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ANAFORAS PRONOMINAIS EM PRODUC;OES TEXTUAIS ESCRITAS DE ALUNOS DA 4a sa
DO ENSINO FUNDAMENTAL E 3a SERIES DO ENSINO MEmO

Claudio Guilherme Tuma de Cristo (UFPR). Lucimara Salete GuerchelWski

Este trabalho. inserido no ambito da Linguistica Textual. subsidiado pelos estudos de Marcuschi

(2001) apresenta resultados de urn estudo cujo objetivo fundamental foi fazer urn levantamento

comparativo das ocorrencias das relac:;6esanaf6ricas pronominais (pronomes de terceira pessoa)

em 76 textos argumentativos e narrativos produzidos por alunos de 4a. sa series do ensino

fundamenlal e 3° ana do ensino medio. Para isso. foram observados dois criterios: a) uso desses

pronomes enquanto retomada de antecedentes implicitos e explicitos: b) estrategia de funciona-

mento dessas retomadas. a qual foicaracterizada por processo sintatico baseado na concordancia

de genero. numero e pontuac:;ao. Os textos foram coletados em escolas publicas estaduais de

Curitiba pela bolsista de iniciac:;aocientifica da UFPR, Juliana Pretto no ana de 2000.

CARACTERIZAC;Ao LINGUisTico-mSCURSIVA DO GENERO "TEXTO DE OPIN!AO"

Isabel Cristina Michelan de Azevedo (MACKENZIE)

Este trabalho integra a pesquisa. realizada em 2000. de analise de textos de opiniao. escritos

por crianc:;as de aproximadamente nove anos de idade. matriculados em uma escola da rede

privada de Sao Paulo. Como os alunos tem necessitado aprender ajustificar suas opini6es para

persuadir seus interlocutores desde muito cedo. muitos professores procuram aprofundar seus

estudos acerca dos generos preponderantemente argumentativos. mas nem sempre encontram

material te6rico que sustentem suas praticas pedag6gicas. Essa dificuldade te6rica no entendi-

mento do genero pode provocar uma dificuldade pratica de intervenc:;ao nas produc:;6es dos

alunos. no sentido de faze-Ios desenvolver cada vez mais suas capacidades de linguagem.



Em func;ao disso, decidimos iniciar uma refiexao que permitisse caracterizar 0 genero "texto de

opiniao", que e frequentemente utilizado na escola e no mundo, com a intenc;ao de subsidiar 0

trabalho de leitura e de produc;ao de textos realizado em muitas escolas. Para tanto, fundamen-

tamos a analise dos textos de referencia no interacionismo s6cio-discursivo, apresentado por

Bronckart (1999), e nos autores Schneuwly e Dolz (2004), da Universidade de Genebra. que

teorizam a argumentac;ao como atividade de linguagem discursiva e enunciativa. A descric;ao

desse genero textual parece-nos importante uma vez que permitira observar a organizac;ao da

infra-estrutura geral dos textos, os mecanismos de textualizac;ao, os mecanismos de posiciona-

mento enunciativo, que definem a composic;ao do genero em questao.

Com este estudo, pretendemos contribuir com as pesquisas linguisticas que investigam as

operac;oes implicadas no usa da argumentac;ao e na produc;ao de texios de individuos em

formac;ao e com aquelas que estao direcionadas para a conslituic;ao de uma didatica de ensino

de linguas,

INSER<;Ao: FENOMENO DE DESCONTINUIDADE NA PROGRESSAO TEMATICA DE

DEPOIMENTOS DA JUSTI<;A

Edson Carlos Romualdo (UEMj

Atomada de depoimenio caracteriza-se, najustic;a brasileira, como urn inquerito, regido por uma

autoridade e realizado como mecanismo de investigac;ao para averiguar aios considerados

contrarios ao direito ou cuja pratica seja vedada por lei. No inquerito, os agentes da justic;a

buscam 0 conhecimento da verdade, pelo exercicio do poder do questionamento. As perguntas

demons tram que a construc;ao dos depoimentos e cerceada pela perspectiva e interesses desses

agentes. Mas ha casos nos quais a testemunha quer dar outras informac;oes que extrapolam a

perspectiva ou as necessidades consideradas pela policia. No assentamento escrito dos depoi-

mentos, tais informac;oes sao colocadas como paralelas, sob forma de inserc;oes, que causam

uma descontinuidade na progressao tematica do depoimento. Nosso corpus constitui-se de vinte

e quatro depoimentos - treze colhidos na delegacia e onze, no judieiario - de urn proeesso crime

de uma cidade do interior do esiado de Sao Paulo. 0 areabouC;ote6rieo baseia-se em adaptac;oes

dos estudos do fenomeno de inserC;aoem textos falados. As analises mostram que as inserC;oes

das informac;oes consideradas relevantes pela testemunha eausam a suspensao do t6pieo

diseursivo inieialmente trac;ado pelos agentes da justic;a. 0 proeesso possibilita-nos vislumbrar

momentos nos quais 0 depoente se eoloea mais no discurso, escapando do eerceamento

diseursivo pr6prio da situac;ao de tomada de depoimento.

o PROCESSO DE REFERENCIA<;AO NOS EDITORIAlS
Luisa Helena Borges Finotti (UFUj

Esta eomunieac;ao objetiva deserever e analisar a refereneiac;ao com urn dos proeessos envolvidos

na eomposic;ao de urn dos generos diseursivos, ou seja, nos editoriais, visto poder ser eonside-

rada, a referencia, em term os de eonstruc;ao de objetos de discurso e de negociac;ao de modelos

de mundo, sob uma perspeetiva linguistica interaeionista e discursiva. Tal acepc;ao insereve-se



nos estudos realizados por Mondada & Dubois (2003: 17). em que os autores. ao analisarem os

processos de referencia<;ao. postulam que: "as categorias e os objetos do discurso pelos quais os

sujeitos compreendem 0 mundo nao saD nem preexistentes. nem dados. mas se elaboram no

curso de suas atividades. transformando-se a partir dos contextos". Nesse sentido. se levarmos

em considera<;ao que os editoriais se ancoram em praticas discursivas. se faz mister analisar 0

papel desempenhado pelas referencias. assim como as escolhas lexicais efetivadas pelos editores.

visto servirem os itens lexicais como expressao de urn conteudo tematico.

QUEM ESCREVE UM CONTO. FALA UM TANTO
Julieta Maria Rodrigues da Silva (USPj

o foco de interesse do presente trabalho sera apresentar. por meio de anaJises. as caracteristicas

da lingua falada presentes no Conto. genero discursivo escrito. Com esta finalidade. escolhemos

urn texto de Luiz Vilela. contista brasileiro. por verificar que este escritor em suas obras. relata

fatos do cotidiano usando uma linguagem coloquial. muito pr6xima da fala do dia-a-dia. criando

urn efeito de realidade e aproxima<;ao com seu leitor. A base te6rica que fomeceni 0 arcabou<;o

conceitual e operat6rio do tema proposto sera tomada a Analise da Conversa<;ao. pois. atualmen-

te. esta ciencia e campo fecundo para investiga<;oes da Linguistica Textual. a qual esquadrinha

os processos cooperativos explicitados pelos falantes em atividade. buscando identificar 0

partilhamento linguistico. paralinguistico e sociocultural que envolve os interlocutores em

intera<;ao. Por apresentar. enfim. urn estudo gUiado pelo fundamento basico de que todos os

aspectos da a<;aoe da intera<;ao social possam ser examinados e inventariados. em termos de

organiza<;ao estrutural. Assim. a luz desse instrumental te6rico. abordaremos as especificidades

da pradu<;ao textual falada. baseadas em linguistas como Marcuschi. Favero. Urbano e Preti.

entre outros. para demonstrarmos que no Conto. mesmo sendo urn genera escrito. e possivel a

observa<;ao de estrategias e marcas de formula<;ao de planejamento do texto. como marcadores

conversacionais. pausas. silencios. hesita<;oes. parMrases. digressoes. Acreditamos que 0 obje-

tivo desse trabalho sera alcan<;ado. apesar das dificuldades de transposi<;ao do oral para 0 escrito.

ja que devido a intera<;ao do escritor /leitor e a profunda empatia alcan<;ada. demonstraremos

que 0 contista. simulando a fala. e de outro lado 0 leitor. aceitando a simula<;ao. teremos como

resultado urn texto escrito com efeito de sentido de texto falado.

REFERENCIA<;:AO E CONSTRU<;:Ao DO SENTIDO EM TEXTOS UNIVERSITARIOS
Beatriz Quirino ATTUda (UNESPj

Os modemos estudos sobre referencia<;aovem dando destaque a imporiancia da referencia anaf6rica

que. alem do seu papel na constru<;ao da coesao textual. pode ter. tambem. a fun<;ao de criar

orienta<;oesargumentativas ou. simplesmente. apresentar uma outra linha de informa<;ao.paralela

a linha do texto. como uma especie de contraponto. Em qUalquer uma das fun<;oes.acaba sendo

criada uma mem6ria discursiva que dirige 0 enunciatario em sua tarefa de atIibuir sentido ao texto.

Nosso objetivo tern sido 0 de verificar se e como os alunos de curso superior costumam utilizar a

"linha" da referencia<;ao em seus textos e de incentiva-los a fazer isso nos textos que produzem.

Nosso objetivo. nesta comunica<;ao. e mostrar os resultados desse trabalho.



REFLEXOES SOBRE 0 PAPEL DA INFERENCIAc;AO NA COMPREENSAo DE TEXTOS

NARRATIVOS

Marco Antonio Rosa Machado (UNICAMPl

A compreensao de textos verbais pode ser considerada urn dos temas mais importantes dos

estudos da linguagem. E urn dos fatores determinantes na compreensao de textos em geral e a

capacidade de 0 leitor gerar inferencias apropriadas a cada tipo de texto. Por esse motivo,

estudiosos de varias areas do conhecimento (Fi!osofia, L6gica, Psicologia Cognitiva, Lingiiistica,

Ciencia Cognitiva) tern se interessado pelo assunto e realizado pesquisas empiricas para

compreender 0 processo de inferencia<;ao. Partindo de algumas dessas pesquisas pretendo, neste

trabalho, analisar os tipos inferencias que alunos do curso de Letras fazem a partir de urn texto

narrativo, Busco investigar quais figuras e temas sao depreendidos pelos sujeitos e como eles

relacionam tais figuras e tais temas com sua realidade (conhecimento de mundo, valores,

sentimentos, expectativas), por meio de inferencias. Para isso, procuro explicitar quais mecanis-

mos lingiiisticos e extra-lingiiisticos sao acionados durante 0 prou~sso de compreensao (antes,

durante e depois da leitura) e ate que ponto a explicita<;aodesses processos aos leitores melhora

sua competencia textual. Os resultados obtidos ajudarao a todos quantos se interessem pela

compreensao e pelo ensino de leitura.

SELEc;Ao LEXICAL E AFETIVIDADE NA ARGUMENTAC;;AO PUBLICITARIA

Giovana Siqueira Principe (UELl, Melissa Carolina Herrero de Azevedo, Esther Gomes de Oliveira

Atualmente, 0 genero publicitario utiliza-se de uma linguagem minuciosamente elaborada e de

uma diversifica<;aode procedimentos responsaveis pela sua trama argumentativa, ou seja. subjaz

uma linguagem extremamente sofisticada por tras de urn anuncio publicitario que tern como

principal objetivo persuadir 0 interlocutorjconsumidor, dentro de urn complexo processo de

manipula<;ao e de encadeamentos persuasivos.

A praxis argumentativa deste genero depende de urn repert6rio de investimentos lingiiisticos

usados pelo enunciador com a finalidade de comunicar valores, expressar ideias e obter a adesao

do enunciatario. nao de forma constrangedora. mas da forma mais suti! e sedutora possivel.

A lingua e 0 instrumento que vai converter a criatividade humana em uma linguagem particular,

pr6pria do discurso publicitario, uma linguagem preocupada com a escolha incansavel de

palavras. algo vivo e nao puro objeto em que ocorrem apenas trocas sucessivas.

No genero publicitario, a linguagem vale-se de elementos lingiiisticos especificos, acarretando

urn dinamismo pr6prio para se compreender os varios aspectos da publicidade e efetivar a

inter-rela<;ao autor jleitor. Uma propaganda bem elaborada, tanto no seu texto quanta no seu

viSUal, e justamente 0 fator diferencial no competidissimo jogo de mercado, onde as marcas

disputam, acirradamente, 0 publico consumidor.

Nesta comunica<;ao, com respaldo nas teorias da Sema.ntica Argumentativa, realizaremos a analise

de alguns textos publicitarios, priorizando a afetividade inerente a determinadas palavras da lingua

(substantivos. adjetivos, verbos e adverbios), dentro de urn quadro discursivo contaminado pela

semanticidade de tais elementos lingiiisticos. 0 componente emocional presentifica 0 referente,

manifestando 0 carMer afetivo-argumentativo da linguagem. Os valores ideol6gicos e socioculturais



serao disseminados pela escolha cuidadosa das palavras, a selec;ao lexical constitui-se, portanto,

em urn mecanisme nao s6 argumentativo, como tambem allarnente afetivo, pois, por interrnedio

da sua carga semantica, concretiza a subjetividade ligada a estrutura da lingua,


