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A pesquiso ocodemica mais recente, no Brasil,sobre 0 conceito de genero (discursivo, textual)

tem ossinolado que a dimensoo inedita do chamado retorno do reflexoo sobre 0 conceito

parece localizar-se, entre outros enfoques, na aten<;:oo ao polo da recep<;:oo de generos por

praticas de letramento situadas. Essaordem de preocupa<;:oo tem sido considerada condi-

<;:00 para problematizar as implica<;:aes teoricas e aplicadas que 0 conceito coloca em

relevo, especialmente quando considerado a luz das praticas didaticas de ensino-aprendi-

zagem de lingua e con forme as necessidades, os saberes e as rotinas historicamente estabe-

lecidos no contexto escolar. 0 que de comum articula os trabalhos deste simposio e

exatamente 0 interesse em par em questoo os mod os de recep<;:oo-produ<;:oo de generos

em contextos socio-culturais e institucionais particulares, especialmente naqueles em que

questaes de ordem didatico-pedagogica assumem lugar central. Essa ordem de interesse

tem-nos permitido problematizar 0 carater complexo de que se investem as praticas de

ensino-aprendizagem da lingua na escola, complexidade que advem, por um lado, da

natureza mesma do objeto de saber em constru<;:oo no contexto dessas praticas - a Iingua-

gem - e, por outro, do modo de organiza<;:oo disciplinar e curricular dos saberes sobre a lingua,

isto e, do modo de ordena<;:oo, inventado historicamente pela escola, de um espa<;:o de

ensino e de um tempo de aprendizagem da lingua (Chiss 2001, Soares 2002).

CIRCULAc;:Ao E APROPRIAc;:Ao DOS GENEROS DO DlSCURSO NAS pRATICAS DE LINGUA-

GEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Roxane Helena Rodrigues Rojo (PUC-SP)

o presente trabalho apresenta resultados do Projeto intitulado Praticas de linguagem no Ensino
Fundamental: circula<;ao e apropria<;ao dos generos do discurso, desenvolvido em escola de
Ensino Fundamental e Medio da rede publica estadual de SP, capital. 0 projeto foi apoiado pela
linha de fomento a Pesquisas Aplicadas a Melhoria do Ensino PUblicodo Estado de Sao Paulo
da FAPESP (MEP/FAPESP). A pesquisa visava investigar, descrever e analisar as praticas de
linguagem (Ieitura/escuta; produ<;ao de textos arais e escritos) e os generos do discurso em
circula<;aona escola de Ensino Fundamental (Ciclos I e II), em todas as disciplinas academicas
(Lingua Portuguesa, Ciencias (Biologia/Quimica e Fisica), Estudos Sociais (Geografiae Hist6ria) e
Matemiitica), de maneira a poder, mais embasadamente, discutir com os professores e educadores
em processo de forma<;aocontinuada, quais generos e quais praticas devem ser consideradas nos
processos de ensino-aprendizagem de cada uma das areas nos Ciclos (de Ia a 8a series). Os
resultados aqui apresentados dizem respeito aos principais generos de discurso em circula<;aonas
aulas, relacionados as praticas de letramento em que sao postos em funcionamento.

GENEROS, EDUCAc;:Ao A DlSTANCIA E LETRAMENTO DIGITAL: A ABORDAGEM DE GENE-

ROS EM UM CURSO DE FORMAc;:Ao A DlSTANCIA DE PROFESSORES DE ENSINO MEDIO

Jordana Lima de Moura Thadei (PUC-SP)

o presente trabalho apresenta uma analise sobre como sao introduzidos e como sao abordados
os generos cotidianos e burocraticos enfocados no 10 m6dulo do curso de Forma<;aoContinuada
a Distancia - Praticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade (Rededo Saber). Analisa, ainda,
de que maneira a abordagem dos generos contribui para a constru<;ao do letramento digital dos
professores do Ensino Medio envolvidos no programa de forma<;ao.



LETRAMENTO: TRANSPONDO BARRElRAS, REDIMENSIONANDO SENTIDOS.
Maria Cristina Necho Salta Pedrosa (PUC-SP)

o presente trabalho tern por objetivo refletir sobre os efeitos gerados pelas novas tecnologias da

informa<;ao e da comunica<;ao nas formas de intera<;ao e nas praticas de letramento no contexto

social atual, bem como sobre os novos generos e/ou novas condi<;oes de produ<;ao que se

configuram sob esses novos contextos (digitais). Para tanto, adotou-se como objeto de analise 0

curso on-line Pritticas de leitura e escrita na contemporaneidade (LAEL/PUC-SP, Rede do Saber)

- curso de forma<;ao continuada a distancia (via WEB) para professores de Ensino Medio, inserido

no escopo do Programa Ensino Medio em Rede, de forma<;ao continuada de professores de Ensino

Medio da Rede PUblica estadual. Analisam-se aqui os generos cotidianos e burocritticos em

ambiente digital explorados no Curso (Modulo 1) e a proposta metodologica desta parte do curso.

Assim, este trabalho e complementar ao de Thadei, neste Simposio. 0 trabalho visa a discussao

do papel que 0 en sino - escolar, na forma<;ao continuada de professores - pode tomar face as

demandas contemporaneas geradas pelas novas tecnologias.

NAS pRATICAS DIDATICAS DE PRODUc;:Ao-RECEPc;:Ao DE GENEROS DISCURSIVOS,

SABERES SOBRE A LINGUAGEM.

Sandoval Nonato Gomes-santos (UFPAj

Em trabalhos anteriores (Gomes-Santos 2004, 2005), assinalamos que urn dos enfoques a que

se tern direcionado a pesquisa academica mais recente sobre genero, considerados os estudos

da linguagem brasileiros, contempla a articula<;ao entre genero e questoes de ordem didittico-

pedagogica. Do ponto de vista da investiga<;ao sobre 0 conceito, esse enfoque tern implicado urn

investimento - de ordem nao raro etnografica - no registro, na descri<;ao e analise dos modos de

recep<;ao-produ<;ao-consumo de generos diversos, especialmente daqueles que emergem no

contexto das praticas didatico-pedagogicas de ensino de lingua na escola. E a aten<;ao a esses

modos de recep<;ao-produ<;ao-consumo de generos pelas praticas mencionadas que se constitui

o proposito deste estudo. Propomos, nessa dire<;ao, apresentar a analise preliminar de urn

conjunto de textos orais e escritos, de generos diversos, produzidos por alunos do ensino medio

no contexto da disciplina lingua portuguesa. Do ponto de vista teorico e metodol6gico, a abordagem

dos textos produzidos pelos alunos orienta-se segundo uma concep<;ao dialogica de linguagem

(conforme as sumida no pensamento bakhtiniano (Bakhtin, 1929, 1952-3)), fundada em uma

perspectiva enunciativa, de base socio-historica. Decorre dessa concep<;ao a op<;ao por buscar

apreender, na ordem das praticas escolares de produ<;ao-recep<;ao de generos orais e escritos, 0

al<;amento de discursos sobre 0 lugar do objeto lingua no ensino-aprendizagem de portugues.

OS GENEROS ORAlS COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO E DA

ORALIDADE

Claudia Goulart Morais (UNICAMPj

Em trabalho anterior (Goulart, 2004), consideramos que a no<;ao de genero dentro da esfera

escolar possibilita ao aluno alcan<;ar 0 objetivo de aprender a comunicar-se por meio de recursos

lingDisticos e paralingDisticos pr6prios as diversas situa<;6es comunicativas. No entanto, sabe-

mos que a mera exposi<;ao do aluno a diversidade de generos nao necessariamente leva a uma

expertise em rela<;ao aos generos aos quais 0 aluno foi exposto, especialmente se direcionarmos

o foco de aten<;ao para os generos orais formais. Nessa perspectiva, somos tentados a questionar

que tipo de implica<;ao (teorica e pratica) 0 trabalho com tais generos poder ter em rela<;ao ao

ensino de lingua materna. Ao problematizarmos 0 tratamento escolar da questao da pratica da



linguagem oral, estamos defendendo a tese de que a exposi.;:aooral e urn genero importante e
necessario na escola porque funciona como urn mediador fundamental para 0 desenvolvimento
de habilidades de leitura, escrita e produ.;:aode fala em contextos formais dentro e fora da escola.
Portanto, 0 ensino de generos orais e importante porque tais generos podem ser entendidos como
articula.;:iioentre as priiticas sociais e os objetos escolares. Acreditamos que niio e mais possivel
investigar questoes relativas a oralidade e ao letramento escolar estando presos apenas a
verifica.;:iiodos aspectos ling1iisticos, sem uma perspectiva etnograficamente situada e sem
levarmos em considera<;:iioquestoes relacionadas aos dominios discursivos. Assim, 0 objetivo
desta comunica<;:iioe justamente 0 de mostrar a importiincia de se desenvolver urn trabalho
escolar sobre aqueles generos orais que 0 aluno ainda niio domina, ou seja, sobre os generos
orais publicos formais.

pRATICAS DE LETRAMENTO DE DOIS SUJEITOS: INTERAC;:OES DIALOGICAS PELOS

GENEROS DISCURSIVOS

Aline Maria Pacifico Manfrim (UNICAMPj

Este trabalho objetiva mostrar a possibilidade de se compreender as praticas de letramento de
dois sujeitos como intimamente ligadas ao conceito proposto por Bakhtin (1979, edi<;:iio2000)
de generos discursivos. Nessa aproxima<;:iio,considera-se que as praticas de leitura e escrita se
constroem e siiodecorrentes das atividades que os sujeitos participam na rela<;:iioentre os generos
primarios e secundarios em seus respectivos grupos sociais. Dessa forma, para compreender
como os sujeitos lidam com praticas de letramento e necessario inicialmente "construir" a
diversidade dos generos que eles participam no cotidiano.
A pesquisa, de cunho etnografico, acompanhou dois sujeitos de uma mesma sala de aula de
oitava serie nas aulas de lingua portuguesa (dentro da esfera escolar) e no ambiente fora da
escola. Foram elaborados dois esquemas (urn para cada sujeito) em que se procurou "reconstruir"
os principais generos que esses sujeitos participaram cotidianamente, no periodo da pesquisa,
os quais serviram como ponto de partida para compreender a maneira como as priiticas de
letramento estiio interligadas e como os sujeitos se inserem em alguma delas, dependendo do
genero que participam.
A problematiza<;:iioda pesquisa se insere na maneira como esses dois sujeitos produzem
enunciados dentro da esfera escolar e da diversidade de atividades fora dela. Apesar da
problematica, os dados mostraram que a simples distin<;:iiodentro e fora da escola niio e suficiente
para tratar da questiio das formas de enuncia<;:iiodos sujeitos nesses espa<;:os,pois tambem
envolve toda a rede de rela<;:oesdos sujeitos pelos generos primarios e secundarios. Mesmo
havendo distanciamento entre as priiticas letradas existentes na esfera escolar, elas fazem parte
do cotidiano dos alunos e eles interagem com elas de forma dial6gica, porem mais voltadas ao
campo de necessidades de inser<;:iionas rela<;:oesadultas do grupo social do que pela intera<;:iio
significativa com a vida deles.


