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COMPETENCIA LEITORA E LEITURAS POSSIvEIS

Vania Lucia Rodrigues Dutra (UERJ)

Este trabalho pretende demonstrar como pode se dar 0 trabalho com a leitura na escola.

considerando-se 0 aluno-leitor como sUjeito do processo de produc;:aodo(s) sentido(s) do texto.

Para tanto. analisar-se-a 0 que Orlandi (1996) chama de leitura polissemica. buscando compro-

var que urn texto pode suscitar leituras diferentes sem . no entanto. cair na velha hist6ria de

que qualquer interpretac;:ao e possivel e autorizada.

Negando a crenc;:a de que 0 aluno-leitor apreende meramente 0 sentido que esta dado no

texto. a Analise do Discurso e a Semi6tica. principalmente. defendem que 0 leitor atribui

sentidos ao texto. ou seja. que a leitura e produzida. e buscam determinar 0 processo e as

condic;:6es de sua produc;:ao.

Ha marcas nos textos verbais (signos-chave que se relacionam semanticamente) que funcionam

como condutores da leitura a urn determinado sentido; e pode haver outras marcas que

conduzam a uma leitura diferente. E a dimensao semi6tica (iconicidade textual) provocando

recortes tematicos emergentes das pistas linguisticas (icones e indices) presentes no signo-texto.

levando as diferentes leituras. diferentes isotopias.



Do ponto de vista semi6tico. entendemos que nao s6 as 0PGoes lexicais. mas tambem as

gramaticais sao icones por meio dos quais 0 leitor pode recuperar intenGoes enunciativas que se

materializam no texto. Sao marcaGoes linguistico-iconicas que se apresentam ao leitor como

elementos mapeadores do texto. uma vez que revelam a organizaGao das microestruturas que se

combinam e constroem 0 tecido textual.

Acredita-se que e nessa perspectiva que a leitura deve ser considerada e seu aspecto mais

consequente. a compreensao. investigada e trabalhada em sala de aula. It essa relaGao entre

estrutura linguistica e sentido que buscaremos explicitar.

EM NOME DE JESUS, EU TE CONVENC;O: SELEC;OES REVELADORAS DE INTENC;OES
COMUNICATIVAS PERSUASIVAS
Adriane Gomes Farah. Lucia deborah Araujo. Kana Rebello. Darcilia Simoes. Vania Lucia

Rodrigues Dutra. Marcio Bonin. Magda Bahia. Claudio Arthur de Oliveira Rei

Propoe-se uma analise de vanos processos de seleGao que revelam intenGoes comunicativas

persuasivas. com enfase na seleGao vocabular representativa de valores da cultura de massa.

ocorrentes na seGao"Catedral/Templo da Fe". do jomal Folha Universal. 6rgao de divulgaGao da

19reja Universal do Reino de Deus (lURD). Busca-se levantar aspectos referentes a seleGao do

suporte e da tipologia textual, tornados como recursos de convencimento do leitor e de velamento

do discurso autoritario praticado pela maioria dos 6rgao formadores de opiniao ou divulgadores

de ideologia ou religiao.

Tal proposiGao de analise se fundamenta na Analise de Discurso. na Linguistica Textual e na

Semi6tica. alem de lanGar mao de outras areas afins como a Pragmatica. a Semantica. a Ret6rica

e a Sociologia. para verificar como 0 signo e selecionado. manipulado e combinado a outros

elementos na produGao de textos persuasivos. que devem atuar sobre a autonomia do leitor.

tomando-o urn consumista no sentido mais amplo. conforme 0 paradigm a do capitalismo

modemo.

Por fim. propoem-se reflexoes sobre a importimcia de urn ensino de leitura nao apenas semantica.

mas semi6tica. ja que os textos dos peri6dicos. em geral. saD objetos de circulaGao social,

empregam signos verbais e nao-verbais. e desta maneira tern 0 objetivo de conduzir os leitores

por caminhos que nem sempre seriam seguidos por eles se Ihes fosse dado 0 direito de escolha.

Em outras palavras. apontar-se-a a necessidade de urn ensino que objetive a forma<;;aode leitores

autonomos e criticos.

INDicIOS REVELADORES NAS ESCOLHAS REALIZADAS NO PROCESSO DE REESCRITURA
DETEXTOS
Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (UFO)

o processo de corre<;;aode textos e reescritura ap6s uma avalia<;;aopossibilita a constru<;;aourn

amadurecimento acerca das possibilidades da produGao escrita. Nosso trabalho visa a observar

textos argumentativos. redigidos e reescritos por alunos do terceiro ano do Ensino Medio. com

a finalidade precipua de verificar uma parte do corpus ja recolhido para uma analise: quando 0



aluno produz altera<;oes em seu lexlo. 0 que ele modifica? Essas modifica<;oessaD indicio de urn

melhor conhecimento da linguagem? Observando delerminada marca de refeitura de urn lexto,

cenlraremos os estudos em rela<;aoas escolhas lexicais e gramaticais propostas pelo informante.

o foco em analise recaiu sobre as mudan<;as operadas em urn verbo. Tendo em vista os

pressupostos da Gramatica Funcional. observaremos que as categorias gramaticais estao Iigadas

as rela<;oessemanticas do contexlo. Por isso. ao nos debru<;armos sobre a linguagem em uso do

estudante, levamos em conta a enuncia<;ao e as condi<;oes de produ<;ao. E a partir delas.

levantaremos a sele<;aode urn determinado modalizador que indica as inten<;oes nem sempre

claras do falante. aqui urn redator. Observemos que os verbos empregados nao tern sentido

explicito de obrigatoriedade. mas podemos entender que. ao empregar 0 gerundio. esta implicita

essa ideia. Assim, verificamos que a modaliza<;aodeontica aparece por uma inferencia do leitor

em rela<;aoao afixo do gerundio. E. portanto. urn morfema gramatical promovendo a modaliza<;ao.

MODALIDADE: GERUNDIO. IDEOLOGIA, DISCURSO E 0 CONTROLE SOCIAL DA INFORMA<;Ao
Lucia Deborah Araujo de Salles Cunha

o falante escolhe entre os recursos disponibilizados pelo sistema Iinguistico os mais adequados

as suas inten<;oes discursivas e sua posi<;aoideol6gica. Fazemos uma abordagem pragmatica.

com 0 concurso de teorias do discurso e da ideologia por ele veiculada, e colocamos em discussao

a modalidade e 0 gerundio. mostrando que 0 aspecto cursivo e/ou duraUvo da forma. a ausencia

de marca<;ao de modo/tempo e pessoa e 0 seu funcionamento como transpositor favorecem a

insen;:ao discursiva do gerundio como marcador de modalidade. Analisado em textos colhidos

de jomais. revistas. anuncios publicitarios e pronunciamentos politicos. visto na forma tradicio-

nal e na constru<;ao denominada de "gerundismo·. 0 uso do gerundio implica 0 sombreamento

de estruturas e produz urn poderoso jogo de ambiguidades. Sendo as op<;oes do falante

ideologicamente determinadas. a presen<;a do gerundio no discurso resulta em mecanismo de

controle social da informa<;ao. para 0 qual 0 professor deve despertar seu aluno.

o TEXTO LITERARIO NO ENSINO MEDIO: FORMATA<;Ao E FORMA<;AO DO LEITOR
Marcio Bonin Ribeiro. Darcila Sim6es: Vania Dutra: Claudio Artur Rei; Lucia deborah Araujo: Katla

Regina Rebello da Costa

A hist6ria pedag6gica. no rastro da Critica da Literatura que abriga uma visao "fechada" dos

textos Iiteranos na escola. fundamenta-se na elei<;aode significados. permeados pelas supostas

inten<;oes do autor. pela exisU:ncia de uma mensagem textual e por valores esteticos classicos.

A proposta de Wolfgang lser e da Teoria da Recepc;:ao,possivel a partir do rompimento estetico

da literatura modema. alia-se a perspectiva semi6tica do texto e os pressupostos inspirados em

Pierce substituindo a critica classica pela desconstruc;:ao do texto pelo leitor. Desta forma. 0 eixo

de estudo textual deixa de ser 0 trinamio autor-texto-mensagem para fundamentar-se, essen-

cialmente. no leitor e em sua relac;:aocom 0 texto.

As implicac;:oesdessa perspectiva de leitura do texto literario saD maiores do que se imagina; 0

deslocamento te6rico apresenlado por Iser e pela semi6tica instaura a possibilidade da multipli-



cidade de sentidos. partindo da assimetria entre texto e leitor. pontuada por lacunas e conexoes

a serem negociadas na constru<;ao de possiveis sentidos textuais. Isso nao se aplica. apenas. aos

textos litenirios. podendo ser percebido nas diversas leituras do imaginario e do ficticio.

apresentadas socialmente no cotidiano escolar.

A fecundidade textual e a possibilidade de aliar Teoria Literaria. Semi6tica e Pedagogia na

constru<;ao de novas propostas de aquisi<;ao do conhecimento letrado parecem contribuir

significativamente para a forma<;ao de uma pratica pedag6gica mais perceptiva de valores

singulares e coletivos e se afinar com a busca da supera<;ao do processo de exclusao e de

constru<;ao da cidadania modema.

PALAVRAS E IMAGENS VISUAlS: SIGNOS EM DlALOGO PARA A REIFICAc;:Ao DA MULHER

NA PUBLICIDADE IMPRESSA

Katia Regina Rebello da Costa

Este trabalho desenvolve uma analise semi6tico-linguistico-discursiva de textos publicitarios

impressos que trazem a mulher como protagonista. e que sac veiculados por revistas de boa

circula<;ao. 0 objetivo e verificar como a publicidade. mediante 0 dialogo entre as linguagens

verbal e nao-verbal, e valendo-se de recursos estetico-persuasivos. efetiva a transferencia de

significados dos produtos que promove para a figura feminina posta em cena e. assim. constr6i

o sentido de reifica<;aoda mulher - sentido esse que se cristaliza e passa a valer como significado

em si mesmo inerente a mulher.

Afim de demonstrar que a mulher vem sendo tratada como coisa. ou seja. que vem sendo tomada

como icone-indice do produto promovido para venda - e que. portanto. vem sendo impregnada

desse conteudo simb6lico - . 0 estudo procede ao levantamento dos signos linguisticos e

nao-linguisticos. que. postos na superficie textual. configuram-se como gUias-mapas de leitura

e de constru<;ao de sentidos.

o debate evidencia que os textos publicitarios podem constituir 6timo material para subsidiar 0

ensino de lingua portuguesa. para que se forme urn leitor astucioso. que reconhe<;a0 texto como

o dialogo entre 0 verbal e 0 nao-verbal, reiterando a importancia do dominie verbal, sem. contudo.

minimizar a do nao-verbal.

PRODUc;:Ao TEXTUAL NA GRADUAc;:Ao: UMA PRA.TICA DlRECIONADA PARA A PROGRES-

SAD REFERENCIAL E ARGUMENTAc;:Ao

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento (UFMS)

Nosso prop6sito e analisar a produ<;ao textual de alunos da gradua<;ao em letras a fim de

desenvolver uma pratica direcionada para a informatividade e a progressao tematica. por ser 0

ponto central durante a produ<;ao e a interpreta<;ao de textos escritos. tendo como base te6rica

os conceitos sobre meta-regras discutidos por Charolles (1988) e progressao referencial de

Marcuschi (1999). Considerando que a progressao tematica caracteriza-se pela argumenta<;ao.

e 0 discurso. pela intencionalidade. por meio do qual os sujeitos envolvidos tentam influir sobre

determinados comportamentos e opinioes. pode-se dizer que uma argumenta<;ao eflcaz. segundo
Perelman (1996:50), "e a que consegue aumentar a intensidade de adesao. de forma que se



desencadeie nos ouvintes a a<;aopretendida ou. pelo menos. crie neles uma disposi<;ao para a

a<;ao. que se manifestara no momenta oportuno". Portanto, na perspectiva desse filosofo. a

argumenta<;ao e constitutiva do conhecimento, considerando que esse se da em virtude da

evidencia dos objetos, 0 corpus da pesquisa constitui-se de textos produzidos por graduandos de

Letras da UFMSeUNESP-Araraquara. Observamos a presen<;adas quatro meta-regras de Charolles,

uma vezque as retomadas se manifestam. de forma equilibrada. 0 que proporciona 0 encadeamento,

a progressao tematica e a relevancia dos argumentos em rela<;aoao tema proposto.

SEMIOTICA. MUSICA E EN SINO DO PORTUGUES
Darcilia Simoes (UERJ), Lucia deborahAraujo; Katia Regina RebeHo;claudio Artur de O.Rei; Vania

Lucia R. Dutra; Marcio Bonin; Adriane Gomes Farah E Magda Bahia,

Nossa comunica<;ao apresenta projeto em andamento que objetiva a constru<;ao de estrategias

didaticas de base semiotico-estilistica destinadas a implementa<;ao de urn ensino do idioma a

partir da explora<;ao de letras de musica brasileira. Trata-se de estudo voltado para a varia<;ao

lingiiistica e para a analise dos contornos ic6nicos e expressivos presentes nos textos musicais,

a partir dos quais 0 estudante e informado sobre a norma gramatical, a riqueza lexical e a

conseqiiente importancia da escolha das palavras na produ<;ao textuaL

A analise de letras de musica de indiscutivel valor literario vem servindo como base para a

demonstra<;:ao da competencia lingiiistica de seus autores, tomada como referencia para 0

aperfei<;:oamento vernacular dos estudantes, Ao lado desta perspectiva lingiiistico-literaria

persegue-se toda a gama de informa<;6es socioculturais emergentes dos textos. demonstrando

assim a importancia da leitura e da explora<;:aodeste materiaL Os estudos ja realizados tern

propiciado 0 levantamento de estrategias discursivo-textuais inscritas nas letras selecionadas

ao mesmo tempo que permite a identifica<;:aoda musica como documento culturaL

Nossas pesquisas tern explorado. em especial, a obra de Elomar Figueira Mello (compositor

baiano de Vitoria da Conquista (SA).cujas letras oferecern ao estudante a oportunidade de travar

contato com a mais ampla variedade de usos lingiiisticos. Com dominio da norma padrao e

conhecedor de falares regional e local, assim como investigador de formas antigas e de formas

indigenas presentes na fala de sua regiao, Elomar. aIem do universo historico-geografico que

descortina com sua obra. tern servido de comprova<;:aopara a tese de que 0 falante deve ser urn

poliglota em sua propria lingua.


