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Os trabalhos apresentados neste simp6sio tem como ponto de partida a Teoria das Opera-
c;6esEnunciativas de A. Culioli. Essateoria possuiuma base genetica, isto e, procura funda-
mentos de natureza inata e operat6ria presentes nos organizac;6es das linguas (textos orais e
escritos). Essesfundamentos s6 se explicitam quando articulados com 0 empirico (experien-
cias singulares). Essareflexao oferece caminhos proffcuos para que a mediac;ao com as
quest6es de ensino seja feita, sobretudo, em razao do seu objetivo que e a articulac;ao do
Iinguagem com as Ifnguas.
Ascomunicac;6es abaixo tentam 0 trabalho de mediac;ao e seapresentam como desenvol-
vimento de alguns pontos centrais:
1.A teoria acima mencionada e uma teoria do pratica. Elavisa a processosde apropriac;ao.
Dessemodo: a) os processos educacionais ou de formac;ao sac quest6es de principio no
teoria; b) a formac;ao nao se resume a obter conhecimentos objetivos de um dominio (por
exemplo, a Iinguistica). Ela e 0 aprendizado que 0 sujeito-pesquisador precisa fazer para se

s



apropriar das opera<;6es formais e generaliz6veis e cuja apropria<;ao so acontece na mani-

pula<;ao de sua propria experiencia linguistica: c) 0 dado lingUistico resulta da intera<;ao entre

sujeito e objeto.

2. A arficula<;ao do lexico com a gram6tica. Tal articula<;ao recobre as opera<;6es formais de

natureza quantitativa e qualitativa que sustentam a organiza<;ao do empirico e a constru<;ao

da representa<;ao em lingua e tecem um jogo transcategorial entre aspecto, modalidade,

voz, e determina<;ao.

3. A varia<;ao radical: experiencial e linguistica. A varia<;ao leva a uma ambiguidade consti-

tutiva no processo de produ<;ao e reconhecimento de textos. Como consequencia, pode-se

definir a lingua gem como um trabalho epilinguistico (atividade mental inconsciente) de

elabora<;:ao de par6frases e desambiguiza<;:ao.

CLASSIFICAR NAo E EXPLICAR: A ABORDAGEM GRAMATICAL ACERCA DAS CONJUNC;:OES
Ana Cristina Salviato-Silva (UNES?)

Os livros didaticos e as gramMicas tradicionais restringem 0 papel das conjun<;;oesa fun<;;aode
ligar ora<;;oes.Diante deste quadro, como exigir do aluno uma identifica<;;aoperfeita dos elementos
gramaticais em urn exercicio tradicional de analise sintMica? Como faze-lo compreender que a
gramMica nao e imutavel, mas passa por constantes processos? A proposta deste estudo e
analisar as conjun<;;oes numa perspectiva dinamica, considerando a existencia de no<;;oes,as
quais por meio de rela<;;oese opera<;;oespodem dar origem tanto ao lexico quanta a gramMica.
Acreditamos que os alunos, como falantes natos da lingua, intuem a existencia de uma
caracteristica mais profunda destas marcas (conhecimento epilingiiistico), mas nao saD prep a-
rados para manipula-la. Em consequencia, da-se a confusao no momenta em que lhes e exigida
a tarefa de classificar em categorias os elementos lingiiisticos apresentados pela gramMica.
Fundamentados na Teoria das opera<;;oesenunciativas, de Antoine Culioli, demonstraremos que
a separa<;;aogramatical em categorias distintas esta sujeita a falhas e que a compreensao das
caracteristicas mais profundas das conjun<;;oesviabilizara 0 seu emprego correto, bem como
podeni construir urn fundamento para a apreensao de outros elementos linguisticos.

CORREc;:Ao OU ATIVIDADE PARAFRASTICA?
Maria Isabel de Moura Brito (UFSCar)

Minha comunica<;;aodiz respeito ao estudo que desenvolvi no doutorado a cerca da corre<;;aodo
professor realizada no texto do aluno. Para escapar do forte vinculo que essa pratica pedag6gica
man tern com 0 normativismo lingiiistico e preciso ampliar 0 conceito de corre<;;ao.Tendo por base
a Teoria das Opera<;;oesEnunciativas de A. Culioli, proponho que a corre<;;aodo professor do tipo
sobreposta a expressao do aluno caracteriza uma ati',ridade parafrastica, uma vez que esses
enunciados (expressao do aluno e expressao do professor) sao gerados de urn mesmo esquema
inicial que serve de enunciado primario sobre 0 qual se pode derivar uma familia de parafrases.
o professor recupera por meio das marcas lexico-gramaticais presentes (ou suprimidas) na
expressao do aluno 0 esquema de partida (lexis) e investe sobre 0 material lingiiistico de modo
a reconstruir as opera<;;oes enunciativas em vista do contexto e da situa<;;ao especifica. A
identifica<;;aoentre corre<;;aoe parafrase reside no fato de ambas consistirem em uma atividade
da linguagem caracteristicamente metalingiiistica, ou seja, a possibilidade da linguagem fun-
cionar reflexivamente, de falar dos pr6prios signos da lingua de modo autonomo e nao-arbitriirio,
visto que nao se trata da utiliza<;;aode uma metalinguagem especifica como, por exemplo, a
terminologia gramatical, mas de uma reflexao espontanea. E possivel abordar a corre<;;aodessa
perspectiva porque ela e acima de tudo nao-preconceituosa. Para Culioli 0 processo de reconhe-



cimento e produc;;aode formas nao oferece nenhuma garantia de que as formas reconhecidas
arranjem-se co;'forme as precedentes, tampouco preconiza a inexistencia de mal-entendidos.
Nessa atividade 0 que se tern sempre e uma regulac;;aopossibilitada pelos mecanismos que
envolvem a linguagem em sua relac;;aocom as linguas.

DIVERSIDADE EXPERIENCIAL E LINGUiSTICA E 0 TRABALHO DO PROFESSOR DE

LiNGUA PORTUGUESA

Leticia Marcondes Rezende (UNES?)

Este texto estabelece como ponto fundamental do en sino de Portugues, lingua materna, a
varia<;:aoexperiencial e lingliistica. Propoe uma articula<;:aode processos formais invariantes e 0

empirico. Oferece no final exemplos com as ora<;:oesrelativas.

Marcia Cristina Romero Lopes

Esta comunica<;:aoe urn estudo do morfema flexional do preterito perfeito, tomando por base 0

tratamento conferido a varia<;:aosemantica pela Teoria das Opera<;:oesEnunciativas. Fundamen-
tado no principio para 0 qual a varia<;:aoe constitutiva da pr6pria identidade da unidade
linguistica (dominio gramatical, lexical ou discursivo) propomos uma caracteriza<;:aodinamica
do preterite perfeito, fruto da rela<;:aoque os verbos flexionados man tern com seu contexto de
inser<;:ao.Defendemos a importancia dessa reflexao para 0 en sino do portugues, lingua materna.
No lugar de defini<;:oesgramaticais inflexiveis e de propostas de unidades lingliisticas dotadas
de conteudo inerente, mostraremos a varia<;:aodo morfema em contextos diversificados e 0

trabalho de linguagem que sustenta a influencia reciproca da unidade de seu contexto.

LINGuiSTICA DE CORPUS, TRADUC;Ao E ENUNCIAC;Ao: UMA ABORDAGEM INTERDISCI-

PLINAR DO ENSINO DE LiNGUAS ESTRANGElRAS

Adriana Zavaglia (US?)

Este trabalho tern como escopo apresentar uma abordagem interdisciplinar do ensino de linguas
estrangeiras pela Teoria das Opera<;:oesEnunciativas de Antoine Culioli (2000)e pela lingliistica de
corpus. Ap6s uma breve introdu<;:ao sobre as diferentes metodologias de ensino de linguas
estrangeiras que se sucederam ao logo da hist6ria, chamaremos a aten<;:aopara a postura
didatico-textuaJ ecletica que vigora atualmente nesse universo. Em seguida, propomos uma
metodologia de descoberta a ser aplicada em sala de aula ilustrada pela analise da unidade
lexico-gramatical como. Tal metodologia obedece aos seguintes passos: a) concordancia de como
no corpus de estudo (WordsmithTools);b) alinhamento de como e suas tradu<;:oes(portugues-fran-
ces); c) constru<;:aode hip6teses sobre as ocorrencias em portugues (agrupamento dos enunciados
que apresentam urn mesmo funcionamento de como seguido de defini<;:ao);d) constru<;:aode
hip6teses sobre as ocorrencias em portugues e suas tradu<;:oes(observa<;:aodas tradu<;:oesde como
seguida da elabora<;:aode uma rela<;:aoentre as ocorrencias alinhadas). Esse trabaJho de descoberta
reaJizado pelo aprendiz com a orienta<;:aodo professor desperta no aprendiz de lingua estrangeira
uma consciencia metaJingliistica que 0 auxilia em seu aprendizado, refor<;:ando,ao mesmo tempo,
o diaIogo entre a sua lingua materna e a lingua estrangeira que aprende.

OS MECANISMOS ENUNCIATIVOS NA DISSERTAC;Ao

Marilia Blundi Onofre (UFSCAR)

Focalizando a articula<;:ao entre lexico e gramatica, tal como propoe a Teoria das Opera<;:oes
Enunciativas de Antoine Culioli, apresentamos urn estudo dos mecanismos enunciativos pre-



sentes em ocorrencias tipicas de textos dissertativos, tendo em vista, por urn lado, elucidar tais
mecanismos, e, por outro, propor que os processos lingiiisticos responsaveis por gerar essas

construc;;6es textuais, entao deflagrados, sejam explorados no ensino-aprendizagem de lingua.

Segundo a Teoria das Operac;;6es Enunciativas, 0 processo dial6gico e moldado por operac;;6es de

ordem discursiva, identificadas por Culioli como operac;;6es de representac;;ao mental, refer-

enciac;;ao e regulac;;ao, que dizem respeito as relac;;6es fisico-culturais, psicol6gicas e psicossocio-

16gicas que sustentam a construc;;ao de significac;;ao. Assim, considerando essa reflexao, a nossa

proposta de trabalhar a produc;;aojinterpretac;;ao de texto implica, necessariamente, recuperar

essas operac;;6es. E sob essa 6tica que pretendemos abordar 0 en sino j aprendizagem de lingua,

propondo a articulac;;ao entre gramatica e produc;;aojinterpretac;;ao de texto.


