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A (DESlCONSTRU<;:AoDO TEMA EM NARRATIVAS: A LEITURA It PRE-REQUISITO DA
ESCRITA?
Ana Paula Previate Widerski

Este trabalho visa apresentar a analise de reda<;:6es,produzidas na tipologia narrativa, desclas-

sificadas por fuga total ao tema, no Concurso Vestibular de Verao 1999, da Universidade

Estadual de Maringa - UEM. 0 objetivo e, por meio dos elementos e da coerencia da narrativa e

dos modelos cognitivos de contexto, investigar a (des)constru<;:aodo tema nesta tipologia textual.



Nessa investigac;;ao. revelam-se os (des) caminhos percorridos pelos autores. quando procuram.

apoiados na leitura de urn texto. construir 0 significado de seu texto. a partir do conhecimento

sobre 0 assunto e da sua adequac;;ao a tipologia solicitada. Isso permite evidenciar. ancorados

nos pressupostos da Linguistica Textual.que a leitura e a escrita sao atividades que caminham

juntas. ja que a compreensao de"textos. e tudo 0 que ela abarca. precede a produc;;aode textos.

A COEsAo REFERENCIAL EM TEXTOS DE APRENDIZES DA ESCRITA

Vade Pedro Andreazza (UFPRJ. Reny Maria Gregolin

o objetivo desse trabalho e analisar os mecanismos de coesao referencial em trezentos textos

produzidos por diferentes sujeitos em fase da aquisic;;aoda escrita. Tal corpus esta dividido em

tres grupos. 0 primeiro reune textos de alunos de escolas regulares. considerados sem proble-

mas; 0 segundo. a produc;;ao textual de alunos que frequentam escola regular e que apresentam

lentidao para a escrita inicial; e urn terceiro grupo e composto por textos produzidos por sujeitos

considerados deficientes mentais. que frequentam uma escola especial.

Aanalise visa aferir se as crianc;;asque saDconsideradas problemas tern capacidade para estruturar

textos. utilizando os mecanismos de coesao referencial. Serao considerados. como base te6rica. os

estudos na area da Linguistica Textual de Ilari (200 la e 2001b). Milner (2003). Kock (2002a. 2002b

e 2003). Kock e Marcuschi (2002). Favero (2002) e Marcuschi (200Ia. 200Ib). especialmente os

elementos anaf6ricos. Serao verificados os diferentes tipos de redes coesivas. tais como as anaforas

nominal. pronominal e associativa. bem como 0 usa das elipses e das repetic;;oesnos diferentes

textos produzidos. Os dados analisados apontam que os alunos considerados "normais" tern maior

facilidade para utilizar mecanismos de coesao mais complexos. bem como para empregar as

anaforas pronominais. Os textos dos alunos "lentos" demonstram que os sujeitos. embora cons ide-

rados limitrofes pela escola regular. nao saD alunos-problemas. pois tambem conseguem realizar

as opera<;;oescognitivas mais elaboradas para esiruturar textos. Ja nos dados de escola especial. 0

uso abusivo da repeti<;;iionos permite inferir que a capacidade para 0 usa de opera<;;oesmais

complexas. como as anaforas associativas. nao esta desenvolvida.

HABILIDADES DE LEITURA NA 4" E S" SERIES DO EF E NO 10 ANO DO EM

Marco Antonio Rodrigues Vieira. Carla Kroth. Maria Fatima Franco

Analise piloto de testes de leitura. envolvendo questoes abertas. fechadas e de retextualiza<;;ao.em

textos narrativo e descritivo. Comparam-se os resultados da 4" serie de Juiz de Fora (MG)com duas

8"s series. regular e acelerada. de Ilheus (BA)e dois primeiros anos da Escola de Jovens e Adultos

e do Ensino Medio Regular. de Santa Cruz do Sui (RS).Os dados indicam. de maneira gera. que.

em rela<;;aoao tipo de texto. os alunos saD leitores mais competentes no texto descritivo e se saem

melhor nas questoes fechadas. Porem. ao se cruzarem os dados. fica claro que os a1unos da 4" serie

apresentam resultados equivalentes aos das turmas da 8" serie e do 10 ano do Ensino Medio. Isto.

mais do que confirmar dados do SAEBe do ENEM.significa que a habilidade de leitura esta nivelada

por baixo. parecendo indicar que a competencia leitora nao se a1tera depois da 4" serie. E piOL

seguindo as estrategias de leitura que a escola lhes passa. se tomam apenas bons localizadores

de respostas. sendo capazes somente de compreender superficialmente 0 texto.



MONTEIRO LOBATO E A LiNGUA MATERNA: UMA ALTERNATIVA PARA 0 ENSINO DE

GRAMATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Silvia Cristina Rossito Baggio (UNITAU)

Ja constitui urn senso comum a ineficacia do ensino da gramatica pela gramMica. Buscando

diferentes meios de "ensinar" gramatica aos alunos de terceira serie do Ensino Fundamental I.

submetidos ao ensino programado e apostilado. a abstrair ease apropriar da normatiza«;:aoda

lingua materna. de forma que esta permeie e passe a ser utilizada em suas atividades textuais

e orais. habitual e cotidianamente. recorreu-se a obra "Emilia no Pais da Gramatica" de Monteiro

Lobato. 0 embasamento tearico encontra em Vygotsky respaldo que permite. propicia e valoriza

a intera«;:aosocial entre 0 individuo e seus pares. pois 0 "aprendizado humano pressupae uma

natureza social especifica e urn processo atraves do qual 0 individuo penetra na vida intelectual

daqueles que 0 cerca" .despertando. assim. varios processos internos de desenvolvimento. que

saDcapazes de operar somente quando a crian«;:ainterage com pessoas em seu ambiente e quando

coopera com seus companheiros. 0 presente estudo utilizou-se da pesquisa-a«;:aoque possibilitou

a investiga«;:ao.cujos resultados demonstraram que a visao l0.dica de Monteiro Lobato facilitou

a aquisi«;:aoe 0 entendimento da normatiza«;:aoda lingua assim como estimulou 0 gosto pela

leitura de suas obras e de outros autores por vias transdisciplinares.

o PAPLE DA CORRE<;:Ao NO ENSINO DE ELEMENTOS COESIVOS REFERENCIAIS

Monica Lopes Nevoa Godoy (UNITAU)

A men«;:aopelo professor a necessidade de que seus a1unos usem de elementos de coesao na

elabora«;:aode seus textos parece ja se constituir urn canone das aulas de reda«;:aoem lingua

materna. Observa«;:oesassistematicas de textos produzidos por alunos de 30 ano do ensino medio

e de urn curso pre-vestibular tern demonstrado que seus autores. certamente em resposta a for«;:a

desse canone. cometem hipercorre«;:oes. produzindo redundancias ou equivocos nos us os de

elementos de coesao. 0 objetivo deste trabalho. pautado na perspectiva da Linguistica Textual,

e. a partir de urn levantamento de usos equivocados de elementos de coesao referencial em textos

dissertativos desse nivel de ensino. propor urn procedimento de corre«;:aoindividualizada que

leve 0 aluno a fazer 0 usa funcional desses elementos. A analise mostrou que esse procedimento

de corre«;:aotern contribuido para a aprendizagem de escrita dos alunos.

REGiSTRO DE LEITURA: UM sUBsimo PARA 0 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS

DELEITURA

Ana Maria Natal Duarte

Embora se fale muito de leitura na escola. e lugar comum considerar-se que os a1unos brasileiros

dos ensinos fundamental e medio leem mal. Essa crise revela que somente a alfabetiza«;:aoe a

imposi«;:aode quantidade de leitura de livros paradidaticos nao saD procedimentos suficientes

para tornar 0 aluno proficiente em leitura. Pautado na perspectiva da Linguistica Textual e na

Abordagem comunicativa de Ensino de Iinguas. este estudo se desloca do ensino de leitura por



meio de fragmentos de textos ou fichas de leitura. Este trabalho se propos a oferecer aos alunos

urn repert6rio diversificado de textos integrais. destinados a leitura. a analise da estrutura e a
redw;ao a esquemas e resumos dos respectivos textos. A analise de urn corpus constituido de

resumos e esquemas elaborados pelos alunos demonstrou que. embora a competencia de analise

e de sintese possam ser adquiridas assistematicamente. 0 ensino sistematizado e 0 treino dessas

competencias transformam-nas em habilidades e. como tal, em procedimentos automatizados

que contribuem para 0 desenvolvimento da competencia em leitura.

USO DAS CONJUN<;OES ESSENCIAIS ESTRITAS: UMA LOGICA MATEMATICA OU UMA

LOGICA LINGUiSTICA

Jeanete Akemi Alima

A ocorrencia significativa de problemas no uso das conjun<;;6es essenciais estritas - das

conjun<;;6es"e". "ou" e "mas" -. em textos de alunos de ensino medio e de pre-vestibulandos.

motivou a presente pesquisa. A hip6tese para a ocorrencia desses problemas e que os alunos

nao relacionam os sentidos que haviam empiricamente deduzido com os formalmente aprendi-

dos. Pautada na perspectiva da Lingl1istica Textual e conceitos da Teoria da Enunciac;:ao. a

presente pesquisa objetivou: 1) verificar se os sentidos das chamadas conjun<;;6escoordenativas

sao diferentes nas disciplinas de Lingua Portuguesa. de Matematica e Fisica; 2) levantar. analisar

e categorizar os usos gramaticais pouco adequados ou imprecisos apresentados por alunos do

ensino medio e pre-vestibulandos nas prodw;6es textuais e 3) verificar se os problemas

apresentados nos textos produzidos pelos alunos de ensino medio se devem a polissemia dessas

conjun<;;6es.A analise dos textos produzidos pelos alunos confirmou a hip6tese inicial de que os

alunos revelam nao conseguirem compatibilizar os sentidos adquiridos por meio da dedu<;;aode

conhecimentos empiric os e os sentidos adquiridos. no ensino formal, por meio das disciplinas

de Matematica. de Fisica e de Portugues.


