, concluir que os sistemas escritos se constituem numa
forma de recortar a fala, influindo em como ela passa a ser examinada
como objeto de reflexdo. Os lingilistas, no entanto, observaram que as
convencOes ortograficas, mesmo as alfabeticas, representam a fala de
forma imperfeita: inventaram os alfabetos foneticos, dentre os quais o de
maior use e o alfabeto fonetico internacional (IPA), utilizados por pes-
quisadores treinados em registrar as diferentes falas. Estas transcricaes
sdo complementadas pelos registros dos varios aparelhos hoje ao dispor
do cientista, como o espectrOgrafo digital izado, por exemplo.

Cumpre, no entanto, assinalar que 1° : o conhecimento para o use
da fala independe do conhecimento consciente; 2 : a forma de represen-
tacdo da fala, seja ela a escrita canOnica convencional, seja ela a
formal izacdo mais sofisticada da I ingilistica de ponta, lido é um espelho
da representacdo mental das unidades da fala processadas.

Destes pressupostos decorrem implicacOes importantes para exa-
m inar as hipeteses, os testes e d iscussdo dos resit Rados que dizem ava-
liar consciencia fonologica.

3 Conscrência fonolOgica: hip6teses e testes para avalia-la
Dos comentarios precedentes decorre que o exercicio da consci-

encia fonologica pressupOe, no minimo, processos atencionais, ou, Com
mais precisdo, a intencionalidade para exerce-la e o dominio de uma
linguagem para o recorte consciente da cadeia da fala. Quanto as unida-
des que sdo objeto do recorte, ele esta na dependencia direta de como
uma dada lingua escrita representa tais unidades.

Outras man ifestacCies id iossincraticas de uma dada cultura podem
direcionar a atencdo dos individuos para determinados aspectos da ca-
deia da fala, como é o caso das nursery rhymes da cultura anglo-saxOnia
que poem em realce o ataque (a chamada al iteracdo) de larga repercus-
sdo nos recursos poeticos e a rima sonantica da cultura iberica e suas
filiacOes, que pCie realce na rima a partir da vogal mais intensa do Ultimo
vocabulo dos versos, ensejando o desenvolvimento de certas habil idades
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metafonolOgicas que nao se confundem corn a consciencia fonolOgica.
Incluem-se entre estas habilidades, a de fazer julgamentos sobre igual e
diferente e mesmo uma habilidade que se implanta muito precocemente,
por volta dos 24 meses conforme Clarke (1978), a da autocorrecao
(self-correction): a crianca, em virtude da auto-regulacao total, se
conta de que o que produziu nap confere corn o alvo pretendido, o que
nao significa que, ao se autocorrigir, esteja consciente sobre quais os
articuladores que deva acionar para as modificacOes pretendidas, nem
que ja tenha completado o controle dos gestos praticados pela variedade
sociolingiiistica corn a qual interage.

O que nao se pode considerar como consciencia fonolOgica sac) os
processos automaticos perceptuais implicados na extracao dos tracos
foneticos das pistas acasticas, a atribuicao de pesos foneticamente con-
dicionados e sua integracdo que permitem diferenciar umas unidades de
outras (sejam quais forem).

Tambem, segundo Coimbra (1997), nao se pode considerar como
consciencia fonolOgica a habilidade de reconhecer se urn individuo tern
"sotaque" diferente, seja por interferencia de sua primeira lingua, seja
porque pratica uma variedade soeiolingilistica distinta do ouvinte.

Os detectores auditivos processam automaticamente pistas que
fornecem parametros sobre as qualidades de voz que permitem a
identificacao do falante (novamente, nao se pode denominar esta ha-
bilidade de metafonolOgica!); paralelamente, ha detectores que iden-
tificam pistas (dentre as quais muitas entoacionais) das quais resul-
tam tracos e valores foneticos discrepantes dos da variedade
sociolingilistica do ouvinte e rotulados desta ou daquela maneira, con-
forme a experiencialingiiistica do ouvinte. Como se pode depreender,
estas habilidades, que se desenvolvem precocemente, sao de nature-
za distinta da consciencia fonolOgica e nao apresentam nenhum elo
causal corn a aprendizagem dos sistemas alfabeticos. Conforme as-
sinalam Morals, Mousty e Kolinsky (1998. p. 127), "A consciencia
fonemica comeca a se desenvolver quando e porque as criancas tern
que aprender o que as letras representam". HipOtese semelhante se
coloca Abaurre (2001, p. 75): "Seria razoavel afirmar que antes de
entrarem em contato corn a escrita alfabetica os falantes de uma
lingua nao anal isam ainda as silabas em segmentos, percebendo-as e
produzindo-as holisticamente?"
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Sendo assim, pode-se constatar a improcedencia na formulaeao de
determinadas hipOteses, na montagem	 das baterias de alguns testes e
nos exerc ic los de estimulacao propostos por mu itos educadores que, su-
postamente, estariam I idando corn consciencia fonolOgica.

Vamos pincar alguns exemplos.
A maior parte dos equivocos decorre de uma interferencia do prOprio

sistema a Ifabetico sobre as propostas dos autores, principalmente, no que diz
respeito ao contraste nitido observado entre as letras que representam	 as
[-cont] (no caso do portugues, os fonemas: /p/ /b/ /t/ /d/ /kJ, /g/, representa-
dos, respectivamente pelos grafemas	 "b", "t", "d", "c" (antes de letras
que representam as vogais [+post]), "qu" (sem diacriticos, antes de 	 ou
"e"), "q" antes de "ti" on "6" on de "u" seguido de vogal que nao "i" ou "e",
"g" (antes de letras que representam as vogais [+post]) e "gu"( antes de
vogais [-post]) e "g" (antes de vogais r+postp, o que nao é observado, con-
forme jd assinalamos, na cadeia da fala: as con soantes ocl us ivas, por defini-
eao, nao podem ser articuladas isoladamente. Carecem, pois, delegitimida-
de, todos os testes que tentam "testar" a consciencia fonolOgica sobre tais
unidades, baseados na analise ou sintese corn tais unidades, quer, no primeiro
caso, solicitando ao sujeito que as pronuncie isoladamente, quer, no segundo,
apOs o experimentador pensar que as pronuncia isoladamente (vide, por ex.,
grande parte dos exercicios em Goldsworthy, 1998; ou os testes de "Sintese
fondmica" e de "Segmentaeao fonémica" em Santos Pereira, 1997). Os
testes de Santos e Pereira ficam sobremaneira comprometidos, inclusive
pelos exemplos para treinamento antes de aplica-los, como na bateria de
"Segmentaeao fonemica", em que os itens para treino sac) "gas" e "fita". As
autoras sao tao influenciadas polo sistema escrito do portugues, que desco-
nhecem que, conforme a posieao que ocupam, as letras representam valo-
res foneticos completamente distintos. Na bateria "Transposicao fonemica"
(e uma bateria para testar se o sujeito tem a habi I idade de reverter a cadeia
da fala), o exemplo de treinamento 6:

"Nesta Ultima parte nos vamos dizer uma palavra como "me", esta tem
dois sons m — e. Diga-os. Se voce disser os sons da palavra "me" de tras para
frente, e — m, nos vamos achar outra palavra. Qual é a palavra?" (SANTOS;
PEREIRA, 1997, p.189). Ora, na lingua portuguesa, o som [m] jamais figura
em final de vocabulo, depois da vogal nasal izada [e]: ocorre obrigatoriamente
uma ditongacdo corn um travamento nasal palatizado, embora na escrita, a
letra para representar o ditongo nasalizado possa ser a letra "m", como ocorre
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na preposicäo "em" ou "n" (mais raramente). Na verdade, o que tal teste
estaria testando (corn outro comando, obviamente) seria se a crianca jd teria
internal izado urn dos principios do sistema alfabetico do portugues do Brasil"
(SCLIAR-CABRAL 1999 a, b e SCLIAR-CABRAL e SCLIAR CABRAL,
2001), qual seja, que a tetra "m", conforrne a posicao que ocupar no vocabulo
escrito pode representar o som [m] (em inicio de silaba), ou simplesmente
nasalizar a vogal antecedente (em posicao final de silaba intema do vocabulo)
ou, alem de nasalizar, ditongar a vogal precedente, em final de vocabulo.

Os principios do sistema alfabetico do portugues do Brasil sao bas-
tante complexos (vide, para uma exposicäo mais pormenorizada,
SCLIAR-CABRAL, 1999 a, b; SCLIAR-CABRAL; SCLIAR
CABRAL, 2001), e se constituirdo, uma vez incorporados, na principal
ferramenta para recortar, de forma consciente, a cadeia da fala em
unidades menores que a silaba.

4 ConclusOes
Neste artigo nos propusemos examinar as diferencas entre cons-

ciencia fonolOgica e outras capacidades metafonolOgicas e, particular-
mente, entre aquelas e os processos automdticos, como uma contribui-
cao ao debate sobre o ensino da lingua portuguesa. Nossos argumen-
tos derivaram do exame dos pressupostos necessarios a compreensão
do que seja consciencia fonolOgica, do que resultou defini-la como urn
processo no qual estdo envolvidos a atencao, a intencionalidade e o
dom in io de uma lingua escrita, particularmente a alfabetica. Ressalta-
mos que a importante examinar as propriedades do continuum da ca-
deia da fala, em que esta implicado o fenOmeno da co-articulacao,
oposto ao caster discreto das unidades da escrita, em especial, da
escrita alfabetica. Em conseqiiencia, examinamos as repercussOes de
tais pressupostos sobre as hipOteses e a montagem dos testes que su-
postamente estariam operando corn a consciencia fonolOgica.

Notas
1	 Desde a apresentaciio do corpo sistematico de principios e metodos

da fonologia, elaborados pelo Circulo de Praga e apresentados pela
primeira vez por R. Jakobson ao Congresso Internacional de Lingijis-
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tas em Haia em 1928 e desenvolvidos por Trubetzkoy (1970 [1939]),
surgiram inCimeras implementacOes, dentre as quais, uma das mais im-
portantes foi o desmembramento do fonema em tracos foneticos, que
passaram a ser a(s) unidade(s) distintiva(s) de significado. As teorias
posteriores lineares, como a fonologia gerativa cldssica (Chomsky e
Halle, 1968) e a fonologia natural (Stampe, 1973), contrapuseram-se
as teorias nä° lineares, como a fonologia autossegmental (Goldsmith,
1976), incrementada pela geometria de tracos (Clements, 1985); a
fonologia mètrica (Liberman & Prince, 1977); a fonologia lexical
(Kiparsky, 1982; Mohanan, 1982; Halle e Mohanan, 1983). Mais re-
centemente, a fonologia articulatOria, Browman e Goldstein, ( I 986): "a
partir de uma abordagem dedutiva das relacOes entre a Fonetica e a
Fonologia"... apresenta "a primeira proposta explicita no sentido de
atacar a questa° da comensurabilidade atraves de uma unidade fOnica
dindmica" (ALBANO, 2001, p. 52). Esta ultima autora amplia a teo-
ria, denominando-a de fonologia acOstico-articulatOria.

2	 As evidéncias empiricas aportadas pelas Ciencias da Falatornam obri-
gatOrio questionar o caracter discreto de unidades tail como o fonema
na cadeia da fala, tanto na recepcào quanto na producdo, particular-
mente a partir das demonstracOes do fenOmeno da co-articulacdo.

3	 Morais e Kolinsky (1995, p. 317) comentam que "Durante alguns
anos, houve uma polemica sobre se a consciéncia fonolOgica era
urn correlato, uma conseqijencia ou urn fator determinante sobre a
aquisicdo do letramento. A polemica, de certo modo esmoreceu, ja
que a maior parte das pessoas chegou a conclusdo de que deve
existir uma influéncia reciproca entre as duas."

4	 Logatomas ou pseudo palavras são itens que obedecem ao sistema
fonolOgico de uma dada lingua, sem contudo fazerem parte de seu
lexico, como, por exemplo, no portugues, "bena".

5	 Os cientistas hoje tern ao seu d isportecnicas sofisticadas nao invasivas
(PET, tomografia corn emissão de positron) que "permitem
mapeamentos relativamente precisos sobre as areas do cerebro en-
volvidas, embora tenham uma resolucao temporal relativamente po-
bre" (SCLIAR-CABRAL, 1997a p.43), por into, os resultados sdo

comparados aos obtidos com outran teen icas (vide JAEGGER , 1 996),
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como o ERP (potenciais relacionados a eventos). Urn dos centros
mais importantes nesta area e o The Center for cognitive brain
imaging, da Carnegie Mellon University, onde se efetuam pesquisas
corn o FMRI (imagens cerebrais dos processos cognitivos de nivel
superior). Consu Item-se Just, Carpenter, Keller & Thulborn, 1996.
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Metaphonological Skills and
Evaluation Tests: Impacts on

Portuguese Teaching

Abstract
We discuss the pre-requisite of
phonological awareness to learn
alphabetic systems and the tests to
measuring it. In the speech chain,
neither the segments nor words are
separated in a discrete way. In the
printed system, letters are discrete units
and words are separated by blanks.
Children facing the task of decoding
letters have to destroy their intuitive
perception of that chain. There are three
main approaches on the subject: for the
first, phonological awareness is a pre-
requisite for reading; for second it
develops with reading and for the third,
there is a reciprocal and cumulative
influence.
Key words
-Portuguese Language -phonology;
-Learning;
-Learning capacity.

Capacidades metafonolOgicas
y pruebas de evaluaciOn:

implicaciones sobre la
ensefianza del portuguds

Resumo

Se discute la conciencia fonolOgica
como prerrequisito para el aprendizaje
de los sistemas alfabeticos y de tests
para medirlos. En la cadena del habla,
los segmentos y las palabras no
contrastan en forma discreta. En el sis-
tema impreso, las letras son unidades
discretas y las palabras son separadas
por espacios en blanco. Los nifios fren-
te a la tarea de decodificar las letras
deben prescindir de su percepciOn in-
tuitiva de la cadena de habla. Existen
tres enfoques principales sobre el
asunto: primeramente, la conciencia
fonolOgica es un prerrequisito para la
lectura; en segundo lugar, ella se
desenvuelve con la lectura y; por

existe una influencia reciproca y
acumulativa.
Palabras clave
- Lengua portuguesa - fonologia;
- Aprendizaje;
- Capacidad de aprendizaje.
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