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A ARGUMENTAGAo PRESENTE EM GENEROS DISCURSIVOS

Beatriz Gaydeczka (UN/TAU)

Existe uma grande necessidade de compreensao e caracteriza<;:aodos generos discursivos a fim

de contIibuir para a teoria do conhecimento linguistico e 0 ensino de lingua materna. Algumas

propostas te6ricas possibilitam 0 ensino-aprendizagem baseado em generos. Selecionarnos tres

delas para comparar conlrastivamente e verificar de que forma. segundo as propostas, a

argumentac;;ao esta presenle nos generos discursivos: a) a dos peN, a qual toma por base 0 modo



de circula<;aosocial; b) a de Dolz e Schneuwly. que re!'lciona as capacidades cognitivas a serem

desenvolvidas; c) a de Bonini. que prop6e 0 agrupamento dos generos de acordo com 0 meio

social em que circulam. A partir de uma analise bibliogrMica comparativa. percebe-se que esses

estudiosos seguem as premissas do pensamento bakhtiniano e apontam a utilidade do estudo

sistematico dos generos como propiciador dos conhecimentos linguistico-discursivos necessarios

para as praticas sociais. Porem. ao apresentarem 0 planejamento e a implanta<;ao de projetos

didaticos com generos. 0 aspecto da argumenta<;ao ora e ciassificado como genero da ordem do

argumentar (jdeia de tipologial. ora e deixado para a ultima serie escolar quando 0 estudante

esta finalizando a educa<;ao basica. Nas sociedades contemporaneas. a vida exige das pessoas

diversos dominios de uso da linguagem. Em grande parte das situa<;6es sociais. as pessoas

sempre estao envolvidas e expostas a quest6es que exigem posicionamentos de valores e

julgamentos criticos que norteiam decis6es e opini6es. Nessa perspectiva. defendemos a ideia de

que as escolhas dos generos discursivos saD estrategicas. e que as adequa<;6es aos objetivos

visados. aos lugares sociais e os papeis que as pessoas ocupam explicitam os mecanismos de

funcionamento que SaD ideol6gicos. pragmaticos e argumentativos na maioria dos generos

discursivos utilizados no dia-a-dia.

A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR NAS AULAS DE LiNGUA PORTUGUESA: ALUMAS
CONSIDERAC;:OES
Andre Luiz Rauber (UF'G)

Este estudo pretende analisar de que forma a concep<;aode ensino interdisciplinar. divulgada

pelos Parametros Curriculares Nacionais do Ensino Medio (PCNEMj,em 1999. e definida como

"reuniao daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e. portanto. mais facil-

mente se comunicam" (PCNEM. 1999:32) repercutiu na pratica de professores de Lingua

Portuguesa (doravante LP) de uma escola publica do estado de Mato Grosso. Para isso foram

entrevistados cinco professores de LP que lecionam para alunos do Ensino Medio nessa escola.

Buscou-se perceber de que forma esses professores aliam os conteudos de Literatura. Gramatica

e Reda<;aoa sua pratica de ensino. se 0 fazem. como 0 fazem e de que forma buscam superar as

dificuldades que encontram para efetiva<;aode urn ensino de LP com carater interdisciplinar.

Para a coleta de dados. adotou-se a seguinte metodologia: aplica<;ao de questionii.rio. sem a

presen<;ado pesquisador e. algum tempo depois. entrevista gravada em audio. Esses dados foram

analisados e fazem parte de uma pesquisa de estudo de caso. em andamento. que pretende

refletir acerca de quest6es ligadas ao ensino interdisciplinar de LP. Como suporte te6rico. foram

usados alguns postulados da Gramatica Funcional (Neves. 2001. 2002. 2003).

A TEXTUALIDADE EM LIVROS DIDATICOS: AFIRMAc;:Ao DE PRINCiPIOS E pRATICA
COTIDIANA
Rony Farto Pereira (UNESP)

A abordagem da Lingua Portuguesa. no Ensino Fundamental. tern sido revigorada com a

implementa<;ao de mudan<;as que levam em conta 0 posicionamento. de certo modo rigoroso. da



avalia<;;aoaplicada aos livros didaticos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didatico). nos

ultimos anos. Sob a inspira<;;aodos fundamentos incorporados nos PCN(Parametros Curriculares

NacionaisJ, alguns procedimentos tern sido questionados. como 0 excessivo apego a metalingua-

gem. na analise linguistica, 0 uso indiscriminado de fragmentos de textos, na leitura. e exercicios

extremamente artificiais, na produ<;;ao textual. A partir do exame de 10 cole<;;6esde livros

didaticos, destin ados ao terceiro e quarto cidos do Ensino Fundamental (5a a 8a series) e

avaliados pelo PNLD de 2002 e PNLD de 2005. apresentam-se elementos que ajudam a

compreender uma especie de tensao entre os avan<;;osdos estudos textuais. assimilados pelos

documentos oficiais. de urn lado. e a pnitica cotidiana adotada com base em atividades sugeridas

pelos referidos manuais didaticos. de outro. Na verdade. procura-se refletir sobre uma tendencia

conhecida de acatar os conceitos modernizantes, em teoria, mas prosseguir com urn trabalho

exageradamente conservador. nessa area. A analise. que se realiza no interior do quadro teorico

da Linguistica Textual, restringe-se ao trabalho voltado para a produ<;;aode textos (no que busca

avaliar aspectos como as condi<;;6esde produ<;;ao,por exemploJ, no livro didMico destinado ao

aluno, cotejado com eventuais afirma<;;6esde principios, colhidas na parte de orienta<;;6esao

professor. nas cole<;;6esescolhidas. Dos resultados possiveis. destaca-se a necessidade de uma

atitude critica dos professores que utilizam 0 livro didMico como apoio pedagogico, em sua tarefa

docente, que possa compensar esse indesejado descompasso entre a teoria e a prMica. no que

se refere ao processo de ensino-aprendizagem de lingua materna.

ALFABETIZA<;AOjLETRAMENTO: UMA PROPOSTA COM GENEROS DISCURSIVOS
Deborah Christina Lopes Costa

Esta apresenta<;;ao tern como objetivo proporcionar uma reflexao e discussao sobre 0 processo

de constru<;;ao/ensino/aprendizagem da escrita. Pretendemos mostrar que e preciso ter cons-

ciencia de que nao basta ensinar apenas os codigos de leitura e escrita. mas tornar as alunos

capazes de compreender 0 significado dessa aprendizagem para usa-Ia no cotidiano de forma a

atender as exigencias de uma sociedade letrada, valorizando. assim, a fun<;;aosocial da leitura

e escrita e dessa forma, promover 0 letramento. Nesse contexto. aprender escrever e compreender

e apreender novos modos de discurso (generos discursivos- Bakthin); diferentes modos de se

relacionar com os interlocutores; diferentes motivos pra comunicar nas mais diversas situa<;;6es

comunicativas. Assim. fundamentando-se em pressupostos teoricos de estudos sociointeracio-

nistas 'a respeito da constru<;;aodo letramento e de generos secundarios da escrita. propomos

urn trabalho. desde a educa<;;aoinfantiI. com uma diversidade de generos discursivos significa-

tivos que tenham uma ampla circula<;;aoem nossa cultura. E uma proposta de trabalho baseada

nas pesquisas de Scneuwly, Dolz e Pasquier. nas quais ressaltam 0 papel da escola no

desenvolvimento de urn rico repertorio de generos secundarios, colocando os alunos, em todos

os graus de escolaridade, em contato com diversos generos para que possam domina-Ios tanto

dentro como fora do universo escolar para ter, dessa forma. uma participa<;;aomais ativa e critica

na sociedade.



METACOGNI<;:Ao NAS ATIVIDADES ACADEMICAS DE LEITURA EM ESTUDANTES DO

CURSO DE LETRAS
Laura Vanessa Halchuk D'alues Dias (UEM), Renilson Jose Menegassi

Apesquisa foi realizada com dois alunos considerados os melhores aprendizes do curso de Letras

da Universidade Estadual de Maringa, em 2003, com 0 objetivo de identificar as estrategias

metacognitivas na leitura utilizada nas atividades academicas. A coleta de dados foi realizada

em tres etapas: observaGoes em sala de aula; entrevistas individuais com os alunos e seus

professores; analise do material didatico utilizado pelos alunos, Os dados revelaram diferenGas

entre os sexos, nos procedimentos de leitura e estudo. Ambos demonstraram empregar a

metacogniGao nas atividades investigadas, tais como: auto-policiamento da compreensao textual.

identificaGao de palavras-chave em textos de diversos niveis (internet. verbais e nao-verbais) e

tecnica da leitura em saltos. apresentando, assim. uma predisposiGao para 0 meta-pensamento.

A pesquisa revelou que esses estudantes de ensino superior refletem sobre os seus pr6prios

procedimentos de compreensao textual ao realizar atividades de leitura e estudo, destacando-se

entre os demais.

PRODU<;:Ao TEXTUAL: 0 DESAFIO DE ENSINAR E DE APRENDER

Rute [zabel Simoes Concei9Q.o(UFMS)

Esta investigaGao apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com professores de Lingua

Portuguesa das redes publica e particular durante urn curso EspecializaGao realizado em

Dourados/MS pela Universidade Federal de Mato Grosso do SuI. Investigou-se a relaGao dos

professores com a didatica vivenciada na disciplina Metodologia da ProduGao Textual. A enfase

deu-se na escrita / reescrita. publicaC;ao/ interlocuGao e correGaode textos. As reaGoesconflitivas

dos professores durante 0 processo - quando eram desafiados a agirem. a interagirem e a

refletirem sobre a pratica do ensinar-aprender a produzir textos -. indicam que no ensino de

produGao textual. embora essas questoes sejam centrais. provavelmente ainda estejam longe

do cotidiano escolar nas salas de aula de Lingua Portuguesa.

SEQUENCIA DIDATICA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA A

PRODU<;:Ao DE ENUNCIADOS DE QUESTOES DISCURSIVAS DE PROVAS

Sonia Maria Duque da Fonseca

o desenvolvimento da competencia dos alunos de curso superior no genero discursivo "questoes

discursivas de provas" e importante. pois este constitui urn dos instrumentos de avaliac;ao muito

utilizado na esfera escolar. Para se atingir este objetivo e preciso levar os alunos. futuros

professores. a uma pratica de reflexao sobre este genero. sobre as habilidades que sao.normal-

mente. exigidas nas questoes. para que os enunciados possam ser redigidos com clareza. Esta

comunicac;ao apresenta alguns resultados de uma sequencia didatica desenvolvida com alunos

do curso de Letras, objetivando dar-lhes suporte para 0 desenvolvimento de habilidades de

produc;ao de enunciados de "questoes discursivas de provas". 0 primeiro passo foilevar os alunos

a apropriaGao das caracteristicas fundamentais deste genero discursivo. Em seguida. mostrar-



lhes a coerencia que deve haver entre a pergunta que sera forrnulada e 0 processo mental que

se espera que 0 educando adote. A ultima etapa constou da prodw;ao e revisao do genero em

questao. Os resultados revelaram que os alunos conseguiram. progressivamente, produzir este

genero, com proficiencia.

UM HUMOR MUlTO ESPECIAL: INVESTIGA<;AO PRELIMINAR DE MARCA ESTLisTICA EM
TEXTOS DE UM SUJEITO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Sandra Batista da Costa

o tema a ser discutido compoe uma das etapas inicials de urn projeto individual de pesquisa,

iniciado este ana no curso de Letras da PUC-PR. cujo titulo e "Arela<;:aoentre estilo e genero

discursivo na produ<;:aoescrita de urn sujeito com deficiencia mentalleve". 0 mito da incapaci-

dade faz desaparecer as forrnas de subjetiva<;:aodiscursiva do sujeito com necessidades especiais.

o discurso desse cidadao norrnalmente e tutelado, 0 outro fala por ele, pois se considera que 0

especial seja impossibilitado, nao autorizado a agenciar sua subjetiva<;:ao.Apresentar-se-a. por

hora. uma investiga<;:aopreliminar de uma colet<inea de textos produzida por D. M. Buscar-se-a

checar se a pratica epilinguistica efetivada na constru<;:aodo humor revela indicios de trabalho

do sujeito na linguagem constituindo-se por opera<;:oesrealizadas no ambito do discurso e se a

analise da escolha estilistica pode revelar a constitui<;;aodiscursiva, a subjetiva<;:aodo sujeito

com deficit intelectual e. por extensao. evidenciar a ressignifica<;:aodas rela<;;oesque ele estabelece

com 0 mundo a partir da linguagem. Estudos realizados por ABAURRE.FIAD.MAYRlNK-SABIN-

SON (1997) recuperaram hist6rias particulares de envolvimento de aprendizes de escrita com a

linguagem. Ao voltar 0 olhar para a manifesta<;:ao de marcas de subjetividade. as autorac

perceberam 0 estilo no processo de aquisi<;:aoda linguagem. Passaram. entao. a investigar a

constitui<;:ao estilistica ao longo de hist6rias individuals de aquisi<;:aode escrita e adotaram a

no<;:aode esWo de POSSENTI (1993). que se inspirou em GRANGER (1968). Estudos recentes

revelam (TANAKA.2003; GUSSO. 2003) que dificuldades apresentadas por aprendizes. conside-

rados pela escola com disturbios de aprendizagem. caracterizam diferen<;:as individuais no

processo de aquisi<;:ao da escrita. Por conseguinte. as praticas de leitura. escrita e analise

linguistica podem ser motivadoras da subjetiva<;:aoe do exercicio efetivo da cidadania.


