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Hoje, muitos profissionais de reda~ao vem demonstrando uma grande preocupa~ao em rela~ao a
escrita de alunos futuros vestibulandos. Como muitos proveem de urn ensino de produ~ao textual
precario, ha a necessidade de urn trabalho significativode escritura de texto. PILAR(2001)postula
"criterios para a elabora~ao de uma reda~ao considerada satisfatoria", os quais permitem urn
trabalho de produ~ao textual mais voltado para realidade do aluno. Apartir dessa proposta, no ano
letivode 2004, desenvolveu-se urn trabalho de texto em algumas escolas publicas gauchas. Sabendo
que para 0 aluno vestibulando elaborar uma reda~ao satisfatoria precisa estabelecer uma "rela~ao
entre autor, texto e leitor", seu desafio e "convencer a banca da validade de seu argumento"(cf.
PILAR,2001). Nessa situa~ao, seu discurso tern de estabelecer sentido para 0 leitor, isto e, para os
corretores das universidades. Assim, se para ORLANDI(2003 - p. 15), a linguagem e denominada
como "media~ao necessaria entre 0 hornem e a realidade natural e social", essa media~ao entre 0

aluno vestibulando e a banca de avalia~ao,da-se par meiodo discurso. Concordando com ORLANDI
podemos considerar 0 aluno vestibulando como aquele que tern uma historia de vida, uma memoria
com a qual configura sua identidade. Nesse sentido, ao corrigirmos a reda~ao devemos pensar que
a subjetividade do produtor do texto e uma "posi~ao-sujeito"que se projeta na posi~ao do discurso.
(Palavras-chave: EscoIa PUblica;Aluno Vestibulando; Autoria).

A CONSTRU9A.0 DO ETHOS DISCURSIVO NAS NARRATIVAS DE RELA90ES, DE HELENO

GODOY

Renata Cabral Rezende (UNICAMP)

Este trabaIho tern por abjetivo apresentar os resultados das anaIises da Quarta, Quinta e Sexta
narrativas da obra Rela~6es, do escritor Heleno Godoy. Partimos do pressuposto de que cada
narrativa apresenta urn narrador com urn ethos proprio, isto e, cada narrador constroi discur-
sivamente uma imagem de si "atraves de sua maneira de se exprimir (Maingueneau, 1995: 138).
Assente na ideia de que a progressao textual responde pelos procedimentos lingliisticos por meio
dos quais se estabelecem rela~6es semanticas e/ou pragmatico discursivas entre diversos
segmentos textuais,foi por meio da observa~ao da progressao topica e do uso de articuladores
textuais (isto e, na propria materialidade lingliistica do texto) que investigamos a constru~ao

desses diferentes ethos discursivos.

EXPLICA9A.0/ARGUMENTA9A.0: EM BUSCA DE UMA COMPETENCIA EXPLICATIVA

Celia Esteves da Silva (US?)

Para certos pesquiadores, a explica~ao e ferramenta de pesquisa utilizada como medida de
compreensao da causalidade e da capacidade metacognitivia (Piaget, 1971, 1993) ou da
capacidade metalingliistica (Gleitman e Shipley, 19720. A visao da logica natural para as
sequencias explicativas e arguemntativas, tal como a defende Grize (1981) e outros autores do
grupo de Neuchatel, apoia-se na existencia de processos de raciocinio semiologico, que sao
descritos como esquematiza~6es de objetos do discurso. Estudos mais recentes (Veneziano e
Hudelot, 2004) privilegiam a investiga~ao de condutas explicativas do discurso para a forma~ao
de uma competencia explicativa. Para a crian~a,no entanto, aprender a explicar e aprender a
manipular formas lingliisticas especificas a uma dada situa~ao.



Buscar uma defini<;:aoprecisa para 0 ato de explicar e tare fa ardua e extensa para um tipo de
discurso que apresenta um conjunto de dificuldades resultantes tanto da diversidade de
sentidos que 0 pr6prio termo recebe quanto de uma certa flexibilidade na escolha de criterios
que sirvam para identifica-lo. Pretendemos, neste trabalho, inicialmente, refletir sobre a
extensao e a dinamica apontadas por alguns autores. Em seguida, gostariamos de exemplificar
a riqueza daIs) competencia(s) explicativa(s), produzidas por crian<;:as,em idade escolar, em
contextos de lingua materna e lingua estrangeira.

LEXICO E ENUNCIA<;Ao

Celia Helena de Pelegrini Della Mea

o foco desta pesquisa e a rela<;:aode interface entre 0 estudo do lexico e 0 componente
enunciativo no construto te6rico benvenistiano, ou seja, considera-se os artigos que tratam
de morfologia, tentando revisitar 0 estudo do lexico, na obra de Benveniste, sob sua pr6pria
6tica enunciativa. Para tanto, tem-se que, num primeiro momento, rastrear e descrever os
estudos benvenistianos que tratam dos fen6menos linguisticos ligados a morfologia lexical
para, em seguida, considerar esses artigos sob a Mica enunciativa, a fim de que se possa
averiguar a contribui<;:aoe consequente valoriza<;ao dos estudos lexicais do referido te6rico,
como tambem evidenciar a importancia de uma visao enunciativa sob os aspectos morfol6gicos
da lingua portuguesa.

o DISCURSO DA TEOLOGIA DA LIBERTA<;Ao SOBRE A SUCEssAo PAPAL

Edvania Gomes da Silva (UNICAMP)

o objetivo deste trabalho e analisar alguns aspectos do discurso da Teologia da Liberta<;ao
(TL),tomando como base 0 tema da sucessao papal. Para tanto, pretendo relacionar algumas
estrategias de referencia<;ao e de articula<;ao textual (Koch, 2005) a hip6tese da Semantica
Global (Maingueneau, 1984). Segundo essa hip6tese, todos os pianos do discurso estao
integrados de uma vez, tanto na ordem do enunciado como na da enuncia<;ao. Nesse sentido,
a organiza<;ao textual pode ser vista como um dos "componentes" da semantica global que
organiza 0 discurso da Teologia da Liberta<;ao. Parto da hip6tese de que determinadas
estrategias textuais, tais como 0 uso de expressoes referenciais definidas e indefinidas e de
inser<;oes (ou intercaladas) revelam aspectos do discurso da chamada Igreja Progressista. Para
a analise, selecionei artigos e entrevistas de pessoas ligadas a TL. Todos os textos analisados

tratam da elei<;aodo novo Papa. Fa<;oreferencia ainda a algumas reportagens publicadas em
revistas de circula<;ao nacional, como Veja e Epoca. Essas reportagens, que tambem versam
sobre 0 tema da sucessao, serao utilizadas como material de apoio. As primeiras analises
apontam para existencia de uma rela<;aode oposi<;aoentre as Igrejas Progressista e Conserva-
dora. Nos textos da Teologia da Liberta<;aoos chamados conservadores sac apresentados como
opositores das reformas iniciadas pelos antecessores de Joao Paulo II. 0 efeito de sentido criado
por tal acusa<;ao e 0 de que a igreja sob a egide do ultimo pontifice teve seu processo de
moderniza<;ao estagnado. Os progressistas criam para si urn ethos (cf. Maingueneau, 1984;

1987) de moderniza<;ao e defendem que, com a morte de Joao Paulo II, e hora de retomar os
avan<;os iniciados pelo Concilio Vaticano Segundo. Este trabalho conta com 0 financiamento
da Funda<;ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP).



OPASQUIM E OPASQUIM 21: LUGARES DE ENUNCIA<;:Ao DE RESISTENCIA

Adriana Aparecida de Almeida (UNICAMP)

Lembrando que todo discurso e produzido a partir de urn outro discurso de maneira que as

sentidos s~LOsempre referidos a outros sentidos e dai tiram sua identidade (Orlandi, 1996,31).

De modo que a heterogeneidade discursi,,:a e comum a qualquer texto, ja que todo texto pauta-se

num ja dito, de maneira alusiva au nao. No Pasquim(dos anos70) e n'OPASQUIM2 I a interdis-

cursividade corrobora na delimita<;:ao de uma posi<;:ao enunciativa na coloca<;:ao de textos que

determinam urn trajeto de sentidos em que se reaviva mem6rias, provocando reatualiza<;:6es,

deslocamentos. E, par outro lado, na ocupa<;:ao dessa posi<;:aode enuncia<;:ao, como a discurso

nao e transparente, a interdiscursividade, regiao de confronto de sentidos, po de funcionar na

coloca<;:ao do discurso outro em cena, seja para nega-lo au para polemizar com ele. Propomos

analisar a trajeto de sentidos na leitura de editorias dessas duas publica<;:6es.

REFLEXOS DA PRODUC;:AO NO EN SINO SUPERIOR NO DISCURSO SOBRE 0 ENSINO DE

LiNGUA MATERNA

Andreza Roberta Rocha (USP)

o presente estudo consiste em uma investiga<;:ao das rela<;:6es entre a produ<;:ao academica no

Ensino Superior e a ensino de lingua materna no Ensino Fundamental I. Em uma etapa inicial,

conceitos da Analise do Discurso de Linha Francesa e da teoria polif6nica' da enuncia<;:ao

(Ducrot: 1989) foram mobilizados para uma analise de artigos de revistas (relatos de experiencia)

voltadas a categoria docente publicados nos ultimos dez anos, textos estes que, naquilo que se

caracterizou como uma segunda etapa da pesquisa, foram cotejados com teses e disserta<;:6es

publicadas nos ultimos dez anos nas Faculdades de Letras e de Educa<;:ao da Universidade de

Sao Paulo elencadas em levantamento realizado par Andrade (2005). De acordo com a estudo

desenvolvido, foi possivel identificar forte presen<;:a do discurso existente na produ<;:ao do ensino

superior nos artigos analisados, de maneira especial nos relatos de experiencia em sala de aula,

as quais caracterizaram-se par justificar as prMicas escolares que descreviam par meio de

inumeras cita<;:6es ej au men<;:6es a autores cujas obras norteiam diversas das pesquisas levadas

a cabo no ensino superior, fato que aponta para a necessidade de discuss6es que problematizem

a papel das rela<;:6es entre as pesquisas academicas a ensino de lingua na atualidade.


