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A DIVULGA<;:AO CIENTIFICA E 0 EN SINO DE LINGUA MATERNA: 0 DISCURSO E AS

ESPECIFICIDADES DA MATERIALIDADE TEXTUAL

Tenho observado, a partir de uma perspectiva discursiva de vertente francesa, as condi<;;oesde
produ<;;aoem que emerge 0 discurso produzido em fun<;;aodo interesse da Lingliistica pelas
questoes relacionadas ao ensino de lingua portuguesa no Brasil. No discurso a que denominei
discurso da mudan<;;a, a divulga<;;aocientifica e a base para a argumenta<;;ao quanto as
necessidades de altera<;;aono ensino de lingua materna. 0 discurso de divulga<;;ao,no discurso
da mudan<;;a,nao e apenas urn mediador ou urn mero reformulador de conteudos tornados entao
acessiveis ao publico leigo, uma vez que nao se trata de simplesmente levar a conhecer uma
determinada produ<;;aocientifica. Nao se trata tambem de urn tipo especifico de divulga<;;ao,a
que autores referem como "discurso de forma<;;ao",que tern 0 objetivo de selecionar conceitos de
urn universo cientifico e apresenta-los a urn publico com 0 objetivo nao apenas de atualiza<;;ao,
mas tambem de que suas praticas sejam alteradas em fun<;;aodo contato com as novidades. Ha,
no discurso da mudan<;;a,a critica em rela<;;aoa determinadas concep<;;oesde linguagem e pniticas
de ensino de lingua materna, critica que possui 0 objetivo de forma<;;ao,mas, principal mente, a
tentativa de convencimento de que a mudan<;;ae necessaria. Nesse discurso, a divulga<;;aodos
conhecimentos cientificos possui fun<;;aoargumentativa: argumenta-se, inclusive, quanta a
necessidade de informar-se e formar-se. Observo, neste momento, as caracteristicas discursivas,
acima apontadas, com base no modo como se materializam em textos produzidos no interior do
discurso da mudan<;;a.Partindo do principio de que a determinados discursos correspondem
estrutura<;;oes textuais especificas, a observa<;;aode determinados elementos constituintes do
texto pode auxiliar na observa<;;aodas caracteristicas dots) discurso(s) em que 0 texto se inscreve.

A PREFIGURA<;:AO DA A<;:AO DO PROFESSOR EM TEXTOS PRESCRITIVOS PRODUZIDOS

NA ESCOLA

Eliane Gouvea Lousada (PUC-SP)

Esta comunica<;;aotern 0 objetivo de apresentar parte de uma pesquisa de doutorado sobre 0

trabalho educacional, analisado dentro do quadro te6rico do interacionismo socio-discursivo e
da ergonomia de linha francesa. Assim, serao discutidos alguns conceitos provenientes dessa
area, tais como os de trabalho prescrito, realizado e real, mostrando tambem a metodologia
utilizada para coletar dados sobre essas tres instancias do trabalho. Finalmente apresentaremos
a analise discursiva de urn texto prescritivo produzido na escola na qual a pesquisa foi
desenvolvida. Essa analise tambem foi baseada nos fundamentos te6ricos do ISD.

CONSTRU<;:OES CONDICIONAIS: UMA ANALISE FUNCIONAL-DISCURSIVA

Michelli Bastos Ferreira (UFRJ)

Said Ali (1969: 136) afirma que as constru<;;oescondicionais sao frequentes em textos argumen-
tativos. Objetiva-se, neste trabalho, averiguar e comprovar tal assertiva, mostrando a predomi-
nancia de constru<;;oescondicionais em sequencias argumentativas, se comparadas a outros
tipos de sequencias (narrativas, descritivas, injuntivas). Objetiva-se, ainda, verificar em que
medida a posi<;;aodestas ora<;;oesinterfere na inten<;;aocomunicativa do emissor. Os dados a
serem analisados compoem a corpus compartilhado do Projeto VARPORT,que esta disponivel
no site referente a linha de Pesquisa Lingua e sociedade: varia<;;aoe mudan<;;a,do Departamento
de Letras Vernaculas da UFRJ, abarcando as modalidades escrita (do seculo XIXe XX)e falada



(standart e substandart) de ambas as variedades do portugues. Utiliza-se como aparato te6rico-
metodol6gico a perspectiva funcional-discursiva, adotada por Decat (1995).

HETEROGENEIDADE E POLIFONIA NOS LABIRINTOS DO ROLE PLAYING GAME

Cristina de Matos Martins (USP)

Esse trabalho examina a polifonia e seu elo com a argumentac;:ao em urn RPG educacionaJ.
Posicionando-se como urn especialista, 0 enunciador dirige-se a jogadores iniciantes e a
educadores. A teoria polifonica de Ducrot e a base para a analise de enunciados que rnanifestarn
diferentes perspectivas a partir das quais 0 enunciador orienta e rnantern 0 co-enunciador dentro
das trajetorias ja trac;:adas a aventura e ao aprendizado. Para 0 diaJogo como 0 educador,
seguirnos a teoria enunciativa de Authier-Revuz e verificarnos como 0 interdiscurso e central na
legitirnac;:aodo RPG como ferrarnenta educativa. (Palavras-chave: educac;:ao, polifonia, jogo,
argurnentac;:ao, interdiscurso).

MARCAS DE INTOLERANCIA NO COMBATE AOS ESTRANGEIRISMOS: 0 CASO DOS GALI-

CISMOS NA LiNGUA PORTUGUESA

Maria Aparecida Cabanas (USP)

Partindo-se dos pressupostos baktinianos de que todo signo lingliistico e ideologico, de que a
ideologia e urn reflexo das estruturas sociais e de que toda rnodificac;:aoda ideologia encadeia
urna rnodificac;:aona lingua, resolvernos investigar como os estrangeirisrnos , rnuitos dos quais
integram tao naturalrnente 0 nosso lexico, entrararn no idioma portugues. It irnportante
evidenciar que, devido a suprernacia francesa no periodo estudado - final do seculo XIX, inicio
do seculo XX- este trabalho analisara principalrnente os galicismos. Sendo assirn, esta pesquisa
visa a estudar a concepc;:aode estrangeirisrno que vigorou naquela epoca e a reac;:aoque 0 uso
destes terrnos causou. Interessa-nos principalrnente, descrever as marcas de intolerancia
lingliistica, ou seja, 0 julgarnento negativo contra aqueles que usavarn esses vocabulos, e como
e1espassararn a integrar tao natural mente a lingua portuguesa.

o USO DO VERBO "SCODINZOLARE" REFERINDO-SE As MULATAS DE COPACABANA EM

UM GUIA TuRiSTICO ITALIANO SOBRE 0 BRASIL

Rosemary Irene Castaneda Zanette

Aose realizar a leitura de tres guias turisticos recentes escritos ern lingua italiana sobre 0 Brasil,
individuou-se 0 terna Sensualidade. Dentro deste terna encontrou-se apenas urna ocorrencia,
nos rnanuais analisados, do verbo "scodinzolare", ao se referir as rnulatas de Copacabana. 0
objetivo deste trabalho e, a partir dessa ocorrencia, discutir se seu uso e adequado ou nao nesse
contexto. Para isso, ern prirneiro lugar, e preciso conhecer seu significado. Isso sera verificado
ern varios dicionarios monolinglies de lingua italiana. Grosso modo, a prirneira acepc;:aoencon-
trada define tal verbo como 0 rnovirnento que urn cao faz corn 0 seu rabo expressando sua alegria
ern, por exernplo, ver seu dono. Os dicionarios ainda trazern a possibilidade dessa palavra
referir-se as rnulheres, a urn andar rnais gracioso. Ern segundo lugar, apos essa verificac;:aodos
significados, sera estabelecida urna dialetica, rnostrando os aspectos positivos e os negativos ao
se usar tal palavra. Por firn, sera apresentada a conclusao.

SOB MEDIDA, TEXTO E PERCEPc;:Ao: UM PROCESSO DE REFERENCIAc;:Ao.

Marilda Franco de Moura Vasconcelos (PUC-SP)

As configurac;:oes do espac;:o, tal qual previarnente definirnos por nossas praticas culturais,
resultam de experiencias da propria percepc;:aode cada individuo norteada pela interac;:aoentre



percep<;ao e linguagem (processo de referencia<;ao). Este estudo tern a finalidade de discutir 0

espa<;o criado pela publicidade, examinando-o, em sincretismo deste discurso, as rela<;6es de
representa<;ao entre 0 processo de produ<;ao do significado e a informa<;ao realizada pelo sujeito
da enuncia<;ao, fundamentando-se na analise discursiva.

o objetivo do estudo delimita-se a uma campanha publicitaria, iniciada ja ha alguns anos em

revistas de grande circula<;ao, e visa analisar os elementos que propiciam diferentes ou variados

efeitos de sentido. As primeiras conclus6es apontam que 0 espa<;o na comunica<;ao publicitaria

impressa constitui urn c6digo social dinamico em que as varia<;6es semanticas convergem para

urn mesmo nucleo tematico.

SOBRE A Noc;Ao DE "DICIONARIO POPULAR"

Jose Horta Nunes rUNES?)

o objetivo desta comunica<;ao e apresentar uma reflexao sobre a no<;ao de "dicionario popular",

tal como ela se manifesta em alguns dicionarios brasileiros. 0 metodo e 0 da Hist6ria das Ideias

Lingu.isticas, articulado com a Analise de Discurso. Desse ponto de vista, 0 saber lexicografico

e considerado em seu modo de constituh;:ao hist6rica e 0 dicionario e visto como urn discurso.

Para a analise da no<;ao de "dicionario popular", consideramos a denomina<;ao dos titulos dos

dicionarios, a discursividade dos prefacios e 0 modo de formula<;ao dos verbetes. A tipologia de

"dicionario popular" e pensada nas fronteiras com os dicionarios regionais, os dicionarios gerais

e os dicionarios basicos. Sao considerados quatro dicionarios surgidos em diferentes momentos

hist6ricos: 0 Popularium Sulriograndense, elaborado no final do seculo XIX por A. Porto Alegre

e publicado em 1980; 0 Vocabulario Pernambucano, elaborado no inicio do seculo XX por P. da

Costa e publicado pela primeira vez em 1937; 0 Dicionario Popular Brasileiro, de J. Batista da

Luz, publicado em 1966; e 0 Dicionario de Termos e Express6es Populares, de T. Cabral,

publicado em 1982. Mostra-se que ha diferentes no<;oes de povo e de popular nos dicionarios

analisados, 0 que conduz a pensar em subcategoriza<;oes de dicionarios populares. Busca-se

tambem refletir sobre a rela<;ao desses dicionarios com a lingua nacional, explicitando-se 0 que

consideramos os momentos de forma<;ao, de identifica<;ao e de diferencia<;ao do dicionario popular

em rela<;ao a lingua nacional.


