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A APLICA<;:Ao PEDAGOGICA DOS DICIONARIOS MONOLiNGUES

Adriana Cardoso de Momes rUNES?)

E inegavel 0 lugar de destaque que a lexica deveria ocupar nos estudos lingiiisticos e a

irnportancia que tern na aquisi~ao de urna lingua, pois e justarnente por meio dele que os



individuos podem amp liar 0 conhecimento e a visao do mundo do qual participam. Tendo
conhecimento da lacuna que existe sobre os estudos do lexica nas escolas e sobre 0 tratamento
pouco relevante que e dado a este assunto em diferentes materiais pedagogicos, entendemos
que e de fundamental importancia disponibilizar estudos de como os dicionarios podem
contribuir para urn melhor aproveitamento lexical das atividades propostas ep:1salas de aula.
Demonstrando em que medida se da esta ausencia nas aulas de lingua materna, e discutindo
que outras formas podem somar e enriquecer os estudos nao so de lingua materna, como tambem
das outras disciplinas, espera-se tornar a aprendizagem urn processo mais frutifero e interes-
sante para os alunos e professores. Este trabalho analisara em que medida os dicionarios
monolinglies estao contribuindo para a amplia<;ao desse lexico nas salas de aula de Ensino
Fundamental e Medio.Assim, esta pesquisa propoe-se a observar qual e 0 tratamento dado pelos
professores de lingua portuguesa aos dicionarios em suas aulas, desde a indusao e a importancia
desta ferramenta em seus pIanos de ensinG, ate suas atividades propriamente ditas. Alemdisso,
pretende-se sugerir formas e estrategias de como utilizar os dicionarios aliados ao trabalho de
reconhecimento taxionomico gramatical e a interpreta<;ao de textos orais e escritos. Serao
apresentados os fundamentos teoricos e praticos desta pesquisa, bem como uma discussao
completa do estado atual do trabalho.

A SUPREMACIA COGNITIVA DA ESCRITA PELO VIES DA ORTOGRAFIA: UMA CONCEPc;:Ao

EM MANUAlS DE S" A S" SERlE

Saul Cabral Gomes Junior (USP)

No seculo XIX,conforme relata Havelock (1996), culminou urn processo de supervaloriza<;ao da
escrita. Essa culminancia originou uma concep<;ao - que se consolidou nas decadas finais do
seculo passado e que teve em Ong(1982) e Goody (1988) dois de seus principais divulgadores -
da escrita como atividade cognitiva superior a fala. Ao se analisarem 06 cole<;oesde Portugues,
selecionadas para corpus deste trabalho, pode-se verificar a presen<;a dessa concep<;ao,concen-
trada, especificamente, no tratamento destinado a ortografia, concebida como urn codigo que
ratifica a supremacia cognitiva da escrita. Deste modo, nas cole<;oesanalisadas, instaura-se uma
supervaloriza<;ao de habilidades inerentes ao processo de leitura/ escrita - como a utiliza<;aoda
"memoria de longo termo" (cf.Kato, 1995) e 0 uso da "memoria visual" (cf.Fulgencio & Liberato,
1992) -, em detrimento de recursos sociocognitivos intrinsecos a fala.

GENEROS TEXTUAIS, ENSINO DE GRAMATICA E PROGRESSAO CURRICULAR NOS

LIVROS DmATICOS DE LiNGUA PORTUGUESA

Adriane Teresinha Sartori (UCS)

Apartir da publica<;aodos PCNs, os generos textuais passaram a ser objeto de ensino-aprendi-
zagem nao apenas nas salas de aula do Ensino Fundamental e Medio, mas tambem nos Iivros
didaticos de Lingua Portuguesa. Se 0 tratamento dado pelos autores de livros didaticos a leitura,
a gramatica e a produ<;ao textual tern side objeto de estudo de algumas pesquisas, conforme
recentes publica<;oes, pouco se tern dito sobre as possiveis rela<;oesentre generos textuais e a
progressao de ensino. Para preencher essa lacuna, analisamos a utiliza<;aode generos textuais
como objeto de ensino de gramatica sob 0 ponto de vista da progressao, ou seja, da organiza<;ao
sequencial do conteudo. No estudo, foram analisadas seis cole<;oesde Iivros didaticos de sa a 8a

series do Ensino Fundamental, todas aprovadas no ultimo Programa Nacional do LivroDidatico
(PNLD).Nossa condusao e a de que os generos textuais sac mero pretexto para 0 estudo de
gramatica, nao sendo determinantes da progressao curricular. Nesse sentido, e a tradi<;ao de



estudos morfo16gieose sintatieos da frase, nas sa e 6a series, e sintatieos de ora<;6ese periodos,
nas 7" e 8a series, que se mantem e determinaa sequeneia<;;aodos eonteudos veieulados, inclusive
dos generos apresentados.

o LIVRO DIDATICO E 0 ENSINO DE PRODU<;Ao TEXTUAL

Raquel Ribeiro Moreira (UN/OESTE)

Este trabalho se propoe a fazer uma reflexao sobre 0 uso do livro didatieo, espeeifieamente no
que eoneerne a prodw;;ao textual. Sabendo-se que 0 livrodidittico e, muitas vezes, 0 unieo material
disponivel para 0 professor (e, tambem, para 0 aluno) em sala de aula e sabendo-se que a politiea
vigente de manuten<;;aodo status quo e alieen;;ada no e pelo livro didittieo, observar-se-a 0 modo
com que este ultimo trabalha a rela<;;aoteoria -apresentada nos manuais de professores - e
pratica - aquela descrita nas atividades do livro - em seu bojo, em relac;;aoas condic;;oesde
ensino/aprendizagem de produc;;aotextual. Trabalharemos na observac;;aode como a teoria da
Lingtiistica Textual, apesar de apresentar inovac;;oespara as condic;;oesde ensino de textos, nao
da conta de questoes importantes para 0 tratamento da produc;;aotextual, como por exemplo, as
condic;;oesde produc;;aodesse texto. E isto se da devido ao cerceamento do sujeito e ao papel
estigmatizado (de tutor e censor) coneedido ao eontexto nesta teoria. Alemdo mais, grande parte
dos livros didatieos fundamentados nesta teoria nao eonseguem - na sua pratiea - desvincular-se
de uma postura normativista e estrutural, eondicionando suas proposta de produc;;aotextual,
em grande parte, a treinos de eserita que devem priorizar determinado tipo textual ou estrutura
gramatical. Na outra ponta coneeitual temos a Analise de Discurso de linha francesa que, a partir
de uma perspectiva de textualizac;;aodas eondic;;oesde produc;;aodo texto e do descentramento
do sujeito (nao mais eomo "senhor" onipotente da escrita), concebe 0 texto eomo urn lugar de
eneontros e desencontros da lingua, dos sujeitos, da hist6ria, da ideologia e da politiea. Contudo,
o que percebemos na produc;;aotextual do livro didatieo, apesar de "mencionar" tais eoncepc;;oes
nas eonsiderac;;oes te6rieas, as deseonsidera em sua pratica.

PROFESSOR X ENSINO APOSTILADO: QUEM, AFINAL, E 0 CONDUTOR NO PROCESSO DE

ENSINO-APRENDIZAGEM?

Eliza Adriana Sheuer Nantes (UEL), Regina Maria Gregorio (UEL)

o objetivo deste artigo e refletir sobre 0 papel da apostila no proeesso de ensino-aprendizagem. A
presente pesquisa faz parte de urn projeto maior intitulado Escrita e ensino gramatieal: urn novo
olhar para urn velho problema, desenvolvido pelo Departamento de Letras Vernaculas e Classicas
da Universidade Estadual de Londrina, eoordenado pela professora Dra. Alba Maria Perfeito, na

area de Lingtiistica Aplicada. Os dados foram coletados no ensino fundamental, junto a Educac;;ao
de Jovens e Adultos e a analise apontou que apesar de 0 professor ainda se apoiar na apostila houve
momentos em que ele ousou questiona-la. (Palavras-chave: Ensino; apostila; lingua portuguesa).


