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As praticas a serem realizadas em sala de aula devem proporcionar o contato dos discentes 

com diferentes generos textuais. tendo em vista que e atraves destes que os textos se 

materializam. Sendo assim, o ensino de Lingua Portuguesa, que pretende instrumentalizar o 

aluno para se inserir de maneira atuante na sociedade, deve contemplar atividades que 

articulem a leitura, a escrita e a analise linguistica. Nesse sentido, tomamos como objeto de 

analise uma sequencia didatica (doravante SD), produzida pela autora deste trabalho em um 

curso de formacao continuada intitulado Generos textuais na esfera do argumentar: propostas 

teorico-metodologicas para o ensino, a SD tern como objeto de ensino o genero textual artigo 

de opiniao e esta direcionada para o segundo ano do Ensino Medio. Logo, o objetivo geral 

desta pesquisa consiste em analisar a sequencia didatica no que se refere ao ensino de leitura, 

escrita e analise linguistica. Pretendemos de modo mais especifico, analisar as atividades 

propostas, evidenciando a tipologia das perguntas de compreensao textual; verificar como a 

proposta de producao textual orienta o discente para as condicoes de producao do genero; 

propor questoes de analise linguistica que ampliem o trabalho com os recursos linguisticos no 

artigo de opiniao; bem como demonstrar a relevancia de o professor produzir instrumentos 

didaticos, como a sequencia didatica, que sistematizem a sua pratica em sala de aula, visando 

um ensino que possa articular a leitura, escrita e analise linguistica. Trata-se de uma pesquisa 

de natureza qualitativa, configurando-se como bibliografica e descritiva. uma vez que se 

analisa uma sequencia didatica a luz de alguns teoricos e documentos norleadores do ensino 

de Lingua Portuguesa. Como referencial teorico, nos baseamos em Travaglia (2009) no que se 

refere as concepcoes de lingua; Bakhtin (1997), Bronckart (1999) e Marcuschi (2008) acerca 

das no9oes de genero; Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) no que diz respeito ao trabalho 

com sequencias didaticas; Brakling (2000) e Koche, Boff e Marinello (2014) que fazem 

reflexoes acerca do genero textual artigo de opiniao, da argumentacao e operadores 

argumentativos; os documentos oficiais (PCN, 2000; OCEM, 2006; RCEM-PB, 2006), os 

quais orientam o ensino de Lingua Portuguesa no Ensino Medio; bem como as reflexoes de 

Mendon9a (2006) e Bezerra e Reinaldo (2013) acerca da pratica de analise linguistica; entre 

outros autores. A pesquisa revelou que a sequencia didatica apresenta atividades bem 

articuladas no que se refere ao trabalho com as praticas de leitura e escrita, por outro lado, 

deixa algumas lacunas em rela9ao a pratica de analise linguistica. Por isso, alem de 

analisarmos a sequencia didatica, propomos algumas perguntas que contribuem para que de 

fato se estabele9a a articula9ao entre a leitura, a escrita e a analise linguistica, tomando como 

base o genero textual artigo de opiniao por meio de atividades sistematizadas. 

Palavras-chave: Sequencia didatica. Artigo de opiniao. Leitura. Escrita. Analise linguistica. 



A B S T R A C T 

The practices to be carried out in the classroom should bring the students into contact with 

different textual genres, considering that it is through these genres that texts materialise. This 

means that the teaching o f the Portuguese language, which intends to give the student 

appropriate instruments so that he or she may become part o f society in an active way, must 

also consider activities that bring together reading, writing and linguistic analysis. In this 

regard we take, as our object o f analysis, a didactic sequence (hereinafter DS), produced by 

the author o f this work in a continuous learning course known as Textual genres within the 

sphere o f arguitive discourse: theoretical and methodological proposals for teaching, with the 

main teaching object o f the SD being the textual genre o f opinative articles, being aimed at 

the second year o f high school. Hence, the main aim of this research paper shall be that o f 

analysing the didactic sequence with regard to the teaching of reading, writ ing and linguistic 

analysis. In the most specific way possible, we intend to analyse the activities as proposed, 

showing the type o f questions o f textual comprehension; to check out how the proposal o f 

textual production guides the student towards the conditions for production o f the genre; 

propose questions related to linguistic analysis, that expand the work with linguistic resources 

within the opinative article; as also to show the relevance of the teacher's production o f 

didactic instruments, such as the didactic sequence, makes teaching practice in the classroom 

more systematic, seeking to implement a type of teaching that can blend together the skills o f 

reading, writing and linguistic analysis. This is a qualitative research study, which can be 

considered bibliographic and descriptive, as there is analysis o f a didactic sequence based on 

the works o f some theorists and some documents that guide the teaching o f the Portuguese 

language. As a theoretical reference, we have based ourselves on Travaglia (2009), regarding 

the conceptions of language; on Bakhtin (1997), Bronckart (1999) and Marcuschi (2008), 

regarding notions of genre; Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004), regarding work with 

didactic sequences; Brakling (2000) and Koche, Boff and Marinello (2014), who raise issues 

about the specific textual genre o f opinative articles, arguition and argumentative operators; 

official documents (PCN, 2000; OCEM, 2006; RCEM-PB, 2006), which set basic guidelines 

for the teaching o f the Portuguese language at secondary school level; and also the thoughts 

raised by Mendonca (2006) and Bezerra & Reinaldo (2013) about the practice o f linguistic 

analysis; among other authors. The research study shows that the didactic sequence presents 

well-articulated activities, with regard to work on practice of reading and writing; on the other 

hand, however, some gaps are left with regard to the practice o f linguistic analysis. For this 

reason, apart from analysing the didactic sequence, we also ask some questions that contribute 

so that there may indeed be some articulation among reading, writing and linguistic analysis, 

based on the textual genre o f opinion articles, through systematic activities. 

KeyWords: Didactic sequence. Opinative article. Reading. Writing. Linguistic analysis. 
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0 ensino de Lingua Portuguesa vem provocando, cada vez mais. reflexoes e discussoes de 

carater teorico e metodologico. Isto porque os estudos recentes questionam as formas 

tradicionais de ensino de lingua materna. apontando para o estabelecimento de praticas que 

visem a articulacao entre leitura, producao textual e analise linguistica (doravante A L ) por 

meio dos generos textuais. 

Conforme Marcuschi (2008) toda manifestacao verbal se da por meio de algum genero, ou 

seja, toda vez que nos comunicamos fazemos uso de algum. Sendo assim, tomou-se essencial 

introduzir os generos no contexto do ensino de lingua materna, tendo em vista que nao ha 

mais sentido para o ensino que se restrinja apenas ao estudo de frases e palavras isoladas. 

Nesse sentido, os documentos oficiais salientam a responsabilidade da escola em 

desenvolver um trabalho com os generos textuais, possibilitando que os estudantes tenham 

acesso as diferentes formas de uso da linguagem, pois '
;

cabe a escola, pela educa9ao 

linguistica. problematizar as praticas de linguagem - existentes dentro e fora dela - que 

legitimam ou excluem outras praticas" (Referenciais Curriculares para o ensino medio da 

Paraiba - RCEM-PB, 2006, p. 22). 

A partir desse contexto, surgiu o nosso interesse em desenvolver esta pesquisa que visa 

analisar uma sequencia didatica (doravante SD), alem disso, dois fatores foram determinantes 

para o surgimento desse trabalho. O primeiro deles esta relacionado a participa9ao da autora 

dessa pesquisa no curso de forma9ao continuadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Generos textuais na esfera do argumentar: 

propostas teorico-metodologicas para o ensino, oferecido aos professores de Lingua 

Portuguesa do Ensino Medio na E. E. E. F. M . Joana Emilia da Silva, na cidade de 

Fagundes/PB e ministrado pela pesquisadora, Luciana Vieira Alves Rocha, do Programa de 

Pos Gradua9ao - Mestrado em Linguagem e Ensino - da Universidade Federal de Campina 

Grande, sob orienta9ao da Prof.
a

 Dr.
a Maria de Fatima Alves. 0 segundo fator se refere ao 

componente curricular Conhecimento linguistico e ensino na educacao basica, ofertado no 

curso de especializa9ao em Ensino de Lingua Portuguesa para a educa9ao basica e ministrado 

pela professora Dr.
a

 Laura Dourado Loula Regis. Nesse cenario, nosso objeto de analise, a 

SD, foi construida pela autora dessa pesquisa, tomando como objeto de ensino o genero 

textual artigo de opiniao e esta direcionada para o segundo ano do Ensino Medio, entretanto. 

por questoes de tempo a SD nao foi aplicada em sala de aula. 
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Logo, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, configurando-se como 

bibliografica e descritiva, uma vez que se analisa uma sequencia didatica a luz de alguns 

teoricos e documentos norteadores do ensino de Lingua Portuguesa. 

A relevancia da pesquisa se evidencia na medida em que fornece a analise e reflexao sobre 

a construeao de um instrumento didatico que favorece o trabalho docente, bem como 

possibilita uma reflexao sobre o processo de ensino e aprendizagem de lingua materna, 

sobretudo no que diz respeito a leitura, escrita e analise linguistica no Ensino Medio. 

Seguindo essa perspectiva, a questao que norteia esse trabalho e a seguinte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como se 

constitui azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA articulagdo entre leitura, escrita e analise linguistica em uma sequencia didatica 

de Lingua Portuguesa no segundo ano do Ensino Medio? 

Diante do questionamento acima evidenciado, tomamos como objetivo geral analisar uma 

sequencia didatica no que se refere ao ensino de leitura, escrita e analise linguistica. 

Pretendemos de modo mais especifico, analisar as atividades propostas, evidenciando a 

tipologia das perguntas de compreensao textual; verificar como a proposta de produ9ao 

textual orienta o discente para as condi96es de produ9ao do genero; propor questoes de 

analise linguistica que ampliem o trabalho com os recursos linguisticos no artigo de opiniao; 

bem como demonstrar a relevancia de o professor produzir instrumentos didaticos, como a 

sequencia didatica, que sistematizem a sua pratica em sala de aula, visando um ensino que 

possa articular a leitura, escrita e analise linguistica. 

No que se refere aos pressupostos teoricos, a pesquisa esta pautada nas contribui96es de 

Travaglia (2009) que aborda a concep9ao de lingua como intera9ao entre sujeitos; Bakhtin 

(1997), Bronckart (1999) e Marcuschi (2008) sobre as no9oes de genero; Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) em rela9ao ao trabalho com sequencias didaticas; Brakling (2000) e Koche, 

Boff e Marinello (2014) que fazem reflexoes acerca do genero textual artigo de opiniao, da 

argumenta9ao e operadores argumentativos. A pesquisa tambem esta ancorada nos 

documentos oficiais norteadores do ensino de Lingua Portuguesa, a saber: PCN (1998 e 

2000), OCEM (2006), RCEM-PB (2006); bem como nas reflexoes de Mendon9a (2006) e 

Bezerra e Reinaldo (2013) acerca da pratica de analise linguistica; entre outros autores. 

Para a concretiza9ao dos objetivos propostos, alem dessa breve introdu9ao, organizamos o 

trabalho em quatro capitulos. O primeiro capitulo intitulado "Alguns conceitos-chave no 

contexto do ensino de lingua portuguesa'" aborda as concep9oes de lingua (gem), genero 

textual/discursivo, sequencia didatica e artigo de opiniao. O segundo capitulo, "O ensino de 

Lingua Portuguesa nos documentos oficiais e a pratica de analise linguistica", discute as 

principals orienta9oes para o ensino de Lingua Portuguesa nos documentos: Parametros 
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Curriculares Nacionais (PCN), Orientacoes Curriculares para o Ensino Medio (OCEM) e 

Rcferenciais Curriculares de Lingua Portuguesa para o Ensino Medio do Estado da Paraiba 

(RCEM-PB). 

Esse capitulo tambem contempla a analise linguistica, contextualizando seu surgimento, 

as principals diferen9as entre a pratica de A L e o ensino tradicional de gramatica e suas 

contribui9oes para o ensino de lingua materna. O terceiro capitulo. "'Aspectos metodologicos 

da pesquisa", explicita a natureza e o tipo da pesquisa realizada, bem como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de 

analise e o contexto em que ele foi gerado. O quarto capitulo, "Um olhar para a sequencia 

didatica produzida no curso de forma9ao continuada", apresenta a analise da sequencia 

didatica atraves de tres categorias de analise, respectivamente: Leitura - as questoes de 

compreensao textual; Proposta de produ9ao textual do genero artigo de opiniao; Analise 

linguistica e as contribui96es da A L para a sequencia didatica. Apos esse capitulo sao 

apresentadas as considera9oes finais, nas quais retomamos os aspectos mais relevantes da 

pesquisa. A seguir, apresentaremos o capitulo I . 
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C A P I T U L O I 

A L G U N S C O N C E I T O S - C H A V E NO C O N T E X T O DO E N S I N O D E L I N G U A 

P O R T U G U E S A 

Para a discussao que se pretende realizar neste trabalho acerca do ensino de lingua 

materna, alguns conceitos parecem-nos de extrema relevancia, como as concepcoes de lingua 

(gem), genero textual/discursivo, sequencia didatica e artigo de opiniao. Sao elas que 

apresentaremos a partir deste momento. 

1.1 Concepcoes de lingua/linguagem 

0 ensino de Lingua Portuguesa deve pautar-se em propostas interativas de uso da 

lingua/linguagem, que considera as vivencias de cada aluno em particular e da sociedade em 

geral (PCN, 2000). Sendo assim, um dos principals objetivos do ensino de lingua materna e 

desenvolver as competencias comunicativas dos alunos, o que implica em levar o aluno a 

saber usar adequadamente a lingua nas mais diversas situacoes de comunicacao. 

Todavia, e importante salientar que a concepcao de lingua/linguagem adotada pelo 

professor e que ira definir os caminhos a serem seguidos em sala de aula de modo a alcancar 

ou nao tal objetivo. De acordo com Travaglia (2009, p. 21), o "modo como se concebe a 

natureza fundamental da lingua altera em muito o como se estrutura o trabalho com a lingua 

em termos de ensino." Sendo assim, as diferentes condutas nas praticas de sala de aula sao 

decorrentes da maneira como o docente concebe a lingua/linguagem. 

Ainda seguindo a perspectiva de Travaglia (2009), existem tres maneiras distintas de 

se conceber a linguagem. A primeira ve a linguagem como expressao do pensamento; a 

segunda ve a linguagem como instrumento de comunicacao; e a terceira concep9ao ve a 

linguagem como forma ou processo de intera9ao ( T R A V A G L I A , 2009). 

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de o professor adotar a concep9ao de 

lingua como processo de intera9ao, tendo em vista que conceber a lingua como forma de 

intera9ao e entende-la como um fenomeno social, uma forma de a9ao, de intera9ao entre 

sujeitos. Portanto, mais do que ensinar os elementos e as normas que compoem a Lingua 

Portuguesa, conceber a lingua/linguagem como forma de intera9ao possibilita que o professor 

lance mao de metodologias que possibilitem aos alunos o contato direto com as praticas de 

linguagem que vivenciam no cotidiano. 
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Neste sentido. fica evidente que ter em mente a concepcao de lingua como forma de 

interacao no contexto de ensino/aprendizagem de lingua materna significa promover situacoes 

para que o aluno se tome progressivamente um usuario competente da sua propria lingua. Ao 

nos apropriarmos de tal concep9ao de lingua, e necessario tomarmos como ponto de partida 

para as aulas de Lingua Portuguesa os generos textuais. uma vez que toda vez que nos 

comunicamos verbalmente estamos fazendo uso de algum genero. 

1.2 Genero textual/discursivo 

Haja vista a diversidade de estudos realizados em torno dos generos textuais, 

apresentaremos a seguir o conceito de generos nas perspectivas de Bakhtin (1997), por ser um 

dos precursores do estudo de generos, Bronckart (1999), por contemplar a didatiza9ao dos 

generos e Marcuschi (2008). tendo em vista sua contribui9ao para o estudo dos generos no 

Brasil. 

De acordo com Bakhtin (1997), os usos da lingua se efetivam por meio de enunciados 

orais ou escritos e "cada esfera de utiliza9ao da lingua elabora seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos relativamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estaveis de enunciados, sendo isso que denominamos generos do discurso" ( B A K H T I N , 

1997, p, 280, italicos do autor). Sendo assim, o referido autor aborda a concep9ao de generos 

discursivos, enfatizando que todo uso da linguagem se da por meio de generos que 

apresentam caracteristicas relativamente estaveis. Isto significa dizer que os generos nao 

possuem caracteristicas fixas, mas podem ser modificados de acordo com o contexto e os 

interlocutores envolvidos em uma dada situa9ao comunicativa. Ainda na perspectiva do autor. 

o estudo dos generos do discurso implica em conceber a lingua/linguagem como forma de 

intera9ao social. 

Bakhtin (op. cit.) destaca tambem as diferentes formas de uso da linguagem na 

atividade humana, de modo que cada enunciado e considerado unico, seja ele oral ou escrito. 

Segundo o filosofo russo, os generos discursivos sao definidos pelo conteudo tematico, estilo 

e a constru9ao composicional. 0 conteudo tematico se refere aos assuntos que podem ser 

abordados dentro de determinado genero, j a o estilo esta relacionado as formas de dizer, a 

escolha dos recursos lingufsticos (a sele9ao lexical, frasal e gramatical); e a constru9ao 

composicional diz respeito aos procedimentos e organiza9ao da estrutura do genero. 

Bronckart, um dos expoentes do Interacionismo sociodiscursivo, concebe o estudo dos 

generos com a designa9ao generos de texto, entendidos como unidades comunicativas, socio-

historicamente elaboradas e resultado de a96es da linguagem em diferentes situa96es. 
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Segundo esse autor, "conhecer um genero de texto tambem e conhecer suas condi9oes 

de uso, sua pertinencia, sua eficacia ou, de forma mais geral, sua adequacao em rela9ao as 

caracteristicas desse contexto social" (BRONCKART 1999, p. 48, negrito do autor). 

Nesse sentido, Bronckart (1999) assegura que os generos de texto apresentam uma 

rela9ao direta com o contexto social, sendo esse um dos fatores detenninantes para o uso de 

um genero no lugar de outro. Alem disso, o dominio de diferentes generos de texto faz com 

que o individuo participe de determinadas praticas sociais. uma vez que o genero "e um 

mecanismo fundamental de socializa9ao, de inser9ao pratica nas atividades comunicativas 

humanas, e nesse processo geral de apropria9ao dos generos que se molda a pessoa humana" 

(BRONCKART, 1999, p. 103) 

Dessa maneira, promover o ensino pautado no estudo dos generos de texto significa 

trazer para o espa90 de sala de aula situa96es autenticas de uso da lingua, possibilitando que 

os discentes se apropriem de diferentes generos e estejam aptos a se inserirem em atividades 

sociais que exigem o dominio de diferentes formas de linguagem. 

Marcuschi (2003) utiliza o conceito de generos textuais, ressaltando que ja e algo 

consolidado "a ideia de que os generos textuais sao fendmenos historicos, profundamente 

vinculados a vida cultural e social*' (MARCUSCHI, 2003. p. 19). O autor mostra em seu 

livro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Producao textual, analise de generos e compreensao, que os generos textuais possuem 

uma rela9ao intrinseca com as atividades sociais. Sendo assim, 

Genero textual refere os textos materializados em situa9oes comunicativas 

recorrentes. Os generos textuais sao os textos que encontramos em nossa 

vida diaria e que apresentam pad roes sociocomunicativos caracteristicos 

definidos por composi9oes funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integracao de forcas historicas, sociais, 

institucionais e tecnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 155) 

Logo, os generos textuais estao presentes no cotidiano e surgem a partir das 

necessidades comunicativas dos falantes. Por isso, de acordo com o desenvolvimento 

economico e cultural da sociedade vao surgindo novos generos, enquanto outros deixam de 

ser utilizados por nao serem adequados as novas situa9oes comunicativas. Assim, os generos 

textuais existem em numero ilimitado. tendo em vista que em cada situa9ao comunicativa, 

seja ela oral ou escrita, utilizamos diferentes generos. 

De acordo com Marcuschi (2008), e necessario fazer a distin9ao entre genero textual e 

tipologia textual, uma vez que em muitos casos os dois sao tratados como sendo sinonimos. 

Assim, 
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Tipo textual designa uma especie de construcao teorica {em geral uma 

sequencia subjacente aos textos} definida pela natureza linguistica de sua 

composicao {aspectos lexicais. sintaticos, tempos verbais, redoes logicas, 

estilo}. 0 tipo caracteriza-se muito mais como sequencias linguisticas do 

que como textos materializados; a rigor sao modos textuais. (MARCUSCHI. 

2008, p. 154) 

Nesse sentido, tipo textual se define em poucas categorias. como a narra9ao, a 

descri9ao, a argumenta9ao, a exposi9ao. a descri9ao, a injun9ao. entre outras. Todavia os tipos 

textuais, se comparados aos generos textuais, existem em numero limitado e nao possuem a 

tendencia de aumentar, ja os generos se apresentam no cotidiano de maneira ilimitada, como 

um telefonema, uma piada, um resumo, etc. 

Diante do exposto, e valido salientar que ha uma consonancia entre diferentes teoricos 

no que diz respeito ao ensino de lingua a partir do trabalho com os generos, tendo em vista 

que "e impossivel nao se comunicar verbalmente por algum genero. assim como e impossivel 

nao se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda a manifesta9ao verbal se da 

por meio de textos realizados em algum genero** (MARCUSCHI, 2008, p. 154). Nesse 

contexto, fica evidente que toda comunica9ao verbal se da atraves do uso de generos textuais. 

Dessa forma, a lingua e vista como uma "atividade social e interativa" (MARCUSCHI, 2008, 

p. 21). por isso e necessario propiciar ao aluno o contato com praticas sociais de uso da 

lingua, pois essa nao pode ser concebida como um elemento dissociado do cotidiano dos 

discentes. Nesse contexto, pode-se afirmar que as sequencias didaticas se inserem como 

instrumentos didaticos que auxiliam na organiza9ao e sistematiza9ao do ensino de Lingua 

Portuguesa a partir de generos textuais. 

Dessa forma, e pertinente evidenciarmos que esta pesquisa toma como base a 

perspectiva de genero postulada pelos estudos de Marcuschi, isto e, adotamos a concep9ao de 

generos textuais, para o referido autor "os generos textuais nao se caracterizam nem se 

definem por aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguisticos, e sim por aspectos 

sociocomunicativos e funcionais [.. .] '" (MARCUSCHI. 2007, p. 21). Assim, os generos se 

constituem a partir de diferentes aspectos que envolvem as condi9oes de produ9ao, circula9ao 

e recep9ao, bem como a funcionalidade que eles desempenham dentro das diferentes esferas 

comunicativas. Pensando em aulas de Lingua Portuguesa que tomem como objeto de ensino 

os generos textuais abordaremos no topico seguinte algumas considera9<5es acerca do trabalho 

com sequencias didaticas. 
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1.3 Sequencia didatica: instrumento para a sistematizacao do processo de ensino e 

aprendizagem 

Os PCN publicados em 1998 ja defendiam o trabalho com os generos textuais em sala 

de aula. Todavia, nao mostravam de maneira concreta como esse ensino deveria se efetivar, 

de que modos poderiam ser utilizados esses recursos nas aulas de Lingua Portuguesa. E nesse 

contexto que se tornam significativa as contribui96es de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

tendo em vista que esses estudiosos mostram como trabalhar os diferentes generos textuais 

em sala de aula. 

Sendo assim, Dolz, Noverraz e Schneuwly defendem o uso de sequencias didaticas 

para-o ensino de generos. Na perspective dos autores uma sequencia didatica "e um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistematica, em torno de um genero textual 

oral ou escrito" (DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004. p. 97). Portanto, as sequencias 

didaticas se configuram como um conjunto de a9oes planejadas pelo professor, contemplando 

atividades ordenadas e articuladas para o ensino planejado de determinado conteudo. 

A principal finalidade de uma sequencia didatica e "ajudar o aluno a dominar melhor 

um genero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma forma mais adequada 

numa dada situa9ao de comunica9ao" (DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

Logo, por meio das sequencias didaticas, e possivel realizar um trabalho que contempla as 

particularidades de cada genero, bem como propiciar a apropria9ao do genero textual pelo 

discente. 

Os referidos autores, ainda, apresentam um esquema de sequencia didatica que pode 

ser utilizado para o ensino dos generos, como pode ser observado abaixo: 

Quadro 01 - Esquema da sequencia didatica 

Apresentacao 

da situacao 
PRODUCAO 

INICIAL 

Modulo 

1 

Modulo 

2 

Modulo PRODUCAO 

FINAL 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly, (2004, p. 98) 

Sendo assim, a sequencia didatica apresenta quatro componentes, o primeiro deleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

apresentacao da situacao consiste em o professor apresentar a turma o trabalho que sera 
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desenvolvido, orientando os alunos para a producao inicial. No segundo momenta e realizada 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produgao inicial, que consiste na producao da primeira versao do genero a ser trabalhado. E 

a partir da produ9ao inicial que o professor ira perceber as dificuldades apresentadas pelos 

alunos e buscara meios para que eles as superem. Nesse momento o professor tambem tera a 

oportunidade de verificar o que o aluno ja sabe sobre o genero. para, entao. no momento 

seguinte construir os modulos, que sao constituidos de atividades para auxiliar o aluno no 

dominio do genero. O ultimo componente da sequencia didatica e a produgao final, depois de 

realizado todo um estudo das particularidades de um genero o aluno tera conhecimentos 

suficientes para a produfao de um bom texto. 

Dessa maneira, pensando em ensino e aprendizagem, como um processo continuo e 

articulado, podemos afirmar que as sequencias didaticas sao relevantes por darem 

direcionamento ao trabalho do professor em sala de aula, possibilitando a realizacao de uma 

atividade sistematica e gradual de aquisi9§o de conhecimentos pelos alunos, bem como 

permitindo que estes tenham acesso a diferentes formas de linguagem. No topico 1.4 

elucidaremos alguns aspectos referentes ao genero textual artigo de opiniao, tendo em vista 

que a sequencia didatica analisada nesse trabalho teve como base esse objeto de ensino. 

1.4 O genero textual artigo de opiniao 

Dentro desse contexto, escolhemos o genero textual artigo de opiniao para 

construirmos uma sequencia didatica. tendo em vista que este genero contribui para o 

desenvolvimento da forma9ao do aluno, enquanto cidadao capaz de observar criticamente a 

realidade em que se encontra inserido, uma vez que nesse genero pode-se ter conhecimento 

sobre diferentes tematicas sociais, a partir de pontos de vista distintos. Alem disso, na 

produ9ao textual de um artigo de opiniao, o aluno e direcionado a escrever de maneira critica, 

reilexiva e analitica de modo a expor seu proprio posicionamento. De acordo Brakling (2000), 

as atividades de escrita necessitam privilegiar o trabalho com um genero no 

qual as capacidades exigidas do sujeito para escrever sejam, sobretudo, 

aquelas que se referem a defender um determinado ponto de vista pela 

argumenta9ao. refuta9ao e sustenta9ao de ideias. (BRAKLING, 2000, p. 

223) 

Logo, optamos por esse genero tendo em vista nao so a forma9ao escolar do aluno. 

mas tambem sua forma9ao social, pois esta tambem e uma das fun9oes da escola. 

Nesse sentido, e relevante salientar que inser9ao dos generos textuais, especificamente 

os generos argumentativos, na sala de aula, introduz novos horizontes ao ensino e a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, o artigo de opiniao e um texto em que o autor 



18 

expoe seu posicionamento diante de algum tenia atual e de interesse de muitos. Segundo 

Brakling (2000), o artigo de opiniao pode ser entendido como: 

um genero de discurso em que se busca convencer o outro de uma 

determinada ideia, influencia-lo, transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentacao a favor de uma determinada posicao assumida 

pelo produtor e de refutacao de possiveis opinioes divergentes (BRAKLING. 

2000, p. 226) 

Sendo assim, textos dessa natureza devem ser lidos e discutidos em sala de aula, tendo 

em vista que, em nossas vivencias diarias, estamos a todo instante nos posicionando a respeito 

de um detenninado assunto. Alem disso, o artigo de opiniao e um genero de relevancia social 

por partir de um fato polemico e exigir uma tomada de posi9§o do autor e, consequentemente, 

do leitor. O trabalho com esse genero nas aulas de Lingua Portuguesa e capaz de 

instrumentalizar os alunos de modo que eles possam se posicionar criticamente diante dos 

problemas que os cercam na sociedade. 

Dentro da perspectiva de se obter um bom escritor, que consiga transmitir o seu ponto 

de vista e que possua uma boa capacidade argumentativa, o trabalho com o artigo de opiniao e 

imprescindivel por se tratar de um genero textual em que se procura persuadir o outro de um 

determinado ponto de vista, induzir o outro modificando os seus valores, atraves de um 

processo de argumentos que serao sustentados a favor de um determinado posicionamento 

assumido pelo elaborador e de contesta9ao de provaveis opinioes distintas. 

Nessa linha de pensamento, fica evidente que o artigo de opiniao se configura como 

um genero no qual esta presente a dialogicidade, pois "nao e possivel escrever um texto no 

genero se nao se conseguir colocar-se no lugar do outro. antecipando suas posi9oes para 

refuta-las - negociando ou nao com ele -. na dire9&o de influencia-lo e de transformar sua 

opiniao seus valores" ( B R A K L I N G , 2000, p. 227). 

Na verdade, esse genero termina transformando o autor que produz o texto em um 

bom articulador e com um elevado grau de convencimento sobre o outro, ja que, ao expor 

suas ideias de maneira clara e convincente, consegue convencer o outro para concordar com o 

que diz. 

No que diz respeito a estrutura composicional do artigo de opiniao. Koche, Boff e 

Marinello (2014, p. 34-35) organizam a estrutura desse genero em tres partes: a) Situa9ao-

problema: em que se coloca a questao a ser desenvolvida para guiar o leitor ao que vira nas 

demais partes do texto, contextualiza o assunto e evidencia a argumenta9ao que sera 

desenvolvida e a importancia de se discutir o tema; b) Discussao: em que se expoe os 

argumentos e se constroi a opiniao acerca da questao examinada; e c) Solu9ao-avalia9ao: em 
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que se evidencia a resposta a questao apresentada. podendo haver a reafirmacao da posicao 

assumida ou a apreciacao do assunto abordado. 

Todavia, e valido salientar que essa estrutura serve apenas como uma base para se ter 

uma nocao da composicao do genero, o que implica dizer que nem todo artigo de opiniao 

precisa necessariamente apresentar essa mesma estrutura e sequencia textual, uma vez que as 

condicoes de producao tambem podem interferir da organizacao do genero, pois este nao 

possui uma estrutura fixa. 

Enfim, o artigo de opiniao, por pertencer a ordem do argumentar, e um genero 

extremamente relevante na sala de aula, por contemplar o poder de opinar do aluno em 

situacoes reais de uso da lingua, alem disso, os PCN (2000, p.21) indicam que uma das 

competencias e habilidades a serem desenvolvidas no ensino de Lingua Portuguesa e 

"confrontar opinioes e pontos de vista sobre as diferentes manifestacoes da linguagem 

verbal", assim, o trabalho com o artigo de opiniao favorece o desenvolvimento do aluno para 

atuar na sociedade de maneira critica e consciente. 

Llaja vista que as praticas realizadas em sala de aula devem estar de acordo com as 

orientacoes dos documentos oficiais. elencamos no capitulo que segue os principals 

documentos que nortearam essa pesquisa. 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I I 

O E N S I N O D E L I N G U A P O R T U G U E S A NOS D O C U M E N T O S O F I C I A I S E A 

P R A T I C A D E A N A L I S E L I N G U I S T I C A 

Os objetivos das aulas de Lingua Portuguesa, no Ensino Medio, estao relacionados a 

insercao dos alunos em praticas de ensino e aprendizagem que ampliem os conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, contribuindo para o estabelecimento de relacoes reais 

entre o que o aluno estuda na escola e as praticas sociais em que ele esta inserido. De modo 

geral, busca-se tornar o discente capaz de produzir generos textuais orais e escritos que 

estejam atrelados as diversas esferas sociais, possibilitando a ampliacao e o aprofundamento 

do conhecimento lingufstico dos alunos. A seguir abordaremos algumas orientacoes para o 

ensino de Lingua Portuguesa nos principals documentos que orientam o ensino de lingua 

materna, respectivamente, Parametros Curriculares Nacionais (PCN), Orientacoes 

Curriculares para o Ensino Medio (OCEM) e Referenciais Curriculares de Lingua Portuguesa 

para o Ensino Medio do Estado da Paraiba (RCEM-PB). Alem disso. este capitulo tambem 

contempla a. pratica de analise linguistica. contextualizando seu surgimento, os aspectos 

metodologicos e as contribuicoes para o ensino de lingua materna. 

2.1 P C N 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN -1998(ensino fundamental) e 2000 

(ensino medio)) se configuram como documentos norteadores do ensino fundamental e medio 

em nosso pais, tendo como objetivo auxiliar a organizacao do ensino nas escolas com vistas 

para a formacao de cidadaos criticos e conscientes de seus papeis na sociedade, fornecendo 

subsidios para delimitar o que se ensinar e como se ensinar.Esses parametros enfatizam a 

necessidade de se promover uma reflexao sobre a linguagem e os processos comunicativos, de 

modo a instrumentalizar o aluno para a participacao nas diferentes esferas sociais, ou seja, 

alem da informacao, a escola tambem deve ter o objetivo de promover a formacao ampla e 

abrangente. 

Nesse contexto, os PCN (2000) consideram a linguagem como "a capacidade humana 

de articular significados coletivos e compartilha-los, em sistemas arbitrarios de representacao, 

que variam de acordo com as necessidades e experiencias da vida em sociedade"* (BRASIL, 

2000, p.5). Sendo assim, a linguagem e entendida como geradora de sentidos dentro das 

situacoes sociais de comunica9ao em que e utilizada. Com efeito, os PCN (1998) apresentam 
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uma proposta de trabalho que valoriza a participacao do aluno em situacoes reais de uso da 

lingua. 

Nessa perspectiva, nao e possivel tomar como unidades basicas do processo 

de ensino as que decorrem de uma analise de estratos, - letras/fonemas, 

silabas, palavras, sintagmas, frases - que descontextualizados, sao 

normalmente tornados como exemplos de estudo gramatical e pouco tern a 

ver com a competencia discursiva. Dentro desse marco, a unidade basica do 

ensino so pode ser o texto. (BRASIL, 1998. p.23) 

Nesse sentido, tem-se o texto como instrumento privilegiado nas aulas de Lingua 

Portuguesa, tendo em vista que este representa a lingua em uso, haja vista que toda 

comunicacao se da atraves de textos que se materializam atraves dos generos textuais. Assim, 

os PCN (1998, p. 49) orientam: 

No trabalho com os conteudos previstos nas diferentes praticas, a escola 

devera organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno 

desenvolver o dominio da expressao oral e escrita em situacoes de uso 

publico da linguagem, levando em conta a situacao de producao social e 

material do texto (lugar social do locutor em relacao ao (s) destinatario (s) e 

seu lugar social; finalidade ou intencao do autor; tempo e lugar material da 

producao e do suporte) e selecionar, a partir disso, os generos adequados 

para a producao do texto, operando sobre as dimensoes pragmatica, 

semantica e gramatical. (BRASIL, 1998, p. 49) 

Logo, observa-se que os PCN apresentam uma perspectiva mais funcional de ensino 

de lingua, evidenciando que o ensino deve pautar-se em atividades que proporcionem o 

desenvolvimento do aluno tanto na oralidade, quanto na escrita, envolvendo diferentes formas 

de linguagem, alem disso, direcionam para o uso de generos textuais como a base para o 

ensino dos conteudos de lingua. 

A Lingua Portuguesa e abordada nos PCN como uma area de conhecimento que esta 

em um constante processo de transformacao e sugere aos professores abrirem mao de 

metodologias que priorizam apenas nomenclatura e regras gramaticais, a f im de promover 

uma pratica de ensino que privilegie o uso e a reflexao da lingua. De acordo com os 

Parametros Curriculares as competencias e habilidades a serem desenvolvidas no ensino 

• Confrontar opinioes e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestacoes especificas. 

• Utilizar-se das linguagens como meio de expressao, informacao e 

comunicacao. em situacoes intersubjetivas, que exijam gratis de 

distanciamento e reflexao sobre os contextos e estatutos dos interlocutores; e 

colocar-se como protagonista no processo de producao/recepcao. 

• Compreender e usar a Lingua Portuguesa como lingua materna, 

geradora de significacao e integradora da organizacao de mundo e da propria 

identidade. 
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• Aplicar as tecnologias da comunicacao e da informacao na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida.(BRASIL, 2000, p. 

14) 

Assim, no ensino medio, as atividades a serem realizadas em Lingua Portuguesa devem 

envolver o aluno em diferentes situacoes comunicativas. de modo que o mesmo possa 

perceber as diversas formas de uso da lingua. Dessa forma, a aquisicao do conhecimento se da 

de maneira gradativa em que o estudante ao chegar ao Ensino Medio ira se aprofundar em 

conteudos j a estudados no Ensino Fundamental. Isso sera reafirmado tambem nas Orientacoes 

Curriculares para o Ensino Medio (OCEM). 

2.2 O C E M 

Outro documento norteador do ensino de Lingua Portuguesa sao as Orientacoes 

Curriculares para o Ensino Medio (OCEM. 2006), que surgiram das discussoes e debates 

entre as secretarias de educacao e os pesquisadores das universidades sobre questoes relativas 

ao ensino, bem como da necessidade de se retomar e ampliar alguns aspectos que j a estavam 

presentes nos Parametros Curriculares Nacionais do Ensino Medio. Assim as OCEM (2006) 

tern como um de seus objetivos "apontar e desenvolver indicativos que pudessem oferecer 

alternatives didatico-pedagogicas para a organizacao do trabalho pedagogico. a fim de atender 

as necessidades e as expectativas das escolas e dos professores na estruturacao do curriculo 

para o Ensino Medio.** (BRASIL, 2006, p.8) 

Nesse sentido, as OCEM (2006) levam em consideracao as sugestoes dos PCN no que 

se refere a proposta de um processo de ensino e aprendizagem que se da de forma gradativa, 

contribuindo para a construcao do conhecimento dos alunos a partir dos generos textuais. 

Alem disso, esse documento enfatiza que o Ensino Medio deve garantir "ao estudante a 

preparacao basica para o prosseguimento dos estudos, para a insercao no mundo do trabalho e 

para o exercicio cotidiano da cidadania, em sintonia com as necessidades politicas-sociais de 

seu tempo." (BRASIL, 2006, p. 18). Sendo assim, "as acoes realizadas na disciplina de lingua 

portuguesa [...] devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, 

de fala e de escuta" (Brasil. 2006. p. 18). 

Seguindo essa perspectiva, as OCEM (2006) propoem que as praticas de ensino nas 

escolas se organizem em agrupamentos de textos variados, o que demonstra uma consonancia 

com o que preconizam os PCN para o ensino fundamental e medio. Logo, pode-se afirmar que 

tais documentos propoem o ensino de lingua portuguesa com base nos generos textuais para a 

promocao de um ensino mais produtivo que proporcione ao aluno o contato direto com a 
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lingua em uso no cotidiano, tendo em vista que "entender os usos da lingua significa 

considerar os recursos e arranjos pelos quais se constroi um texto. num dado contexto.*'' 

(BRASIL, 2006, p.21). Nesse cenario, surgem muitas pesquisas que mostram a relevancia de 

se desenvolver o ensino a partir do texto que "passa a ser visto como uma totalidade que so 

alcanca esse status por um trabalho conjunto de construcao de sentidos, no qual se engajam 

produtor e receptor." (BRASIL, 2006, p.21). 

A seguir reproduzimos, de maneira sintetica, dois quadros com os eixos organizadores 

do ensino de Lingua Portuguesa para o Ensino Medio de acordo com as OCEM. 

Quadro 02: Eixos organizadores 

QUADRO 1 - EIXOS ORGANIZADORES DAS ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA 

NO ENSINO MEDIO - PRATICAS DE LINGUAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATIVIDADES D E PRODUCAO E R E C E P C A O DE T E X T O S 

• Atividades de producao escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas de 

atividades sociais - publicas e privadas 

• Atividades de producao de textos (palestras, debates, seminarios, teatro. etc.) em eventos 

da oralidade 

• Atividades de escuta de textos (palestras. debates, seminarios, etc.) em situacoes de 

leitura em voz alta 

• Atividades de retextualizacao: producao escrita de textos a partir de outros textos, orais 

ou escritos, tornados como base ou fonte 

• Atividades de reflexao sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo proprio aluno ou 

nao 

Fonte: Adaptado das OCEM (2006, p. 37-38). 

Quadro 03: Eixos organizadores 

QUADRO 2 - EIXOS ORGANIZADORES DAS ATIVIDAES DE LINGUA PORTUGUESA 

NO ENSINO MEDIO - ANALISES DOS FATORES DE VARJABILIDADES DAS (E NAS) 

PRATICAS DE LINGUA(GEM) 

F O C O DAS ATIVIDADES D E ANALISE 

• Elementos pragmaticos envolvidos nas situacSes de interacao em que emergem os generos 

em estudo e sua materialidade - os textos em analise 

• Estrategias textualizadoras 

• Mecanismos enunciativos 

• Intertextualidade 

• Acoes de escrita 

Fonte: Adaptado das OCEM (2006, p. 37-38). 

No quadro 2, acima reproduzido,observa-se a colocacao dos generos textuais como 

instrumentos essenciais no processo de ensino e aprendizagem da lingua, privilegiando os 

generos de diferentes esferas sociais. Alem disso, destaca-se o trabalho envolvendo as quatro 

habilidades de uso da lingua - escrever, ler, ouvir e falar, - contemplando, portanto, as praticas 

de escrita e de oralidade. 
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No quadro 3, alem dos generos textuais como objetos organizadores das praticas de 

linguagem. tambem percebemos a proposta de se analisar os aspectos cabiveis a cada genero 

em estudo, ou seja, quando se tern os generos textuais como objetos de ensino sao eles 

proprios com suas peculiaridades que irao direcionar os aspectos linguisticos a serem 

estudados nas aulas de analise linguistica. Dessa forma, as propostas, apresentadas pelas 

OCEM e os PCN, para o ensino de Lingua Portuguesa partem do texto como elemento 

privilegiado. As orientacoes desses documentos de nivel nacional influenciaram nas propostas 

dos Referenciais Curriculares para o Ensino Medio do Estado da Paraiba, que orienta o ensino 

de Lingua Portuguesa no cenario local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 R C E M - P B 

Os Referenciais Curriculares de Lingua Portuguesa para o Ensino Medio do Estado da 

Paraiba (RCEM-PB) surgiram a partir das reflexoes em torno do conceito de lingua e do 

processo de ensino e aprendizagem de lingua portuguesa, tomando como base documentos 

oficiais como os j a citados nesse trabalho PCN (fundamental e medio) e as OCEM. Com 

efeito, percebe-se que esse documento parte de orientacoes do ambito nacional para o 

contexto especifico do estado da Paraiba. 

Nesse sentido, os RCEM-PB adotam a perspectiva sociointeracionista de lingua (gem) 

e recomendam "que a lingua nao deve ser tomada como um sistema fechado e imutavel, mas 

como processo dinamico de interacao, em que interlocutores atuam discursivamente sobre o 

outro.'* (PARAIBA, 2006, p. 22) Assim, a maneira como este documento concebe a lingua 

nos direciona para uma perspectiva de ensino em que o aluno e tornado como sujeito ativo, 

produtor de discursos e interativo nas praticas de linguagem que ocorrem atraves de textos 

que se materializam por meio dos generos textuais. 

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de o ensino de Lingua Portuguesa se da a 

partir de generos textuais pertencentes a diferentes esferas sociais, a respeito da educacao 

linguistica os RCEM-PB esclarecem: 

O trabalho de educacao linguistica, tarefa da escola, consiste em promover 

situacoes de aprendizagem que favorecam ao educando o dominio ativo, 

critico e contextualizado das variedades de prestigio e o desenvolvimento de 

atitudes de respeito a diversidade e de rejeicao aos varios tipos de 

preconceito e de exclusao social pela linguagem. (PARAIBA, 2006, p. 23) 

Sendo assim, e necessario tomar como objeto de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Lingua Portuguesa generos textuais diversificados, tanto orais quanto escritos, produzidos por 

diferentes autores, inclusive pelos proprios alunos. 
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Os RCEM-PB propoem como objetivo geral para o ensino de Lingua Portuguesa no 

ensino medio: 

Desenvolver no educando a capacidade de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Uso da linguagem e, particularmente, da lingua portuguesa em instancias 

privadas e piiblicas, de modo a possibilitar a insercao efetiva dos alunos em 

praticas sociais e no exercicio da cidadania; 

S Reflexao sobre a natureza e o funcionamentp da linguagem e, em especial, 

da lingua portuguesa; 

S Construcao da consciencia e identidade social, a partir da intera9ao com o 

outro, com outras formas de pensar. (PARAJBA, 2006, p. 31) 

Assim, o objetivo geral direciona o ensino de lingua portuguesa para forma9ao do 

aluno enquanto cidadao capaz de interagir de forma efetiva no mundo a sua volta em 

diferentes praticas sociais, utilizando-se de diferentes usos da lingua. Alem disso, os objetivos 

especificos evidenciam que o ensino de lingua portuguesa deve promover situa9oes de 

aprendizagem que possibilitem aos discentes: 

S Escutar e ler textos orais e escritos, observando as condi96es de producao 

inerentes as situa96es de intera9ao social: 

S Produzir textos orais e escritos, atendendo as multiplas demandas sociais e 

considerando as condi96es de produ9ao impostas pelas situa9oes de 

intera9ao social; 

S Sistematizar conhecimentos linguisticos, textuais e enunciativos. 

(PARAIBA, 2006. p. 31) 

Logo, na proposta dos RCEM-PB privilegia-se o contato direto do aluno com 

diferentes textos de contextos sociais diversificados, sendo estes abordados atraves da leitura. 

da escuta e da produ9ao textual, bem como da sistematiza9ao de conhecimentos especificos 

da lingua, sejam eles linguisticos, textuais ou enunciativos. 

Os RCEM-PB tern como base os PCN que organizam os conteudos/objetos de ensino 

de lingua portuguesa em dois eixos estruturantes, o primeiro eixo diz respeito as modalidades 

de uso da lingua: a oralidade (fala e escuta) e a escrita (leitura e produ9ao). 0 segundo eixo 

esta relacionado a analise linguistica dos fatores de variabilidade das/nas praticas de lingua 

(gem), envolvendo seguintes aspectos: os generos textuais e as condi96es de produ9ao, a 

rela9ao lingua (gem) e cultura e, por ftm, os mecanismos linguisticos, textuais e enunciativos. 

Os RCEM-PB esclarecem que "esse modo de organizar os conteudos de lingua portuguesa 

esta orientado pela visao de que dominar a lingua significa tornar-se usuario competente: 

aquele que conhece as estreitas r edoes entre as condi96es de enuncia9ao e a escolha das 

formas linguisticas." (PARAIBA. 2006. p. 32) 

Dessa maneira, nota-se algumas altera9oes significativas no contexto do ensino, entre 

elas o fato de nao haver uma preocupa9ao centrada em elencar os conteudos a serem 
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trabalhados voltados apenas para conceitos e classificacoes gramaticais descontextualizados, 

tendo em vista que nesse documento os conteudos a serem abordados em sala de aula 

emergem dos textos a serem trabalhados, de modo que contemplem a oralidade e a 

escrita.Evidencia-se a substituicao do prescritivismo gramatical pelo trabalho com a lingua 

em uso, de modo a contribuir para que os alunos se tornem usuarios proficientes de sua lingua 

materna, sendo capazes de adequa-las aos diferentes textos e contextos comunicativos. 

Todavia, e importante salientar que os documentos oficiais nao funcionam como um 

conjunto de regras a serem seguidas em sala de aula, como pode ser observado nas OCEM 

(2006): 

As orientacoes nao devem ser tomadas como "receitas" ou "solucoes'* para os 

problemas e os dilemas do ensino de lingua portuguesa, e sim como referenciais 

que, uma vez discutidas. compreendidas e (re) significadas no contexto da acao 

docente, possam efetivamente orientar as abordagens a serem utilizadas nas praticas 

de ensino e aprendizagem. (BRASIL, 2006, p. 17) 

Logo, as propostas e sugestoes nesses documentos devem servir como um pilar para a 

construcao de praticas de ensino adequadas ao contexto escolar e que contribuam para a 

formacao dos discentes. Nessa perspectiva, os documentos oficiais para o ensino de lingua 

materna, ora apresentados, estao fundamentados, basicamente, na teoria dos generos, trazendo 

nocoes teoricas de texto e generos textuais (ou discursivos) atrelados a pratica de analise 

linguistica. No tocante a analise linguistica nos aprofundaremos no topico seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Analise linguistica 

Este topico discute a concepcao de analise linguistica (doravante A L ) , abordando as 

principais diferencas entre a pratica de A L e o ensino da gramatica tradicional, bem como 

evidenciando as contribuicoes da pratica de analise linguistica para o ensino de Lingua 

Portuguesa. 

2.4.1 Algumas consideracoes acerca do surgimento da Analise Linguistica 

Segundo Bezerra e Reinaldo (2013), a analise linguistica apresenta um carater teorico-

metodologico "teorico, porque constitui um conceito que remete a uma forma de observar 

dados da lingua, apoiada em uma teoria; metodologico, porque e utilizado na sala de aula 

como um recurso para o ensino reflexive da escrita" (BEZERRA: REINALDO, 2013, p. 14). 

Assim, a A L esta relacionada aos estudos teoricos em torno da lingua, bem como em sua 

didatizacao para o ensino em sala de aula. 
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A partir das orientacoes abordadas nos PCN para o ensino pautado na lingua falada, na 

leitura. na escrita e na analise linguistica, Reinaldo (2012) salienta que o termo analise 

linguistica adquiriu variadas acepcoes em trabalhos acadcmicos e pelos professores de lingua 

portuguesa, sendo considerado, por vezes, como sindnimo de conhecimentos gramaticais, de 

conhecimentos linguisticos ou de normas. Tais acepcoes estariam relacionadas as diferentes 

filia96es teoricas. Ao fazer um panorama dos estudos acerca da analise linguistica nas decadas 

de 1980, 1990 e 2000, Reinaldo (2012) constata que: 

O conceito de analise linguistica enquanto eixo procedimental do ensino de 

lingua portuguesa se altera segundo a filiacao teorica do pesquisador: trata-

se de uma reflexao epilinguistica sobre fatos de lingua em uso, para 

desenvolvimento da leitura e da escrita; ou de uma reflexao metalinguistica, 

que leva o aluno ora a (re) conhecer o sistema e as normas da lingua, por 

meio de uma classificacao e nomenclatura, que nao estejam suficientes para 

descrever fatos da lingua. (REINALDO, 2012, p. 240) 

Dentro desse quadro, nos apropriamos nesse trabalho da concep9ao de pratica de analise 

linguistica como metodologia para o ensino de lingua em que o texto tern lugar privilegiado. 

possibilitando a reflexao sobre aspectos gramaticais, textuais e discursivos. deslocando-se do 

eixo da descri9ao gramatical para o eixo do uso e da reflexao, assim nao se trata apenas de 

uma nova designa9ao para o ensino de gramatica, pois: 

Quando se toma o texto como unidade de ensino, ainda que se considere a 

dimensao gramatical. nao e possivel adotar uma categoriza9ao 

preestabelecida. Os textos submetem-se as regularidades lingufsticas dos 

generos em que se organizam e as especificidades de suas condi96es de 

produ9ao: isto aponta para a necessidade de prioriza9ao de alguns conteudos 

e nao de outros. (BRASIL, 1998. p. 78) 

Sendo assim, a pratica de A L abarca a complexidade da linguagem presente na 

produ9ao e recep9ao de generos textuais, haja vista que ela nao se limita apenas a gramatica 

normativa, mas aos diferentes usos da linguagem que provocam diferentes sentidos nos 

textos. Todavia, e valido ressaltar que a analise linguistica nao exclui o ensino de gramatica, o 

que se propoe e um parametro mais adequado para sua abordagem em sala de aula. De acordo 

com Mendon9a (2006), 

o termo analise linguistica [...] surgiu para denominar uma nova perspectiva 

de reflexao sobre o sistema linguistico e sobre os usos da lingua, com vista 

ao tratamento escolar de fenomenos gramaticais, textuais e discursivos. 

(MENDON^A, 2006, p. 205) 

Dessa maneira, a A L surge como uma forma de complementar as praticas de leitura e 

escrita de textos, contribuindo para a reflexao sobre os fenomenos gramaticais, textuais e 

discursivos que estao presentes nos diversos usos linguisticos ( M E N D O N ^ A , 2006). 
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Nesse sentido, Geraldi (1984), em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O texto na sala de aula, fornece algumas 

orientacoes para o desenvolvimento do trabalho com a pratica da analise linguistica, dentre 

elas o referido autor esclarece que "a analise linguistica que se pretende partira nao do texto 

"bem escritinho", do bom autor selecionado pelo "fazedor de livros didaticos". Ao contrario, 

o ensino gramatical somente tern sentido se for para auxiliar o aluno e por isso partira do texto 

do aluno" (GERALDI, 1984, p.63, apud BEZERRA; REINALDO, 2013, p. 39). Sendo assim, 

o texto privilegiado na A L e aquele produzido pelos proprios alunos, ou seja, um texto que 

pode apresentar alguns problemas para serem abordados ao longo das aulas. Logo, nessa 

proposta, a pratica da A L deve partir da leitura dos textos dos alunos, assim, o professor ira 

levar o aluno a refletir sobre sua propria escrita, abordando um problema por vez, de modo a 

orientar o discente na reescrita do texto. Nesse contexto, essa proposta de A L possibilita uma 

articulacao entre as aulas de leitura, producao textual e analise linguistica que e um dos 

aspectos que se pretende defender nesse trabalho. 

2.4.2 Analise linguistica: uma nova abordagem para ensino de gramatica 

No que se refere ao ensino de lingua portuguesa sao muitas as indagacoes apresentadas 

pelos professores. No que diz respeito ao ensino de leitura e escrita ja e consenso que se deve 

privilegiar a pratica da analise e producao de generos textuais de diferentes esferas 

comunicativas. Entretanto, ainda sao recorrentes as duvidas e contradicoes quando se trata do 

ensino de gramatica. 

O que tern sido observado e que prevalecem muitas praticas de metalinguagem em que o 

aluno e levado apenas a memorizar nomenclaturas que pouco o ajudara a desenvolver sua 

competencia linguistica, logo, evidencia-se que, " [ . . . ] instituida como eixo de ensino, a pratica 

de analise linguistica nao tern sido abordada na mesma proporcao em que sao os eixos de 

leitura e escrita" (BEZERRA; REINALDO, 2013, p. 33). Nesse sentido, e evidente a 

necessidade de se repensar as praticas pedagogicas e as abordagens adotadas para amenizar as 

dificuldades e contribuir no desenvolvimento linguistico do aluno.Bezerra e Reinaldo (2013) 

salientam: 

Embora os estudos gramaticais tradicionais remetam a uma forma de analise 

linguistica, enfatizando nomenclatura e classificacao gramatical, foram 

considerados insuficientes para o ensino de Lingua Portuguesa na escola, 

quando seu objeto de estudo passou a ser o texto. (BEZERRA; 

REINALDO, 2013, p. 13) 
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Na perspectiva de Araujo (2012), a gramatica funciona como um livro de referenda 

assim como o dicionario, e, portanto. nao pode ser tomada como um livro didatico. Assim, a 

gramatica registra as converges de uma lingua em determinada epoca que devem ser 

utilizadas como parametro, no entanto, a referida autora esclarece: 

A questao e que para desenvolver a competencia comunicativa do estudante 

nao basta repetir tais parametros, regras ou definicoes, mas e preciso 

confronta-lo com situacSes de usos da lingua e efeitos de sentido, dimensoes 

que estao fora da al9ada dessa nocao de gramatica. (ARAUJO, 2012, p. 160) 

Sendo assim, a referida autora defende que nao faz sentido o ensino de Lingua 

Portuguesa pautado apenas na gramatica, tendo em vista que isso seria insuficiente para torna-

los usuarios competentes da sua propria lingua. Todavia, o que se ter observado e que mesmo 

diante de diversas discussoes acerca das metodologias a serem utilizadas em sala de aula, 

muitos professores nao conseguem se distanciar das praticas de descri9§o gramatical.por outro 

lado encontram-se os docentes que tentam conciliar o ensino da gramatica tradicional com a 

pratica de analise linguistica. 

Para visualizannos de maneira mais concreta as diferencas entre o ensino tradicional 

de gramatica e a pratica da analise linguistica reproduzimos a seguir o quadro proposto por 

Mendon9a (2006): 

Quadro 04 - Diferen9as entre ensino de gramatica e analise linguistica 

E N S I N O D E G R A M A T I C A P R A T I C A D E A N A L I S E L I N G U I S T I C A 

• Concep9ao de lingua como sistema, 

estrutura inflexivel e invariavel. 

• Concep9ao de lingua como a9ao 

inteiiocutiva situada, sujeita as 

interferencias dos falantes. 

• Fragmentacao entre os eixos de ensino: 

as aulas de gramatica nao se relacionam 

necessariamente com as de leitura e 

prodii9ao textual. 

• Integra9ao entre os eixos de ensino: a 

AL e ferramenta para e a producao de 

textos. 

• Metodologia transmissiva, baseada na 

exposi9ao dedutiva (do geral para o 

particular, isto e, das regras para o 

exemplo) + treinamento. 

• Metodologia reflexiva, baseada na 

inducao (observa9§o dos casos 

particulares para a conclusao das 

regularidades/ regras). 

• Privilegio das habilidades 

metalinguisticas. 

• Trabalho paralelo com habilidades 

metalinguisticas e epilinguisticas. 

• Enfase nos conteudos gramaticais como 

objetos de ensino, abordados 

isoladamente e em sequencia mais ou 

menos fixa. 

• Entases nos usos como objetos de 

ensino (habilidades de leitura e escrita), 

que remetem a varios outi
-

os objetos de 

ensino (estruturais, textuais, 

discursivos, normativos), apresentados 

e retomados sempre que necessario. 

• Centralidade da norma padrao. • Centralidade dos efeitos de sentido. 

• Ausencia de relaciio com as 

especificidades dos generos. uma vex 

• Fusao com o trabalho com os generos, 

na medida em que contempla 
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que a analise e mais de cunho estrutural 

e, quando normativa, desconsidera o 

funcionamento desses generos nos 

contextos de interacao verbal. 

justamente azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in tersec9ao das condi96es 

de produ9ao dos textos e as escolhas 

lingiiisticas. 

• Unidades privilegiadas: a palavra, a 

frase e o perfodo. 

• Unidade privilegiada: o texto. 

• Preferencia pelos exercicios estruturais, 

de iden t ifica9ao e classifica9ao de 

unidades/ fun9oes morfossintaticas e 

correpao. 

• Preferencia por questoes abertas e 

atividades de pesquisa, que exigem 

compara9ao e reflexao sobre adequa9ao 

e efeitos de sentido. 

Fonte: Mendor^a (2006, p. 207) 

A partir do quadro 4, podemos evidenciar que a pratica de analise linguistica 

possibilita a realizacao de ensino mais produtivo em que o aluno se constitui como um 

integrante ativo do processo de construcao da sua propria aprendizagem, uma vez que as 

atividades desenvolvidas por meio da A L fazem com que ele se aproprie de varios 

conhecimentos que utilizara em suas praticas cotidianas. Na A L percebemos uma mudan9a de 

conceber a lingua, pois esta passa a ser entendida como um processo de interlocu9ao entre os 

falantes. Isso provoca um redirecionamento nas metodologias de ensino de lingua, busca-se, 

entao, uma integra9ao entre os eixos de ensino atraves de atividades contextualizadas que 

levam o aluno a refletir sobre os usos linguisticos dentro dos generos textuais que circulam na 

sociedade e dos quais eles fazem uso em sua vida diaria. 

Dentro dessa perspectiva, cabe a escola, em especial no Ensino Medio, proporcionar 

ao aluno o acesso as analises conscientes e sistematicas de fenomenos linguisticos para que 

ele possa ampliar sua competencia discursiva. Logo, evidencia-se que a analise linguistica 

deve estar atrelada as praticas de leitura e produ9ao de textos (MENDONQA, 2006). 

Alem disso, o estudo dos recursos linguisticos parte do uso para a reflexao, associando 

atividades epilinguisticas e metalinguisticas. Angelo e Loregian - Penkal (2010) apoiadas nos 

estudos de Franchi (1998) fazem uma interessante distin9ao entre atividades linguistica, 

epilinguistica e metalinguistica: 

As atividades linguisticas referem-se ao uso da lingua nos processos 

interlocutivos. [...] As atividades epilinguisticas evidenciam a exercita9ao 

reflexiva sobre o funcionamento da lingua. [...] As atividades 

metalinguisticas referem-se a sistematiza9ao e a descri9ao da lingua por 

meio de um conjunto de elementos linguisticos proprios para se falar sobre a 

lingua. (ANGELO; LOREGIAN - PENKAL, 2010, p. 142-143) 

Sendo assim, o ensino pautado na integra9ao dessas atividades proporcionara que os 

alunos tenham acesso ao estudo de lingua sistematizado e integrado, de modo a refletir de 
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forma consciente sobre os usos linguisticos a partir da lingua em funcionamento. Dessa 

maneira, 

o que configura um trabalho de AL e a reflexao recorrente e organizada. 

voltada para a producao de sentidos e/ ou para a compreensao mais amp la 

dos usos e do sistema linguisticos, com o fun de contribuir para a formacao 

de leitores e escritores de generos diversos, aptos a participarem de eventos 

de letramento com autonomia e eficiencia. (MENDONCA, 2006, p. 208) 

Logo, ao se apropriar da A L como metodologia para as aulas de lingua portuguesa, o 

professor ira possibilitar em suas aulas a realizacao de momentos de reflexao sobre os usos da 

lingua, bem como favorecera uma formacao ampla dos discentes. no sentido de se tornarem 

leitores e escritores competentes. A seguir veremos de modo mais especifico as contribuicoes 

da A L para o ensino de Lingua Portuguesa. 

2.4.3 Contribuicoes da pratica de analise linguistica para o ensino de Lingua Portuguesa 

Araujo (2012) enfatiza a relevancia de se desenvolver o trabalho com a pratica de 

analise linguistica que esteja atrelado com a leitura e a producao de textos, uma vez que "a 

A L so faz sentido quando se torna uma etapa no trabalho com textos, uma contribuicao para a 

leitura que vai alem da analise superficial, ou quando auxilia o aluno na avaliacao e 

constituicao de seus textos" (ARAUJO, 2012, p. 160). Sendo assim, o ensino de Lingua 

Portuguesa deve articular a leitura, a escrita e a A L , contribuindo para a efetivacao do uso e 

da reflexao linguistica. 

Nesse contexto, Mendonca (2006) aborda alguns topicos para demonstrar de que 

maneira pode-se promover essa articulacao. No topicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA analise linguistica e leitura, a autora 

expoe que, ainda, e muito comum o uso do texto como pretexto para o ensino 

descontextualizado de nomenclatura, sob o rotulo de esta trabalhando a gramatica a partir da 

leitura do texto. Todavia, a pratica de A L atrelada a leitura deve proporcionar a reflexao dos 

recursos linguisticos que sao utilizados nos diversos generos textuais, ou seja, a prioridade e 

levar o aluno a compreender, a partir da leitura, que os elementos gramaticais (como as 

classes de palavras, por exemplo) sao importantes para o texto, porque contribuem para a 

constru9ao de sentido dele. Sendo assim, "a pratica de A L pode proporcionar ao aluno uma 

compreensao sobre as escolhas gramaticais e lexicais feitas pelo autor do texto e os efeitos de 

sentido construidos a partir delas" (ARAUJO. 2012. p. 160). Dessa forma, os manuais de 

gramatica e os dicionarios servem para a consulta e ampliacao do repertorio vocabular dos 

discentes. 



32 

Por conseguinte, ao discorrer sobre analise linguistica e producao de texto, Mendonca 

(2006) salienta que a pratica de A L contribui para o desenvolvimento da producao de generos 

orais e escritos, "na medida em que supoe nao uma atitude de higienizacao dos textos, da 

correcao por parte do professor sem a colaboracao do aluno, mas um movimento de reflexao 

sobre virtudes e lacunas percebidas, de natureza diversificada [ . . . ] " (MENDONCA. 2006, p. 

214). Nesse sentido, o aluno tern um papel ativo, participando do processo de avaliacao de seu 

proprio texto, de modo a compreender a atividade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r od u 9 ao textual como um processo de 

con st r u 9ao de sentido e reescrita como um momento de reflexao para o aprimoramento 

daquilo que ele produziu. 

O quadro a seguir mostra os problemas de diferentes ordens que podem ser abordados 

a partir da a r t icu la9ao entre A L e produ9&o de textos: 

Quadro 05: Ordem dos problemas 

• Ortografica - erros de grafia em palavras que apresentam regularidade devido ao 

mesmo radical (ex. pesquisa/pesquisador) e tambem certas altera96es relativas ao 

contexto silabico (coragem/corajoso); 

• Morfossintatica/normativa - problemas de concordancia verbal, comuns, por exemplo, 

com sujeito posposto, distante do verbo; 

• Textual - problemas de coesao/coerencia, por ambiguidades indesejadas. organiza9ao 

sintatica e/ou por mau uso de operadores argumentativos (preposi96es. conjuncdes e 

locu9oes conjuntivas; certos adverbios e adjuntos adverbiais, como assim, agora; logo 

depois) etc.; 

• Discursiva -uso inadequado de vocabulario em rela9ao a orien ta9ao argumentativa do 

texto (referir-se a adolescentes infratores como "bandidos" num texto que argumente 

serem eles vitimas de causas sociais), inadequacao do grau de formalidade ao genero 

(formal ou informal demais) etc. 

Fonte: Quadro produzido com base nas in forma9oes extraidas de MENDONCA (2006, p. 215). 

Dessa forma, a A L contempla aspectos linguisticos, textuais e discursivos, o que 

promove um ensino mais significativo em que o aluno toma consciencia de seu papel na 

con st ru 9ao de sua propria aprendizagem. 

Em consonancia com o que propoe M e n d o n 9 a (2006), Angelo e Loregian-Penkal 

(2010) incluem nas atividades de analise e reflexao da lingua aspectos, como: a) o estudo das 

con d i96es de p r o d u 9 ao do texto e das caracteristicas especificas dos generos textuais. b) a 

reflexao sobre o motivo da escolha de uma forma linguistica ou outra. c) a discussao sobre o 

emprego de relatores. d) o uso de verbos. d) a fo r m u la 9 a o de regras ortograficas. e) a 

ampliacao do lexico. 

Logo, a A L traz co n t r ib u i9 6 e s valiosas para o ensino e aprendizagem de lingua 

portuguesa, uma vez que as propostas lar^adas pelos autores, acima mencionados, auxiliam 
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OS protessores no planejamento e concretizacao de um trabalho integrado as reais situa9oes de 

uso da lingua (gem), promovendo uma aproximacao entre os conteudos especificos da 

disciplina e os usos dos recursos linguisticos que os alunos fazem em seu cotidiano. 

No capitulo seguinte apresentaremos o percurso metodologico da pesquisa, 

evidenciando sua natureza e tipologia, bem como o contexto em que foi construida a 

sequencia didatica que e nosso objeto de analise. 
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C A P I T U L O I I I 

A S P E C T O S M E T O D O L O G I C O S DA P E S Q U I S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo explicita aspectos referentes a natureza e o tipo da pesquisa realizada, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus de analise e o contexto em que esse corpus foi gerado. 

3.1 Natureza e tipo da pesquisa 

No que concerne a metodologia. realiza-se nesse trabalho uma abordagem de natureza 

qualitativa, configurando-se como uma pesquisa bibliografica e descritiva. Nas palavras de 

Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa: 

[...] Se preocupa. nas ciencias sociais, com um nivel de realidade que nao 

pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspiracoes, crencas. valores e atitudes. Correspondente a um espaco 

mais profundo das relacoes, dos processos e dos fenomenos que nao podem 

ser reduzidos a operacionaliza9ao de variaveis. ( M I N A Y O , 2001, p. 21) 

Nesse contexto, e possivel afirmar que esta pesquisa se caracteriza como sendo de 

natureza qualitativa, tendo em vista que a mesma nao objetiva quantificar os dados, mas 

descrever e analisar a articulacao entre leitura, escrita e analise linguistica em uma sequencia 

didatica produzida pela autora dessa pesquisa em um curso de formacao continuada para 

professores de Lingua. Portuguesa do Ensino Medio. Logo, o uso da abordagem qualitativa se 

justifica pelo fato de que esta "aprofunda-se no mundo dos significados das acoes e relacoes 

humanas, um lado nao perceptivel e nao captavel em equa9oes, medias e estatisticas" 

( M I N A Y O , 2001, p. 22). 

Assim como toda pesquisa cientifica, esta pesquisa tern como base, inicialmente, o 

estudo de textos teoricos que abordam a tematica, fazendo-se um levantamento de trabalhos j a 

realizados. Assim, trata-se de uma pesquisa bibliografica. Na perspectiva de Lakatos e 

Marconi (2003, p. 183), esse tipo de pesquisa: 

abrange toda bibliografia ja tornada publica em relasao ao tema de estudo, 

desde publica9oes avulsas, boletins, jomais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartografico etc., ate meios de comunica9ao 

orais: radio, grava9oes em fita magnetica e audiovisuais: filmes e televisao. 

( L A K A T O S ; M A R C O N I , 2003, p. 183) 

Dessa forma, o uso desse procedimento se justifica pelo fato de que foram utilizados 

materials escritos, como livros, revistas e artigos cientificos, que contribuiram como fonte 

para a aquisi9ao de conhecimentos teoricos para o desenvolvimento deste trabalho. Nesse 

sentido. Lakatos e Marconi (2003, p. 183) esclarecem a respeito da pesquisa bibliografica: 

"sua flnalidade e colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito,dito ou 
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filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham 

sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas" 

Alem disso, trata-se de uma pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (1999) tern 

como finalidade a descricao de determinada popula9ao ou fenomeno e o estabelecimento de 

relacoes entre variaveis. Dessa forma, a presente pesquisa se configura como descritiva, tendo 

em vista que sera descrita e analisada uma sequencia didatica. produzida pela autora dessa 

pesquisa, em um curso de formacao continuada, a luz de alguns teoricos e documentos 

oficiais que norteiam o ensino de Lingua Portuguesa. 

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus da pesquisa 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de analise da pesquisa e constituido de uma sequencia didatica, construida 

pela autora desse trabalho, que atuou como professora participante no curso de formacao 

continuada Generos textuais na esfera do argumentar: propostas teorico-metodologicas para 

o ensino (as informacoes sobre o curso serao explicitadas no item 3.2.1). Logo, o corpus de 

analise da pesquisa e uma sequencia didatica (doravante SD) que objetiva abordar os generos 

textuais argumentativos, mais especificamente, tern como foco o trabalho com o genero 

textual artigo de opiniao. O publico-alvo da SD sao alunos do segundo ano do ensino medio, 

os quais eram alunos da professora participante, o que possibilitou a realiza9ao de um 

diagnostico para a escolha do genero textual e das atividades a serem desenvolvidas. Todavia, 

e importante ressaltar que por questoes relativas ao tempo nao foi possivel aplicar a sequencia 

didatica, ficando esta etapa para trabalhos futuros, aqui, nos deteremos na analise da SD em 

si. 

3.2.1 Contexto de produ9ao da sequencia didatica 

A SD foi produzida durante o curso de formacao continuada Generos textuais na 

esfera do argumentar: propostas teorico-metodologicas para o ensino, ministrado pela 

pesquisadora do Programa de P6s Gradua9ao - Mestrado em Linguagem e Ensino - da 

Universidade Federal de Campina Grande Luciana Vieira Alves Rocha, sob orientacao da 

Prof.
3

 Dr.
a

 Maria de Fatima Alves. 0 curso foi desenvolvido na E. E. E. F. M . Joana Emilia da 

Silva, na cidade de Fagundes/PB, tinha como publico-alvo os professores de Lingua 

Portuguesa do Ensino Medio. Os objetivos do curso podem ser definidos pela necessidade de 

subsidiar, teorica e metodologicamente, os professores do Ensino Medio para a pratica de 
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ensino de escrita de generos na esfera do argumentar, de modo mais especifico, pretendia 

discutir as nocdes teoricas sobre generos textuais; refletir sobre a problematica do ensino de 

escrita de generos textuais argumentativos: e produzir uma sequencia didatica com base nos 

generos textuais de natureza argumentativa a ser aplicada em salas de aula do Ensino Medio. 

As atividades desenvolvidas neste curso de formacao continuada estavam norteadas 

por tres eixos teoricos: a) Abordagem teorica dos generos: diferentes perspectivas sobre o 

mesmo objeto, b) Enfoques teoricos sobre a argumentacao e o ensino dos generos da esfera do 

argumentar e c) Producao de sequencias didaticas a luz do ISD (Grupo de Genebra). 

O referido curso ocorreu durante os meses de agosto a setembro de 2016, organizado 

em cinco encontros presenciais com tres horas de duracao cada um, totalizandol5 horas. 

Nesses encontros presenciais foram estudados textos de diferentes teoricos que abordam o 

trabalho com os generos textuais em sala de aula, os generos da esfera argumentativa e a 

producao de sequencias didaticas. Assim, o curso possibilitou a leitura e discussao dos 

principals teoricos e das metodologias que vein fundamentando o ensino de Lingua 

Portuguesa, bem como levou os professores participantes a refletirem sobre as concepcoes de 

genero textual e sequencia didatica. 

Por fun, foram produzidas as sequencias didaticas pelos professores participantes com 

a colaboracao da ministrante, dessa forma, o curso de formacao continuada ofereceu os 

subsidios teorico-metodologicos necessarios para a construcao da SD que sera analisada neste 

trabalho. A SD construida no curso de formacao continuada se encontra na integra logo 

abaixo: 

SEQUENCIA DIDATICA 

Turma: 2° ano do Ensino Medio 

Genero textual: Artigo de opiniao 

Recursos didaticos necessarios: material xerocopiado; data-show; quadro branco e pincel. 

Objetivos: 

• Promover a leitura, interpreta9ao e discussao de ''artigos de opiniao"; 

• Reconhecer as caracteristicas inerentes ao genero "'artigo de opiniao": estrutura, suporte e 

linguagem; 

• Desenvolver a habilidade de argumentar dos discentes; 

• Analisar os recursos linguisticos que contribuem para a organizacao da argumenta9ao no 

"artigo de opiniao"; 

• Produzir um texto pertencente ao genero "artigo de opiniao". 

MODULO 1 - Apresenta9ao da situa9ao inicial 
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Ativaipao dos conhecimentos previos dos alunos acerca do genero textual artigo de opiniao e 

reconhecimento do genero a partir da leitura do artigo "A tecnologia e as relacoes humanas", de Nilva 

Michelon. Apos a leitura serao feitos os seguintes questionamentos: 

1- O texto aborda uma questao polemica? Se sim, qual? 

2- De que maneira a autora aborda o tenia fazendo uma descricao, narracao, exposicao, 

argumentacao, injuncao...? 

3- Em quais generos textuais podemos encontrar a tipologia que voce identificou no texto lido? 

4- Por que esse texto pode ser considerado um artigo de opiniao? 

5- Qual e a opiniao expressa pela autora sobre a interferencia das novas tecnologias nas redoes 

humanas? 

6- Que argumentos a autora utiliza para justificar o seu posicionamento? 

7- Quern geralmente escreve artigos de opiniao? 

8- Qual o proposito de um artigo de opiniao? 

9- Qual e o publico alvo desse genero? 

10- Onde esse genero e geralmente publicado? 

11- Em quais suportes podemos encontra-lo? 

MODULO 2 - Reconhecimento do contexto de producao e circulacao do genero 

Leitura do artigo de opiniao "Vicio em redes sociais" ( Colunista do Portal Informatica e Tecnologia). 

Em seguida. a partir de uma discussao coletiva do artigo lido em sala. levar os alunos a 

compreenderem as condi9oes de produ9ao. atentando para os seguintes aspectos: 

1- Qual e a finalidade do artigo de opiniao? 

2- A que publico se destina? 

3- Em que veiculo circula esse genero? 

4- Esse artigo trata de um tenia polemico? Qual e a questao abordada
0 

5- O autor do texto se posiciona acerca do tenia abordado? 

6- De que maneira o autor justifica seu posicionamento no texto? 

7- Ha algum elemento lingufstico que demarque o posicionamento do autor? 

MODUL03 - Infraestrutura geral do artigo de opiniao 

Retomar os artigos de opiniao trabalhados anteriormente. "A tecnologia e as redoes humanas", de 

Nilva Michelon e "Vicio em redes sociais" (Colunista do Portal Informatica e Tecnologia), e explorar 

oralmente os aspectos referentes a estrutura desse genero, tais como: a situa9ao-problema, a discussao 

e a solu9ao-avalia9ao, explicando que o artigo de opiniao nao possue uma estrutura fixa e que nem 

todos artigos apresentam uma solu9ao na conclusao. Serao propostos os questionamentos: Quais sao as 

questoes que os autores discutem na situa9ao-problema? Na discussao quais sao os pontos abordados 

pelos autores? Qual e a solu9ao-avalia9ao proposta pelos autores? Eles apresentam uma solu9ao ou 

apenas retomam o tenia discutido ao longo do artigo? 
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MODULO 4 - Producao inicial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das discussoes realizadas em sala de aula sobre a tematica: o uso diario das redes sociais: 

necessidade ou vicio? e o estudo do genero textual artigo de opiniao, produza seu proprio texto, 

tomando uma posi9ao em rela9ao ao tema abordado em sala, bem como apresentando argumentos que 

sustentem a posi9ao assumida. Seu texto, possivelmente, sera publicado na coluna de opiniao do jomal 

local "Jornal de Fagundes" (online), tendo um publico alvo bastante amplo, envolvendo a comunidade 

escolar e demais interessados na leitura de jornais online. 

MODULO 5 - Argumenta9ao e tipos de argumento 

Estudo da argumenta9ao e dos tipos de argumento, inicialmente serao Ian9ados os seguintes 

questionamentos: Voces utilizam a argumenta9ao no dia a dia? Quando voces desejam comprar ou 

fazer algo que nao e aprovado pelos pais, o que voces fazem para tentar convence-los? Uma criaii9a 

ainda pequena utiliza alguma forma de argumenta9ao? 

Em seguida sera realizada a explica9ao dos seguintes tipos de argumento: de autoridade, de consenso, 

de provas concretas e de competencia linguistica, atraves da exposi9ao de slide, mostrando a defini9ao 

e exemplos de cada um dentro de diferentes textos. Alem disso, serao exibidos videos que mostram a 

importancia da argumenta9ao em situa9oes do cotidiano das pessoas. 

MODULO 6 - Atividade para o desenvolvimento da argumenta9ao 

Serao sorteados em sala os nomes de produtos, que a principio nao possuem nenhuma utilidade, para 

que os alunos, fazendo uso de sua capacidade argumentativa, criem publicidades que demonstrem as 

vantagens de comprar esse produto. Apos a produ9§o escrita os alunos deverao fazer a apresenta9ao 

oral para tentar convencer a turma a comprar o produto. 

MODULO 7 - Os operadores argumentativos 

Estudo dos principals operadores argumentativos atraves da explica9ao oral do quadro proposto por 

Koch, Boff e Marinello (p. 103-105, 2011) exposto em slide, seguido de atividades para a reflexao do 

uso dos operadores argumentativos na constni9ao de sentido dos textos. 

Atividade individual sobre operadores argumentativos proposta por Koch, Boff e Marinello (p. 108-

109, 2011). Em seguida sera realizada a socializa9ao da atividade para que os alunos possam discutir 

sobre o uso dos operadores argumentativos, bem como possam observar a mudan9a de sentido do 

texto em virtude de se utilizar um operador diferente. 

MODULO 8 - A produ9ao final 
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A partir do trabalho realizado ao longo das aulas, os alunos irao reescrever seus artigos de opiniao, 

com a mediacao do professor, a fim de melhora-los, reorganizando enunciados, redefinindo 

paragrafos. acrescentando dados e mudando (se necessario) a linha da argumentacao. Para isso, os 

alunos terao como suporte uma lista de controle que os mesmos usarao para fazer a autoavalia9ao do 

texto. 

A SD ora apresentada sera analisada no proximo item, que se configura como o 

capitulo de analise dos dados e esta organizado em tres categorias de analise. 
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C A P I T U L O I V 

U M O L H A R P A R A A S E Q U E N C I A D I D A T I C A P R O D U Z I D A NO C U R S O D E 

F O R M A C A O C O N T I N U A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse trabalho partimos da concepcao de sequencia didatica enquanto recurso didatico 

que visa o desenvolvimento do processo de ensino c aprendizagem de Lingua Portuguesa a 

partir de atividades organizadas em torno de um genero textual. Logo, retomamos as 

orientacoes dos PCN que priorizam as praticas de leitura, escrita e analise linguistica nas aulas 

de lingua materna. Nesse sentido. com o intuito de verificarmos como sao articuladas as 

atividades de leitura, escrita e analise linguistica na sequencia didatica selecionada como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus desse trabalho, apresentamos nesse capitulo as categorias de analise da pesquisa, 

respectivamente: Leitura - as questoes de compreensao textual; Proposta de producao textual 

do artigo de opiniao; e Analise linguistica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. J Leitura: as questoes de compreensao textual 

A sequencia didatica utilizada nesse estudo foi elaborada dentro do contexto 

apresentado no capitulo anterior, para ser aplicada nas aulas de lingua portuguesa, em turmas 

do segundo ano do ensino medio, e apresenta como objeto de ensino o genero textual artigo 

de opiniao. A SD se encontra organizada em oito modulos que contemplam atividades que 

buscam proporcionar a apropriacao do genero e o desenvolvimento da argumentacao. 

Assim, os objetivos da SD sao: promover a leitura. interpretacao e discussao de 

"artigos de opiniao"; reconhecer as caracteristicas inerentes ao genero "artigo de opiniao": 

estrutura, suporte e linguagem; desenvolver a habilidade de argumentar dos discentes; analisar 

os recursos linguisticos que contribuem para a organizacao da argumentacao no "artigo de 

opiniao"; e produzir um texto pertencente ao genero "artigo de opiniao'*. Nesse sentido, nota-

se que os objetivos da SD abarcam aspectos gerais de leitura e compreensao textual, aspectos 

referentes aos recursos linguisticos do genero e a producao de texto. 

No tocante as atividades de leitura propostas na SD, tomamos como base para analisa-

las o quadro apresentado por Marcushi (2002), em que o autor classifica as questoes de 

compreensao em livros didaticos de Lingua Portuguesa (LDLP), bem como as competencias e 

habilidades a serem desenvolvidas no ensino medio. 
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Quadro 06: Tipologia das perguntas de compreensao em LDP 

Tipos de 

perguntas 

Explicitacao Exemplos 

1. A cor do 

cavalo branco 

de Napoleao 

Sao P nao muito frequentes e de 

perspicacia minima, sendo ja auto-

respondidas pela propria formulagao. 

Assemelham-se as indaga95es do tipo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Qual a cor do cavalo branco de 

Napoleao? " 

• Ligue: 

Lilian - Nao preciso falar sobre o 

que aconteceu. 

Mamae - Maniae, desculpe, eu 

mend para voce. 

2. Copias Sao as P que sugerem atividades 

mecanicas de transcri9ao de frases ou 

palavras. Verbos frequentes aqui sao: 

copie, retire, aponte, indique, 

transcreva,complete, assinale, 

identifique etc. 

• Copie a fala do trabalhador. 

• Retire do texto a frase que... 

• Copie a frase corrigindo-a de 

acordo com o texto. 

• Transcreva o trecho que fala 

sobre... 

• Complete de acordo com o texto. 

3. Objetivas Sao as P que indagam sobre conteudos 

objetivamenteinscritos no texto (o que, 

quern, quando, como,onde...) numa 

atividade de pura decodifica9ao. 

Aresposta acha-se centrada so no texto. 

• Quern comprou a meia azul? 

• 0 que ela faz todos os dias? 

• De que tipo de musica Bruno 

mais gosta? 

• Assinale com um x a resposta 

certa. 

4. Inferenciais Estas P sao as mais complexas, pois 

exigem conhecimentos textuais e 

outros, sejam eles pessoais,contextuais, 

enciclopedicos, bem como 

regrasinferenciais e analise critica para 

busca de respostas. 

• Ha uma contradi9ao quanto ao 

uso de came de baleia no Japao. 

Como isso aparece no texto? 

5. Globais Sao as P que levam em conta o texto 

como um todoe aspectos extratextuais, 

envolvendo processos inferenciais 

complexos. 

• Qual a moral dessa historia? 

• Que outro titulo voce daria? 

• Levando-se em conta o sentido 

global do texto, pode concluir 

que... 

6. Subjetivas Estas P em geral tern a ver com o texto 

de maneira apenas superficial, sendo 

que a R fica por conta doaluno e nao ha 

como testa-la em sua validade. 

• Qual a sua opiniao sobre...? 

Justifique. 

• 0 que voce acha do...? Justifique. 

• Do seu ponto de vista, a atitude 

do menino diante da velha senhora 

foi correta? 

7. Vale-tudo Sao as P que indagam sobre questoes 

que admitem qualquer resposta nao 

havendo possibilidade de se equivocar. 

A liga9ao com o texto e apenas um 

pretexto sem base alguma para a 

resposta. 

• De que passagem do texto voce 

mais gostou? 

• Se voce pudesse fazer uma 

cirurgia para modificar o 

funcionamento de seu corpo, que 

orgao voce operaria? Justifique sua 

resposta. 

• Voce concorda com o autor? 
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8. Impossiveis Estas P exigem conhecimentos 

externos ao texto e so podem ser 

respondidas com base em 

conhecimentos enciclopedicos. Sao 

questoes antipodas as de copia e as 

objetivas. 

• De um exemplo de pleonasmo 

vicioso (Nao havia pleonasmo no 

texto e isso nao fora explicado na 

licao) 

• Caxambu fica onde? (0 texto nao 

fa lava de Caxambu) 

9. 

Metalinguisticas 

Sao as P que indagam sobre questoes 

formais,geralmente da estrutura do 

texto ou do lexico, bem como de partes 

textuais. 

• Quantos paragrafos tern o texto? 

• Qual o titulo do texto? 

• Quantos versos tern o poema? 

• Numere os paragrafos do texto. 

Fonte: Marcuschi (2002, p. 54-55) 

Assim, o quadro 6 dispoe um panorama de como tern sido organizadas as questoes de 

compreensao textual. Araujo (2014), ao analisar esse quadro, salienta que, da forma que o 

autor discorre sobre os tipos de questoes, apenas as questoes inferenciais e globais parecem 

ser as mais adequadas no processo de compreensao de leitura. 

Na SD, de modo geral, nota-se que a maior parte das questoes apresentadas direciona 

o aluno para a apropriacao das caracteristicas formais do genero artigo de opiniao, o que se 

justifica pelo fato de que um dos principals objetivos a serem alcancados com a SD e a 

producao textual do genero em estudo. Com efeito, as perguntas lancadas na SD podem ser 

classificadas, de acordo com a tipologia das perguntas de compreensao de Marcuschi (2002), 

como inferenciais, uma vez que "exigem a inter-relacao e o julgamento de conhecimentos 

textualizados, assim como a mobilizacao de conhecimentos extratextuais" (ARAUJO, 2014, 

p. 72). Nesse contexto, para melhor visualizarmos as questoes de leitura da SD organizamos 

tres quadros que ilustram os modulos que apresentam as questoes de compreensao textual, 

como pode ser observado a seguir: 

Quadro 07 - Modulo 1 da SD 

MODULO 

DIDATICO DA SD PERGUNTAS 

Modulo 1: 

Apresentacao da 

situacao inicial 

1- O texto aborda uma questao polemica? Se sim, qual? 

2- De que maneira a autora aborda o tema fazendo uma descricao, 

narracao, exposicao, argumentacao, injuncao...? 

3- Em quais generos textuais podemos encontrar a tipologia que 

voce identificou no texto lido? 

4- Por que esse texto pode ser considerado um artigo de opiniao? 

5- Qual e a opiniao expressa pela autora sobre a interferencia das 

novas tecnologias nas relacoes humanas? 

6- Que argumentos a autora utiliza para justificar o seu 
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posicionamento? 

7- Quern geralmente escreve artigos de opiniao? 

8- Qual o proposito de um artigo de opiniao? 

9- Qual e o publico alvo desse genero? 

10- Onde esse genero e geralmente publicado? 

11- Em quais suportes podemos encontra-lo? 

0 modulo 1 intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apresentagao da situagao initial, na realidade constitui um dos 

primeiros momentos do contato do aluno com o genero artigo de opiniao, todavia , por se 

tratar de uma turma do Ensino Medio, subentende-se que os alunos ja tenham conhecimentos 

previos acerca dos generos textuais em geral, e dos argumentativos em particular. Assim, os 

questionamentos propostos nesse modulo direcionam os alunos para a ativacao de 

conhecimentos previos sobre o genero artigo de opiniao. Observa-se que a questao 1 tern 

carater mais global e solicita que o aluno reconheca que o texto lido apresenta um tema 

polemico. As questoes 2 e 3 se referem a construcao tipologica do genero argumentative, ja as 

questoes 4, 5 e 6 enfatizam a presenca da argumentacao, solicitando que o aluno entenda 

porque o genero lido e um artigo de opiniao, que a autora se posiciona no texto e utiliza 

argumentos para sustentar seu posicionamento. De acordo com a tipologia das perguntas de 

Marcuschi 2002, as questoes 1, 3 e 4 podem ser consideradas inferenciais, tendo em vista que 

requerem do discente conhecimentos textuais e extra-textuais. As questoes 2, 5 e 6 sao 

classificadas como objetivas, pois suas respostas encontram-se no texto propriamente dito 

sem que seja necessario recorrer a outros recursos. 

Por outro lado as perguntas de 7 a 11 estao relacionadas ao contexto de producao e 

circulacao do genero e sao consideradas questoes inferenciais por exigir nao so a leitura 

proficiente do artigo de opiniao, mas tambem mobilizar diferentes conhecimentos acerca do 

genero. Essas perguntas atendem aos objetivos especificos do ensino de lingua portuguesa 

propostos pelo RCEM-PB (2006), que evidenciam a necessidade de os discentes escutarem e 

lerem textos orais e escritos, atentando para as condicoes de producao inerentes as situacoes 

de interacao social. Logo, as questoes da SD exigem uma leitura mais ampla que vai alem da 

decodificacao. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que nesse primeiro modulo encontram-se questoes 

inferenciais (da questao 2 a 11) que exigem conhecimentos textuais e extra-textuais, e estas 

contemplam diferentes aspectos do genero artigo de opiniao, nao sao apenas perguntas de 

compreensao global, mas de partes do texto e da constituicao da argumentacao que 
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necessitam da retomada de conhecimentos pontuais do texto e conhecimentos de carater da 

constituicao do genero argumentativo. Passemos agora ao modulo 2 da SD: 

Quadro 08 - Modulo 2 da SD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MODULO DIDATICO 

DA SD PERGUNTAS 

Modulo 2: 

Reconhecimento do 

contexto de producao e 

circulacao do genero 

1 - Qual e a finalidade do artigo de opiniao? 

2- A que publico se destina? 

3- Em que veiculo circula esse genero? 

4- Esse artigo trata de um tenia polemico? Qual e a questao 

abordada? 

5- 0 autor do texto se posiciona acerca do tema abordado? 

6- De que maneira o autor justifica seu posicionamento no 

texto? 

7- Ha algum elemento linguistico que demarque o 

posicionamento do autor? 

Como pode . ser observado no quadro acima, o modulo 2 funciona como um 

aprofundamento e complementa aspectos abordados no modulo anterior, as perguntas do 1 ao 

4 fazem com que o discente compreenda que o artigo de opiniao e um genero com uma 

finalidade, que possui um contexto de circulacao e aborda temas polemicos. As questoes 5, 6 

e 7 referem ao fato de o articulista se utilizar de argumentos e sugere que o aluno busque as 

marcas linguisticas que demosntrem isso. Dessa fonna, pode-se afirmar que as questoes 1, 2, 

3 e 4 sao inferenciais e as questoes 5, 6 e 7 sao objetivas. A seguir analisaremos o modulo 3 

daSD. 

Quadro 9 - Modulo 3 da SD 

MODULO 

DIDATICO DA SD PERGUNTAS 

MODUL03 

Infracstrutura geral do 

artigo de opiniao 

1 - Quais sao as questoes que os autores discutem na situacao-

problema? 

2- Na discussao quais sao os pontos abordados pelos autores? 

3- Qual e a solucao-avaliacao proposta pelos autores? 

4- Eles apresentam uma solucao ou apenas retomam o tema 

discutido ao longo do artigo? 
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0 modulo 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Infraestrutura geral do artigo de opiniao esta direcionado para a 

composicao estrutural do genero, retomando os textos que ja foram discutidos nos modulos 

anteriores. As perguntas versam sobre o sentido global do texto e aspesctos especificos do 

genero como o fato de apresentar um tema polemico, pontos de vista a serem defendidos e ao 

final apresentar uma solucao ou avaliacao do tema abordado. Com efeito, trata-se de questoes 

objetivas que levam o aluno a ter uma visao da estrutura geral do artigo de opiniao e da 

articulacao entre as partes que o compoe. 

As perguntas propostas nesse modulo estao ancoradas na caracterizacao do genero 

artigo de opiniao realizada por Koche, Boff e Marinello (2014), na perspectiva dessas autoras, 

para se produzir um artigo de opiniao e necessario que se tenha problema a ser discutido e que 

seja proposta uma solucao ou avaliacao do assunto abordado. Koche, Boff e Marinello (Op. 

Cit. p. 34), salientam que "o artigo de opiniao pode ser organizado da seguinte forma: 

situagao-problema, discussao e solugdo-avaliagdo" (italicos das autoras). 

Esses questionamentos sao de grande relevancia, pois possibilitam que os alunos leiam 

os textos novamente, buscando identificar e analisar a estrutura do genero, todavia, e valido 

lembrar que os generos textuais nao apresentam uma estrutura fixa, ou seja, nao uma 

obrigatoriedade de todo artigo de opiniao apresentar essa estrutura. Os PCN (2000) 

evidenciam como uma das competencias e habilidades para o Ensino Medio, a analise, 

interpretcao e aplicacao dos recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com 

seus contextos, sua funcao e as condicoes de producao e recepcao. 

Nesse contexto, podemos inferir que a SD esta acordo com as orientacoes dos 

documentos oficiais no que se refere ao trabalho com os generos textuais/discursivos para o 

aprimoramento das habilidades de leitura, pois as questoes propostas acerca do genero artigo 

de opiniao fazem com que os alunos acionem conhecimentos variados. Os RCEM-PB (2006, 

p.36) asseguram que "para se tornarem leitores competentes, os educandos devem ter acesso a 

diversos generos de texto, desenvolvendo habitos de leitura que se constroem a longo prazo, 

de forma progressiva.'*Assim, os modulos analisados, proporcionam esse contato do aluno 

com exemplares do genero textual artigo de opiniao, levando-o a compreender o conteudo 

tematico e a estrutura composicional do genero, de modo a auxilia-lo na producao inicial. 
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4.2 Proposta deprodugdo textual do artigo de opiniao 

Nesse topico analisaremos de que maneira a proposta de producao textual contempla 

aspectos referente as condicoes de producao do genero textual artigo de opiniao. 

Apos os tres modulos analisados no item anterior, e lancada na sequencia didatica a 

proposta de producao ini t ia l do genero artigo de opiniao, mais especificamente no modulo 4. 

Assim, essa proposta esta ancorada nas atividades mencionadas anteriormente que contribuem 

para que o aluno reconheca o genero, se aproprie dele, bem como discuta uma tematica atual e 

polemica. E importante salientar que foram abordados nos modulos anteriores aspectos 

referentes a dois exemplares do genero para que so no quarto modulo fosse solicitada a 

primeira versao do artigo de opiniao. Esse trabalho que antecede a atividade de producao 

textual esta de acordo com as orientacoes do RCEM-PB (2006) que defende que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r o d u 9 ao 

textual de um genero deve ser precedida do contato do educando com exemplares do mesmo 

genero atraves da leitura e analise de textos representatives. Vejamos o enunciado da proposta 

de escrita: 

Exemplo 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das discussoes realizadas em sala de aula sobre a tematica: o uso didrio das redes 

sociais: necessidade ou vicio? E o estudo do genero textual artigo de opiniao, produza seu 

proprio artigo de opiniao, tomando uma posicao em relacao ao tema abordado em sala, bem 

como apresentando argumentos que sustentem a posicao assumida. Seu texto, possivelmente, 

sera publicado na coluna de opiniao do jornal local "Jornal de Fagundes" (online), tendo 

um publico-alvo bastante amplo, envolvendo a comunidade escolar e demais interessados na 

leitura de jornais online. 

Nesse sentido, podemos constatar que o enunciado direciona o aluno para aspectos 

importantes na proposta de con st r u 9ao do texto, ao levar em considerasao as con d i9oes da 

p r od u 9 ao textual. Seguindo a perspectiva de Geraldi (2003 apud FERRAZ, 2011, p. 149), 

entendemos que toda p r od u 9 ao textual requer algumas con d i9oes necessarias para sua 

con cr e t iza9ao e estas con d i96es estao relacionadas as caracteristicas basicas do contexto 

interlocutivo. De acordo com o autor, o aluno precisa: a) ter o que dizer ; b) ter uma razao 

para dizer o que se tern a dizer; c) ter para quern dizer o que se tern a dizer; constituir-se como 

locutor, como sujeito de quern diz para quern diz. Assim, analisaremos, a seguir, como a 

proposta de p r od u 9 ao textual atende as con d i96es de p r o d u 9 ao elencadas por Geraldi (2003). 
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A primeira condicao elencada pelo autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ter o que dizer.se refere ao conteudo 

tematico, ou seja, o assunto que sera abordado no texto, nesse sentido a proposta de producao 

da SD esta bem contextualizada, tendo em vista que se insere dentro de um conjunto de 

atividades sistematizadas; e atende a essa primeira condicao de producao ao solicitar que o 

aluno retome os conhecimentos acerca da tematica aborada nos modulos anteriores ao 

momento da producao escrita, como podemos observar no seguinte trecho. A partir das 

discussoes realizadas em sala de aula sobre a tematica: o uso didrio das redes sociais: 

necessidade ou vicio? Dessa forma, os modulos que antecedent a producao textual dao 

subsidios para que o aluno tenha o que dizer. 

A segunda condicao de producao, ter uma razao para dizer o que se tern a dizer,esta 

relacionada ao objetivo ou o proposito da producao textual, neste caso o objeto da proposta e 

levar o aluno a expor e sustentar seu ponto de vista sobre um tema atual e polemico e 

convencer o leitor, como e evidenciado no trecho: produza seu proprio texto, tomando uma 

posicao em relacdo ao tema abordado em sala, bem como apresentando argumentos que 

sustentem a posicao assumida. Outro aspecto relevante e que por se tratar de um genero da 

ordem do argumentar, contribui de maneira ainda mais intensa para que o aluno possa 

expressar seu posicionamento sobre o tema abordado, ou seja, trata-se de uma producao 

textual que favorece a participacao ativa do aluno mediante questoes que envolvem a 

sociedade. 

A terceira condicao elencada por Geraldi (2003), ter para quern dizer o que se tern a 

dizer, diz respeito ao interlocutor do texto, isto e. o publico-alvo que se pretende atingir. A 

proposta de producao da SD destina-se a um publico-alvo amplo, como pode ser visualizado 

no \xQc\\o:Seu texto, possivelmente, sera publicado na coluna de opiniao do jornal local 

"Jornal de Fagundes" (online), tendo um publico-alvo bastante amplo, envolvendo a 

comunidade escolar e demais interessados na leitura de jornais online. Dessa forma, o 

publico dos textos dos alunos, nao se restringe apenas ao professor ou ao contexto escolar, 

tendo em vista que sera publicado em um jornal online, o que lhe confere um publico bem 

diversificado envolvendo pais, alunos. professores, funcionarios da escola e demais 

integrantes da sociedade em geral. A especificacao do publico-alvo do texto contribui para 

que seja selecionada a linguagem mais adequada para atingi-lo. 

Alem dessas condicoes de producao, dois aspectos merecem ser destacados o generos 

textual escolhido e o suporte em que o mesmo sera veiculado. No enunciado da producao e 

enfatizado que o aluno deve tomar como base os estudos do genero artigo de opiniao como 

http://dizer.se
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pode ser visto no trecho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E o estudo do genero textual artigo de opiniao, produza seu proprio 

texto, e que esse texto sera divulgado no suporte jornal de Fagundes (online). 

Dessa maneira, a proposta como um todo solicita que o discente construa seu texto 

apresentando aspectos caracteristicos da estrutura do genero, bem como relativos ao contexto 

de producao e circulacao. Assim. a producao textual e vista como uma atividade social e o 

aluno como um produtor de texto dentro de uma determinada esfera comunicativa. 

Dentro desse contexto. considerando que o ensino de Lingua Portuguesa deve 

promover o desenvolvimentos das habilidades de leitura e escrita atraves do generos textuais, 

a proposta de escrita contribui para que o discente se aproprie de conhecimentos tematicos, 

textuais e linguisticos ao produzir seu texto. Com efeito. e uma proposta que articula 

atividades de leitura e escrita, uma vez que o aluno precisa retomar os conhecimentos 

estudados em momentos anteriores a producao textual. Alem disso, a proposta de produzir um 

artigo de opiniao comunga com as orientacoes dos PCN (2000) que coloca o confronto de 

opinioes e pontos de vistas como uma das competencias e habilidades a 

seremdesenvolvidades no ensino medio, bem como o ato de se colocar o aluno como 

protagonista no processo de producao e recepcao de textos. 

Apos o modulo 4, destinado a producao ini t ia l do artigo de opiniao, foram elencados 

tres modulos, respectivamente modulo 5 Argumentacao e tipos de argumento. modulo 6 

Atividade para o desenvolvimento da argumentacao e modulo 7 Os operadores 

argumentativos. Assim, os modulos cinco e seis eram destinados ao trabalho com o 

desenvolvimento e aprimoramento da argumentacao dos discentes. ja o modulo sete estava 

relacionado ao uso dos operadores argumentativos. So depois desses modulos e que 

acontecera a producao final dos artigos de opiniao que consiste na reescrita dos textos. 

Passamos agora a analisar as orientacoes para o trabalho de reescrita do texto. 

Vejamos o exemplo 2: 

Exemplo 2 

A partir do trabalho realizada ao longo das aulas, os alunos irdo reescrever seus artigos de 

opiniao, com a mediaqdo do professor, a fun de melhord-los, reorganizando enunciados, 

redefinindo paragrafos, acrescentando dados e mudando (se necessdrio) a linha da 

argumentacao. Para isso, os alunos ter do como suporte uma lista de controle que os mesmos 

usardo para fazer a autoavaliacao do texto. 

Dessa maneira, a atividade de reescrita do texto se encaixa dentro do contexto de 

producao do texto e ocorre no momento posterior ao desenvolvimento dos modulos que 
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contemplavam aspectos referentes as caracteristicas especificas do artigo de opiniao, como e o 

caso da argumentacao, tipos de argumento e os operadores argumentativos. 

Entao a reescrita surge como uma retomada da producao inicial, para que o aluno 

fazendo uso dos conhecimentos adquiridos ao longo da SD possa melhorar seu texto em 

relacao a estrutura compositional do texto, bem como possa reavaliar seus argumentos e 

reforcar seu ponto de vista. Vejamos a lista de controle tomada como base para a analise e 

reflexao da producao textual do artigo de opiniao. 

Quadro 10 - Lista de controle do genero artigo de opiniao 

LISTA DE CONTROLE (quadro de autoavaliacao) 

1- Seu artigo trata de uma questao polemica? 

2- 0 texto esta adequado ao contexto de producao dado? 

3- 0 texto atende ao objetivo do genero - convencer o leitor? 

4- A linguagem esta adequada ao tema,ao interlocutor e ao genero? 

5- Apresenta uma contextualizacao? 

6- Evidencia seu posicionamento? 

7- Apresenta argumentos para explicar sua posicao? 

8- Emprega argumentos de tipos diferentes para fortalecer sua opiniao? 

9- Conclui o texto adequadamente (reforca a posicao ou deixa uma questao para 

refletir ou, ainda, apresenta solucoes? 

10-Emprega adequadamente os operadores argumentativos tanto para encadear os 

paragrafos quanto para estabelecer a argumentacao? 

Fonte: Adaptado de Goncalves e Ferraz (2014, p. 90) 

Constata-se na orientacao de reescrita uma proposta de cooperacao entre o professor e 

o aluno, no intuito de o professor auxiliar o aluno a avaliar seu proprio texto, fazendo uso de 

uma lista de controle. Como se pode observar a lista de controle, quadro 10, utilizada como 

referenda para a reescrita do texto prioriza elementos caracteristicos do genero artigo de 

opiniao, nao se trata apenas de uma higienizacao do texto, na qual se busca apenas a 

eliminacao de problemas gramaticais no texto. Logo, "ao inves de uma correcao restrita a 

identificacao de erros pontuais, o professor-corretor assume o papel de leitor atento do texto 

do educando" (RCEM-PB, 2006, p. 43). Nesse sentido, as orientacoes da SD contribuem para 

que ocorra de fato a reescrita do texto, tendo em vista que as perguntas apresentadas na lista 

de controle levam o aluno a refletir sobre sua escrita, no que se refere a: a abordagem do tema 
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na questao 1; as condicoes de producao do genero nas questoes 2, 3 e 4; a estrutura 

composicional do genero nas questoes 5 a 9; e aos recursos linguisticos na questao 10. E 

relevante lembrar que todas essas perguntas sao norteadas pela orientacao do professor no 

processo de reescrita. 

No topico seguinte analisaremos a sequencia didatica no que diz respeito a pratica de 

analise linguistica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 A analise linguistica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sequencia didatica. em analise. apresenta claramente uma articulacao entre as 

atividades de leitura, escrita e reescrita, tendo em vista que observamos nos modulos uma 

organizacao que parte da apresentacao da situacao ini t ia l , do reconhecimento do contexto de 

producao e circulacao do genero e da infraestrutura geral do artigo de opiniao para chegar a 

producao ini t ia l . Essa sequencia de atividades e importante porque mesmo se tratando de uma 

producao ini t ia l e necessario que ja tenha sido trabalhado com os alunos os aspectos 

principais do genero. 

A partir dessa producao ini t ial o professor tern um diagnostico das principais 

dificuldades dos alunos, no caso especifico como a SD nao foi aplicada em sala de aula, os 

modulos posteriores a producao ini t ial foram construidos pensando-se nas possiveis 

dificuldades dos alunos. Logo, tendo em vista que de modo geral nota-se a necessidade de se 

aprimorar as habilidades de argumentacao e por ser algo de extrema relevancia para o genero 

artigo de opiniao, foram organizados os modulos sobre argumentacao, tipos de argumentacao 

e operadores argumentativos, a fim de levar o discente a conhecer as diferentes formas de 

argumentar e, consequentemente, faze-lo melhorar na sua producao textual em relacao a 

sustentacao de um ponto de vista. 

Todavia, no tocante a pratica da analise linguistica constatamos que foi pouco 

explorada na sequencia didatica, nao encontramos nenhum modulo que de fato contemplasse 

a A L , nesse sentido, e valido salientar que o fato da SD ter sido construida dentro de um curso 

de formacao continuada que tinha como foco a apropria9ao do genero e o desenvolvimento da 

capacidade de argumenta9ao dos alunos, pode ter contribuido para que a SD nao focalize na 

pratica de analise linguistica. Contudo, tendo em vista a necessidade de atrelar a leitura e a 

escrita a pratica de analise linguistica, objetivamos no subtopico 4.3.1 destacar as 

possibilidades de se trabalhar dentro dessa sequencia didatica alguns conteudos gramaticais e 

os recursos caracteristicos do genero artigo de opiniao. 
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4.3. J A analise linguistica: contribuicoes para a sequencia didatica analisada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Levando-se em consideracao as discussoes expostas ate aqui. evidencia-se a 

necessidade de o ensino de Lingua Portuguesa articular a leitura. a escrita e a analise 

linguistica. Todavia, como explicitado no topico anterior, a sequencia didatica, em questao, 

produzida pela autora desse trabalho, em um contexto especifico anterior ao momento da 

presente pesquisa, nao propoe de modo especifico o trabalho com a pratica de A L . 

Nesse sentido, tendo em vista o aprimoramento e a ampliacao da sequencia didatica 

analisada, apresentamos nesta secao algumas perguntas que contemplam a pratica de analise 

linguistica. As questoes foram elaboradas a partir do artigo de opiniao trabalhado no modulo 

1. Vejamos a seguir as questoes organizadas nos exemplos 1, 2 e 3: 

Exemplo 1 

Identifique no artigo frases ou periodos que indiquem: 

a) Um fato constatado pelo autor; 

b) Uma opiniao do articulista; 

c) Uma sugestao/conselho. 

Essas primeiras questoes orientam o aluno a buscar informacoes em momentos 

especificos do texto, de modo a leva-lo a compreender o tema abordado, o posicionamento do 

autor, bem como a perceber que o texto tern a intencao de persuadir o leitor. A seguir, temos o 

segundo exemplo: 

Exemplo 2 

Observe o trecho: "Um vicio que ja esta se tornando comum. principalmente entre os 

jovens." 

a) Que outras pessoas estariam viciadas nas redes sociais? 

b) Que palavra indica a informacao pressuposta de que outras pessoas estariam 

viciadas nas redes sociais? 

O exemplo 2 aborda questoes referentes a pressuposicao, visto que e necessario que o 

aluno perceba que a maneira como o trecho foi escrito, traz informacoes que embora nao 

estejam explicitas no trecho, podem ser compreendidas atraves do uso da palavra 

"principalmente." 

Exemplo 3 
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Releia o trecho "Alem de estudos, por incrivel que pareqa, existem ate tratamentos para esse 

vicio." 

a) Compare o trecho original com o seguinte trecho modificado "Existem estudos 

e tratamento para esse vicio. " Explique a diferenca de sentido entre os dois 

trechos. 

b) Que efeitos de sentido os operadores argumentativos "alem de" e "ate" 

trazem ao trecho original. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 exemplo 3 aborda questoes referentes ao uso dos operadores argumentativos, 

solicitando que os alunos compreendam que o emprego de diferentes operadores 

argumentativos, contribui para producao de efeitos de sentido distintos. 

Nesse contexto, os exemplos acima mencionados ilustram as propostas defendidas por 

Mendonca (2006), a autora salienta que a pratica de A L atrelada a leitura deve proporcionar a 

reflexao sobre os recursos linguisticos nos generos textuais, assim. podemos observar no 

exemplo 3 que a prioridade e levar o aluno a compreender, a partir da leitura, que os 

elementos gramaticais, os operadores argumentativos, sao importantes para o texto, porque 

contribuem para a construcao de sentido do mesmo. Dessa maneira, o exemplo 3 leva o aluno 

pensar acerca das escolhas lexicais. tendo em vista a producao de sentido. 

Por f im, as questoes propostas contemplam de fato a pratica de analise linguistica, 

uma vez que articula conhecimentos textuais e linguisticos, sem focar apenas nas 

caracteristicas estruturais do genero. Essas questoes possibilitam a analise e a reflexao dos 

recursos linguisticos usados no genero textual artigo de opiniao, promovendo um ensino mais 

significativo em que o aluno torna-se um conhecedor participa tambem como um analista dos 

usos linguisticos que sao realizados nos diferentes generos textuais. 

A analise realizada nesse capitulo revela que a sequencia didatica em estudo corrobora 

com os documentos oiiciais e os pesquisadores da area de linguagem, tendo em vista que esta 

centrada em atividades que proporcionam a apropriacao do genero. no caso especifico. o 

artigo de opiniao. As atividades apresentadas ratificam as orientacoes dos PCN (1998 e 2000), 

das OCEM (2006) e dos RCEM-PB (2006) no que se refere ao trabalho com as praticas de 

leitura e escrita. No entanto, a SD deixa algumas lacunas em relacao a pratica de analise 

linguistica, por isso propusemos nesse topico algumas perguntas que ao serem incorporadas 

na SD promovem a articulacao entre a leitura, a escrita e a analise linguistica tomando como 

base o genero textual artigo de opiniao por meio de atividades sistematizadas. Dessa forma, 

evidencia-se nessa pesquisa a validade do ensino de Lingua Portuguesa atraves de sequencias 
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didaticas construidas a partir de generos textuais representatives que proporcionam o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita no contexto do Ensino Medio. Alem 

disso, ressalta-se tambem a relevancia de o professor refletir sobre sua propria pratica com o 

objetivo de melhora-la, incorporando novos e diversificados conhecimentos a sua pratica 

docente. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da abordagem realizada nesse trabalho, infere-se que o ensino de Lingua 

Portuguesa deve estar pautado em situacoes reais de uso da lingua, e isso so e possivel se 

tomarmos como objeto privilegiado nas aulas de LP os generos textuais pertencentes a 

diferentes esferas comunicativas. Constatamos que os documentos norteadorcs do ensino de 

LP, sobretudo no ensino medio, indicam a abordagem de generos argumentativos com vistas 

para a formacao de um cidadao critico e capaz de se posicionar na sociedade. Todavia, essas 

orientacoes requerem um docente que entenda a lingua como uma forma de interacao entre 

sujeitos e nao apenas como um codigo fechado. 

Nesse contexto, tomamos como objeto de analise da pesquisa uma sequencia didatica 

construida no curso de formacao continuadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Generos textuais na esfera do argumentar: 

propostas teorico-metodologicas para o ensino. A SD foi construida a partir do genero textual 

artigo de opiniao. A analise da SD permitiu-nos verificar que e possivel desenvolver um 

ensino significativo baseado nas teorias de genero, na concepcao de lingua como interacao e 

nas orientacoes dos documentos oficiais. 

Por conseguinte, constatamos que atraves do trabalho com sequencias didaticas pode-

se promover a articulacao entre a leitura, a escrita e a analise linguistica. Verificou-se uma 

abordagem contextualizada, com o uso de diferentes estrategias didaticas, a fim de 

instrumentalizar os alunos no que diz respeito ao reconhecimento e apropriacao do genero, 

atraves de atividades de leitura que promovem a reflexao sobre o genero artigo de opiniao, 

bem como as atividades de escrita e reescrita que de forma articulada contribuiam para que o 

aluno se tornasse um produtor e ao mesmo tempo um leitor critico de seu proprio texto. 

Nessa perspectiva, constatamos que para que a sequencia didatica em questao possa 

contemplar alem da leitura, da escrita e reescrita, a analise linguistica e necessario incluir 

tambem atividades que contemplem a analise e a reflexao acerca dos usos linguisticos. 

sobretudo das escolhas lexicais no genero em estudo. 

Dessa forma, um ensino de Lingua Portuguesa pautado em sequencias didaticas que 

articule leitura, escrita e analise linguistica implica num papel importantissimo dado ao 

professor, pois cabe a ele criar e mediar situacoes de aprendizagem que propiciem o 

desenvolvimento da construcao do conhecimento dos discentes. 
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