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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os generos textuais vem sendo objeto de estudo de muitos pesquisadores no Brasil, no 

ambito da Educacao e da Linguistica Aplicada, por serem ferramentas indispensaveis ao 

ensino de lingua materna. Isto porque a atividade de linguagem coletiva se concretiza 

em multiplos e diversos generos de texto, que estao adaptados a determinadas situacoes 

comunicativas (BRONCKART E DOLZ, 1999). Tal perspectiva tern se mostrado urn 

desafio para os professores na atualidade, pois a maioria nao tern familiaridade com 

metodologias que contemplem o genero como objeto/instrumento de ensino. Desse 

modo, faz-se necessario, no ambito da escola, refletirmos e buscarmos alternativas para 

a transposicao didatica dos generos textuais. Uma dessas alternativas metodologicas 

advem dos estudos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) postulados pelos teoricos 

de Genebra. Assim, objetivamos neste trabalho apresentar resultados da producao de 

sequencias didaticas elaboradas por professores do Ensino Medio com foco nos generos 

textuais escritos da ordem do argumentar, a partir de um curso de formacao continuada. 

Para nortear o processo de investigacao, delineamos os seguintes objetivos especificos: 

1) Descrever sequencias didaticas produzidas no curso de formacao continuada pelos 

docentes com base nos generos da ordem do argumentar; 2) Analisar as sequencias 

didaticas, atentando para as capacidades de linguagem que subjazem as atividades 

propostas nestas sequencias; 3) Discutir os resultados obtidos no curso de formacao 

continuada no que diz respeito ao planejamento e elaboracao de materiais didaticos. O 

eixo teorico desta investigacao, com foco no Interacionismo sociodiscursivo, esta 

representado pelas reflexoes de Bronckart (1999, 2015); Miranda (2015); Dolz, 

Noverraz e Shneuwvly (2004), Perez (2014), Costa-Hubes e Simioni (2014), entre 

outros. A pesquisa se caracteriza como um estudo de natureza qualitativa e de carater 

colaborativo, foi desenvolvida a partir da utilizacao de instrumentos e tecnicas de 

pesquisa, tais como a entrevista e a sessao reflexiva, as quais foram utilizadas com dois 

professores de Lingua Portuguesa da rede publica do municipio de Fagundes-PB que 

lecionam no Ensino Medio. Os dados do estudo evidenciaram o trabalho com as 

capacidades de linguagem (capacidades de acao, capacidades discursivas e linguistico-

discursivas) implicadas na elaboracao das atividades que compoem os modulos das 

sequencias didaticas produzidas pelos docentes. Tais implicacoes configuram-se como 

influencia do curso de formacao continuada no planejamento do professor. 

Palavras- chave: Generos Textuais da Ordem do Argumentar. Sequencias Didaticas. 

Capacidades de Linguagem. Formacao Continuada. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the scope of Education and Applied Linguistics, text genres have been the object o f 

study o f many researchers in Brazil because they are indispensable tools for the 

teaching of one's mother tongue. This results from the fact that the activity of collective 

language is demonstrated in multiple and diverse genres o f text which are adapted to 

certain communicative situations (BRONCKART & DOLZ, 1999). This perspective has 

been a challenge for teachers nowadays when most of them are unacquainted with 

methodologies that contemplate gender as an object/teaching tool. It is then necessary, 

within the school environment, to ponder and look for alternatives to the didactic 

transposition o f text genres. One o f these methodological alternatives comes from the 

studies o f the Socio-discursive Interactionism (SDI) postulated by the theorists o f 

Geneva. The objective o f this work is to present results from the production o f didactic 

sequences developed by High School teachers with a focus on written argumentative 

text genres, obtained from a continuing training course. To guide the research process, 

the specific objectives were outlined as follows: 1) Describe didactic sequences 

produced by the teachers in the course of continuing training based on the genres of 

argumentative nature; 2) Analyze the didactic sequences considering the language 

capabilities that underlie the activities proposed in these sequences; 3) Discuss the 

results obtained in the course of continuing training concerning planning and 

preparation of didactic materials. The theoretical axis of this research, with a focus on 

the socio-discursive Interactionism, is represented by the ideas o f Bronckart (1999, 

2015); Miranda (2015); Dolz, Noverraz and Shneuwvly (2004), Perez (2014), Costa-

Hubes and Simioni (2014), among others. The research, which is characterized as a 

qualitative and collaborative study, was developed based on the use o f techniques and 

research tools, such as interview and reflective session, which were applied to two High 

School Portuguese Language teachers from the public education system in a town called 

Fagundes in Paraiba.The study data demonstrated the work with the language 

capabilities (action, discursive and linguistic-discursive capacities) implied in the 

development o f the activities that compose the modules o f didactic sequences produced 

by the teachers. These implications result from the influence o f the continuing training 

course on teacher planning. 

Key-words: Text Genres o f the Order of Argument. Didactic Sequences. Language 

Capabilities. Continuing Training. 
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pensar a lingua como forma de interacao e os generos como organizacao 

promocao dessa interacao, significa promover praticas que envolvam as manifestacoes 

da linguagem por meio de diferentes generos textuais, de modo que a oralidade, a leitura 

e a escrita sejam tomadas como promotoras do dominio das capacidades interpretativas 

e discursivas por parte do aluno. O que importa e que o discente passe a ocupar seu 

lugar de cidadao, marcando sua voz no contexto social em que vive e tornando-se 

membro ativo desse meio. Para isso, e importante e necessario que os generos sejam 

trabalhados, nas aulas de Lingua Portuguesa, como ferramenta de expansao das praticas 

discursivo-textuais dos discentes. 

Assim, e atraves dos generos que as praticas de linguagem se materializam nas 

atividades dos aprendizes (SHNEUWLY e DOLZ, 2004). Com base nisso, as praticas 

de ensino devem se direcionar para o estudo dos generos que circulam na sociedade e 

que se materializam nos textos, possibilitando aos aprendizes desenvolver competencias 

interpretativas, discursivas e que sejam capazes de produzir textos que circulam tambem 

nas esferas extraescolares. 

Nessa perspectiva, os conteudos linguistico-textuais devem ser trabalhados sempre 

por meio de um genero, para que o aluno internalize o funcionamento da lingua. Esta 

postura e adotada por teoricos como Geraldi (1997) que ve o texto como objeto 

privilegiado para o ensino de lingua, sendo a producao de textos o ponto de partida e de 

chegada de todo o processo ensino aprendizagem da lingua. Tal proposta tern se 

mostrado um desafio para os professores na atualidade, pois a maioria nao tern 

familiaridade com metodologias que contemplem o genero como objeto/instrumento de 

ensino. Sabemos que, neste momento, faz-se necessario, no ambito da escola. 

refletirmos e buscarmos alternativas para a transposicao didatica dos generos textuais. 

Uma dessas alternativas metodologicas advem dos estudos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) postulados pelos teoricos de Genebra (DOLZ, SCHNEUWLY, 

BRONKCART, entre outros). 

E justamente nessa busca pela ampliacao dos mecanismos de atuacao pedagogica a 

luz de uma epistemologia sociointeracionista e pela melhoria das acoes didaticas no 

ensino de lingua portuguesa que nos dedicamos a apresentar esta proposta de reflexao 

acerca do trabalho com as sequencias didaticas, conforme propuseram Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 97), que se caracterizam como "um con junto de atividades 



escolares organizadas, de maneira sistematica, em torno de um genero textual oral ou 

escrito", as quais passaram a configurar uma estrategia metodologica diferenciada para 

a atuacao docente no ensino-aprendizagem dos generos textuais na escola. 

Isto posto, embora, em teoria, os generos e textos sejam considerados como objeto 

do ensino de lingua, na pratica, ainda e corrente encontrar dificuldades na exploracao 

dos mesmos e na producao e aplicacao de sequencias didaticas, seja por ausencia e/ou 

pouca presenca das teorias de genero e didatizacao nos cursos de formacao (inicial e/ou 

continuada) de professores, ou por resistencia a mudancas por parte dos professores 

devido aos diferentes posicionamentos teoricos existentes a respeito da nocao de 

generos os quais tambem implicam em diferentes metodologias de ensino. Visto isso, 

torna-se importante para o professor planejar suas aulas e atividades consciente dos 

pressupostos teorico-metodologicos que ele esta utilizando e dos objetivos que pretende 

alcancar com a atividade, para que o ensino de escrita pautado nos generos seja mais 

produtivo. 

Assim, ressaltamos tambem que a sociedade em que vivemos nos exige, enquanto 

seres constituintes, um posicionamento critico perante as questoes que envolvem as 

relacoes entre os individuos. Dessa forma, cobra-se cada vez mais que as pessoas sejam 

capazes de argumentar a favor de seus objetivos. Nesse contexto, o trabalho com os 

generos do argumentar permite, por meio da analise e da reflexao sobre os multiplos 

aspectos envolvidos no discurso que compoe o texto, que o aluno nao apenas produza 

seus proprios argumentos, mas tambem que interprete criticamente os dos outros. 

Para tanto, se faz necessario um ensino pautado nos generos textuais de forma 

produtiva, que desenvolva as capacidades linguageiras dos alunos. Dessa maneira, e 

importante que o trabalho com os generos se inicie a partir da elaboracao de um modelo 

didatico que considere as dimensoes ensinaveis do genero e auxilie na definicao dos 

aspectos que serao trabalhados em cada capacidade de linguagem1. Logo, a observacao 

dessas capacidades de linguagem. antes e durante o desenvolvimento da sequencia 

didatica, ajuda a delimitar um espaco de trabalho possivel de ser adotado nas 

intervencoes didaticas (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 45). Assim, neste estudo 

discutimos os pressupostos didaticos sobre os generos, apropriando-nos das nocoes de 

1 As capacidades de linguagem na perspectiva de Dolz, Pasquier e Bronckart (1993), tratam-se 

de um conjunto de conhecimentos de base social, cognitiva e linguistica, acionados na producao 

ou recep9ao do genero de texto. E sao denominadas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capacidade de acao, capacidade 

discursiva e capacidade linguistico-discursiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 



capacidades de linguagem e de sequencia didatica, apresentadas por Dolz, Noverraz, 

Schneuwly (2004). 

Foi pensando na problematica do ensino de escrita em nossa sociedade, e nas acoes 

do professor para planejar suas atividades. utilizando o genero como instrumento 

didatico que surgiram os seguintes questionamentos: Que capacidades de linguagem 

subjazem as sequencias didaticas elaboradas pelos professores para o ensino de escrita 

dos generos da ordem do argumentar? Que contribuicoes um curso de formacao 

continuada sobre generos pode trazer para o planejamento de material didatico e pratica 

docente? 

Na tentativa de responder a tais questionamentos e que surgiu o nosso interesse pela 

realizacao de uma pesquisa que investiga a forma como os generos textuais escritos da 

ordem do argumentar sao concebidos e explorados pelos professores do Ensino Medio, 

visando a reflexao e a producao de instrumentos didaticos utilizados pelos docentes no 

planejamento de suas aulas. Desse modo, a presente pesquisa esta vinculada a nossa 

dissertacao de Mestrado intitulada "Generos argumentativos e o agir docente: (re) 

configurando praticas de ensino de escrita", a qual esta sendo desenvolvida na 

Universidade Federal de Campina Grande, desde o ano de 2016, sob orientacao da 

Prof. Dr
3

. Maria de Fatima Alves, cujo objeto de estudo e a pratica docente, envolvendo 

o ensino da producao escrita de generos de natureza argumentativa e a elaboracao de um 

instrumento que faz parte do planejamento do professor de lingua, a sequencia didatica. 

Assim, objetivamos neste trabalho apresentar resultados da producao de sequencias 

didaticas elaboradas pelos professores do Ensino Medio com foco nos generos textuais 

escritos da ordem do argumentar, a partir de um curso de formacao continuada
2

. 

Considerando o objetivo geral do presente trabalho, delineamos os seguintes 

objetivos especificos: 1) Descrever sequencias didaticas produzidas no curso de 

formacao continuada pelos docentes com base nos generos da ordem do argumentar; 2) 

Analisar as sequencias didaticas, atentando para as capacidades de linguagem que 

subjazem as atividades propostas nestas sequencias; 3) Discutir os resultados obtidos no 

curso de formacao continuada no que diz respeito ao planejamento e elaboracao de 

materials didaticos. 

2

0 principal objetivo do curso foi subsidiar teorica e metodologicamente professores do Ensino 

Medio para a pratica de ensino de escrita de generos na esfera do argumentar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



Para atendermos aos objetivos da presente pesquisa que adota os principios 

qualitativos de investigacao de cunho colaborativo, tomamos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus para analise 

nesta pesquisa duas sequencias didaticas pensadas e produzidas por dois professores que 

participaram do curso de formacao continuada ofertado para os docentes de Lingua 

Portuguesa de uma escola publica do municipio de Fagundes-PB, cujo foco e o ensino 

de escrita de generos da ordem do argumentar. Nesse sentido, observamos como tais 

sequencias foram organizadas e que capacidades de linguagem recebem maior atencao 

nas atividades elaboradas pelos docentes. 

O eixo desta investigacao, com foco no Interacionismo Sociodiscursivo, esta 

representado pelas reflexoes sobre generos como "configuracoes textuais relativamente 

estabilizadas pelo uso, que se associam a diversas atividades de linguagem (familiar, 

jornalistica, publicitaria, academica, juridica, literaria, etc.)" (BRONCKART, 1997, 

2008, 2010) e sobre dois outros conceitos da literatura sociodiscursiva: modelo didatico 

de genero, descricao do genero orientada pelas dimensoes da situacao comunicativa, da 

organizacao interna global e das unidades linguisticas (cf. ROJO, 2000, MIRANDA, 

2014); e sequencia didatica, conjunto de atividades escolares, sistematicamente 

organizadas em torno de um dado genero (DOLZ, NOVERRAZ e SHNEUWVLY, 

2004). Alem dos eixos teoricos apresentados, e relevante para esta pesquisa as 

contribuicoes teoricas dos estudos baktinianos que consideram os generos como "tipos 

relativamente estdveis de enunciados" (BAKHTIN, 1997, p.280) e as praticas de 

ensino-aprendizagem de producao escrita dos generos argumentativos, como tratam os 

estudos de Souza (2003); Guimaraes; Kersch (2014); Ribeiro (2009); Rosenblat (2000); 

Oliveira(2010). 

Atraves desse estudo, acreditamos ser possivel o professor elaborar praticas de 

ensino-aprendizagem que visem fomentar o discente a desenvolver sua capacidade 

critica e argumentativa atraves da leitura e escrita de generos da ordem do argumentar, 

visto que estas sao competencias que dialogam. Diante disso, as discussoes presentes 

neste trabalho podem contribuir nao so para a analise de sequencias didaticas elaboradas 

por professores, como tambem para uma reflexao sobre o trabalho docente, sobre o 

fazer, pensar e o agir do professor, a partir de atividades elaboradas e propostas por ele, 

utilizando o genero como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem da escrita. 

O estudo ora delineado encontra-se organizado em tres capitulos. No primeiro 

capitulo "Abordagem teorica dos generos" apresentamos um panorama geral referente a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perspectiva teorica e metodologica do Interacionismo Sociodiscursivo sobre os generos 

textuais. 

Abordamos as dimensoes ensinaveis do genero com o estudo das capacidades de 

linguagem e o trabalho com a escrita mediante a producao e aplicacao do instrumento 

didatico proposto pelo ISD para o trabalho com os generos textuais, a sequencia 

didatica, e, finalizando o capitulo, apresentamos o ensino-aprendizagem da tipologia 

argumentativa, atraves das praticas de escrita dos generos dessa mesma esfera. 

No segundo capitulo, delineamos os "Aspectos metodologicos da pesquisa", 

especificando a natureza e o contexto do estudo, os participantes envolvidos, o processo 

para geracao dos dados e as categorias de analise. No terceiro e ultimo capitulo 

denominado "O trabalho com as capacidades de linguagem em sequencias didaticas de 

generos da esfera do argumentar e as contribuicoes do curso de formacao continuada" 

apresentamos a leitura dos dados, isto e, a nossa interpretacao sobre as sequencias 

didaticas produzidas pelos docentes colaboradores da pesquisa a partir do curso de 

formacao continuada, bem como identificamos os reflexos das orientacoes do curso, 

ofertado no decorrer da pesquisa, nos planejamentos didaticos elaborados pelos 

professores. 

Na ultima parte do texto, apresentamos as nossas reflexoes finais, retomando os 

questionamentos feitos inicialmente e uma sintese dos resultados obtidos, seguidas das 

referencias utilizadas no trabalho, e por fim os apendices. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I - A B O R D A G E N S T E O R I C A S 

1.1. A concepcao teorica do ISD sobre generos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nocao de generos tem ganhado grande forca no contexto brasileiro desde a 

decada de 1990, principalmente apos a publicacao dos Parametros Curriculares 

Nacionais- PCN (BRASIL, 1998) que evidenciam a importancia do texto no ensino 

de Lingua Portuguesa, sendo este considerado como uma unidade que se amplia na 

concepcao dos generos. Estes, por sua vez, se apresentam como uma ferramenta de 

grande potencial tanto para analise do funcionamento da linguagem quanto para o 

seu ensino a partir de um olhar relacional entre lingua e atividade humana. Com isso 

os generos textuais entraram nas escolas como objeto privilegiado de ensino nas 

aulas de lingua (MIRANDA, 2015). 

Neste ambito, o Interacionismo Sociodiscursivo justifica a relevancia da nocao 

de genero textual para o ensino de linguas, por ser considerado mecanismo de 

socializacao e de insercao nas praticas de atividades comunicativas humanas e por 

se atribuir a este o funcionamento real da lingua. Conforme expoem Bronckart e 

Dolz (1999), a atividade de linguagem coletiva se concretiza em multiplos e 

diversos generos de texto, que estao adaptados a determinadas situacoes 

comunicativas. 

Diante disso, a nocao de generos textuais apresenta distincoes, de acordo com a 

epoca, a vertente linguistica ou o teorico que a aborda. De acordo com Bronckart 

(1999, apud BUENO, 2011), isso ocorre devido a diversidade de criterios que se 

consideram quando se trata de definir os generos e tambem ao fato de que os 

generos estao em constante movimento, sumindo ou alterando-se, ora para dar 

surgimento a outros novos, ora para adaptar-se as novas necessidades sociais 

(BRONCKART, 1999, apud BUENO, 2011, p. 26). 

Com efeito, para introduzir a nocao de generos nas aulas de lingua, torna-se 

necessaria uma escolha consciente. por parte do docente. sobre a nocao de genero a 

qual pretende adotar para embasar seu trabalho em sala de aula. Isso porque nao se 

trata apenas de uma escolha terminologica, havendo autores que utilizam o termo 

generoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do discurso como Bakhtin ou genero de discurso conforme nomeia Adam, 

respectivamente, para designar os generos, e outros que utilizam o termo generos 
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de texto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como Bronckart. Contudo. trata-se de uma escolha teorica e metodologica, 

pois a teoria dos generos do discurso centra-se no estudo das situacoes de producao 

do enunciado e de aspectos socio-historicos dos textos, e a teoria dos generos de 

texto centra-se na descricao da materialidade textual (ROJO, 2005). 

Considerando essas visoes teoricas, nos apropriamos da perspectiva de genero de 

texto proposta pelo ISD que tern como precursor Bronckart, tendo em vista que 

umas das contribuicoes de tal perspectiva teorica e a preocupacao com a didatizacao 

dos generos. Pois, segundo Perez (2014), o teorico comeca a se preocupar com 

questoes relativas aos problemas de adaptacao dos modelos teoricos as realidades da 

sala de aula e do trabalho do professor em contexto de ensino, foi "esta preocupacao 

que fez emergir o projeto do ISD" (BRONCKART, 2006 apud PEREZ, 2014, p.31). 

Outras contribuicoes dessa teoria dizem respeito aos instrumentos propostos pelo 

o ISD como as sequencias didaticas que sao formas de organizar as atividades e o 

trabalho do professor para o ensino-aprendizagem de determinado genero em sala de 

aula, contribuicao de outros pesquisadores como Bernard Schneuwly e Joaquim 

Dolz. 

O quadro teorico do ISD (Interacionismo Sociodiscursivo), apresentado por 

Bronckart (1999), explica que, por serem os humanos pertencentes a grupos 

diferentes, separados geograficamente e por possuirem relacoes diversas com o 

mundo, cada lingua tern sua propria semantica. Desse modo, e atraves dessa 

semantica propria que cada lingua possui que os mundos (fisico e sociosubjetivo) 

sao construidos, com uma variacao cultural. 

Nesse sentido, a variacao cultural compoe uma comunidade verbal que constitui 

multiplas formacoes sociais. Tais formacoes em funcao de objetivos e interesses 

proprios elaboram particularidades de funcionamento da lingua, o que, segundo o 

estudioso, equivale ao conceito de formacao sociodiscursiva. Assim sendo, a 

semiotizacao da lugar a atividade de linguagem que se organiza em discursos ou 

textos e se organizam em generos. 

Ainda segundo Bronckart (1999), o ISD esta centrado na questao das condicoes 

externas de producao dos textos, o que provoca um abandono da nocao de tipo de 

texto, em favor da de genero de texto e de tipo de discurso. Para o pesquisador 

"conhecer um genero de texto tambem e conhecer suas condicoes de uso, sua 

pertinencia, sua eficacia ou, de forma mais geral, suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adequacao em relacao as 

caracteristicas desse contexto social" (BRONCKART 1999, p. 48, grifos do autor). 
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Dessa maneira, a nocao de generos de texto abordada pelo estudioso e a de que sao 

unidades comunicativas. socio-historicamente elaboradas com recursos de uma 

lingua natural e dependentes das situacoes interativas de atividades de linguagem. 

Partindo de postulados vygotskyanos e bakhtinianos, os pesquisadores da 

chamada "Escola de Genebra" concebem o genero como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mega-instrumento, 

que se realiza empiricamente nos textos. "Ha, visivelmente um sujeito, o locutor-

enunciador, que age discursivamente (fala/ escreve), numa situacao defmida por 

uma serie de parametros, com a ajuda de um instrumento que aqui e um genero, um 

instrumento semiotico complexo" (SCHNEUWLY, 2004. p. 27). 

Nessa mesma concepcao Dolz e Schneuwly (2004) tambem acreditam que e por 

meio dos textos que o ensino da Lingua Materna deve ser feito, por isso, sugerem o 

trabalho da lingua pautado nos diferentes generos textuais, sejam eles orais ou 

escritos. Segundo os autores, os generos sao formas de funcionamento da lingua e 

linguagem, sendo criados conforme as diferentes esferas da sociedade em que o 

individuo circula. Eles sao produtos sociais bastante heterogeneos, o que possibilita 

infinitas construcoes durante a comunicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/././. As dimensdes ensindveis do genero 

Os teoricos do ISD consideram o genero textual um instrumento/ferramenta para a 

interacao social por meio da linguagem, uma vez que os individuos necessitam se 

apropriar dele para o seu agir. Dessa forma, o conhecimento de um genero aparece 

como co-constitutivo do conhecimento da situacao de comunicacao. Nesse sentido, essa 

vertente didatica acredita que o genero textual e tambem a principal ferramenta para o 

ensino das linguas e que o trabalho com os generos textuais permite integrar nao so os 

conteudos textuais e linguisticos, como tambem o contexto social dos alunos, pois fora 

da escola eles tambem produzem varios generos todos os dias, mesmo sem possuirem 

os conhecimentos tecnicos, fornecidos pela instituicao escolar. 

Partindo dessa nocao, Dolz e Schneuwly (2004), situando-se na perspectiva 

bakhtiniana, consideram que todo genero se define por tres dimensoes essenciais: os 

conteudos que se tornam diziveis por meio dele; a estrutura comunicativa singular 

dos textos pertencentes ao genero e as configuracoes especificas das unidades 

linguisticas: marcas da posicao enunciativa do enunciador, sequencias textuais e tipos 
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de discurso que formam sua estrutura, marcas linguisticas do piano do texto, etc. Essas 

dimensoes devem ser consideradas na producao de um genero, visto que todo discurso 

possui como caracteristica fundamental: o enderecamento a um destinatario. Dessa 

forma, aquele a quern me dirijo e que vai determinar o conteudo, a forma e o estilo do 

que vou enunciar. 

Os teoricos tambem abordam aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capacidades de linguagem que evocam as aptidoes 

requeridas do aprendiz para a producao de um determinado genero em uma dada 

situacao de interacao, sendo estas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Capacidades de acao: capacidade responsavel pela representacao do contexto de 

producao textual: Quern escreve? Para quern escreve? Com qual proposito? Onde o 

texto e publicado?,etc. 

b) Capacidades discursivas: capacidade relacionada a infraestrutura geral do texto: 

tipologia textual, piano textual global, etc. 

c) Capacidades linguistico-discursivas: capacidade responsavel pelos mecanismos de 

textualizacao e mecanismos enunciativos e pelos aspectos transversals da escrita 

(DOLZ, PASQUIER E BRONCKART, 1993). 

O desenvolvimento dessas capacidades de linguagem constitui-se como um 

mecanismo de reproducao, pois conforme Dolz e Schneuwly (2004, p. 44) os modelos 

de praticas de linguagem estao disponiveis no ambiente social e os membros da 

sociedade que os dominam possuem a possibilidade de adotar estrategias explicitas para 

que os aprendizes possam se apropriar dele. E por meio desse conhecimento e possivel 

fazer o levantamento das unidades ensinaveis do genero e a partir de entao elaborar a 

sequencia didatica. 

Visto isso, torna-se necessario pensar que tratamento didatico sera dado e que 

intervencoes pedagogicas sao necessarias a aprendizagem do genero por parte dos 

discentes. Desse modo, buscando responder a questoes como essas Dolz e Schneuwly 

(2004) trazem contribuicoes para a didatizacao do estudo dos generos, atraves de 

instrumentos propostos aos professores para desenvolverem um trabalho com a leitura e 

escrita em sala de aula, como as sequencias didaticas que sao formas de organizar as 

atividades e o trabalho do professor para o ensino-aprendizagem de determinado genero 

no ambito escolar. 
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1.2. A Sequencia didatica como proposta metodologica para o ensino da escrita 

de generos textuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E sabido que a base de um aprendizado efetivo da Lingua Portuguesa se da atraves 

dos textos, que sao organizados atraves dos generos, sendo este o condutor de todos os 

conteudos referentes a lingua materna trabalhados em sala de aula. Desse modo, foi 

atraves da emergencia em se estudar e levar a nocao de generos como ferramenta de 

linguagem a ser contemplada em sala de aula, que muitos pesquisadores e estudiosos da 

area da educacao e da Linguistica Aplicada, como Shneuwly, Dolz e Noverraz (2004); 

Marcuschi (2008); Rojo (2005); Dionisio, Machado e Bezerra (2002), passaram a se 

preocupar e a pensar em acoes concretas e possiveis para se utilizar os generos como 

objeto de estudo na escola. Em decorrencia disso, comecou-se a desenvolver estudos 

sobre modelos de transposicao didatica de generos a fim de nortear o efetivo trabalho do 

professor em sala de aula. 

E nesse sentido que as pesquisas dos teoricos do ISD sao direcionadas a 

investigacao dos processos envolvidos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA didatizagdo dos mais diversos generos de 

texto, o que implica dizer que ao entrar na escola um genero textual alem de ser um 

instrumento de comunicacao passa a exercer outra funcao que e a de objeto de 

aprendizagem, conforme explica Schneuwly (2004), o genero "nao e mais o mesmo. 

pois corresponde a um outro contexto comunicativo, somente ficcionalmente, ele 

continua o mesmo, por assim dizer, sendo a escola, de um certo ponto de vista, um lugar 

onde se finge, o que e, alias, uma eficiente maneira de aprender."(SCHNEUWLY, 2004, 

p. 180). Assim, transpor um genero textual para a esfera escolar, implica em alterar. 

mesmo que, parcialmente, a funcao social desse genero. 

Na proposta do ISD foram elaborados dois instrumentos considerados essenciais 

para o trabalho com os generos orais e escritos, os modelos didaticos e as sequencias 

didaticas (doravante SD), sendo o primeiro uma proposta de descricao de caracteristicas 

dos generos organizadas para serem usadas em acoes educativas. Tais modelos didaticos 

de acordo com Miranda (2015) "'abrangem a identificacao e a caracterizacao de aspectos 

'ensinaveis\ relativos a tres dimensoes: a situacao de comunicacao ou de acao de 

linguagem, a organizacao interna global e as unidades de linguisticas" (p. 226). Ainda 

segundo a autora sao os modelos didaticos a base para a elaboracao das SD. 

O segundo instrumento constitui-se como uma alternativa metodologica para o 

trabalho efetivo com a linguagem atraves da apropriacao de determinados generos 
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textuais, sendo a sequencia didatica entendida como um "conjunto de atividades 

escolares, organizadas de maneira sistematica, em torno de um genero textual oral ou 

escrito" (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p.97). 

Essa nocao de SD introduzida por Dolz, Noverraz e Schneuwly em (2004)
3

 teve 

um impacto positivo no que diz respeito a didatica dos generos de texto e nos trabalhos 

em Linguistica Aplicada no pais. No texto os autores sugerem uma fundamentacao 

teorica e metodologica para a aplicacao da teoria dos generos para ensino de lingua 

(SILVA, 2012). 

Os autores Schneuwly e Dolz (2004) elaboraram a proposta de didatizacao dos 

generos atraves da elaboracao da sequencia didatica, que se caracteriza como 

Uma sequencia de modulos de ensino, organizados conjuntamente 

para melhorar uma determinada pratica de linguagem. As sequencias 

didaticas instauram uma primeira relacao entre umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA projeto de 

apropriagdo de uma pratica de linguagem e os instrumentos que 

facilitam essa apropriacao. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 43) 

Assim, as sequencias didaticas buscam levar o aluno a se apropriar de um 

determinado genero textual. Ainda, segundo os teoricos (2004), as SD sao instrumentos 

que podem guiar professores, propiciando intervencoes sociais, acoes reciprocas dos 

membros dos grupos e intervencoes formalizadas nas instituicoes escolares, tao 

necessarias para a organizacao da aprendizagem em geral e para o progresso de 

apropriacao de generos em particular. 

Sendo o foco da metodologia da sequencia didatica ensinar ao aluno um 

determinado genero textual, organiza-se sistematicamente um conjunto de atividades 

escolares que tern como proposito levar o aluno a se apropriar do genero estudado, e, 

consequentemente, a desenvolver suas habilidades escritas e leitoras. Para Bronckart 

(2015) o principio geral das SD e tentar integrar e hierarquizar duas visadas: a primeira 

e tornar o aluno consciente de que existem generos textuais adaptados a determinadas 

situacoes de comunicacao e torna-lo apto para escolher os modelos de genero 

pertinentes para uma dada atividade linguageira. E a segunda visada e de dominio 

tecnico de subconjuntos de processos de estruturacao dos textos. 

Nesse sentido, o autor ainda pontua como devem ser organizadas as SD. Partindo 

da escolha do genero a ensinar, deve considerar sua utilidade/finalidade pratica e a 

3 O conceito foi introduzido atraves de um texto publicado como parte introdutoria de uma 

cole9ao de livros didaticos, em 2001, na Fran£a, esse mesmo texto foi traduzido e editado no 

Brasil em 2004. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possibilidade de faze-lo funcionar na situacao de sala de aula. Em seguida, deve 

construir um corpus de exemplares de textos pertencentes ao genero a ser estudado que 

sejam adaptados as capacidades presumidas dos alunos e por fim a elaboracao de um 

modelo didatico do objeto a ensinar, fazendo a transposicao das referencias teoricas 

concernentes a organizacao do genero. (BRONCKART, 2015. p. 41). 

Dessa forma, o desenvolvimento da sequencia que se caracteriza por um 

encadeamento de atividades, sera organizado de acordo com os principios que foram 

elencados anteriormente. Estas atividades sao divididas em quatro etapas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

apresentagdo da situacao- que consiste em uma atividade de escrita previa para sondar 

as dificuldades dos alunos. E o momento em que o professor descreve com detalhes, aos 

alunos, a producao oral ou escrita que sera realizada por eles, especificando a situacao 

de comunicacao que sera efetivada atraves de determinado genero; a primeira produgao 

ou produgao inicial- permite circunscrever as capacidades de que os alunos ja dispdem 

e, consequentemente, suas potencialidades. Essa etapa tern por objetivo fazer um 

diagnostico, observando a partir da producao dos alunos aquilo que eles ja dominam 

sobre o genero solicitado e as dificuldades apresentadas. E partindo desse diagnostico 

que o professor ira elaborar atividades que serao desenvolvidas nos modulos, na 

intencao de superar as lacunas deixadas na producao inicial. 

A etapa seguinte se caracteriza pela elaboracao dos modulos- trata-se de trabalhar 

os problemas que aparecem na primeira producao e de dar aos alunos os instrumentos 

necessarios para supera-los. Os modulos de atividades devem contemplar as lacunas 

percebidas nos textos produzidos pelos discentes e segundo Costa-Hubes e Simioni 

(2014, p.25) a quantidade de modulos dependera da (in) apropriacao dos alunos sobre o 

que esta sendo trabalhado. E a produgao final e onde o aluno pode por em pratica os 

conhecimentos adquiridos e, juntamente com o professor, medir os progressos 

alcancados, configurando o momento de reescrita do texto inicial. Tambem de acordo 

com Costa-Hubes e Simioni (op. cit, p.25) na producao final e observado se os textos 

produzidos atendem aos criterios preestabelecidos como parametros para a constituicao 

de um genero que visa atender a um proposito de interacao/ comunicacao. 

Assim, ao final dessas etapas o aluno tern a oportunidade de aprender a dominar a 

producao de um determinado genero textual. Tambem e importante destacar que esse 

instrumento permite a autonomia do professor que ira elaborar seu proprio material 

didatico e adequa-lo da melhor forma, atentando para as reais necessidades dos seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alunos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem da lingua/linguagem atraves do 

dominio de generos textuais escritos ou orais. 

No entanto. alguns autores como Bronckart (2015) e Costa-Hubes e Simioni 

(2014), fazem ressalvas quanto a essa proposta de trabalho, visto que por possuirem um 

carater estruturado e rfgido. certas sequencias sao regularmente desviadas de seus 

objetivos, seja porque os alunos apresentam dificuldades quanto as atividades 

elaboradas e compreensao dos objetivos, seja porque eles apresentam outros tipos de 

interesses e outras modalidades de abordagem dos textos sob estudo. Isso levou 

pesquisadores a desenvolverem estudos que se centram globalmente na analise do 

trabalho didatico real. (BRONCKART, 2015. p. 43). Outra problematica diz respeito ao 

contexto para o qual a SD foi pensada, para alunos da Suica, que segundo Costa-Hubes 

e Simioni (2014. p. 25) e "um pais cujas condicoes socioeducacionais se diferenciam 

muito do contexto brasileiro". No sistema suico, ha uma grade escolar especifica para se 

trabalhar producao textual, com aulas semanais. Ja no sistema educacional brasileiro 

essa realidade so se aplica ao ensino privado, pois no ensino publico temos uma unica 

disciplina, Lingua Portuguesa, para se trabalhar todos os conteudos referentes ao estudo 

da lingua. 

Assim. as autoras propoem um modelo de sequencia didatica adaptado a 

realidade da organizacao curricular brasileira. Dessa forma, foram acrescentados mais 

dois modulos especificos. visando atender as necessidades dos alunos das escolas 

brasileiras. Conforme veremos a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1- Esquema da Sequencia Didatica adaptada por Costa-Hubes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Simioni e Costa-Hubes (2014) 

Nessa perspectiva, a estrutura de base de uma SD para o trabalho com os 

generos textuais acrescentou-se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modulo de reconhecimento do genero antes da 



producao inicial, tendo como finalidade desenvolver, com os alunos, atividades que 

contemplem a pesquisa, a leitura e a analise linguistics de texto do genero em estudo, 

recorrendo aos modelos que ja circulam socialmente (COSTA-HUBES E SIMIONI, 

2014 p. 26). Desse modo, os alunos poderao reconhecer atraves dos textos 

apresentados, as caracteristicas recorrentes ao genero e a sua funcionalidade. E 

conforme expoem Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) solicitar aos alunos que 

produzam um texto de determinado genero que eles desconhecam, sem antes fornecer-

Ihes maiores subsidios, pode ser uma tarefa para alem de suas condicoes de execucao. 

O segundo modulo acrescentado ao modelo de SD, proposto pelos teoricos do 

ISD, caracteriza-se pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circulagao do genero, sendo apresentado como o momento em 

que se garante a efetivacao do uso real da linguagem, pois de acordo com os autores "se 

a concepcao de lingua assumida e a sociointeracionista, o que se espera dessa orientacao 

metodologica e que ela efetive a interacao por meio do texto proposto para producao" 

(COSTA-HUBES E SIMIONI, 2014. p. 27). Tambem e importante ressaltar que a etapa 

inicial de apresentacao da situacao comunicativa e de producao deve estar interligada ao 

modulo de circulacao do genero por representar a concretizacao do uso da lingua. 

As exposicoes acima auxiliam no reconhecimento de que existe uma profunda 

ligacao entre o que ensinar e o como ensinar. Dai a importancia de se pensar em 

estrategias pedagogicas, em sequencias didaticas, em projetos de trabalho que instiguem 

o necessario compromisso do discente com sua propria aprendizagem. Em relacao as 

sequencias, a sua relevancia para o planejamento do ensino e evidente, visto que elas 

implicam na implementacao de um trabalho com os generos textuais integrado sempre 

em projetos que consideram o funcionamento real desses generos na sociedade 

(MIRANDA, 2015, p. 228). Outro aspecto importante e a organizacao das atividades, 

visto que nao se trata de atividades avulsas, mas de um trabalho desenvolvido atraves de 

etapas, em um tempo especifico, adaptando-se as situacoes particulares de ensino. 

A referida autora tambem defende que embora existam sequencias didaticas de 

base para serem trabalhadas em diferentes contextos, como no caso das sequencias 

propostas pelas Olimpiadas da lingua portuguesa (para os generos, artigo de opiniao, 

cronica, memorias literarias, etc), seria mais razoavel "defender que deveriam ser 

sempre criadas pelos professores para situacoes particulares de ensino". (MIRANDA, 

2015, p. 234). Desse modo, cada docente poderia organizar propostas adequadas a sua 

realidade, ao contexto de ensino e as necessidades dos alunos. 
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Ainda nesse sentido, MirandazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit., p. 235) propoe duas tarefas que sao 

essenciais para preparar os professores para realizar um trabalho refletido com os 

generos textuais em sala de aula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i) o estudo da nocao de genero nos cursos de formacao 

de professores que deve ser abordada a partir de uma visao critica da problematica da 

diversidade textual; ii) a formacao de professores para a melhor utilizacao e para a 

elaboracao de instrumentos didaticos adequados, como por exemplo, para o desenho da 

sequencias didaticas. 

Nessa perspectiva, Machado (2009, p.39) ao abordar os diferentes rumos para os 

quais as pesquisas brasileiras tern se direcionado no campo de investigacao do ISD, 

dentre elas as pesquisas centradas na formacao docente (inicial e continuada), 

demonstra que o estudo dos generos e a construcao conjunta de sequencias didaticas 

pelos proprios docentes em formacao contribuem para a formacao do professor, 

transformando suas representacoes sobre os objetos de estudo e sobre os objetos do 

trabalho docente. 

Rojo (2001a) tambem ja sinaliza para a importancia do planejamento do 

professor, visto que ao elaborar seu proprio planejamento o docente teria mais 

autonomia para adequar as atividades as necessidades e as possibilidades de 

aprendizagem dos seus alunos. 

E nesse contexto que visa a formacao de professores que saibam selecionar, 

elaborar, planejar e utilizar os instrumentos didaticos para o trabalho a partir dos 

generos da ordem do argumentar que nossa pesquisa se insere. 

1.3 O ensino dos generos da ordem do argumentar 

A argumentacao e fundamental para o desenvolvimento critico social do 

cidadao, visto que nela esta o poder de expressar o ponto de vista, convencer e persuadir 

o interlocutor. Esta e uma tipologia textual que possui uma funcao social muito 

importante, visto que e atraves da argumentacao que conseguimos nos posicionar 

criticamente, em situacoes que envolvem temas de ordem social. Dessa forma, percebe-

se a importancia de que no ser humano seja desenvolvida esta pratica, pois como ser 

social e racional, ele esta em constante contato com seu semelhante e necessita 

incorporar essa habilidade. 

Neste sentido, os PCN de Lingua Portuguesa (1998) orientam que, dentre 

algumas competencias a serem adquiridas pelo aluno, esta a de "confrontar opinioes e 
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pontos de vista sobre as diferentes linguagens em suas manifestacoes" (p. 95). Um dos 

objetivos do ensino, segundo os PCN, e levar o aluno a se posicionar de maneira critica 

nas diferentes situacoes sociais. Diversas pesquisas apontam para esse mesmo objetivo 

dos PCN, indicando a necessidade de levar o aluno a argumentar em seus textos em 

defesa de um ponto de vista, como tratam os estudos de Souza (2003); Ribeiro (2009); 

Rosenblat (2000); Oliveira (2010). 

Assim, torna-se imprescindivel o ensino da argumentacao, pois o discurso 

argumentativo esta presente no cotidiano de qualquer pessoa, atraves de apelos verbais e 

visuais das mais variadas formas. Conforme defende Souza (2003), citando os estudos 

de Dolz, o ensino da argumentacao na escola desde as series iniciais e importante em 

razao das pessoas a todo instante serem participantes de cenas argumentativas. 

Acerca do ensino, veremos o que dizem os documentos oficiais a respeito da 

argumentacao. Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) de Lingua Portuguesa 

(1998) orientam que, dentre algumas competencias a serem adquiridas pelo aluno, esta a 

de confrontar opinioes e pontos de vista sobre diferentes temas, sabendo utilizar as 

diferentes linguagens em suas manifestacoes. Para isso, e necessario o dominio das 

capacidades argumentativas, as quais devem ser ensinadas pela escola. 

Os documentos oficiais tambem direcionam o professor para um ensino 

reflexivo, pois e necessario "permitir, por meio da analise e da reflexao sobre os 

multiplos aspectos envolvidos, a expansao e construcao de instrumentos que permitam 

ao aluno, progressivamente, ampliar sua competencia linguistica." (PCN, 1998, p.27). 

Ampliar a competencia linguistica e entender como se constroi o sentido no discurso e 

construir a propria critica a partir do que se entendeu no discurso, portanto a maneira de 

se atingir melhor este objetivo, seria a partir da leitura e escrita de textos que facilitem 

esse desenvolvimento, especificamente os textos de generos argumentativos, como 

artigo de opiniao, cronica argumentativa, editorial, entre outros. Textos desse genero 

aproximam o aluno dos fatos recorrentes do seu dia-a-dia, permite o desenvolvimento 

sociodiscursivo e promove o posicionamento critico dos discentes diante dos problemas. 

Contudo, mesmo sentindo a necessidade de desenvolver nos alunos a capacidade 

de argumentacao, percebe-se que muitos professores ignoram em seu planejamento o 

trabalho com os diversos textos argumentativos (GUIMARAES; KERSCH, 2014). Com 

isso, ignoram tambem que, por ser um tipo discursivo bastante presente na vida 

cotidiana do ser humano, torna-se indispensavel em sala de aula, indiferentemente da 
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serie, criar situacoes que permitam o desenvolvimento das habilidades argumentativas, 

de conhecimentos sobre a estruturacao da argumentacao, e de estrategias persuasivas. 

Nesse contexto, muitas praticas de ensino de escrita de textos da esfera 

argumentativa se voltam para a reproducao da estrutura do texto dissertativo-

argumentativo solicitado no ENEM, como se todos os generos dessa esfera seguissem 

estas mesmas caracteristicas e tivessem uma unica estrutura. Assim, concordamos com 

o que afirma Kersch (2014) sobre o ensino da producao de discursos argumentativos 

que precisa ser adaptado, de acordo com a situacao de comunicacao e a especificidade 

de cada tipo de texto, de cada genero, adequando-se a faixa etaria, a serie e 

considerando os conhecimentos previos dos alunos. 

Desse modo, cabe ao professor conscientizar os alunos de que a argumentacao 

tern algumas estrategias e sao elas que vao dar credibilidade aquilo que se esta 

defendendo. Partindo desse pressuposto, infere-se que um texto argumentative defende 

uma ideia e a defesa dessa ideia e construida a partir de argumentos, que tentam 

justificar o posicionamento do autor. Conforme Oliveira (2010 p. 152) "na construcao 

da argumentacao, [se] lanca mao de estrategias, que o professor precisa apresentar a 

seus alunos para que eles produzam textos argumentativos com mais consciencia". 

Isto posto, para que o aluno desenvolva as habilidades argumentativas de forma 

proficiente e saiba utilizar seus argumentos de forma consciente e essencial permitir que 

ele entre em contato com variados textos da ordem do argumentar. Dessa forma, faz-se 

necessario desenvolver com os discentes atividades especificas de leitura e escrita dos 

generos da esfera argumentativa, visto que esses generos tern uma gama de mecanismos 

textuais e linguisticos que exercem com maior vigor a persuasao com a finalidade de 

assumir pontos de vista, discutir ideias e desenvolver a competencia argumentativa. 

Para isso, faz-se necessario tambem selecionar os generos mais adequados de acordo 

com as capacidades de linguagem dos alunos. 

Por fim, e valido destacar a importancia que se tern dado ao desenvolvimento da 

cidadania, da formacao etica dos individuos e do pensamento critico dos alunos, sendo 

elencada por documentos oficiais como os PCN e por teoricos e estudiosos da area de 

educacao. Nesse sentido, o trabalho com a argumentacao torna-se um grande aliado para 

o desenvolvimento social dos individuos. Mas para que isso aconteca, e preciso que a 

escola reconheca as capacidades argumentativas que os alunos ja trazem consigo, como 

tambem inclua em seus pianos educativos estrategias para o aprimoramento dessas 

capacidades. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLOGICOS DA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo apresenta e discute o percurso metodologico da pesquisa. 

contemplando a natureza desta, a descricao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus e geracao dos dados bem como os 

instrumentos para coleta de dados, o locus e os sujeitos colaboradores da pesquisa. 

Tambem descreve cenas do curso de formacao continuada, ministrado pela 

pesquisadora para os participantes da pesquisa, e apresenta as categorias de analise. 

2.1. Natureza da pesquisa 

O estudo aqui delineado esta pautado no ambito da Linguistica Aplicada (doravante 

LA) tendo em vista que dentre as varias areas de atuacao do linguista esta a que diz 

respeito a formacao docente. De acordo com Almeida Filho (1999 apud Dias, 2013) os 

estudos em LA tern demonstrado que o professor precisa ter um olhar mais critico sobre 

a sua propria pratica e refletir sobre seus metodos de ensino para que sua pratica seja de 

transformacao e relevancia social. 

Assim, o professor precisa desenvolver uma conscientizacao politica com relacao 

aos problemas inerentes ao ensino da linguagem e sua vinculacao com o contexto social 

em que os alunos estao inseridos, buscando formas de melhorar as condicoes de 

aprendizagem, produzindo didaticas e materials para contextos especificos que atendam 

as necessidades de seus alunos. 

Atentando para os objetivos propostos nesta pesquisa, interessa-nos abordar a 

formacao de professores e as praticas pedagogicas envolvendo a producao de materials 

didaticos (como as sequencias didaticas e os pianos de aula), tendo em vista a relevancia 

desses topicos de investigacao da LA, na discussao e encaminhamentos de melhorias 

para ensino de linguas. 

Visto isso, nosso foco nesta pesquisa sera o planejamento do professor com 

vistas ao ensino de escrita dos generos de natureza argumentativa. O presente estudo 

filia-se ao paradigma qualitativo da investigacao com base interpretativista. Nesse tipo 
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de pesquisa, o sujeito pesquisador nao consegue contemplar a neutralidade visto que 

estando envolvido com o meio pesquisado sofre influencia do mesmo, sendo os fatos 

sociais indissociaveis da figura do pesquisador. Em consonancia com esta afirmacao 

Santana e Sobrinho (2007) afirmam que nesse tipo de pesquisa interpretativista 

O pesquisador e o fenomeno em estudo sao interativos, ou seja, da mesma 

forma que a visao particular de um determinado pesquisador afeta a descricao 

de um fenomeno, o fenomeno em si afeta o pesquisador de maneira que a 

analise do mesmo sofre algumas modificacoes por causa dessa influencia. 

(SANTANA E SOBRINHO 2007, p.3). 

A pesquisa aqui apresentada se caracteriza tambem como sendo de cunho 

etnografico que se constitui atraves do contato direto do pesquisador com a situacao ou 

meio pesquisado, permitindo a ele reconstruir os processos e relacoes que configuram a 

pratica da experiencia escolar diaria. (ANDRE, 1995). 

Ainda sobre este aspecto e importante salientar que a pesquisa etnografica deve-se 

ao fato de o estudo estar voltado para a investigacao do que ocorre em sala de aula, com 

vistas para o trabalho do professor no que diz respeito ao planejamento e producao de 

materials didaticos de ensino-aprendizagem dos generos da ordem do argumentar. A 

pesquisa etnografica e um dos tipos de pesquisa que aparece associada a abordagem 

qualitativa, assim como a pesquisa-acao e a pesquisa colaborativa que incentivam a 

formacao do professor pesquisador, possibilitando que este observe a realidade do meio 

educacional no qual esta inserido e (re) configure as praticas de ensino. 

Para Ghedin e Franco (2008, p. 203) "o trabalho de pesquisa orientado por uma 

pratica centrada na etnografia busca descrever, compreender e interpretar os fenomenos 

educativos presentes no contexto escolar". Contudo, o uso da etnografia em educacao 

nao se restringe ao espaco da sala de aula, envolve um contexto socio-cultural mais 

amplo no processo de ensino-aprendizagem. 

Com essa compreensao, desenvolvemos uma pesquisa do tipo colaborativa, visto 

que nosso interesse de investigacao nao se baseou apenas na descricao e compreensao 

das praticas docentes. Nosso objetivo consistiu tambem em colaborar de algum modo 

com os participates da pesquisa, mediante um trabalho de natureza interventiva. 

Assim, a pesquisadora, em interacao com os sujeitos pesquisados produziram atividades 

de producao e reflexao sobre o ensino da producao escrita de generos a partir da 

exploracao, em contexto real, de um aspecto que se refere a suas praticas profissionais. 

De acordo com Desgagne (1998) a pesquisa colaborativa "se articula em volta de 

projetos onde o interesse de investigacao se baseia na compreensao que os praticos, em 
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interacao com o pesquisador, constroem a partir da exploracao, em contexto real, de um 

aspecto que se refere a suas praticas profissionais" (DESGAGNE, 1998, p. 2). 

Esse tipo de pesquisa e uma escolha metodologica que propicia, no contexto 

escolar, um espaco para reflexao e analise das praticas discursivas em sala de aula e 

suas relacoes com as teorias de ensino-aprendizagem e os objetivos tracados pelos 

professores/agentes do trabalho pedagogico, encontrando-se ai os descompassos entre a 

meta pretendida e o trabalho efetivamente realizado (MAGALHAES, 2002). Dessa 

forma, a interacao entre pesquisador-professor pode contribuir para minimizar esses 

descompassos mediante negociacoes que se voltam a reconstrucao da pratica do 

professor na direcao de uma maior compatibilidade entre o objetivo e a realizacao, 

tendo em vista um paradigma de ensino-aprendizagem que considera a construcao 

compartilhada de conhecimentos. 

Nesse contexto, buscamos contribuir no processo de reflexao e sugestao de 

trabalho, tomando os generos textuais escritos da ordem do argumentar como objeto de 

discussao e objeto de ensino. Para tanto, planejamos um curso de formacao continuada 

ofertado aos professores envolvidos no estudo, conforme detalharemos mais adiante. 

A investigacao tambem se fundamenta nos principios da Pesquisa-acao, por ser 

considerada "uma intervencao em pequena escala no mundo real e um exame muito de 

perto dos efeitos dessa intervencao" (MOREIRA E CALEFFE, 2008, p. 89). E dentre as 

principals caracteristicas que compoem uma pesquisa-acao estao o seu aspecto 

situacional, tendo em vista que esta preocupada com o diagnostico e resolucao do 

problema em contexto especifico; e usualmente colaborativa, pois equipes de 

pesquisadores trabalham juntos no desenvolvimento do projeto; e participativa, por 

permitir a participacao direta ou indireta dos envolvidos na pesquisa no 

desenvolvimento desta, como tambem e auto-avaliativa, logo, as modificacoes sao 

continuamente avaliadas, visto que o principal objetivo e melhorar a pratica. 

Portanto, o percurso teorico metodologico ora delineado nos possibilitou 

recorrer aos instrumentos mais adequados para gerar e selecionar os dados, com o 

intuito de atender aos nossos objetivos, visto que o foco da pesquisa foi a analise da 

pratica docente, no que se refere a elaboracao de um instrumento que faz parte do 

planejamento do professor de lingua, a sequencia didatica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2. Contexto para geracao de dados: do locus aos participates da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa, foi realizada durante o ano letivo de 2016 e contou com a 

participacao efetiva de 2 (dois) docentes, que serao identificados nesse estudo como PI 

e P2, sendo eles professores de Lingua Portuguesa que lecionam no Ensino Medio. 

ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de pesquisa, adotamos uma escola publica, localizada na zona urbana do 

municipio de Fagundes- PB. Preferencialmente, optamos pela referida escola em funcao 

de ser publica, logo, nos possibilitou uma maior abertura por parte da direcao escolar 

para desenvolver a pesquisa, bem como a disponibilidade e receptividade dos 

professores de lingua portuguesa da instituicao de ensino, que facilitou o dialogo entre a 

pesquisadora e os colaboradores da pesquisa. 

A escola em questao, que aqui nao revelaremos o nome para preservar a identidade 

dos envolvidos com a pesquisa, pertence a Rede Estadual de Ensino do Estado da 

Paraiba e esta vinculada a 3
a

 Gerencia Regional de Educacao (Campina Grande), 

funcionando nos turnos manha, tarde e noite, com atuacao nas modalidades: Ensino 

Fundamental II Regular, Ensino Medio Regular, Ensino Fundamental (EJA) e Ensino 

Medio (EJA) e o Projeto Alumbrar. 

Tal escola apesar de estar localizada na zona urbana do municipio de Fagundes, 

atende tambem aos estudantes da zona rural, possuindo um publico de contexto socio-

economico diversificado. A instituicao de ensino e mantida por Programas 

implementados pelo Ministerio da Educacao e Cultura (MEC), atraves do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), sendo estes: Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) e 

Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). 

Conforme dados divulgados pelo ultimo Censo realizado em 2015. a referida escola 

dispoe de 20 salas de aula; 63 funcionarios, um laboratorio de informatica, que tambem 

funciona como sala de multimidia, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias, Refeitorio, 

Despensa, dentre outros espacos que compoem a estrutura fisica escolar. E segundo 

informacoes passadas pelos proprios professores participantes da pesquisa sao 4 

(quatro) o numero de turmas destinadas a cada ano/ciclo (1°; 2°; 3°) do Ensino Medio 

Regular, sendo 5 (cinco) os docentes de Lingua Portuguesa que lecionam nessas classes. 

Sobre os sujeitos-colaboradores da presente investigacao, e importante salientar que 

para a pesquisa de mestrado, que foi realizada durante o ano letivo de 2016, contamos 

29 



com a colaboracao de 5 (cinco) sujeitos, sendo eles os professores de Lingua Portuguesa 

que lecionam no Ensino Medio da referida escola. 

Contudo, para fins de analise nesse estudo, que visa analisar os resultados obtidos 

no curso de formacao continuada ofertado por nos, selecionamos apenas os dados dos 

professores que participaram efetivamente do curso e suas respectivas sequencias 

didaticas. Assim, nessa etapa da pesquisa que consistiu na formacao e producao das SD, 

contamos, mais especificamente, com a participacao efetiva de 2 (dois) docentes da 

escola, que aqui chamaremos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI e P2. Estes concluiram a maior parte das etapas que 

constituem a pesquisa
4, tendo em vista que os demais docentes que participaram do 

estudo nao concluiram e/ou nao participaram de todas as etapas da investigacao, 

constitutivas do curso de formacao a exemplo da elaboracao das sequencias didaticas, 

por motivos diversos como falta de tempo (tendo em vista que o Curso de Formacao se 

deu no 4° bimestre escolar do periodo letivo de 2016), saida da escola e desistencia. 

Nesse sentido, e importante ressaltar que as colaboracoes desses professores no 

inicio da pesquisa nos permitiram tracar um perfil dos docentes e fazer uma etapa 

diagnostica, em relacao ao ensino de producao escrita dos generos argumentativos para, 

a partir disso, planejarmos a proposta do Curso de Formacao ContinuadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Generos 

textuais na esfera do argumentar: propostas tedrico-metodoldgicas para o ensino". 

Discorreremos mais detalhadamente sobre a nossa proposta de intervencao a partir do 

Curso de Formacao na secao 2.4. 

A escolha em se trabalhar com professores do ensino medio se deu por essa etapa de 

ensino focar principalmente no trabalho com a leitura e escrita de generos da ordem do 

argumentar, isso se deve a necessidade de que o aluno, concluinte desta etapa, tenha 

4 A presente pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado "Generos argumentativos e o 
agir docente: (re) configurando praticas de ensino de escrita", desenvolvido no Mestrado em 
Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande, no ano de 2016, sob 
orientacao da Prof. Dr

3. Maria de Fatima Alves. Tal projeto foi desenvolvido em tres etapas: 

1) Etapa de sondagem ou diagnostica - na qual realizamos a entrevista com os 
professores e observamos o planejamento e a pratica docente antes do curso de formacao; 

2) Etapa de intervencao ou formativa - na qual realizamos o Curso de formacao 
continuada sobre o ensino de escrita de generos textuais da esfera argumentativa; 

3) Etapa conclusiva - em que houve a construcao de sequencias didaticas por parte dos 
professores com a colaboracao dos pesquisadores, apos o curso de formacao continuada e 
realizamos uma sessao reflexiva sobre o Curso de formacao ofertado. 

Este estudo contempla e discute os resultados obtidos a partir das etapas 2 e 3, que 
correspondem ao Curso de Formacao ofertado pela pesquisadora aos docentes de Lingua 
Portuguesa da referida escola e as sequencias didaticas produzidas por eles com a nossa 
colaboracao. 
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desenvolvido dentre tantas capacidades as que dizem respeito ao senso critico e a 

argumentacao, visto que nao so se trata de uma exigencia do ENEM, mas tambem sao 

competencias essenciais para que o individuo formado possa exercer seus direitos como 

cidadao e agir criticamente sobre as questoes sociais. No entanto, o ensino da producao 

de generos argumentativos continua sendo uma preocupacao para os professores de 

Lingua Portuguesa e muitos recorrem a tecnicas artificials de organizacao de texto, que 

nao levam o aluno a refletir e a desenvolver um posicionamento critico sobre temas 

atuais. 

Desse modo, e fundamental que os professores do ensino medio consigam 

desenvolver praticas que proporcionem ao aluno condicoes de ler textos de natureza 

argumentativa e, consequentemente, realizar, com mais eficiencia, a persuasao pela 

palavra escrita atraves do planejamento de texto (delimitacao de tema, problema, 

hipoteses, tese) e a selecao de argumentos. 

Diante desse quadro, fica evidente a necessidade de uma formacao continuada que 

enfatize as praticas de ensino de escrita com base nos generos textuais e com o intuito 

de minimizar as dificuldades inerentes ao processo de didatizacao dos generos em sala 

de aula. Razao pela qual, ofertamos para os professores colaboradores da pesquisa um 

Curso de Formacao Continuada com o objetivo de subsidiar teorica e 

metodologicamente esses docentes para a pratica de ensino de escrita de generos na 

esfera do argumentar, bem como propusemos a construcao de sequencias didaticas, que 

privilegiassem as praticas sociais de uso efetivo da linguagem, baseado na producao de 

um dado genero textual dessa mesma esfera. 

Para conhecermos melhor os professores colaboradores da pesquisa, apresentaremos 

no quadro a seguir, um breve perfil de experiencia e formacao desses docentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROFESSORES FORMACAO TEMPO DE TURMAS E 

DOCENTE ATUACAO NA TURNOS EM 

ESCOLA QUE LECIONAM 

PI Graduacao em Letras-

Lingua Portugues e 

3 Anos e 7°ano do 

ensino 

Especial izacao fundamental; 

serie do ensino 

medio e EJA 
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Graduacao em Letras-

Lingua Portuguesa 

4 Anos 

Turno: tarde 

tarde e noite 

3
a serie do ensino 

medio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

Turnos: 

fundamental e 2
a e 

ano 

manna, 

ensino 

Quadro 1: Perfil dos professores participantes da pesquisa 

Os dados presentes no quadro acima foram gerados a partir da entrevista 

semiestruturada (apendice), na qual realizamos perguntas sobre o curso superior 

concluido pelos participantes, sobre os anos que atuavam como professor (a) na escola, 

e quais turmas lecionavam, entre outras. E como salientamos anteriormente, apenas PI 

e P2 conseguiram concluir as etapas da pesquisa, que serao explanadas no topico 

seguinte (2.3). 

Os demais professores colaboradores, por motivos diversos, como falta de tempo 

(tendo em vista que o curso de formacao se deu no 4° bimestre escolar do periodo letivo 

de 2016), saida da escola e desistencia nao participaram dos dois ultimos momentos da 

investigacao. Assim, tendo em vista os objetivos propostos nesse estudo, nos 

apropriaremos dos dados gerados a partir das producoes de sequencias didaticas por PI 

2.3. Procedimentos para geracao dos dados 

Na fase de geracao de dados, a investigacao organizou-se em tres etapas, 

conforme ja exposto. Contudo, o foco do presente estudo esta nas etapas realizadas 

entre julho a outubro de 2016, sendo esta azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etapa de intervencao ou format iva, na qual 

foram realizados os encontros do Curso de formacao continuada sobre o ensino de 

escrita de generos textuais da esfera argumentativa e a etapa conclusiva, na qual os 

professores colaboradores em parceria com os pesquisadores construiram sequencias 

didaticas com base nos generos da esfera argumentativa. 

Apos o curso de formacao continuada tambem realizamos uma sessao reflexiva 

em que os professores colaboradores fizeram uma avaliacao sobre o Curso de Formacao 

ofertado. 

eP2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sendo assim, detalharemos os instrumentos e tecnicas utilizadas nas duas etapas 

da pesquisa para a geracao dos dados, visando situar o encadeamento das acoes 

desenvolvidas. Foram utilizados nestas etapas 2 (dois) instrumentos e tecnicas de coleta 

de dados, os quais apresentaremos nos subtopicos seguintes, as anotacoes de campo e a 

sessao reflexiva. 

Alem disso, um outro instrumento utilizado na primeira etapa da pesquisa e que 

foi de suma importancia para a construcao do curso de formacao, foi a entrevista semi-

estruturada, visto que serviu como sondagem para compreendermos os conhecimentos 

previos e as dificuldades dos docentes colaboradores em desenvolver um trabalho com 

os generos da esfera argumentativa. Nesse sentido, explicaremos a relevancia de tal 

instrumento para o desenvolvimento da pesquisa no subtopico a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. A entrevista 

Para a primeira etapa, realizada no mes de maio de 2016, utilizamos a entrevista 

semiestruturada que consistiu em realizar perguntas referentes a formacao academica 

dos professores, a concepcao de generos e os instrumentos e metodologias utilizadas 

pelos docentes para trabalhar com os generos textuais da esfera do argumentar. 

Nossa escolha. em fazer esse tipo de entrevista, se deve ao fato de que, embora 

se planeje previamente alguns temas e questoes para serem discutidos na entrevista, 

estes nao sao introduzidos necessariamente do mesmo modo, seguindo uma ordem 

especifica e os entrevistados tambem nao estao limitados a responder da mesma 

maneira. E conforme explica Moreira e Caleffe (2006, p. 169) "o entrevistador e livre 

para deixar os entrevistados desenvolverem as questoes da maneira que eles quiserem", 

como tambem oferece a oportunidade para o entrevistador esclarecer qualquer tipo de 

resposta, quando achar necessario. 

Para Flick (2002) e mais provavel que os entrevistados se sintam mais a vontade 

para expressar seus pontos de vista em uma entrevista que possua um planejamento 

relativamente aberto, do que em uma entrevista padronizada ou em um questionario. A 

flexibilidade das perguntas e respostas possibilita uma maior interacao entre 

entrevistador e entrevistado, na medida em que favorece a exploracao de crencas, 

ideologias, bem como de saberes e de certas representacoes. 

Dessa forma, nesse processo investigativo as perguntas da entrevista 

funcionaram como um guia para os professores e estes puderam ao longo do processo 
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responder, indagar e esclarecer as duvidas sobre algumas questoes, como tambem a 

pesquisadora pode dialogar com os docentes e reformular perguntas para extrair novas 

informacoes sempre que necessario. 

As entrevistas foram realizadas na instituicao escolar locus da pesquisa, em dias 

e horarios marcados pelos docentes colaboradores, e foram gravadas em audio, 

conforme podemos verificar no quadro a seguir: 

PROFESSORES DATA E HORARIO DA DURA£AO DA 

ENTREVISTA ENTREVISTA 

PI 18/05/2016 -16h43min 09min49seg 

P2 18/05/2016-15h54min 09min53seg 

Quadro 2: Datas, horarios e duracao das entrevistas com os professores 

A partir desse quadro podemos observar que todos os docentes responderam as 

perguntas da entrevista de modo satisfatorio. Como um dos nossos objetivos com a 

entrevista era identificar quais as concepcoes de genero que os professores possuem e 

como estes planejam e trabalham com os generos da esfera argumentativa, entendemos 

que o uso desse instrumento foi de fundamental importancia para compreendermos o 

contexto de formacao docente, as praticas de ensino e principalmente as ideologias e 

saberes que estao implicados nas acoes do professor, bem como atraves da entrevista foi 

possivel dar voz aos sujeitos envolvidos, nos permitindo observar como estes enxergam 

a sua pratica enquanto docentes. 

No que se refere ao periodo do curso de formacao que aconteceu nos meses de 

Agosto a Setembro de 2016, foram feitas anotacoes de campo para registrar, opinioes, 

sugestoes, discussoes e algumas duvidas apresentadas pelos docentes colaboradores ao 

longo do processo de formacao. Estas anotacoes eram ora puramentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descritivas, ora 

analiticas, sendo estas, fruto de opinioes, interpretacoes, experiencias e reflexoes 

pessoais da pesquisadora. 
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2.3.2. ̂ 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sessao reflexiva 

A necessidade de realizar a sessao reflexiva se deu quando refletimos sobre a 

forma de termos um feedback dos resultados obtidos atraves do curso de formacao 

continuada, pois mesmo com a leitura e analise das sequencias didaticas elaborados 

pelos docentes no decorrer da formacao, sentimos que era necessario um momento de 

dialogo com esses professores para discutirmos os resultados da formacao e revisitar 

algumas concepcoes de genero, ensino de escrita dos generos da esfera argumentativa e 

de sequencia didatica que foram expostas por eles na etapa de sondagem atraves das 

entrevistas. 

Nesse sentido, nenhuma tecnica de coleta de dados se mostrou mais adequada do 

que a sessao reflexiva, ja que esta se configura como "um tipo de atividade voltada para 

a discussao de aulas organizadas em torno das quatro acoes do processo reflexivo: 

descrever, informar, confrontar e reconstruir" Smyth (1992, p. 295 apud LIBERALI, 

MAGALHAES; ROMERO, 2003, p. 58). Dessa forma, essa tecnica tern possibilitado 

um espaco para discussao que permite aos sujeitos participantes/professores que, de 

forma colaborativa, conversem, analisem e interpretem suas acoes/escolhas em sala de 

aula. 

A sessao reflexiva foi realizada na terceira etapa da pesquisa, em 25 de outubro 

de 2016, com a participacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI e P2, visto que foram os unicos que conseguiram 

concluir o curso de formacao e elaborar uma sequencia didatica para serem aplicadas 

em turmas do ensino medio nas quais lecionam. Esse momento de reflexao foi realizado 

nas dependencias da propria escola e teve duracao de cerca de vinte e dois minutos, 

gravados em forma de audio. 

Com o interesse de explorar o processo reflexivo na sessao realizada, pautamos 

nossa discussao nas acoes reflexivas apontadas por Smyth (1992) de descrever, 

informar, confrontar e reconstruir para elaborar os questionamentos que fomentaram a 

discussao. Assim, iniciamos a sessao reflexiva apresentando o objetivo de realiza-la, 

qual seja, discutir os resultados do Curso de formacao continuada "Generos textuais na 

esfera do argumentar: propostas tedrico-metodologicas para o ensino" e as 

implicacoes da formacao na pratica docente. 

Com isso, solicitamos aos professores que respondessem a alguns 

questionamentos sobre o curso de formacao continuada, em que foi possivel retomar e 

descrever algumas das acoes ou topicos abordados no curso que contribuiram para que 
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os docentes reavaliassem algumas de suas praticas de ensino; tambem questionamos 

sobre o uso de sequencias didaticas ser viavel ou nao na realidade deles (topico 

abordado no curso de formacao), permitindo aos docentes refletir sobre a acao de 

planejar, bem como desfazer equivocos relacionados a tal procedimento. Tambem 

retomamos alguns conceitos e perguntas da entrevista feita na primeira etapa da 

pesquisa e por fim refletimos sobre as possiveis (re) configuracoes da pratica docente 

apos a formacao. 

O uso dessa tecnica foi fundamental para compreendermos a relevancia da 

formacao continuada no processo de (re) construcao ou (re) configuracao da identidade 

e do agir docente. 

Assim, com as duas etapas de pesquisa ja delineadas, foi possivel construirmos o 

seguinte corpus de pesquisa a partir dos dados coletados: - duas entrevistas gravadas em 

audio; uma sessao reflexiva; anotacoes de campo e duas sequencias didaticas. Descritas 

as etapas da pesquisa e constituicao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de analise, apresentaremos na secao 2.4 

uma breve caracterizacao da proposta de intervencao com o Curso de formacao 

continuada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. O desenho do curso de formacao continuada 

O curso de formacao continuada intitulado "Generos textuais na esfera do 

argumentar: propostas teorico-metodologicas para o ensino" foi a etapa da pesquisa que 

consistiu na proposta de intervencao, e configurou-se como uma acao de formacao 

destinada aos professores de Lingua Portuguesa do Ensino Medio, da instituicao escolar 

locus da pesquisa. A formacao aconteceu durante o periodo de agosto a setembro de 

2016. sendo realizados cinco encontros, com duracao minima de tres horas cada 

encontro, totalizando uma carga horaria de quinze horas, voltadas para a discussao do 

ensino de producao escrita dos generos da esfera argumentativa e para a adocao e 

elaboracao de sequencias didaticas como uma alternativa metodologica que contribuem 

para o processo de didatizacao dos generos textuais. 

A seguir, trazemos um quadro com os conteudos gerais e atividades 

desenvolvidas em cada encontro do curso de formacao continuada. 

ACOES DA 

FORMACAO 

TEMAS/CONTEUDO 

PROGRAMATICO 

ATIVIDADES 

REALIZADAS 

Encontro com a direcao da 

escola e com os 

Divulgacao do curso e 

planejamento de datas, 

Reuniao com a direcao 

escolar e com os 
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professores colaboradores 

da pesquisa. 

horario e local. professores colaboradores 

para divulgar o curso de 

formacao continuada e 

discutir a disponibilidade 

de sala na escola, datas e 

horarios junto aos 

docentes. 

Encontro de formacao 1-

09/08/ 2016 

Proposta e objetivos do 

curso de formacao e as 

nocoes teoricas de genero. 

- Apresentacao da proposta 

e dos objetivos do curso de 

formacao continuada; 

Aplicacao de um 

questionario de sondagem 

com perguntas sobre a 

nocao de generos e de 

sequencia didatica; 

- Discussao sobre a nocao 

teorica sobre generos na 

perspectiva discursiva/ 

dialogica; do ISD e dos 

estudos de Marcuschi. 

Encontro de formacao 2-

23/08/2016 

Generos textuais e ensino e 

as diferencas entre 

tipologia e genero textual 

DiscussSo sobre a 

problematica do ensino de 

producao escrita a partir 

dos generos textuais; 

- Debate sobre a distincao 

entre genero e tipologia 

textual e sobre a proposta 

de producao textual do 

EN EM. 

Encontro de formacao 3-

30/08/2016 

As Sequencias didaticas 

como proposta 

metodologica para o ensino 

da producao de generos 

textuais. 

- Apresentacao do modelo 

teorico- metodologico de 

Sequencia Didatica, 

proposto pelo grupo de 

Genebra, bem como das 

adaptacoes feitas por 

teoricos brasileiros; 

- Proposta de elaboracao de 

Sequencias Didaticas para 

serem produzidas e 

aplicadas pelos professores 

colaboradores em suas 

turmas de ensino medio. 

As Sequencias didaticas 

como proposta 

metodologica para o ensino 

da producao de generos 

textuais. 

- Apresentacao do modelo 

teorico- metodologico de 

Sequencia Didatica, 

proposto pelo grupo de 

Genebra, bem como das 

adaptacoes feitas por 

teoricos brasileiros; 

- Proposta de elaboracao de 

Sequencias Didaticas para 

serem produzidas e 

aplicadas pelos professores 

colaboradores em suas 

turmas de ensino medio. 

As Sequencias didaticas 

como proposta 

metodologica para o ensino 

da producao de generos 

textuais. 

- Apresentacao do modelo 

teorico- metodologico de 

Sequencia Didatica, 

proposto pelo grupo de 

Genebra, bem como das 

adaptacoes feitas por 

teoricos brasileiros; 

- Proposta de elaboracao de 

Sequencias Didaticas para 

serem produzidas e 

aplicadas pelos professores 

colaboradores em suas 

turmas de ensino medio. 

Encontro de formacao 4-

06/09/2016 

Generos textuais da esfera 

argumentativa e as 

capacidades de linguagem 

Discussao sobre as 

dimensoes ensinaveis do 

genero textual e das 

capacidades de linguagem; 
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Apresentacao de 

sequencias didatica com 

foco na producao escrita de 

generos da esfera 

argumentativa; 

- Momento de colaboracao, 

disponibilizado aos 

professores para apresentar 

suas propostas de 

sequencias didaticas e 

compartilhar suas duvidas 

e experiencias ao 

desenvolver atividades. 

Encontro de formacao 5- O trabalho com os generos - Discussao sobre os 

13/09/2016 da esfera argumentativa: aspectos ensinaveis dos 

desenvolvendo a generos da esfera 

argumentatividade. argumentativa; 

Apresentacao de 

atividades que abordam as 

estrategias argumentativas; 

- Proposta de atividade: os 

professores devem pensar e 

planejar modulos de 

atividades que abordem 

aspectos referentes ao 

desenvolvimento da 

argumentacao no texto do 

aluno; 

- Sintese e avaliacao dos 

professores sobre o curso de 

formacao continuada. 

Quadro 3: Os encontros da formacao continuada 

O curso de formacao foi delineado pela pesquisadora/ministrante em 

colaboracao com a orientadora da pesquisa, e contou com a participacao efetiva de 

apenas dois dos cinco professores de Lingua Portuguesa que lecionavam no Ensino 

Medio na Instituicao de ensino locus da pesquisa. As discussoes foram mediadas pela 

pesquisadora na propria instituicao escolar, contando com o apoio da direcao escolar no 

provimento de sala e instrumentos midiaticos. 

Ao planejarmos o curso de formacao, buscamos estabelecer um dialogo entre as 

teorias de genero e a pratica, atraves das nossas experiencias pessoais e as dos 
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professores na atuacao em sala de aula. Segundo Bronckart (2004a apud MACHADO, 

2009, p. 49) "as pesquisas devem ser 'praticas', no sentido que elas devem se voltar 

para problemas concretos da vida humana, buscando analisar, compreender e 

transformar situacoes problematicas, assumindo-se, portanto, que se trata de fazer uma 

ciencia de intervencao". 

Assim, a cada encontro alem do conteudo teorico eram abordados tambem 

aspectos referentes a propria pratica docente. Isso nos possibilitou momentos relevantes 

de discussao sobre as dificuldades e a importancia de desenvolver uma metodologia 

como a sequencia didatica, para o trabalho com os generos textuais, bem como em 

esclarecer alguns equivocos relacionados a tal procedimento. Esses momentos de 

discussao e reflexao sobre a pratica foram registrados em anotacoes de campo. 

Desse modo, nosso objetivo principal com o curso de formacao foi o de 

subsidiar teorica e metodologicamente professores do Ensino Medio para a pratica de 

ensino de escrita de generos na esfera do argumentar. A partir disso, especificamos os 

seguintes objetivos para serem alcancados em cada encontro do curso de formacao 

como acompanhamos no quadro apresentado acima: i . Discutir as nocoes teoricas sobre 

generos textuais; i i . Refletir sobre a problematica do ensino de escrita de generos 

textuais argumentativos e i i i . Produzir uma Sequencia Didatica com base nos generos 

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

Esse ultimo objetivo especifico, que corresponde a etapa conclusiva da pesquisa, 

foi a culminancia do curso de formacao, que consistiu na elaboracao de sequencias 

didaticas por parte dos professores com a colaboracao da pesquisadora. Foram 

elaboradas duas sequencias didaticas pelos professores colaboradoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PI e P2) que 

serao descritas no primeiro topico de analise. 

2.5. Categorias de analise 

Nossas categorias de analise estao fundamentadas nas contribuicoes do quadro 

teorico do ISD para analise do trabalho com os generos textuais, com o intuito de nos 

debrucarmos sobre o planejamento didatico dos professores no ensino da producao 

escrita dos generos da esfera argumentativa. Nesse contexto, os dados foram 

selecionados a partir dos seguintes criterios: o trabalho com as capacidades de 

linguagem dos generos textuais e as contribuicoes do curso de formacao continuada no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aprimoramento do planejamento didatico dos docentes, definindo-se assim as categorias 

de analise: 

> Descricao e analise das sequencias didaticas com foco nas capacidades de 

linguagem no ensino de escrita dos generos na esfera do argumentar. 

> Reflexos do curso de formacao no planejamento docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1. Descricao e analise das sequencias didaticas com foco nas capacidades de 

linguagem no ensino de escrita dos generos na esfera do argumentar: 

Entendendo que o planejamento didatico e um texto do entorno-precedente do 

agir, que define e organiza as acoes do docente (BRONCKART, 2008), pretendemos 

com essa segunda categoria analisar os textos escritos pelos docentes, referentes ao 

planejamento de atividades sobre o ensino de escrita de generos da esfera 

argumentativa. 

Assim, tomamos como referenda para a construcao dessa categoria as 

sequencias didaticas elaboradas pelos docentes colaboradores da pesquisa, para serem 

aplicadas em turmas do ensino medio, em contexto de formacao. 

2.5.2. Reflexos do curso de formacao no planejamento docente. 

Tendo em vista a relevancia da formacao continuada para o aprimoramento da 

pratica docente, nesta secao da analise, atentaremos para os aspectos abordados no curso 

de formacao continuada que influenciaram as acoes dos docentes na construcao do 

planejamento. Assim, nos reportaremos a sessao reflexiva, mediante a qual foi feita 

pelos professores uma avaliacao do curso ofertado, e a trechos das entrevistas realizadas 

com os professores antes do curso de formacao, com o intuito de sonda-los sobre os 

conhecimentos previos que eles tinham a respeito das concepcoes de genero, os 

instrumentos didaticos que utilizavam para preparar as aulas e possiveis dificuldades no 

trabalho com os generos textuais da esfera argumentativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO HI 

O trabalho com as capacidades de linguagem em sequencias didaticas de generos 

da esfera do argumentar e as contribuicoes do curso de formacao continuada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo e dedicado a nossa leitura e compreensao dos dados, conforme as 

categorias previamente apresentadas no capitulo metodologico (Descricao e analise das 

sequencias didaticas com foco nas praticas de ensino de escrita dos generos na esfera do 

argumentar e Reflexos do curso de formacao no planejamento docente). Assim, antes de 

descrevermos as categorias de analise, e importante lembrar os objetivos tracados neste 

estudo, uma vez que almejamos atingi-los atraves da analise dos dados, a saber: 1) 

Descrever sequencias didaticas produzidas no curso de formacao continuada pelos 

docentes com base nos generos da ordem do argumentar; 2) Analisar as sequencias 

didaticas, atentando para as capacidades de linguagem que subjazem as atividades 

propostas nestas sequencias; 3) Discutir os resultados obtidos no curso de formacao 

continuada no que diz respeito ao planejamento e elaboracao de materials didaticos. 

Para tanto, definimos as duas categorias de analise, que se encontram divididas em duas 

secoes. 

3.1. Descricao e analise das sequencias didaticas com foco nas capacidades de 

linguagem no ensino de escrita dos generos na esfera do argumentar 

Conforme evidenciamos no primeiro capitulo desse estudo, as sequencias didaticas 

tern se constituido como um dos principals instrumentos para o processo de 

transposicao didatica dos mais diversos generos de texto para a sala de aula, por 

auxiliarem na sistematizacao e na organizacao do ensino-aprendizagem destes generos. 

Contudo, tal ferramenta didatica proposta pelo ISD, ainda e pouco utilizada por 

professores. Algumas das possiveis justificativas para isso devem-se a 

instrumentalizacao insuficiente que os docentes tern em sua formacao inicial para 

aplicarem a metodologia em sala de aula, ou a falta de tempo para planejarem e 

executarem uma sequencia didatica, tendo em vista o grande numero de turmas e o 

extenso conteudo do qual os docentes precisam abordar no decorrer do ano letivo. 

Diante do exposto, ofertamos um curso de formacao continuada para professores do 

ensino medio com o intuito de subsidia-los na elaboracao dos proprios materials zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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didaticos. E nesse contexto que esta secao traz a sistematizacao da analise de duas 

sequencias didaticas que apresentam como principal traco comum o fato de terem sido 

desenvolvidas no contexto do curso de formacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Generos textuais na esfera do 

argumentar: propostas teorico-metodologicas para o ensino ", para serem aplicadas nas 

turmas de ensino medio dos professores participantes da formacao. Dessa forma, as 

sequencias foram planejadas pelos professores participanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PI e P2) com a 

colaboracao da pesquisadora. O quadro abaixo demonstra, de modo geral, como essas 

sequencias se organizam: 

COLABORADORES TURMA/ OBJETIVOS ATIVIDADES A 

GENERO SEREM 
TEXTUAL DESENVOLVIDAS 

PI 2° ano (Ensino - Reconhecer as Modulos de atividades: 

Medio)- Artigo de caracteristicas 

opiniao inerentes ao Modulo 1: 
genero "artigo de Apresentacao da 
opiniao": situacao inicial — 
estrutura, suporte atividades de 
e linguagem; reconhecimento do 
- Desenvolver a genero textual; 
habilidade de - Modulo 2: Producao 
argumentar dos inicial- Proposta de 
discentes; producao textual de 

Analisar OS um artigo de opiniao 

recursos para ser publicado no 
linguisticos que grupo do Facebook da 

contribuem para a escola; 
organizacao da Modulo 3: 
argumentacao no Reconhecimento do 

"artigo de contexto de producao e 
opiniao"; circulacSlo do genero-

; - Produzir um Atividade de leitura do 
texto pertencente genero textual artigo 

ao genero "artigo de opiniao; 
de opiniao". Modulo 4: 

Infraestrutura geral do 
artigo de opiniao-
abordagem dos 

aspectos estruturais 
caracteristicos do 
genero; 

Modulo 5: 
Argumentacao e tipos 

de argumento-
explicacao dos tipos de 

argumentos, atraves da 
exposicao de slides; 
- Modulo 6: Atividade 
para o 

desenvolvimento da 
argumentacao; 
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P2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ano (Ensino 
Medio) - Editorial/ 
Carta ao leitor 

Nao especificados 

- Modulo 7: 

Os operadores 
argumentativos- estudo 
dos principals 
operadores 
argumentativos, 
seguido de atividades; 
- Modulo 8: A 
producao final — 
proposta de producao 
de um artigo de 

para ser 
no jornal 
cidade de 

opiniao 
publicado 
online da 
Fagundes; 
- Modulo 9: A 
reescrita do texto-
proposta de auto-
avaliacao, atraves de 
uma lista de controle, 
com mediacao do 
professor. 

Situacao inicial: 
atividades de leitura e 
reconhecimento do 
genero e do suporte 
jornal; 

- Producao inicial: 
Proposta de producao 
textual de um editorial 
para ser publicado no 
jornal da cidade de 
Fagundes; 

- Modulo 1: Tematica: 
i Os perigos da festa 
junina- atividades de 
leitura sobre a tematica 
para reconhecimento 
de aspectos como: o 
publico alvo, objetivo 
do texto, contexto de 
producao; 

- Modulo 2: 
Apresentar exemplos 
de introducao em 
editorials e atividade 

| de reescrita da 
introducao dos textos 
dos alunos; 

- Modulo 3: 
Apresentar diferentes 
formas de desenvolver 
o editorial a partir 
exemplos; atividade de 
reescrita dos textos 
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visando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 

aperfeicoamento e 

form u I acao de 

argumentos e 
estrategias 

argumentativas e 
compreensao de 
aspectos do verbo 
proprios do Editorial; 

Modulo 4: 
Apresentar tipos de 
conclusao do editorial 
a partir exemplos; 
proposta de Reescrita, 
visando o 
aperfeicoamento e 
formulacao da 
conclusao do texto. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4: sintese das sequencias didaticas 

O quadro acima apresenta uma sintese das sequencias didaticas
3 elaboradas 

pelos docentes no curso de formacao para serem aplicadas em turmas de 2° ano do 

ensino medio, nas quais os professores lecionam. Como nao foi possivel acompanhar o 

desenvolvimento das atividades propostas nas sequencias no ano letivo de 2016, tendo 

em vista que o final do curso de formacao coincidiu com o ultimo bimestre do referido 

ano, as sequencias de atividades foram planejadas para serem aplicadas no ano letivo de 

2017 e estao sujeitas a alteracoes de acordo com as necessidades apresentadas pelos 

discentes. Assim, o que analisamos na presente investigacao foram a organizacao dos 

modulos e o planejamento das atividades, bem como as capacidades de linguagem 

mobilizadas atraves do planejamento das atividades de leitura e escrita dos generos da 

esfera argumentativa. 

Ao observarmos o quadro apresentado, percebemos algumas semelhancas e 

diferencas nas SD descritas, bem como reflexos do curso de formacao continuada na 

elaboracao dos modulos, como evidenciaremos a seguir. Os fatores de semelhanca 

dizem respeito a serie/ ano a qual se destinam os planejamentos, ambos para turmas de 

2° ano do ensino medio, tal escolha pode ter sido feita de modo aleatorio pelos 

docentes, entretanto, nos chamou a atencao, pois e geralmente nessa serie em que os 

diversos generos da esfera do argumentar sao mais explorados, visto que no 1° ano 

5

 As sequencias didaticas analisadas nesse trabalho correspondem a primeira versao feita para o 
curso de formacao. Apos os professores nos disponibilizarem esse material, fizemos algumas 
observacoes e sugestoes como forma de contribuicao para o aprimoramento das sequencias. 
Assim, tais sequencias didaticas estao passiveis de modificacoes no processo de aplicacao das 
mesmas. 
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costuma-se introduzir o trabalho com esses generos ainda de forma preliminar, ja no 3° 

ano do ensino medio o foco tern sido, na maioria das vezes para o estudo do texto 

dissertativo argumentativo. Assim, justifica-se a opcao em se desenvolver um trabalho 

mais efetivo com os generos da esfera do argumentar em turmas de 2° ano. 

Outro fator, que identificamos de semelhanca, corresponde a primeira parte das 

sequencias ou ao primeiro modulo, que ambos professores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI e P2, dedicam a 

atividades de leitura e reconhecimento dos generos, conforme destacamos a seguir: 

Exemplo 1: 

PI- Modulo 1: Apresentacao da situacao inicial - atividades de 
reconhecimento do genero textual; 
P2- Situacao inicial: atividades de leitura e reconhecimento do 
genero e do suporte jornal; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Fragmentos extraidos das sequencias didaticas dos docentes) 

Esse modulo de atividades, destinado ao reconhecimento do genero, foi um dos 

topicos discutidos no curso de formacao continuada, em que tomamos como base para a 

discussao sobre sequencia didatica o modelo adaptado proposto por Costa-Hubes e 

Simioni (2009) o qual sugere o acrescimo do modulo de reconhecimento do genero 

antes da producao inicial, que envolve atividades de leitura e reconhecimento do genero 

textual a ser produzido, fornecendo subsidios para que os alunos cumpram a tarefa de 

escrita que vira a seguir. 

Tambem observamos nas SD analisadas outro aspecto que foi igualmente 

discutido no curso de formacao e que, da mesma forma que o modulo anterior, e 

proposto no modelo de sequencia didatica apresentado por Costa-Hubes e Simioni (op. 

cit), que corresponde ao modulo 2 de PI e a producao inicial de P2, como verificamos 

no exemplo abaixo: 

Exemplo 2: 

Pl-M6dulo 2: Producao inicial- Proposta de producao textual de um 
artigo de opiniao para ser publicado no grupo do Facebook da escola; 
P2-Producao inicial: Proposta de producao textual de um editorial 
para ser publicado no jornal da cidade de Fagundes. 

(Fragmentos extraidos das sequencias didaticas dos docentes) 

A producao inicial e uma das etapas propostas no modelo de sequencia didatica 

desenvolvido por Schneuwly e Dolz (2004), etapa que tern por objetivo fazer um 

diagnostico dos conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre o genero a partir da 1° 
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versao do seu texto, conforme expomos no primeiro capitulo. Contudo, o que Costa-

Hubes e Simioni acrescentam e o modulo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circulacdo do genero, sendo o momento 

em que se garante a efetivacao do uso real da linguagem, este modulo deve estar 

interligado ao de apresentacao da situacao comunicativa, isto e, a proposta de producao 

do texto, visto que e a partir dai que se define o genero, o publico, o tema e o meio em 

que o texto ira circular. E como observamos no exemplozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 acima, ambos os professores 

tiveram a preocupacao em expor para os alunos o meio de comunicacao ou suporte no 

qual os textos iriam circular, que na proposta de PI e no grupo do facebook da escola e 

na de P2 e no jornal da cidade de Fagundes. 

Alem desses aspectos semelhantes que ja apontamos anteriormente. ainda 

observamos que PI e P2 apresentam em suas sequencias modulos com atividades que 

trabalham a argumentacao e as estrategias argumentativas (PI- Modulo 5 e 6; P2-

Modulo 3), topicos que tambem foram abordados no curso de formacao, mediante o 

qual orientamos a planejarem atividades para desenvolver a capacidade argumentativa 

dos alunos. 

Em se tratando dos aspectos diferentes encontrados nas SD, evidenciamos a 

exposicao dos objetivos, que como podemos verificar no quadro 6, apenas PI 

demonstra claramente os objetivos que pretende alcancar com a sequencia didatica, que 

consistem em reconhecer as caracteristicas do genero, desenvolver as habilidades 

argumentativas dos alunos, analisar recursos linguisticos que contribuem para a 

construcao do genero e por fim produzir o genero. E por meio desses objetivos tracados 

que o docente podera organizar os modulos e as atividades de modo que atendam aos 

mesmos. Sem ter esses objetivos claros, como verificamos em P2 o planejamento das 

acoes e atividades torna-se mais complexo e por vezes pode deixar o trabalho com o 

genero textual confuso, como veremos mais detalhadamente nas subcategorias a seguir, 

destinadas a analisar as capacidades de linguagem nas sequencias didaticas. 

No entanto, mesmo P2 nao especificando de inicio seus objetivos, observamos 

no decorrer da SD (ver anexo), que o mesmo utiliza verbos no infinitivo para descrever 

as acoes que serao realizadas em cada modulo, como podemos verificar no exemplo 

abaixo: 

Exemplo 3: 
P2- Modulo 1: 
Tematica: Os perigos da festa junina. 
Recursos didaticos necessarios: Material xerocopiado; pincel; quadro 
branco. 
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• Elencar elementos como o publico alvo, objetivo do texto, contexto de 
producao; 

• Ler textos sobre o tema; 

• Produzir a primeira versao coletivamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Fragmentos extraidos da sequencia didatica do docente) 

Esse contexto nos indica que o docente na tentativa de sintetizar as acoes e 

atividades que serao realizadas no modulo acaba utilizando os verbos no infinitivo 

como uma forma de especificar os objetivos da atividade proposta. Contudo, nao deixa 

evidente a finalidade da SD. Esta ausencia de objetivos tambem traz implicacoes para o 

resultado final da sequencia, visto que nao ha um parametro para ser seguido e avaliado 

no decorrer das atividades. 

Por ultimo, outro aspecto diferente que evidenciamos nas SD, corresponde a 

organizacao dos modulos, que na sequencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI, estes sao ordenados de acordo com a 

capacidade de linguagem a ser trabalhada e com o conteudo que corresponda a essa 

capacidade, ja na sequencia de P2, os modulos sao organizados a partir da estrutura do 

texto que se divide em: introducao, desenvolvimento e conclusao. Assim, em cada 

modulo o docente aborda aspectos relativos as capacidades de linguagem de forma mais 

geral. 

No que diz respeito as capacidades de linguagem: capacidade de acao, 

capacidade discursiva e capacidade linguistico-discursiva, analisamos nas 

subcategorias a seguir a forma como as sequencias didaticas dos docentes abrangem tais 

capacidades e se estao sendo exploradas de forma suficiente para a producao do genero 

textual. 

3.1.1. Capacidade de acao 

Dentre as capacidades de linguagem requeridas aos alunos para a producao 

textual de determinado genero em uma dada situacao de comunicacao, esta a 

capacidade de acao, que conforme vimos no primeiro capitulo e responsavel pela 

representacao do contexto de producao textual, essa capacidade possibilita ao agente 

produtor do texto adaptar-se a situacao comunicativa, considerando fatores como: o 

publico leitor, a finalidade do texto, o meio de circulacao e o tema a ser abordado. 

Nessa perspectiva, verificamos que as duas sequencias didaticas apresentam 

modulos de atividades destinadas a desenvolver a capacidade de acao. Observemos o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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quadro a seguir com os modulos da sequencia didatica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI que contemplam o 

trabalho com a capacidade de acao: 

Professor Genero textual Modulo- Atividade 
P I Artigo de opiniao MODULO 1 -

Apresentacao da situacao inicial 
Ativacao 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. [...] 

MODULO 2 - Producao inicial 
De acordo com o que discutimos em sala de aula escreva a 
primeira versao de um artigo de opiniao, expressando seu 
posicionamento sobre o seguinte tema: o uso diario das 
redes sociais: necessidade ou vicio? Ao produzir seu 
texto lembre-se de que ele sera divulgado no grupo 
(facebook) da escola, tendo como publico alvo os outros 
alunos, os professores, os pais de alunos e demais 
funcionarios da instituicao escolar. 

MODULO 3 - 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 compreenderem as condicoes de 
producao. [...] 

Quadro 5: Atividades para o desenvolvimento da capacidade de acao da SD de PI 

Podemos notar que PI inicia o primeiro contato dos alunos com o genero a ser 

produzido a partir da leitura de exemplares do mesmo, bem como faz a analise do texto 

lido (conforme veremos no exemplo a seguir), possibilitando que os discentes facam 

inferencias sobre as caracteristicas recorrentes no genero, como tambem em relacao a 

finalidade e ao contexto de producao e circulacao. Nos dois modulos (1 e 3) da 

sequencia de PI sao desenvolvidas atividades que envolvem perguntas relacionadas a 

compreensao dos aspectos sociocomunicativos do genero textual artigo de opiniao, 

verificados no exemplo abaixo: 

Exemplo 4: 
PI-Modulo 1-
Apos a leitura (do texto "A tecnologia e as relacoes humanas", de 
Nilva Michelon) serao feitos os seguintes questionamentos: 

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

2- De que maneira a autora aborda o tema fazendo uma descricao, 
narracao, exposicao, argumentacao, injuncao...? 
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3- Em quais generos textuais podemos encontrar a tipologia que voce 
identificou no texto lido? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 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? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Atividade extraida do modulo 1 da sequencia didatica de PI) 

As questoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exemplo 4 (1, 2, 3, 4) fazem uma abordagem progressiva em 

relacao aos conhecimentos previos sobre a tipologia textual e, mais especificamente, 

sobre o genero artigo de opiniao. Dessa forma, ao responder as tres primeiras questoes o 

aluno tera uma gama de informacoes que atendem aos aspectos observados no texto, 

porem, na quarta questao, a partir das respostas direcionadas dos alunos, tem-se a 

resposta do genero a qual pertence o texto lido. Partindo disso, iniciam-se as perguntas 

que correspondem a verificacao do sentido global do texto (5 e 6) e que tambem 

auxiliam na compreensao dos aspectos caracteristicos do genero, como a defesa de uma 

opiniao e a utilizacao de argumentos que a justifiquem. 

Em seguida, estao dispostas as questoes referentes ao contexto de producao e 

circulacao do genero ( 7, 8, 9, 10, 11), atraves desses questionamentos os discentes 

poderao entender a funcao sociocomunicativa do genero artigo de opiniao. Assim, de 

acordo com Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) essa abordagem do contexto de producao 

e circulacao do genero esta representado pela capacidade de acao. 

O modulo 2 destinado a producao inicial do artigo de opiniao apresenta uma 

proposta de producao bem contextualizada que atenta para aspectos importantes na 

atividade de construcao do texto, a exemplo das condicoes de producao textual. Atraves 

dessa proposta, destacamos tres aspectos importantes que em toda a atividade de escrita, 

segundo Dolz e Schneuwly (2004), apoiando-se na perspectiva bakhtiniana, sao 

considerados dimensoes essenciais e funcionam como os parametros para se definir um 

genero textual, tais como os conteudos que se tornam diziveis por meio do genero, 

identificado na proposta de producao inicial atraves do tema fornecido "o uso diario das 

redes sociais: necessidade ou vicio?", a estrutura comunicativa, que seguira a 

estrutura do artigo de opiniao, ou seja, a organizacao geral do texto deve obedecer aos 

padroes pertencentes a este genero, que estao disponiveis em circulacao social. 
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O outro aspecto que diz respeito aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA configuracoes especificas das unidades 

linguisticas, visto que para o aluno escrever determinado genero, este tera que adequar 

a linguagem, para atender a necessidade e especificidade do texto e, principalmente, 

levar em consideracao o seu publico leitor, que nesse contexto seria a propria 

comunidade escolar. Para tanto, a linguagem precisa ser objetiva, clara e acessivel a esta 

classe de leitores, visto que o texto tera como suporte o grupo do facebook da escola. 

Alem desse primeiro contato com o genero e com sua funcao comunicativa, 

atraves da atividade de leitura no primeiro modulo e da proposta de producao inicial do 

genero, o colaborador PI ainda organizou um outro modulo em sua SD, que vem logo 

apos a producao inicial, para trabalhar atividades que envolvem a capacidade de acao. 

Nesta etapa PI propoe uma atividade semelhante a do primeiro modulo, que envolve a 

leitura de um artigo de opiniao sobre o mesmo tema "Vicio em redes sociais" de um 

colunista do Portal Informatica e Tecnologia. 

E em seguida, propoe questoes semelhantes a da atividade anterior, que 

correspondem as questoes (1, 8, 9, 10, 11) do modulo 1, para que os alunos com base 

nos conhecimentos ja adquiridos facam um levantamento dessas informacoes a partir da 

analse do texto lido. A essas questoes que sao semelhantes, na atividade do terceiro 

modulo, acrescentam-se perguntas mais especificas que revelam outros aspectos 

revelantes para a construcao do genero que serao estudados posteriormente nos 

modulos. Vejamos as questoes no exemplo que se segue: 

Exemplo 5: 
PI- Modulo 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 
5- O autor do texto se posiciona acerca do tema abordado? 
6- De que maneira o autor justifica seu posicionamento no texto? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

(Fragmento de atividade extraida do modulo 3 da sequencia didatica 
de PI). 

As tres ultimas questoes da atividade (5, 6, e 7), proposta no modulo 3, remetem 

a outra capacidade, a linguistico-discursiva, visto que as questoes 5 e 6 estao 

relacionadas a estrategias que o produtor do texto utiliza para abordar o tema, que no 

caso especifico do artigo de opiniao, as questoes levarao os alunos a compreenderem a 

relevencia de selecionar argumentos concistentes que embasem a posicao defendida 

pelo autor do texto. 
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Ja a formulacao da questao 7, que esta mais direcionada para a identificacao de 

aspectos linguisticos como o lexico e/ou operadores argumentativos, nos sinaliza para 

uma possivel dificuldade que os alunos possam apresentar na interpretacao da pergunta, 

o que demandaria uma explicacao maior por parte do docente em relacao ao que e 

pretendido para o aluno identificar no texto. Nesse sentido, e importante que ao elaborar 

as questoes que servirao de base para a exploracao das capacidades de linguagem o 

professor atente para o nivel das questoes para que estas atendam ao trabalho que se 

pretende desenvolver com os alunos. 

Nesse modulo alem da atividade de leitura e reconhecimento do contexto de 

producao e circulacao do genero poderiam ter sido feitas atividades que contempiassem 

a pesquisa do genero em suportes como jornais e revistas e questoes de analise 

linguistica do genero em estudo, recorrendo aos modelos que ja circulam socialmente 

(COSTA-HUBES E SIMIONI, 2014). 

A seguir passemos a analisar as atividades desenvolvidas para o trabalho com a 

capacidade de acao na sequencia didatica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2, expostas no quadro abaixo: 

Professor Genero textual Modulo- Atividade 

P2 Editorial (Carta ao leitor) Sitiiavao inicial: 

Leitura de uma noticia e editorial para observar a 

relacao entre eles, conteudo, possiveis leitores, 

suporte e objetivo. 

- Leitura dos textos "Temporada de festas juninas 

comeca amanha" e o editorial "Frutos do Sao 

Joao" para entender a posi9ao do jornal sobre o 

tema abordado na noticia por meio de atividades; 

- Identificar o fato que provocou a necessidade de 

producao do editorial; 

- Apontar os dados (argumentos), retirados da 

noticia, utilizados pelo editorial; 

- Compreender o jornal como suporte de textos de 

opiniao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 

I'nuluciio inicial 

A cultura das festas juninas e importante na 

construcao da identidade e tradicao do povo 

nordestino. Mas com os festejos juninos vem os 

perigos oferecidos por produtos utilizados para 

completar a diversao da populacao. Suponha que 

voce e um articulista do jornal de Fagundes e foi 

incumbido de escrever um Editorial para a noticia 

•'Numero de acidentes provocados por fogos de 
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artiflcio triplica no mes de junho", expressando a 

opiniao do jornal acerca das medidas necessarias 

para diminuir o numero de acidentes com o uso de 

fogos de artificios de forma indevida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ModulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 

Tematica: Os perigos da festa junina. 

Recursos didaticos necessarios: Material 

xerocopiado; pincel; quadro branco. 

• Elencar elementos como o publico alvo, 

objetivo do texto, contexto de producao; 

• Ler textos sobre o tema; 

Produzir a primeira versao coletivamente. 

Quadro 6: Atividades para o desenvolvimento da capacidade de acao da SD de P2 

Ao analisarmos o quadro acima, vemos que o primeiro aspecto proposto pela SD 

de P2 foi a situacao inicial, que se caracteriza como o momento em que o professor 

descreve com detalhes, aos alunos, um problema de comunicacao a ser solucionado 

atraves da producao oral ou escrita que sera realizada por eles, especificando a situacao 

de comunicacao que sera efetivada atraves de determinado genero, a finalidade da 

producao e o publico alvo (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004). 

Contudo, na situacao exposta por P2, percebemos que antes de se esclarecer a 

situacao de comunicacao, o docente faz um trabalho de reconhecimento do genero, 

propondo uma atividade de leitura de uma noticia e um editorial, ambos da esfera 

jornalistica. Entendemos que se trata de uma atividade comparativa em que os alunos 

deverao estabelecer uma relacao de aspectos semelhantes e diferentes entre os generos. 

Tal atividade tambem permitira ao aluno perceber caracteristicas do genero editorial, 

como a exposicao de uma opiniao, a utilizacao de argumentos, a funcao do genero, entre 

outros aspectos. 

Nesta atividade de leitura o colaborador P2 propoe abordar atraves da leitura dos 

textos aspectos como o conteudo, possiveis leitores, suporte e objetivo do texto, fatores 

que envolvem o contexto de producao do genero e que sao determinantes na capacidade 

de acao. Ainda neste modulo o docente sugere um trabalho de compreensao do jornal 

como um suporte de textos de opiniao, porem nao explicita a forma como essa atividade 

sera desenvolvida, assim como nao indica de que maneira ira abordar aspectos como o 

conteudo, o suporte, leitores e a finalidade do texto. 

A explicitacao dos procedimentos que serao adotados na atividade, bem como a 

preparacao de roteiros de perguntas, auxiliam no melhor encaminhamento do trabalho 

de estudo do genero, visto que norteiam as discussoes em sala de aula. Nesta primeira 
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fase da sequenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2 ainda aborda aspectos relativos a outras capacidades de linguagem 

que serao analisados mais a frente. 

Ainda nessa primeira parte da SD observarmos que ha uma quebra no 

paralelismo sintatico, isto e, nao ha coordena9ao entre os elementos gramaticais que 

compoem as orienta9oes das atividades, visto que ora P2 inicia com o substantivo 

"leitura", ora com o verbo no infinitivo "apontar", "compreender". Dessa maneira, a 

constru9ao desses enunciados nos denota para orienta9oes direcionadas tanto para 

professor e alunos, como no caso da leitura de textos que sera feita por todos, quanto 

para a presen9a de uma orienta9ao mais pontual para direcionar o trabalho do docente, 

que e o caso do uso do verbo "apontar", que nesse contexto sera uma a9ao realizada 

pelo proprio professor. 

Neste direcionamento que ora e feito para o docente, ora para os alunos, 

evidenciado nas sequencias didaticas de P I e P2, no que se refere as propostas de 

produ9ao inicial, encontramos nas duas SD uma orienta9ao totalmente voltada para o 

aluno, ja em outras atividades de ambas as sequencias encontramos orienta9oes voltadas 

ao docente para o encaminhamento das atividades. Isto nos sinaliza para uma 

incompreensao no processo de organiza9ao das sequencias que se constituem como um 

planejamento do professor para orientar o trabalho com determinado genero textual. 

Apos a atividade de leitura e reconhecimento do genero editorial, e proposta a 

atividade de produ9ao inicial que assim como na primeira SD analisada tambem foi 

contextualiza, de modo satisfatorio, a situa9ao de comunica9ao a ser efetiva, 

apresentando todos os aspectos tidos como essenciais para a constru9ao do texto, tais 

como o genero (editorial), o conteudo tematico (expressar a opiniao do jornal acerca das 

medidas necessarias para diminuir o numero de acidentes com o uso de fogos de 

artificios de forma indevida), o suporte (o jornal da cidade de Fagundes). Neste caso, o 

docente propoe uma escrita simulada, em que os alunos devem supor que o editorial 

sera publico no jornal, e de forma implicita tambem se estabelece o publico leitor do 

editorial (os leitores do jornal e cidadaos da cidade). Esses aspectos contribuem de 

forma significativa para a produ9ao do genero, dado que aquele a quern me dirijo - o 

destinatario - e quern vai determinar o conteudo, a forma e o estilo do que vou enunciar. 

Ainda referente a essa capacidade de a9ao, o primeiro modulo planejado por P2 

em sua sequencia, que segue a produ9ao da primeira versao do texto, possui aspectos 

que indicam o trabalho com a capacidade de a9ao. Entretanto, notamos certa incoerencia 

na organiza9ao dos modulos, posto que alem de nao explicitar os procedimentos a 
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serem adotados nas atividades, nao ha um direcionamento maior quanto ao conteudo 

que sera priorizado em cada modulo, acabando por sugerir atividades diversas que 

exploram todas as capacidades de linguagem. Tal fato pode implicar na superficialidade 

do trabalho com o genero, visto que ao abordar varios conteudos em um unico modulo, 

corre-se o risco de nao aprofundar o conhecimento em nenhum deles. 

Nesse contexto, o modulo 1 sugere elencar elementos do contexto de producao 

do genero, possivelmente atraves da leitura de textos sobre o tema "os perigos das festas 

juninas", como indica o proprio modulo, sem apresentar maiores informacoes sobre a 

atividade e ainda propoe a producao de uma primeira versao coletivamente, sem 

tambem deixar claro a finalidade e a organizacao dessa atividade. 

Por fim, percebemos que apesar de explorar de forma parcial a capacidade de 

acao, o colaboradorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2 propoe atividades em sua SD que envolvem essa capacidade, 

assim como P I a aborda de modo satisfatorio, logo, ambos consideraram a importancia 

de se trabalhar nao so aspectos estruturais do genero, como tambem levar os alunos a 

refletirem sobre a funcao sociocomunicativa destes. Em consonancia com esta forma de 

considerar o genero, encontra-se o pensamento de Bronckart (1999) ao esclarecer que 

para conhecer um determinado genero de texto tambem e preciso conhecer suas 

condicoes de uso e sua adequacao as caracteristicas do contexto social. 

Da mesma forma que foi considerada a capacidade de acao nas sequencias 

didaticas de ambos os professores, tambem verificamos a presenca de atividades que 

englobam a capacidade discursiva, como evidenciaremos na subcategoria a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2. Capacidade discursiva 

A capacidade discursiva esta relacionada a infraestrutura geral do texto: 

tipologia textual, piano textual global, estrutura e sequencias textuais. (DOLZ, 

PASQUIER E BRONCKART, 1993). Assim como na capacidade de acao, tambem foi 

possivel verificarmos que ambas as sequencias didaticas sugerem modulos que abordam 

a capacidade discursiva, focando no aspecto estrutural dos generos. O quadro abaixo 

nos mostra os modulos de atividades desenvolvidos na SD de P I para se trabalhar com 

essa capacidade discursiva: 
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Professor Genero textual Modulo- Atividade 

P I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArtigo de opiniao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, —  " • ' - , i  

MODULO 4 - Infraestrutura geral do artigo de 

opiniao 

Retomar os artigos de opiniao trabalhados anteriormente 

e explorar oralmente os aspectos referentes a estrutura 

desse genero, tais como: a situacao-problema, a 

discussao e a solucao-avaliacao, explicando que o artigo 

de opiniao nao possue uma estrutura fixa e que nem 

todos artigos apresentam uma solucao 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 tema discutido ao longo do artigo? 

MODULO 5 - Argumen t acao e tipos de argumento 

Estudo da argumenta9ao e dos tipos de argumento, 

inicialmente serao lan9ados 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 crian9a 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 situa96es do cotidiano das pessoas. 

MODULO 6 - Atividade para o desenvolvimento da 

argumenta^ao 

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 propagandas que demonstrem as vantagens de 

comprar esse produto. Apos a produ9ao escrita os alunos 

deverao fazer a apresenta9§o oral para tentar convencer a 

turma a comprar o produto. 

Quadro 7: Atividades para o desenvolvimento da capacidade discursiva da SD de PI 

Observamos atraves do quadro acima que PI se mostra bastante coerente na 

organiza9ao dos modulos e na escolha das atividades, trabalhando o conhecimento do 

genero de forma gradativa e pontual. Nesse sentido, apos trabalhar a fun9ao 

comunicativa do genero artigo de opiniao e seu contexto de produ9ao e circula9ao, o 

docente propoe em sua SD fazer um estudo mais apurado dos aspectos estruturais do 

genero. Anteriormente, vimos em outros modulos atividades com questoes relacionadas 
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a forma como o texto se organiza e as tipologias predominantes no texto (como as 

questoes 2 e 3 do exemplo 4), contudo, de modo bastante preliminar. 

E no modulo 4, destinado ao estudo da infraestrutura geral do genero, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI 

propoe atividade de retomada dos textos lidos, para trabalhar a estrutura do artigo de 

opiniao, composta pela "situacao-problema, discussao e solucao-avaliacao". Algo que 

nos chama a atencao nesta proposta e o fato de que o docente explicita nesse trabalho 

mais tecnico a variabilidade do genero, que nao possui um padrao unico de formas, mas 

caracteristicas recorrentes. Tal concepcao tambem tern reflexos do curso de formacao, 

em que discutiu-se os aspectos problematicos do trabalho com o genero a partir dos 

postulados de Miranda (2015). 

Dessa forma, ao apresentar diversos exemplares do mesmo genero textual, 

possibilita-se aos alunos compreenderem que os generos se adequam as caracteristicas 

do contexto social de uso (BRONCKART 1999). Finalizando o modulo, o colaborador 

PI tambem sugere alguns questionamentos relacionados aos aspectos estrutural e 

composicional do texto, tais como "Quais sao as questoes que os autores discutem na 

situacao-problema?" (introducao) "Na discussao quais sao os pontos abordados pelos 

autores?" (desenvolvimento) "Qual e a solucao-avaliacao proposta pelos autores? Eles 

apresentam uma solucao ou apenas retomam o tema discutido ao longo do artigo?" 

(conclusao), para que os alunos a partir do que ja entendem do genero facam uma 

atividade de identificacao desses aspectos nos textos ja lidos em sala de aula e consigam 

reconhecer os elementos estaveis do artigo de opiniao. 

Em seguida, observamos nos modulos 5 e 6 que o foco esta no trabalho com a 

argumentacao, algo que tambem orientamos aos docentes no curso de formacao, pensar 

e planejar atividades que envolvessem o desenvolvimento da capacidade argumentativa 

dos alunos. Assim, no quinto modulo, P I sugere explanar o conteudo sobre os tipos de 

argumentos, atraves da exposicao de slides, para mostrar a definicao e exemplos de cada 

um dentro de diferentes textos. Nesse contexto, tal modulo compoe o quadro das 

capacidades discursivas por centrar o trabalho com a tipologia argumentativa, visto que 

o que se pretende com o modulo e expor os tipos de argumentos para que os alunos 

tenham conhecimento de quais argumentos podem utilizar na construcao do texto. 

Ainda referente a capacidade discursiva insere-se o modulo 6 por tambem propor 

atividade em que o foco e o desenvolvimento da capacidade argumentativa do aluno, 

atraves de estrategias que facilitem a argumentacao. 
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A seguir analisemos os modulos de atividades apresentados porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2 para 

desenvolver a capacidade discursiva. 

Professor Genero textual Modulo- Atividade 

P2 Editorial (Carta ao leitor) Modulo 2: [...] 

- Apresentar tipos de introducao do editorial a 

partir exemplos; 

- Verificar o tipo de introducao utilizado nos 

textos dos alunos; 

Reescrever a introdu9ao visando o 

aperfei9oamento e formula9ao da tese a ser 

defendida; 

- Adequar a linguagem ao publico alvo. 

- Conhecer e utilizar conhecimentos gramaticais 

(operadores argumentativos) na constru9ao do 

texto; 

Modulo 3: [...] 

- Apresentar diferentes formas de desenvolver o 

editorial a partir exemplos; 

- Identificar e aperfei9oar os argumentos utilizados 

nos textos dos alunos por meio de bilhetes: 

- Reescrever os textos visando o aperfei9oamento 

e formula9ao de argumentos e estrategias 

argumentativas; 

- Adequar a linguagem ao publico alvo; 

- Conhecer e utilizar conhecimentos linguisticos 

(operadores argumentativos) na constru9ao de 

sentidos e efeitos de sentidos no texto; 

- Compreender aspectos do verbo proprios do 

Editorial. 

Modulo 4: |...| 

- Apresentar tipos de conclusao do editorial a 

partir exemplos; 

- Identificar e aperfei9oar os argumentos utilizados 

nos textos dos alunos por meio de bilhetes: 

- Reescrever os textos visando o aperfei9oamento 

e formula9ao da conclusao do texto; 

- Adequar a linguagem ao publico alvo; 

- Conhecer e utilizar conhecimentos linguisticos 

(operadores argumentativos) na constru9ao de 

sentidos e efeitos de sentidos no texto; 

- Compreender aspectos do verbo proprios do 

Editorial. 

Quadro 8: Atividades para o desenvolvimento da capacidade discursiva da SD de P2 

Conforme verificamos na SD de P2, os modulo 2, 3, e 4 agregam as capacidades 

discursiva, no que se refere ao estudo de aspectos estruturais do genero e linguistico-

discursivas simultaneamente, ao se trabalhar tambem com os aspectos linguisticos 

implicados na constru9ao textual. No que diz respeito a capacidade discursiva, notamos 
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que o foco do docente e trabalhar com aspectos estritamente estruturais do texto, 

propondo em cada modulo trabalhar a construcao do texto por etapas que consistem em 

introducao (modulo 2), desenvolvimento (modulo 3) e conclusao (modulo 4). Nos tres 

modulos, o docente sugere apresentar modelos de introducao, desenvolvimento e 

conclusao do editorial, consecutivamente, sem explicitar de que forma o trabalho sera 

realizado, em seguida tambem propoe que apos esse estudo os alunos facam a reescrita 

da parte do texto que foi trabalhada no modulo. 

Tal procedimento nos indica que a preocupacao esta centrada na forma do texto. 

Isso tambem sinaliza para uma intencao que o professor tern de ajudar o aluno a 

compreender como ocorre o processo de producao de cada etapa textual. Contudo, essa 

intencao pode levar o aluno a entender a construcao do genero como uma formula 

padronizada ou uma reproducao de receitas, em que seguindo as orientacoes de cada 

etapa de construcao do texto chegara ao resultado desejado, sem compreender. por 

exemplo, que o genero se adequa ao contexto comunicativo em que foi produzido. 

(BRONCKART 1999). 

Ainda no terceiro modulo em que se propoe trabalhar o desenvolvimento do 

editorial, o docente situa que ira abordar as estrategias argumentativas, para que os 

alunos procedam a reescrita, fazendo o aperfeicoamento e formulacao dos argumentos 

no desenvolvimento dos textos. A abordagem desse conteudo provavelmente sera feita 

no proprio texto do aluno, visto que o docente propoe aperfeicoar os argumentos dos 

discentes atraves de bilhetes. A escrita de bilhetes nos textos do aluno e uma forma 

bastante produtiva de orientacao para a reescrita, pois neles o professor pode fornecer 

sugestoes e explicacoes para a melhoria do texto do discente, possibilitando o dialogo 

com o mesmo. E conforme explicam Goncalves e Bazarim (2009, p. 11), os bilhetes 

contribuem para "uma compreensao mais refinada do genero ensinado e ajudam a 

promover mudancas automotivadas, uma vez que lancam o olhar do aprendiz sobre o 

proprio texto". 

Dessa forma, fazemos apenas uma ressalva nessa abordagem do professor, pois, 

a nosso ver, uma forma mais produtiva de abordar as estrategias argumentativas, seria 

expor para todos os alunos como elas funcionam e se organizam dentro do texto. 

Por conseguinte, compreendemos que em ambas as SD encontramos atividades 

que envolvem o estudo da infraestrutura textual e, consequentemente, desenvolvem a 

capacidade discursiva. A sequencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI apresenta modulos que nao so focalizam a 

estrutura textual, que envolvem os aspectos composicionais do genero, como tambem 
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trabalha modulos para desenvolver a capacidade argumentativa no texto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ja a SD de P2 

centraliza-se na forma do texto, propondo atividades que desenvolvam cada etapa da 

construcao textual (introducao. desenvolvimento e conclusao). 

Isso nos leva a refletir para a forma como o proprio docente concebe a nocao de 

texto e genero textual, que reflete diretamente na metodologia adotada para o trabalho 

com o genero em sala de aula. Logo, se o docente entende o genero como um padrao de 

formas, corre o risco de deixar de lado aspectos fundamentals para a construcao dos 

generos textuais - o contexto comunicativo. E esse contexto, isto e, a situacao de 

producao e recepcao do genero que ira determinar a forma como se portara a escrita do 

texto. Assim, entender a construcao do texto de forma isolada, ou por partes, sem levar 

em consideracao as condicoes de producao e uma tarefa quase impossivel e dificil de se 

executar. 

A ultima das capacidades de linguagem analisadas nas sequencias didaticas, 

capacidade linguistico-discursiva, assim como as outras capacidades, tambem foi 

encontrada em modulos desenvolvidos pelos docentes, como podemos observar na 

subcategoria que se segue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3. Capacidade linguistico-discursiva 

A capacidade linguistico-discursiva e representada pelos mecanismos de 

textualizacao (conexao, coesao nominal e coesao verbal) e mecanismos enunciativos 

(gerenciamento de vozes e modalizacoes), as escolhas lexicais tambem constituem esse 

nivel. (DOLZ, PASQUIER E BRONCKART, op. cit). Como ja abordamos, foram 

evidenciadas nas duas sequencias didaticas modulos de atividades que envolvem a 

capacidade linguistico-discursiva, sobretudo, no que se refere aos mecanismos de 

textual izacao. O quadro a seguir nos mostra os modulos de atividades desenvolvidos na 

SD de PI para se trabalhar com a capacidade linguistico-discursiva: 
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Professor Genero textual Modulo- Atividade 

P I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArtigo de opiniao MODULO 7 - Os operadores argumentativos 

Estudo dos principals operadores argumentativos atraves 

da explicacao 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 construcao de sentido dos textos. 

Atividade sobre operadores argumentativos de Koch, 

Boff e Marinello (p. 108-109, 2011). Em seguida sera 

realizada a socializacao da atividade para que os alunos 

possam discutir sobre o uso dos operadores 

argumentativos, bem como possam observar a mudanca 

de sentido do texto em virtude de se utilizar um operador 

diferente. 

Quadro 9: Atividades para o desenvolvimento da capacidade linguistico-discursiva da SD de PI 

No modulo 7 destinado ao estudo dos operadores argumentativos o docente (PI) 

se dispoe a apresentar o quadro proposto por Koch, Boff e Marinello (2011)
6

 que aborda 

os tipos de operadores argumentativos e seus conectivos, bem como sugere algumas 

atividades de estudo dos textos que envolvem o uso desses operadores. A selecao de 

outros materials de consulta para a realizacao do planejamento, e vista por nos como 

algo positivo, pois demonstra que o livro didatico nao e o unico suporte utilizado pelo 

professor na construcao de suas aulas. Contudo, ressaltamos que tambem e fundamental 

que o docente tenha autonomia para elaborar suas proprias atividades, e para que isso 

aconteca tambem se faz necessario que o professor possua a instrumental izacao 

necessaria para isso. 

O trabalho com os operadores argumentativos permitira que os alunos 

compreendam que para o texto esta bem organizado e coerente, e fundamental que haja 

uma boa articulacao entre as ideias do texto, como tambem possibilitara a compreensao 

de que a escolha adequada do lexico fortalece a argumentatividade no texto. Dessa 

forma, e essencial que o trabalho com o genero considere tambem os aspectos 

linguisticos. 

Na sequencia didatica de P2, de acordo com o que ja explicitamos no topico 

anterior (3.1.2), encontramos tres modulos (2, 3, e 4) que abordam os aspectos 

referentes a capacidade linguistico-discursiva, como verifica-se no quadro 8. Ao final de 

6 O livro tambem foi uma indicacao do curso de formacao, assim como, outras leituras que 

sugerem atividades, sequencias e modelos didaticos com os generos da esfera argumentativa. 

Nosso intuito, com essas indicacoes era subsidiar os professores com diversos materials de 

pesquisa para que eles pudessem elaborar seus planejamentos didaticos e construir suas proprias 

atividades. 
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cada modulo, o docente propoe abordar os operadores argumentativos, que sao 

essenciais na construcao do texto. Entretanto, nao deixa claro qual sera o tratamento 

dado ao estudo desses operadores, nem as atividades que serao trabalhadas. Contudo, e 

importante salientar o carater positivo de se planejar atividades que envoivam tais 

aspectos linguisticos, o que demonstra uma preocupacao por parte do docente em 

mostrar a relevancia desses elementos ligados a coesao para a construcao textual. 

Alem do trabalho com os operadores argumentativos, o docente propoe no 

modulo 3 "Compreender aspectos do verbo proprios do Editorial"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Fragmento extraido 

do modulo 3, no quadro 8). Percebemos a partir da analise desse fragmento que a 

composicao do enunciado denota uma acao, um objetivo destinado ao aluno e nao uma 

orientacao para o professor desenvolver a atividade que envolve o conteudo. Esse 

mesmo estilo de enunciado permeia toda a sequencia didatica e dificulta a compreensao 

dos modulos, por deixar em aberto os procedimentos e as atividades a serem 

desenvolvidas. 

Assim, mesmo situando os conteudos a serem abordados nos modulos, nao 

conseguimos identificar por quais meios os mesmos serao trabalhados. Um outro fator 

que nos chamou a atencao e que nesses tres modulos (2, 3 e 4; quadro 8), os conteudos 

referentes aos aspectos linguisticos, aparecem no final do modulo, apos a atividade de 

reescrita das partes do texto. Algo que tambem contestamos, visto que esse 

conhecimento e fundamental para a construcao textual e, sendo assim, deveria ser 

trabalhado antes da reescrita para que os alunos consigam observar esses aspectos como 

operadores argumentativos e os verbos no proprio texto. 

Visto isso, ressaltamos que ambos os professores se preocuparam em 

desenvolver modulos que trabalhem a capacidade linguitico-discursiva, e mesmo que de 

forma pouco esclarecedora como no caso de P2, evidenciamos que ambos 

compreendem a importancia de se desenvolver um trabalho que integre leitura, escrita e 

analise linguistica, partindo do estudo das capacidades de linguagem no genero textual. 

Tambem e importante destacar que o trabalho com essa ultima capacidade de 

linguagem, nao e uma tarefa facil e tern sido alvo de muitos estudos e cursos de 

formacao com o intuito de instrumentalizar os docentes para a construcao de sequencias 

didaticas. 

Por ultimo, salientamos que na SD de PI ainda ha o desenvolvimento de dois 

modulos (8 e 9), um destinado a producao final e o outro a reescrita. Neste modulo 

destinado a producao final, o docente elabora uma proposta semelhante a apresentada na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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producao inicial (Quadro 7- Modulo 2), modificando somente o publico alvo que passou 

a ser o jornal da cidade. A ressalva que fazemos a estes dois ultimos modulos e que nao 

houve uma continuidade da atividade de producao proposta inicialmente, o que nos 

indica uma falta de compreensao de todas as etapas que envolvem uma sequencia 

didatica, tendo em vista que a producao final deveria ser a reescrita da producao inicial 

do genero textual trabalhado. 

Ja na SD de P2, evidenciamos que a reescrita dos textos dos alunos (producao 

inicial) acontece de forma gradativa, na medida em que o docente trabalha as etapas da 

construcao textual (introducao, desenvolvimento e conclusao) nos modulos de forma 

consecutiva. Essa atividade conforme ja esclarecemos pode levar os alunos a 

entenderem a construcao do genero como uma receita a ser seguida. 

Encerrando a discussao, observamos que as duas sequencias didaticas 

consideraram o trabalho com as capacidades de linguagem na elaboracao dos modulos, 

o que representa um avanco no planejamento dos docentes, pois estes compreenderam 

que o trabalho com os generos perpassa nao apenas por conhecimentos estruturais, mas 

tambem por conhecimentos linguisticos e que envolvem o contexto de producao e 

circulacao do genero. 

Nesse sentido, o curso de formacao continuada trouxe algumas contribuicoes no 

que se refere a compreensao das etapas do procedimento sequencia didatica e das 

dimensoes ensinaveis do genero que envolvem as capacidades de linguagem, como 

podemos observar no topico a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Reflexos do curso de formacao no planejamento docente 

O curso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formacao continuada denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Generos textuais na esfera do 

argumentar: propostas metodologicas para o ensino ", consistiu na nossa proposta de 

intervencao e colaboracao aos professores. Nesse sentido, conseguimos construir, 

atraves do curso ministrado aos docentes do ensino medio de uma escola publica do 

municipio de Fagundes- PB, um espaco nao apenas para a discussao de teorias, mas 

tambem para a reflexao e analise das praticas de sala de aula, que envolvem o trabalho 

com os generos da esfera argumentativa. 

A construcao de um ambiente aberto para o dialogo contribuiu para fazer com 

que os professores compartilhassem suas experiencias e para as negociacoes entre 

professores e pesquisadora no que se refere as reformulacoes feitas ao longo do 
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processo de construcao das sequencias didaticas. Nessa perspectiva, compactuamos do 

mesmo pensamento de Magalhaes (2002) ao afirmar que a interacao entre pesquisador-

professor pode contribuir para minimizar descompassos entre a meta pretendida e o 

trabalho efetivamente realizado, atraves de negociacoes que se voltam a reconstrucao da 

pratica do professor. E de acordo com o que observaremos nos topicos seguintes, a 

proposta de intervencao, atraves do curso de formacao, possibilitou a reconstrucao de 

praticas antigas dos professores - o planejamento. 

Assim, faremos, neste topico, uma breve discussao sobre os reflexos do curso de 

formacao continuada na pratica dos professores, isto e, na construcao do planejamento 

de suas aulas. Para tanto, utilizamos a sessao reflexiva que foi realizada logo apos o 

termino do Curso, especificamente no dia 25 de outubro de 2016 e teve duracao de 22 

minutos e 41 segundos. 

A sessao foi realizada antes mesmo que os docentes finalizassem suas 

sequencias didaticas e nos disponibilizassem esse material. Nosso objetivo com a sessao 

reflexiva foi discutir os resultados do curso de formacao continuada e as implicacoes na 

pratica docente, tendo em vista que nos nao observariamos a atuacao dos docentes em 

sala de aula, acreditamos que a sessao reflexiva se tornou o procedimento mais 

adequado para conseguirmos, atraves desse momento de discussao com os professores, 

ter o feedback do curso. 

Tambem utilizamos na analise dos resultados do curso de formacao fragmentos 

das entrevistas, que foram realizadas com os docentes colaboradores da pesquisa antes 

do Curso, como explicamos anteriormente no capitulo metodologico, pois nos permitira 

ter uma maior dimensao das influencias do Curso de formacao, comparando algumas 

respostas antes e apos a formacao. 

Visto isso, analisamos nas subcategorias os resultados do curso de formacao 

continuada nas acoes de planejamento dos docentes a partir das respostas ofertadas 

pelos mesmos nos dois momentos: entrevista e sessao reflexiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1. O conhecimento acerca do trabalho com as sequencias didaticas 

E sabido que as discussoes sobre o trabalho com os generos textuais em sala de 

aula atraves de sequencias didaticas sao relativamente novas, surgiram no Brasil a partir 

de 2004, com a publicacao dos postulados de Dolz, Noverraz e Schneuwly, trazendo 

contribuicoes significativas a didatica dos generos. E embora ja se tenha produzido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tantos trabalhos, pesquisas, simposios na area, bem como grande parte dos cursos de 

Letras ja tenham incluido em seus curriculos disciplinas que abordem o trabalho com as 

sequencias didaticas, ainda e perceptivel a dificuldade de muitos professores em aplicar 

essa metodologia na pratica. Pois o que percebemos e que nao apenas professores que 

tenham uma formacao mais antiga possuem essa dificuldade, mas os recem-formados 

tambem passam pelo mesmo obstaculo. 

Isso advem de muitos fatores que nao pretendemos discorrer com maior 

profundidade aqui, mas a nivel de esclarecimento sao: os curriculos escolares e o 

modelo de avaliacao atual das escolas brasileiras que nao facilitam o trabalho com essa 

metodologia, a falta de tempo para o planejamento, a carencia de instrumental izacao 

necessaria para a compreensao do procedimento, a incompreensao de aspectos relativos 

ao procedimento metodologico, visto que a teoria e relativamente nova e passa por 

modificacoes e transformacoes constantes para se adaptar a realidade das escolas 

brasileiras, dentre outros fatores que tambem foram apontados pelos docentes da 

formacao no decorrer do curso. 

Nesse contexto, o curso de formacao continuada surgiu como iniciativa para 

auxiliar os docentes na compreensao de aspectos relativos ao conceito e a aplicabilidade 

de sequencias didaticas. Tendo em vista que, por estarmos proximos a realidade dos 

professores da escola
7

, conseguimos entender as dificuldades apresentadas pelos 

docentes e colaborar de modo mais factual com estes professores na (re)construcao dos 

planejamentos. 

E como podemos verificar no excerto a seguir, o Curso na visao dos professores 

contribuiu para a ampliacao do conhecimento sobre sequencia didatica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exemplo 6: 

P I - O curso de formacao, ele contribui muito, assim por que a gente 

vem da formacao, ne? Vem da graduacao em que a gente tern contato 

com essas teorias de genero, com sequencia didatica, mas a gente nao 

teve tanto aprofundamento, entao foi/ assim o curso, ele veio pra 

especificar mais de que maneira exatamente a gente poderia utilizar as 

teorias de genero e o procedimento de sequencia didatica em sala de 

aula. Entao contribuiu muito nesse sentido da gente levar realmente 

pra nossa pratica cotidiana, agora que nos ja somos formados. /.../ 

7 Lembremos que antes do curso de formacao, observamos aulas, fizemos entrevistas, 

analisamos os planejamentos dos professores. Essa fase de observacao foi descrita na pesquisa 

de mestrado que ja mencionamos anteriormente no capitulo de analise. 
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P2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /.../ vamos dizer que de certa forma lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ((Universidade)) eu 

comecei um um..trabalho, ne? E aqui foi ampliado, ne? Foi ampliado, 

mas essa questao de se trabalhar a gramatica, fazer analise linguistica 

por meio da sistematizacao das sequencias didaticas, entao e.. foi ...foi 

bem proveitoso pra mim com relacao a isso. /.../ {Fragmentos 

extraidos da sessao reflexiva) 

Nos dizeres de PI e P2 notamos que ambos os professores entraram em contato 

com as teorias sobre o estudo dos generos a partir do procedimento sequencia didatica, 

em suas formacoes iniciais. Contudo, o Curso ampliou esse conhecimento na medida 

em que aproximou mais o conhecimento adquirido da pratica de sala de aula, conforme 

explicita PI "contribuiu muito nesse sentido da gente levar realmente pra nossa pratica 

cotidiana, agora que nos ja somos formados". Tal afirmacao vem comprovar o que ja 

enunciamos anteriormente. que a nossa proximidade com a realidade dos docentes, na 

escola, possibilitou que fornecessemos encaminhamentos atraves do curso de formacao 

que se encaixassem mais na realidade dos professores. 

Os professores tiveram contato com outros modelos de sequencia didatica, como 

o apresentado por Costa-Hubes e Simioni (2014), que propoem um modelo de 

sequencia didatica adaptado a realidade da organizacao curricular brasileira e assim. 

puderam perceber que a sequencia didatica, mesmo possuindo uma estrutura pre-

estabelecida, e feita para ser adaptada ao contexto de ensino que se apresenta, visto que 

os modulos sao construidos com base nas dificuldades apresentadas pelos educandos. 

A fala de P2 tambem evidencia outro aspecto problematizador, o qual diz respeito 

ao trabalho com a analise linguistica "Foi ampliado, mas essa questao de se trabalhar a 

gramatica, fazer analise linguistica por meio da sistematizacao das sequencias 

didaticas". Logo, apesar dos professores ja terem conhecimento de que o ensino de 

gramatica deve partir dos textos, da necessidade que se apresenta a cada genero textual 

produzido, ainda ha uma lacuna na compreensao do modo como o docente abordara o 

conteudo. Assim, as discussoes sobre a construcao de modelos didaticos com base nas 

capacidades de linguagem para se definir os aspectos a serem ensinados em cada genero 

textual sao a base para a elaboracao das SD (MIRANDA, 2015). 

Em concordancia com o que foi dito, tambem encontramos indicios atraves da 

fala de P I , que nos revelam a expansao do conhecimento sobre o trabalho com os 

generos em sala de aula "e ai isso ((o curso de formacao)) veio dar essa capacidade, 

ampliar essa nossa capacidade de saber utilizar esses generos pra se trabalhar os 
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diferentes aspectos da lingua portuguesa".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O dizer do docente nos sinaliza para a 

instrumentalizacao que, algumas vezes, falta ao docente. 

Ha a incompreensao dos aspectos que devemos focar no estudo dos generos 

textuais, visto que o conteudo revela-se bastante amplo. Devemos considerar nesse 

estudo os aspectos estruturais, linguisticos e os que estao relacionados a funcionalidade 

dos generos, isto e, ao seu contexto de producao e circulacao. 

Assim, atraves da construcao ou do embasamento em modelos didaticos que 

consideram as dimensoes ensinaveis do genero, o professor consegue restringir os 

conteudos a serem abordados e direcionar sua pratica para atender as necessidades dos 

alunos dentro das possibilidades apresentadas para o trabalho com o genero. Nesse 

sentido, compreendemos que mesmo tendo adquirido esse conhecimento na formacao 

inicial, o docente, na maioria das vezes, ainda possui pouca experiencia para 

desenvolver o trabalho com sequencias didaticas e essa imaturidade, muitas vezes, 

torna-se determinante para o abandono do trabalho com este instrumento pedagogico. 

Esse contexto nos foi apresentado no momento inicial da pesquisa, pois quando 

fizemos a nossa sondagem atraves da entrevista, pudemos observar as dificuldades ou 

carencias que os professores apresentavam com maior frequencia no processo de 

didatizacao dos generos textuais argumentativos. Ambos os professores evidenciaram a 

necessidade de se apresentar metodos e atividades que os auxiliassem no trabalho com 

os generos. Vejamos o exemplo a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exemplo 7: 

PI- /.../ a gente puder ver atividades que levassem o aluno a ver essa 

maneira de se colocar no texto, de se colocar o seu posicionamento 

sem ser tao pessoal na linguagem. E tambem e.. da gente ver tambem 

outros meios de se trabalhar essa argumentacao com eles, de que 

outras maneiras a gente poderia desenvolver a argumentacao do 

aluno? como e que a gente poderia contribuir para que ele desenvolva 

a argumentacao? 

P2- /.../ acredito que deveria ser trabalhado um pouco, essa questao 

das metodologias e..a forma como deveria ser abordado o texto, o que 

deveria ser abordar no texto, ne? Eu acho que deveria ser um pouco 

isso ai. (Fragmentos extraidos das entrevistas) 

O discurso de PI evidencia uma preocupacao quanto a pratica efetiva em sala de 

aula, de modo que auxilie o aluno a melhorar seu empenho na escrita do texto "como e 
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que a gente poderia contribuir para que ele desenvolva a argumentacao?".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ha explicito 

nessa fala a inquietacao quanto ao desenvolvimento de atividades. 

Essa preocupacao apresentada pelo docente nos indica que este possui restricoes 

quanto ao desenvolvimento de atividades e/ou pouca experiencia quanto a elaboracao 

dessas atividades. Verificamos, em outro trecho da entrevista quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P I fala dos 

instrumentos utilizados pelo docente para preparar as aulas, "A.. Maioria das atividades, 

elas sao baseadas no livro didatico e.. Eu tambem consul to muito a internet. Entao, 

geralmente gira em torno disso livro didatico e pesquisas na internet". Isso se justifica 

tambem pelo fato de ser o material didatico um dos unicos instrumentos de apoio para a 

abordagem do genero textual, pois conforme afirma o proprio docente e o material que 

aluno e professor tern acesso. 

Contudo, o que o docente desconhece e que ha uma gama de atividades que este 

pode desenvolver sem precisar recorrer ao livro didatico como pesquisas, debates, bem 

como atividades de interpretacao que podem ser elaboradas pelo docente, utilizando os 

textos que estao disponibilizados no proprio material didatico. Assim, faz-se necessario 

que ao professor tambem sejam dadas as orientacoes e oportunidades para que ele 

desenvolva seu proprio material didatico, aproveitando tambem o material que ja tern 

disponivel, sem tornar este o unico instrumento de consulta. 

O mesmo aspecto de instrumentalizacao e evidenciado no dizer de P2 "acredito 

que deveria ser trabalhado um pouco, essa questao das metodologias e..a forma como 

deveria ser abordado o texto, o que deveria ser abordar no texto?". Tambem 

percebemos na fala de P2 que o mesmo se preocupa com os procedimentos a serem 

adotados e com os conteudos a serem trabalhados, pois como ja salientamos 

anteriormente, trata-se de um conteudo extenso e antes de trabalhar com o genero em 

sala de aula, o docente precisa fazer uma selecao de quais desses conteudos serao mais 

apropriados e contribuirao mais para o estudo do genero. 

Essas preocupacoes nos revelam que os docentes conhecem a teoria, mas 

possuem pouco conhecimento sobre a pratica, sobre o saber proceder. E neste sentido, 

compreendemos que o Curso de formacao trouxe contribuicoes para a formacao docente 

em relacao ao trabalho com os generos, ainda que parcialmente, visto que e na pratica 

de sala de aula que as acoes planejadas se concretizam. 

Nessa perspectiva, abordaremos a seguir os aspectos apresentados pelos 

docentes sobre as dificuldades apontadas na elaboracao e aplicacao das sequencias 
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didaticas em sala de aula e a viabilidade desse procedimento para o trabalho com os 

generos textuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2. 0 trabalho com as sequencias didaticas e vidvel? 

E notorio que as sequencias didaticas se constituem como um instrumento 

metodologico fundamental para o trabalho efetivo com a linguagem, por meio da 

apropriacao dos generos textuais. Justamente pelo fato de o professor poder organizar 

suas atividades e acoes em sala de aula de forma sistematica, considerando os aspectos 

composicionais do genero: conteudo, forma e linguagem (DOLZ, E SCHNEUWLY, 

2004). 

Desse modo, a partir da organizacao das etapas que compoem a SD, que ja 

enunciamos no capitulo teorico, o docente pode fazer uma selecao apurada dos 

principals aspectos e/ou conteudos a serem trabalhados em cada genero, que envolvam 

os diferentes aspectos composicionais e a partir dessa selecao eleger e preparar uma 

gama de atividades que comtemplem de forma significativa o conteudo proposto. 

Nesse sentido, trabalhamos com os docentes do Curso de formacao continuada 

diferentes alternativas para se desenvolver uma SD e efetivar o uso da linguagem por 

meio do estudo, producao e analise de um genero. Nosso objetivo nao era apenas 

apresentar modelos prontos do instrumento para que os professores pudessem se 

espelhar e produzirem o seu proprio, mas, sobretudo, nossa intencao foi fomentar os 

docentes para fazerem uma selecao consciente de materials didaticos, como tambem 

organizarem as aulas para o estudo de um genero de modo que contemple os diferentes 

aspectos que o compoem, sem se preocupar com a quantidade, mas principalmente com 

a qualidade do trabalho com os textos. 

Visto isso, questionamos aos docentes participates da formacao na sessao 

reflexiva se os mesmos consideravam viavel o trabalho com sequencias didaticas diante 

da realidade que se apresenta para eles no contexto escolar e de sala de aula (apendice). 

Obtivemos as seguintes respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exemplo 8: 

PI- eu tambem acho que seja bem viavel esse trabalho com sequencia 

didatica, apesar de ate entao, eu achar que era um trabalho um tanto 

dificil de se realizar em sala de aula. So que ao longo do curso que a 

gente foi percebendo que algumas coisas, por exemplo, o trabalho 
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com o livro didatico, em poder utiliza-lo, por exemplo, pa/para o texto 

ne? Utilizar os textos que tern nesse livro didatico e com esse proprio 

texto a gente pode construir a nossa sequencia didatica /.../ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P2- sim, o ensino deve ser sim a base de uma sequencia didatica, ne? 

Por que voce precisa planejar, precisa pensar, sistematizar, o que se 

vai fazer pra que a aula, ela possa fluir com mais mais facilidade, com 

mais, com um objetivo, um foco a ser alcancado, ne? /.../zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fragmentos 

extraidos da sessao reflexiva). 

Notamos na fala de PI que houve uma mudanca de pensamento em relacao ao 

que o docente achava da viabilidade em se trabalhar com SD. Antes o que o fazia 

acreditar que nao era tao viavel utilizar esse instrumento diz respeito ao uso do livro 

didatico, que conforme o docente ja havia exposto na entrevista (ver topico anterior) 

esse e praticamente o unico material didatico que alunos e professores tern acesso em 

sala de aula. Assim, este se torna a ferramenta mais viavel e, portanto, a mais utilizada 

em sala de aula. Contudo, nao defendemos o abandono total do livro didatico, visto que 

este e tambem um material relevante para auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos, 

mas tambem consideramos relevante que o professor nao se prenda somente a este 

material, utilizando-o como "planejamento" e suporte para a organizacao das aulas. 

Nesse contexto analisado, notamos que o professor descontroi uma ideia 

apresentada antes do curso de formacao de que o trabalho com a SD seria inviavel, na 

medida em que o mesmo revela que ate aquele momento pensava ser um trabalho dificil 

de se realizar em sala de aula "...acho que seja bem viavel esse trabalho com sequencia 

didatica, apesar de ate entao, eu achar que era um trabalho um tanto dificil de se 

realizar em sala de aula". O docente justifica sua dificuldade em trabalhar com SD, 

partindo do principio de que os alunos nao teriam acesso aos textos selecionados para o 

trabalho com o genero e enxerga uma outra alternativa que tambem foi discutida no 

Curso de formacao "Utilizar os textos que tern nesse livro didatico e com esse proprio 

texto a gente pode construir a nossa sequencia didatica". Assim, aquilo que o docente 

apresentava como dificuldade pode ser superado a partir da reflexao sobre as 

possibilidades que o contexto de acao, a sala de aula do professor, apresenta. 

Na fala de P2 ja constatamos um outro movimento, logo, o docente se mostra 

convicto de que a SD deve ser base para o ensino, ressaltando a relevancia do 

planejamento das aulas "...voce precisa planejar, precisa pensar, sistematizar, o que se 

vai fazer pra que a aula, ela possa fluir com mais mais facilidade, com mais, com um 

objetivo, um foco a ser alcancado". Essa postura apresentada pelo professor comunga 
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com o que defende Rojo (2001a) que afirma que ao elaborar seu proprio planejamento o 

docente teria mais autonomia para adequar as atividades as necessidades e as 

possibilidades de aprendizagem dos seus alunos. 

Isso significa que o planejamento e a sistematizacao das acoes em sala de aula 

auxiliam o professor a nao apenas organizar suas aulas, mas tambem a selecionar 

conteudos e atividades que ajudem os educandos a superarem suas dificuldades. 

Notamos tambem essa preocupacao. por parte dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2, em selecionar para os 

alunos atividades que se adequem a necessidade deles, com base no que o docente diz 

na entrevista sobre o uso do livro didatico, que e entendido por ele como uma 

ferramenta de apoio. Assim, P2 afirma que procura sempre elaborar as propostas de 

atividade de producao textual, pois o livro didatico, muitas vezes, nao atende a realidade 

dos alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu procuro elaborar sempre as propostas, por que e.. eu procuro trabalhar 

temas da atualidade dos alunos /.../entao muitas vezes o que e trazido no livro didatico, 

o que e trazido na internet de proposta de producao textual e.. muitas vezes nao atende 

a realidade, ao contexto da sala de aula". Essa pratica de elaborar as proprias 

atividades de producao textual permite ao professor comtemplar em sua proposta nao so 

temas da realidade dos alunos como tambem o contexto de producao que se adeque ao 

meio social dos discentes. 

Alem da dificuldade inicialmente apresentada por PI sobre o uso das SD, tendo 

em vista que o material mais acessivel aos alunos seria o livro didatico. Contudo, como 

vimos, pode ser utilizado como material de apoio para a elaboracao das sequencias, 

dado que estas se constitui de fato como o planejamento do professor. Outros aspectos 

tambem foram evidenciados pelos dois professores como fatores que dificultam a 

aplicabilidade da sequencia didatica no contexto de sala de aula, que estao dispostos no 

exemplo abaixo: 

Exemplo 9: 

PI- Eu acho que outra dificuldade tambem e, por exemplo, mesmo se 

tratando de uma escola publica nos sabemos que nos temos um 

conteudo programatico anual e o que que acontece, um trabalho com 

sequencia didatica e um trabalho mais amplo, mas que voce se detem 

em alguns aspectos, voce se detem em um genero e aspectos 

linguisticos desse genero. E um trabalho bem pontual de realmente 

apropriacao do genero e tambem das estruturas linguisticas desse 

genero, porem se voce pensar em quantidade e..e.. em conteudo assim, 

estabelecido pela escola voce ve que e outra dificuldade. 
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P2- AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dificuldade e por que pode acontecer do que que voce nao.. que 

voce sistematizou ali, pensou na sequencia didatica pode acontecer de 

nao dar certo la ((sala de aula)), ne? Mas , em geral, geralmente, isso 

vai dar certo, ne?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Fragmentos extraidos da sessao reflexiva). 

Observamos no discurso de P I que este aborda aspectos relativos a fatores 

externos a sala de aula e ao planejamento do professor, mas que interferem diretamente 

na pratica docente, como o conteudo programatico pre-estabelecido pela escola e/ou 

pelo livro didatico. Sao esses fatores externos como curriculo escolar, calendario, etc, e 

ate mesmo a aceitabilidade do aluno em relacao as atividades propostas que podem 

influenciar nas escolhas metodologicas dos professores. Todavia, com o conhecimento 

mais aprofundado sobre o procedimento SD, as dificuldades que aparecem podem ser 

superadas com a adaptacao do instrumento a pratica, mas para que essa adaptacao 

aconteca o professor precisa ter conhecimento sobre o instrumento didatico. 

E mesmo considerando a dificuldade em relacao a quantidade de conteudos para 

se trabalhar em um ano letivo, o docente admite que e mais produtivo desenvolver um 

trabalho que preze pela qualidade, isto e, que privilegie o aprendizado efetivo do aluno, 

conforme PI expoe "Voce nao vai dar conta de um conteudo, de vdrios conteudos. 

Voce vai dar conta de um conteudo MUITO BEM, voce vai dar conta daquilo ali em 

especifico. O que pra a gente ne? E soa como mais produtivo e claro que ai voce vai td 

realmente e fazendo com que esse aluno se aproprie desse genero e saiba utilizar. " do 

que abordar diversos conteudos, ou trabalhar diversos generos em um ano sem se 

aprofundar no conhecimento de nenhum deles. Nessa perspectiva, as SD permitem 

desenvolver um trabalho atraves de etapas, em um tempo especifico, adaptando-se as 

situacoes particulares de ensino (MIRANDA, 2015). 

Nesse contexto de discussao, P2 tambem atentou para o fato de que na escola 

publica ha uma flexibilidade maior em relacao ao conteudo "...logo no inicio, a gente 

tern aquele planejamento da aula, ne? Os conteudos que vao ser ministrados, mas ainda 

bem que a escola, ela nao se prende a apenas aquilo " e ainda ressalta que apesar de 

haver um planejamento no inicio do ano que define os conteudos que os professores 

deverao ministrar, fica a criterio dos docentes se irao ou nao trabalhar o conteudo. 

Assim, o planejamento torna-se essencial tambem para regular a selecao dos conteudos, 

dos generos a serem trabalhados, visto que o professor tera que escolher os mais 

acessiveis a necessidade do aluno para elaborar a sua sequencia didatica. 

Ainda identificamos no exemplo 9 atraves do dizer de P2 uma preocupacao 

referente as dificuldades que surgem com a aplicacao do proprio planejamento que diz 
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respeito aos imprevistos que acontecem na sala de aulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pode acontecer /.../ que voce 

sistematizou ali, pensou na sequencia didatica pode acontecer de nao dar certo la 

((sala de aula)), ne?". Esses imprevistos que aparecem e podem interferir no resultado 

do planejamento, acontecem por diversos fatores como a dificuldade dos alunos, as 

avaliacoes, calendario escolar, dentro outros que, muitas vezes, desestimulam o docente 

a seguir com o que foi planejado inicialmente. Contudo, esses possiveis imprevistos 

podem ser considerados no proprio planejamento do professor e serem amenizados. 

visto que esse instrumento didatico permite ao docente reavaliar as acoes e atividades 

planejadas e modificar a pratica. 

Por fim, apesar de os docentes apontarem dificuldades na aplicabilidade da 

sequencia didatica, nao encontramos resistencia de nenhum dos professores em 

desenvolver um trabalho com este procedimento metodologico, pois ambos 

consideraram a relevancia desse processo de planejamento das acoes como essencial 

para as suas praticas em sala de aula. E mesmo com essas dificuldades chegamos a 

conclusao de que estas podem ser sanadas ou amenizadas pelo proprio planejamento. 

Nesse sentido ao produzirem as sequencias didaticas, os docentes puderam 

perceber que muitas das dificuldades por eles apresentadas podem ser resolvidas atraves 

do proprio planejamento, como o uso do livro didatico, os imprevistos que surgem na 

pratica de sala de aula, a selecao de conteudos e a dificuldade de entender o que se 

considerar no trabalho com o texto. Logo, ao planejar, o docente consegue autoregular a 

sua pratica. Assim sendo, ressaltamos a importancia da sequencia didatica como uma 

ferramenta necessaria para direcionar as acoes do professor de modo que contribua para 

o aprendizado dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo de todo o percurso desta pesquisa, procuramos mostrar a relevancia do 

planejamento do professor para o desenvolvimento de sua pratica, visto que ao elaborar 

seu proprio material didatico e planejar suas acoes o docente pode refletir sobre o 

processo de ensino e organizar as atividades com vistas a aprendizagem significativa de 

seus alunos. Essa atividade permite tambem que o professor (re) signifique seu proprio 

discurso. Assim, o planejamento pode configurar um espaco para a sua formacao 

continuada. 

Nesse sentido, a formacao continuada contribui para o aperfeicoamento da 

pratica docente, aproximando as teorias da pratica efetiva de sala de aula, uma vez que o 

professor agora atuante em sua profissao, podera analisar criticamente tais teorias 

adequando-as ao contexto educacional que se apresenta. Assim, para construir 

autonomia, o docente precisa estar em constante formacao, tornando-se mais critico 

diante das atividades diarias da profissao como na selecao de materiais didaticos e dos 

generos textuais a serem trabalhados em sala. 

Com o objetivo de que na formacao continuada o docente aprimore seus 

conhecimentos e necessario tambem que os cursos de formacao inicial se esforcem e 

mudem sua grade curricular para atender as reais necessidades dos docentes em 

formacao. 

Nesse sentido, os cursos de formacao de professores precisam pensar em duas 

tarefas essenciais para subsidiar os docentes no trabalho com os generos textuais em 

sala de aula, a primeira corresponde ao estudo da nocao de genero nos cursos de 

formacao de professores que deve ser abordada a partir de uma visao critica da 

problematica da diversidade textual e a segunda diz respeito a preparacao dos 

professores para a melhor utilizacao e elaboracao de instrumentos didaticos adequados, 

como por exemplo, para o desenvolvimento de sequencias didaticas. (MIRANDA, 

2015). 

Foi pensando nesse contexto que visa fomentar os professores para a melhor 

utilizacao dos instrumentos didaticos para o trabalho a partir dos generos da ordem do 

argumentar que nossa pesquisa se inseriu. E com base nisso, nos pautamos nos estudos 

de Shneuwly, Dolz e Noverraz (2004), sobre as dimensoes ensinaveis do genero que 

consideram o estudo dos generos a partir de suas capacidades de linguagem, para 
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auxiliar os docentes em formacao na construcao de seu proprio planejamento- sequencia 

didatica. 

A partir desse contexto aqui delineado, lancamos duas perguntas de pesquisa que 

nortearam nosso estudo e foram respondidas neste trabalho. Em relacao a primeira 

pergunta "Que capacidades de linguagem subjazem as sequencias didaticas elaboradas 

pelos professores para o ensino de escrita dos generos da ordem do argumentar?". Os 

resultados do estudo apontaram para o fato de que ao elaborarem suas proprias 

sequencias didaticas, os professores colaboradores da pesquisa conseguiram 

desenvolver modulos de atividades que envolveram as capacidades de linguagem 

(capacidades de acao, capacidades discursivas e linguistico-discursivas) requeridas dos 

alunos no processo de compreensao do genero textual, mostrando que esse instrumento 

didatico se configura como uma ferramenta de autoregulacao da pratica docente. 

A abordagem das capacidades de linguagem representaram um avanco no 

planejamento dos docentes, pois estes compreenderam que o trabalho com os generos 

textuais deve considerar alem dos conhecimentos estruturais, conhecimentos 

linguisticos e que envolvem o contexto de producao e circulacao do genero. 

Tambem foi possivel constatar que o trabalho com os generos a partir das 

capacidades de linguagem configurou-se como influencia do curso de formacao 

continuada no planejamento dos professores. Esta constatacao responde a nossa segunda 

pergunta de pesquisa "Que contribuicoes um curso de formacao continuada sobre 

generos pode trazer para o planejamento de material didatico e pratica docente?". Os 

dados nos revelaram que o Curso de Formacao Continuada trouxe contribuicoes no que 

diz respeito a compreensao por parte dos professores das etapas do procedimento 

sequencia didatica e das dimensoes ensinaveis do genero que envolvem as capacidades 

de linguagem, da selecao de conteudos adequados para se trabalhar o texto, 

considerando as especificidades de cada genero textual e a viabilidade de se desenvolver 

um trabalho com sequencias didaticas, partindo de principio que este instrumento 

auxilia o docente na sistematizacao e organizacao de suas aulas. 

Ademais reiteramos a importancia de se desenvolver no professor a autonomia para 

elaborar seu proprio material didatico, visto que este e conhecedor da realidade que se 

apresenta em sala de aula e sabendo preparar seu proprio planejamento - a sequencia 

didatica - o docente tera subsidios necessarios para auxiliar seus alunos na superacao 

das dificuldades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICE A-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Roteiro de perguntas para a entrevista 

PESQUISA 

Generos Argumentativos e o Agir Docente (Re) configurando Praticas de Ensino de 

Escrita 

Pesquisadora: Luciana Vieira Alves Rocha 

Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fatima Alves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Roteiro de Entrevista 

1. No seu entender, o que significa generos textuais? 

2. Por que os generos sao importantes para o ensino de lingua materna? 

3. Que instrumentos voce utiliza para preparar suas aulas e selecionar os 

materials que leva para sala de aula? 

4. Quais generos voce costuma trabalhar em sala de aula com seus alunos? 

5. Trabalha com generos da ordem do argumentar? Em caso afirmativo, com 

quais? Por que? 

6. A partir de que estrategias voce trabalha esses generos argumentativos? 

7. Voce tern dificuldade em trabalhar com os generos textuais de natureza 

argumentativa em sala de aula? Caso tenha, cite-as. 

8. O que voce gostaria de aprender no curso de formacao sobre o trabalho com 

os generos de natureza argumentativa? 
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APENDICE B-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Roteiro de perguntas para a sessao reflexiva 

PESQUISA 

Generos Argumentativos e o Agir Docente (Re) configurando Praticas de Ensino de 

Escrita 

Pesquisadora: Luciana Vieira Alves Rocha 

Orientadora: Pro fa. Dra. Maria de Fatima Alves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Roteiro de perguntas para a sessao reflexiva 

1 - O que voces acharam do curso de formacao continuada? 

2- Correspondeu as expectativas de voces? 

3- Voces acham viavel o trabalho com as sequencias didaticas? 

4- Apos o curso de formacao como compreendem o procedimento SD? 

5- Houve alguma mudanca da compreensao inicial de SD apos o curso? 

6- Houve mudanca na concepcao que tinham sobre generos textuais apos o curso de 

formacao? 

7- O curso contribuiu para modificar o trabalho com a escrita de generos, fez 

repensarem algum aspecto, alguma coisa em relacao as praticas de ensino de generos? E 

por que? 
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A P E N D I C E C -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sequencia didatica do colaborador PI 

Curso de formacao continuada 

Generos textuais na esfera do argumentar: propostas metodologicas para o ensino 

Ministrante: Luciana Vieira Alves Rocha 

Professora participante: X X X X X X X 

S E Q U E N C I A D I D A T I C A 

Turma: 2° ano do Ensino Medio 

Genero textual: Artigo de opiniao 

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

pincel. 

Objetivos: 

• 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". 

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

M O D U L O 1 - A present acao da situacao inicial 

Ativacao 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: 

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

13- De que maneira a autora aborda o tema fazendo uma descricao, narracao, 

exposicao, argumentacao, injuncao...? 

14- Em quais generos textuais podemos encontrar a tipologia que voce identificou 

no texto lido? 

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

16- Qual e a opiniao expressa pela autora sobre a interferencia das novas tecnologias 

nas relacoes humanas? 

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

18- Quern geralmente escreve artigos de opiniao? 

19- Qual o proposito de um artigo de opiniao? 

20- Qual e o publico alvo desse genero? 

21- Onde esse genero e geralmente publicado? 
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22- Em quais suportes podemos encontra-lo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D U L O 2 - Producao inicial 

De acordo com o que discutimos em sala de aula escreva a primeira versao de um artigo 

de opiniao, expressando seu posicionamento sobre o seguinte tema: o uso diario das 

redes sociais: necessidade ou vicio? Ao produzir seu texto lembre-se de que ele sera 

divulgado no grupo (facebook) da escola, tendo como publico alvo os outros alunos, os 

professores, os pais de alunos e demais funcionarios da instituicao escolar. 

M O D U L O 3 - 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 compreenderem as condicoes de producao, atentendo 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 tema polemico? Qual e a questao abordada? 

5- O 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? 

M O D U L O 4 - Infraestrutura geral do artigo de opiniao 

Retomar os artigos de opiniao trabalhados anteriormente e explorar oralmente os 

aspectos referentes a estrutura desse genero, tais como: a situacao-problema, a discussao 

e a solucao-avaliacao, explicando que o artigo de opiniao nao possue uma estrutura fixa 

e que nem todos artigos apresentam uma solucao na conclusao. Serao propostos os 

questionamentos: Quais sao as questoes que os autores discutem na situacao-problema? 

Na discussao quais sao os pontos abordados pelos autores? Qual e a solucao-avaliacao 

proposta pelos autores? Eles apresentam uma solucao ou apenas retomam o tema 

discutido ao longo do artigo? 

M O D U L O 5 - Argumentacao e tipos de argumento 
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Estudo da argumentacao e dos tipos de argumento, inicialmente serao lancados os 

seguintes questionamentos: Voces utilizam a argumentacao 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 crianca ainda pequena utiliza alguma forma de 

argumentacao? 

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

de consenso, de provas concretas e de competencia linguistica, atraves da exposicao de 

slide, mostrando a definicao e exemplos de cada um dentro de diferentes textos. Alem 

disso, serao exibidos videos que mostram a importancia da argumentacao em situacoes 

do cotidiano das pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D U L O 6 - Atividade para o desenvolvimento da argumentacao 

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 

propagandas que demonstrem as vantagens de comprar esse produto. Apos a producao 

escrita os alunos deverao fazer a apresentacao oral para tentar convencer a turma a 

comprar o produto. 

M O D U L O 7 - Os operadores argumentativos 

Estudo dos principals operadores argumentativos atraves da explicacao 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 construcao de 

sentido dos textos. 

Atividade sobre operadores argumentativos de Koch, Boff e Marinello (p. 108-109, 

2011). Em seguida sera realizada a socializacao da atividade para que os alunos possam 

discutir sobre o uso dos operadores argumentativos, bem como possam observar a 

mudanca de sentido do texto em virtude de se utilizar um operador diferente. 

M O D U L O 8 - A producao final 

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

escolar e demais interessados na leitura de jornais online. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D U L O 9 - A R E E S C R I T A DO T E X T O 

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. 
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A P E N D I C E D-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sequencia didatica do colaborador P2 

Universidade Federal de Campina Grande 

Programa de Pos- G radii acao em Linguagem e Ensino 

Curso de formacao continuada: Generos textuais na esfera do argumentar: propostas 

metodologicas para o ensino (Luciana Vieira) 

Sequencia didatica 

Turma: 2° ano 

Genero textual: Editorial (Carta ao leitor) 

xxxxxxxxx 

Recursos didaticos necessarios: Livro didatico; material xerocopiado; quadro branco. 

Situacao inicial 

Leitura de uma noticia e editorial para observar a relacao entre eles, conteudo, 

possiveis leitores, suporte e objetivo. 

> Leitura dos textos "Temporada de festas juninas comeca amanha" e o 

editorial "Frutos do Sao Joao" para entender a posicao do jornal sobre o 

tema abordado na noticia por meio de atividades; 

> Identificar o fato que provocou a necessidade de producao do editorial; 

> Apontar os dados (argumentos), retirados da noticia, utilizados pelo 

editorial; 

> Compreender o jornal como suporte de textos de opiniao; 

> Estudar a estrutura do editorial; 

• Formulacao do conceito de editorial por meio de exercicios; 

• Identificar a linguagem direcionada a um determinado leitor; 

Producao inicial 

A cultura das festas juninas e importante na construcao da identidade e tradicao do povo 

nordestino. Mas com os festejos juninos vem os perigos oferecidos por produtos 

utilizados para completar a diversao da populacao. Suponha que voce e um articulista 

do jornal de Fagundes e foi incumbido de escrever um Editorial para a noticia "Numero 

de acidentes provocados por fogos de artiflcio triplica no mes de junho" 8 , expressando a 

opiniao do jornal acerca das medidas necessarias para diminuir o numero de acidentes 

com o uso de fogos de artificios de forma indevida. 

ModulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 

Tematica: Os perigos da festa junina. 

8

Fonte: http://vv^w.ebc.com.br/noticias/2015/06/sociedade-de-ortopedia-lanca-campanha-sobre-perigos-

dos-fogos-de-artificio acessado em 05/10/16 
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Recursos didaticos necessarios: Material xerocopiado; pincel; quadro branco. 

• Elencar elementos como o publico alvo, objetivo do texto, contexto de 

producao; 

• Ler textos sobre o tema; 

• Produzir a primeira versao coletivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modulo 2: 

Tematica: Os perigos da festa junina. 

Recursos didaticos necessarios: Material xerocopiado; pincel; quadro branco. 

• Apresentar tipos de introducaodo editorial a partir exemplos; 

• Verificar o tipo de introducao utilizado nos textos dos alunos; 

• Reescrever a introducao visando o aperfeicoamento e formulacao da tese a ser 

defendida; 

• Adequar a linguagem ao publico alvo. 

• Conhecer e utilizar conhecimentos gramaticais (operadores argumentativos) na 

construcao do texto; 

Modulo 3: 

Tematica: Os perigos da festa junina. 

Recursos didaticos necessarios: Material xerocopiado; pincel; quadro branco. 

• Apresentar diferentes formas de desenvolver o editorial a partir exemplos; 

• Identificar e aperfeicoar os argumentos utilizados nos textos dos alunos por meio 

de bilhetes: 

• Reescrever os textos visando o aperfeicoamento e formulacao de argumentos e 

estrategias argumentativas; 

• Adequar a linguagem ao publico alvo; 

• Conhecer e utilizar conhecimentos linguisticos (operadores argumentativos) na 

construcao de sentidos e efeitos de sentidos no texto; 

• Compreender aspectos do verbo proprios do Editorial. 

Modulo 4: 

Tematica: Os perigos da festa junina. 

Recursos didaticos necessarios: Material xerocopiado; pincel; quadro branco. 

• Apresentar tipos de conclusao do editorial a partir exemplos; 

• Identificar e aperfeicoar os argumentos utilizados nos textos dos alunos por meio 

de bilhetes: 

• Reescrever os textos visando o aperfeicoamento e formulacao da conclusao do 

texto; 

• Adequar a linguagem ao publico alvo; 
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Conhecer e utilizar conhecimentos linguisticos (operadores argumentativos) 

construcao de sentidos e efeitos de sentidos no texto; 

Compreender aspectos do verbo proprios do Editorial. 


