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A AULA DE LEITURA EM CURSO DE FORMA<;Ao DE PROFESSORES DE LiNGUA

ESTRANGEIRA: PAPEL E IMPLICA<;OES

Elias Ribeiro da Silva

Parece consenso entre os pesquisadores da area de ensino/aprendizagem de linguas que a
aprendizagem de uma lingua estrangeira (LE)deve englobar as quatro habilidades envolvidas no
uso comunicativo da lingua-alvo: prodw;;ao oral e escrita e compreensao oral e escrita. Partindo
da posi9ao de que os cursos de forma9ao de professores de LE tern comouma de suas atribui90es
levar seus alunos, professores de LEem forma9ao, a desenvolver ou aperfei90ar a habilidade de
leitura, este trabalho, de caracteristicas etnograficas, teve como objetivo analisar 0 trabalho
implementado com 0 texto por uma professora de lingua inglesa de urn curso de Letras, em uma
Universidade Publica Paulista. A analise dos dados foi orientada por uma concep9ao de lingua
enquanto pratica social e de texto enquanto amostra de discurso da comunidade lingiiistica que
o produziu. Com base nessa analise, pode-se afirmar que a professora participante da pesquisa
nao aborda os textos em sua camada profunda de significa9ao, limitando-se a camada superficial.
Verificou-se que nao ha nenhuma preocupa9ao acerca das especificidades dos contextos de
produ9ao e de consumo textual, sendo que, na maioria das vezes, 0 trabalho com 0 texto tern
como fun9ao principal contextualizar t6picos gramaticais. A analise revelou tambem que esse
usa "instrumental" das atividades de leitura implica uma abordagem acritica dos textos por parte
da professora e dos alunos envolvidos, os quais parecem simplesmente reproduzir 0 conteudo
desses textos, sem que haja qualquer problematiza9ao das questoes neles abordadas. Conse-
quentemente, essa pratica acarreta uma exposi9ao acritica da professora e dos alunos aos
discursos transmitidos por esses textos. (FAPESP- Proc. 01/00935-2).

A CENSURA NO BRASIL COLONIAL

Ana Paula Sapaterra (PUC-SP)

o trabalho propoe-se a discutir a Censura no Brasil Colonial,mostrando 0 trajeto dos livros vindos
da Euro-pa, 0 papel dos censores, a persegui-9ao as ideias politicas, religiosas e 0 contrabando
de livros. Ainda se-rao debatidos aspectos marcantes da censura na hist6ria intelectual e po-litica
brasileira. Para tal, basear-se-a nos principios te6ricos da Hist6ria das ldeias Lingiiisticas
(Chartier, Azevedo, Favero, Orlandi), cons-tituindo-se em urn olhar do seculo XXIpara os fatos
dos tres primeiros seculos da nossa hist6ria.

A LITERATURA EXILADA OU A ESCRITA COMO LOCUS POSSiVEL

Maria-Dolores Aybar Ramirez (UNESP)

Os elementos narrativos da obra exilada determinam e saDdeterminados pelos extranarrativos.
o exilio do autor invade a obra que se torna recria9ao artistica da cisao espacio-temporai e



existencial do escritor. A sua biografia resulta, portanto fator essencial para 0 estudo da obra,
nao necessariamente como ponto de partida para a analise da mesma, mas como componente
fundamental que esclarece a localiza<;aoproblemMica e escorregadia da literatura exilada.
o autor exilado pode compor, ou nao, a obra exilada, quer dizer, um material artistico que, da
fronteira, estabelece um dialogo tensionante entre duas ou mais linguas, culturas e ideologias.
A localiza<;aoparasita, ambigua e paradoxal de toda literatura defendida por Maingueneau
torna-se, no caso da literatura exilada, a paratopia da paratopia, ou uma metaparatopia. A
literatura exilada que estabelece seu pacto de compromisso com 0 leitor natural tenta transcen-
der, muitas vezes sem sucesso, 0 imperativo categ6rico da literatura engajada, 0 presente no
"aqui" e 0 espa<;oque se cria no "agora". A ruptura espacio-temporal, crivo de exilio, esfarela 0

"aqui" e 0 "agora" e nutre-se de "ali" e de "entao".
Conrad, Lautreamont, Cortazar ou G6mez-Arcos, como tantos outros escritores, e pelos mais
diversos fatores s6cio-politicos e pessoais, abandonaram seus paises de origem e escreveram
literatura exilada. Divididos entre duas fidelidades, a fidelidade ao lugar de ado<;aoe a fidelidade
as raizes, navegam entre 0 presente que se desenha na espacialidade posti<;a e um passado
re-atualizado apenas atraves do ate da mem6ria.
Apartir desse dilema insondavel da existencia sem lugar, reivindicam artisticamente a necessi-
dade imperativa de existencia espacial. A literatura desses escritores, quando exilada, tra<;anas
linhas e entrelinhas do texto a ilusao de um locus tangivel de existencia real.

DISCURSO, FE BAHA'i E A CULTURA DA PAZ NUMA PERSPECTIVA DA POS MODERNIDADE
Cirlei Izabel da Silva Paiva (PUC-SP)

Vma das questoes que se coloca atualmente no campo da pesquisa e a influencia do discurso
religioso no comportamento social. Partindo dessa premissa, nosso trabalho tem como objetivo
realizar uma analise do discurso da Fe Baha"i, a fim de verificar como este discurso atende aos
principios da sociedade p6s-moderna e quais os possiveis efeitos que 0 mesmo tem para a
forma<;aoda cultura da paz. Com base em pesquisa qualitativa e em autores que visam aos
estudos da p6s-modernidade, foi feita uma analise do discurso de membros da comunidade
Baha"i no Brasil, na tentativa de verificar em que medida esta sendo construida esta cultura a
partir do discurso empregado pelos Baha"is.

ECONOMIA SOLIDARIA E COOPERATIVISMO OFICIAL: UMA RELAc;Ao DE INTERINCOM·

PREENSAo
Oriana de Nadai Fulaneti (USP)

Segundo Maingueneau (2005: 103-123), um discurso Ie 0 outro de acordo com 0 seu pr6prio
sistema de regras. Assim, a rela<;aoque se estabelece nao e propriamente entre um discurso e
seu Outro, mas entre urn discurso e 0 simulacro do Outro, produzido geralmente a partir dos
semas negativos do discurso agente (aquele que realiza a leitura ou tradu<;ao do Outro). Essa
ideia pode ser melhor esclarecida por meio das palavras do autor:
Cada discurso repousa, de fato, sobre um conjunto de semas repartidos em dois registros: de
urn lado, os semas "positivos", reivindicados; de outro, os semas "negativos", rejeitados. A cada
posi<;aodiscursiva se associa urn dispositivo que a faz interpretar os enunciados de seu Outro
traduzindo-os nas categorias do registro negativo de seu pr6prio sistema. Em outras palavras,
esses enunciados do Outro s6 sao "compreendidos" no interior do fechamento semantico do
interprete; para constituir e preservar sua identidade no espa<;odiscursivo, 0 discurso nao pode
haver-se com 0 Outro como tal, mas somente com 0 simulacro que constr6i dele. (2005: 103)



Neste trabalho, senl0 apresentados alguns exemplos da relac;:aode interincompreensao estabe-
lecida entre os discursos da Economia Solidaria e do Cooperativismo Oficial, representantes das
duas principais correntes pro-cooperativistas existentes no Brasil atualmente. Nosso objetivo e
depreender 0 modo de funcionamento de cada urn dos discursos em questao e os mecanismos
de tradU<;:aoutilizados por eles. Como metodo de analise, utilizaremos, alem das teorias de
Dominique Maingueneau anteriormente mencionadas, alguns recursos da semiotica francesa.

FORMAC;:OES IMAGINARIAS A RES PElTO DO BRASILEIRO NAS COMUNIDADES

INTERNACIONAIS

Adilson D. Biazotto (UNICAMP)

o objetivodeste trabalho e analisar as possiveis formac;:oesimaginarias a respeito do brasileiro nas
comunidades intemacionais atraves das formac;:oesdiscursivas constitutivas nos discursos entre-
cruzados nos textos eletr6nicos jornalisticos publicados nos sites htt:j jwww.cnn.com e
http) jwww.oestadao.com.br . A perspectiva teorica utilizada nas analises e 0 da Analise de
Discurso da escola francesa, ressignificada por pesquisadores brasileiros. Historicamente, a midia
jomalistica fundamentada-se em discursos cristalizados como 0 do relatar dos fatos, legitimado
pela sua imparcialidade transparente. Contudo, 0 analista de discurso tern a tarefa de expor 0 olhar
leitor a opacidade do texto, como diz Pecheux (1981), para que haja a compreensao dos efeitos de
sentido produzidos neste sujeito leitor cujo 0 texto e sempre literal e transparente. A estabilizac;:ao
de sentidos silencia qualquer discurso ideologico constitutivo do texto, (re)produzindo assim tais
formac;:6esimaginarias a respeito dos brasileiros neste sujeito-leitor das comunidades internacio-
nais. Apos esta primeira analise de textos publicados no site da http) jwww.cnn.com. a pesquisa
expoe a materialidade linguistica do mesmo texto j noticia pu blicado no site brasileiro
http) jwww.oestadao.com.br . A pesquisa em curso, relata a evoluc;:aohistorica da imprensa no
Brasil ate a era dowebjomalismo, este ultimo caracterizado por artigos volMeis,porem que evocam
sentidos do ja-dito e se recristalizam atraves das repetic;:6es,parafrases e metaforas.

o COMANDO SILENCIOSO - ASPECTOS DA VOZ FEMININA NO ROMANCE DE JULIO DINIS.

Maria Ivone Pereira de Miranda Fedeli (USP), Erika Matos (USP), Flavio Quintale (USP), Lucia Zucchi

(USP), Lucia Sant'anna (UNICAMP)

A constitic;:aoda voz feminina e urn aspecto dos mais relevantes no romance dinisiano. Desde
Vma Familia Inglesa - primeiro na ordem da escrita, embora nao da publicac;:ao- ate Os Fidalgos
da Casa Mourisca, cujas provas 0 autor corrigia quando de sua morte precoce, constituem-se
uma serie de heroinas que, de urn modo sutil, conduzem a trama e governam 0 mundo, fato
excepcional no romance portugues da epoca e que so encontra alguma paralelo em Camilo
Castelo Branco, autor que, sob tantos aspectos, se encontra nos antipodas de Dinis. Este trabalho
estuda como essas vozes se consituiem e com que caracteristicas saD apresentadas e atuam.
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