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E preciso sentir a mudanca la de dentro. 

Mudar e um ato de coragem. 

E aceitacao plena e consciente do desafio. 

E trabalho arduo, para hoje! 

E trabalho duro, para agora! 

E os frutos so virao amanha, quern sabe, tao distante... 

Mas quando temos a certeza de estarmos no rumo certo, 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, diversos estudos anunciam uma crise no ensino de Lingua Portuguesa, 

sobretudo nos niveis fundamental e medio. Significa dizer que os desafios impostos pela 

sociedade atual tern requerido um dominio mais efetivo da lingua e da linguagem, 

enquanto possibilidade de desvelamento do mundo. Justifica-se, portanto, a necessidade 

de se delinear na formacao linguistica de professores, subsidios tecnico-metodologicos 

com dimensao lingtiistico-social, capazes de favorecer o desenvolvimento cognoscitivo 

dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem da lingua materna. Nesse. 

sentido, a presente monografia, em linhas gerais objetiva analisar a qualidade da 

formacao linguistica dos professores de lingua materna, tomando como eixo central a 

competencia linguistica, do ponto de vista teorico-metodologico, requerida pelos 

Parametros Curriculares Nacionais, assumido nas praticas desses professores no 

cotidiano da sala de aula. Como instrumento de coleta de dados foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas e questionarios junto as quatro professoras (duas do 5° ano 

e duas do 6° ano) de Lingua Portuguesa que ensinam na E.E.E.I.F.Santa Maria Gorete, 

da cidade de Sao Jose de Piranhas - PB, para melhor compreensao de problemas com o 

ensino das linguagens, codigos e suas tecnologias e, especificamente, com a Lingua 

Portuguesa com vistas ao redimensionamento de tais praticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguistica. Competencia. Acao Docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Currently, several studies herald a crisis in the teaching of Portuguese language, 

especially in basic and medium levels. Means that the challenges of current society have 

required a to unveil the world. It is therefore e need to delineate the linguistic training of 

teachers, allowances technical and methodological dimensional with linguistic, social, 

capable of teaching-learning process of mother tongue. In that sense, this monograph, in 

general aimed at analyzing the quality of lynchpin to linguistic competence, from a 

theoretical and methodological, requested by the National Curriculum Parameters, made 

in the practices of these teachers in the daily life of the classroom. As a tool for data 

collection were carried out semi-structured interviews and questionnaires with the four 

professors (two of 5 years and two years of 6) of the Portuguese language they teach in 

E.E.E.I.E.F. Santa Maria Gorete, the city of San Jose de Piranhas - PB, for better 

understanding of problems with the teaching of languages, codes and their technologies 

and, specifically, with the Portuguese language in order to resizing of such practices. 

K E Y WORDS: linguistics. Competence. Teacher action. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A linguagem e a base para todas as atividades humanas individuals e sociais e, 

portanto, o percurso mais acessivel e mais compensador para que se entenda a caracterizacao 

do sujeito como parte integrante de uma realidade historico-social, e nao apenas natural. 

Se pretendermos observar mais de perto o dinamismo da linguagem, e preciso que 

tomemos a lingua como instrumento de producao linguistica, entendida sob a dimensao 

historica e social a que ela esta ligada. Nessa dinamica, a lingua e produzida numa epoca e 

utilizada pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gera96es que se sucedem, alem de ser instrumento de cooperacao, intera9ao 

nas praticas sociais. Utilizar a lingua e agir, porque ela se transforma e transforma os 

individuos em sujeitos e se imbrica as relacoes sociais. Isto ocorre, sobretudo, porque a lingua 

nao e um produto acabado, mas constitui um processo evolutivo e existe para ser usada. 

Olhar a lingua e a linguagem por esse vies interlocutivo, permite-nos pensar com 

os "pes no chao", sobre o lugar que esta ocupa num espaco que para nos importa e muito: a 

escola. Faz-se necessario, portanto, que enxerguemos a linguagem como instrumento 

necessario a democratizacao da sociedade e, por conseguinte, da escola. 

Isso requer que se proponha alternativas de valoriza9ao  da linguagem na formacao 

de professores e, tambem, que se destaque a importancia de se abordar a lingua materna numa 

visao mais ampla, como instrumento de forma9ao  de identidade dos sujeitos de argumenta9ao, 

de subjetiva9ao, de constru9ao  do real. Entretanto, principalmente no ambito da escola, cuja 

forma9ao  deveria ser a estimula9ao  sociocultural do individuo, produzida pelas praticas 

interlocutivas, veremos que nesta a lingua e abordada sobre angulos utilitaristas e 

preconceituosos. 

Essas constata9oes remetem ao fato de que, atualmente, diversos estudos anunciam 

uma crise no ensino de Lingua Portuguesa, sobretudo, nos niveis fundamental e medio. 

Significa dizer que os desafios impostos pela sociedade atual, tern requerido um dominio mais 

efetivo da lingua e da linguagem, enquanto possibilidade de desvelamento do mundo. 

Justifica-se, portanto, a necessidade de se delinear na forma9ao  linguistica de 

professores, subsidios tecnico-metodologicos com dimensao lingiiistico-social, capazes de 

favorecer o desenvolvimento cognoscitivo dos sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem da lingua materna. 

Nesse sentido, o presente projeto, em linhas gerais objetiva analisar a qualidade da 

forma9ao  linguistica dos professores de lingua materna, tomando como eixo central a 
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competencia linguistica, do ponto de vista teorico-metodologico, requerida pelos Parametros 

Curriculares Nacionais. 

Entendemos que e certo que cada espaco educacional deve ser visto pela sua 

realidade particular e, que a partir desse angulo, sejam buscadas, em conjunto formas de 

valorizacao e estimulo a uma melhor atuacao dos educadores em seu ambiente de trabalho. E 

isso tern que partir da discussao da qualificacao obtida para o desempenho do educador, no 

ambito dos ensinos fundamental, medio e superior, antevendo os meios que as instituicoes 

educacionais dispoem para a difusao do conhecimento. 

Nao se pode negar que muita coisa mudou nas Instituicoes que promovem a 

formacao docente. Novos rumos sao apontados em busca da qualidade na preparacao de 

mediadores. Novas praticas estao se efetivando, as pesquisas no campo da Ciencia da 

Linguagem atingem, no momento, um consideravel grau de efervescencia. Mas ainda ha 

muito para ser feito, porque o trabalho com as linguagens e um percurso que deve ser 

construido, a partir de abordagens teorico-metodologicas acrescidas da convivialidade entre 

individuos e materiais diversos. E preciso, pois, reavivarmos o trabalho que se faz em torno 

da formacao linguistica dos nossos educadores. E isso passa por inumeros caminhos, dentre 

eles: 

1) A analise aprofundada dos curriculos e programas dos cursos de formacao de 

professores; 

2) Balanco dos programas de formacao continuada desenvolvidos ao longo da 

historia dos centros de formacao de professores: 

3) Envolvimento do Estado com a formacao continuada de professores; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4) Favorecimento do acesso da comunidade escolar, em especial professores e 

alunos, a materiais de linguagens de qualidade; 

5) Tomada de consciencia da necessidade de se abordar as praticas de lingua 

materna como instrumento de projecao da realidade social. 

Sao esses pontos que, de forma geral, explicam a necessidade de formacao de 

grupos para o ensino, pesquisa e extensao em torno da formacao continua dos professores de 

lingua materna. Nesta perspectiva, vislumbra-se a possibilidade de serem alargadas as 

correntes que se debrucam sobre o lancamento de propostas de (re) elaboracao de praticas 

coletivas em favor da dinamizacao dos usos da linguagem. Pensar formas de democratizacao 

da informacao e, por conseguinte, da sociedade, e um desafio que se faz urgente. E ai que a 

Universidade surge como instituicao capaz de oportunizar uma melhor qualificacao dos 

profissionais que atuam nas escolas de diversos niveis, sobretudo dos profissionais que atuam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diretamente com o ensino de lingua materna. Tudo isto so sera possivel se, efetivamente, a 

Universidade abrir suas portas para a comunidade. 

No caso especifico das escolas, a realidade demonstra que a pratica docente e 

ineficaz, muitas vezes, porque a maioria dos educadores e carente de quase tudo, o que acaba 

por transformar a atuacao pedagogica desses profissionais em praticas de ma-qualidade que se 

transformam, conseqiientemente num circulo vicioso. A solucao para tais problemas esta no 

(re) surgimento de espacos e momentos para a formacao continuada, capazes de 

desenvolverem uma pratica de interlocucao em favor da cidadania, pelo vies do uso efetivo da 

lingua. 

Nos alicerces das investigates sobre os (des) caminhos da formacao linguistica de 

professores de lingua materna pelos cursos de licenciatura, com olhares especiais sobre: as 

praticas de lingua materna desenvolvidas na Escola por professores e alunos, a criacao e 

manutencao de programas que visem a formacao continuada de profissionais que atuam nessa 

area, bem como o estabelecimento de uma relacao efetiva entre lingua e sociedade, e que se 

firmam as bases desta proposta de trabalho. 

Sob esse prisma, configura-se a nossa preocupacao maior: 

Os professores de lingua materna dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5° e 6° ano da E.E.E.I.E.F. Santa M
a . Gorete, 

possuem educacao linguistica adequada para abordar a Linguistica como instrumento de (re) 

vitalizacao das praticas de lingua materna? 

Assim, este trabalho visa atingir duas vertentes: de um lado identificar e analisar a 

etimologia dos problemas interferentes na formacao linguistica de professores do ensino 

fundamental na escola Santa Maria Gorete, a partir do levantamento e analise do conjunto de 

curriculos e programas de disciplinas dos referidos cursos dos professores. Observando, mais 

de perto, analisaremos o trabalho desenvolvido por estes professores de lingua materna. 

Sob a perspectiva de abordagem da Linguistica como suporte indispensavel a 

formacao de professores de lingua materna, aliadas as propostas teorico-metodologicas 

apresentadas pelos PCN de Lingua Portuguesa. 

Entendemos que um ensino eficaz de lingua materna se efetiva quando se investe 

na qualificacao dos professores, na ampliacao das possibilidades das comunidades escolares, 

na diminuicao do isolamento da escola em relacao a outros espacos sociais, na constituicao e 

fortalecimento do projeto politico-pedagogico das escolas e cursos de licenciaturas. No caso 

da formacao linguistica de professores de lingua materna, entendemos que os trabalhos da 

Universidade se concretizam quando os projetos se ocupam de investir na qualificacao dos 

alunos dos cursos de licenciaturas; quando favorecem o aperfeicoamento dos professores de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escolas da regiao de atuacao do(s) Centro(s) e quando possibilitam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inser9ao  da comunidade 

nas diversas atividades desenvolvidas na/pela Universidade. 

Sao estes os nossos pressupostos, as nossas inten9oes. Buscamos referendar que a 

forma9ao  de professores de lingua materna precisa se pautar num trabalho continuo e de 

qualidade, com bases assentadas numa educa9ao  linguistica de qualidade. Isto requer, 

sobretudo, a participa9ao  coletiva dos individuos e instancias que formam a Universidade e, 

por conseguinte, da sociedade. 

Para tanto, o trabalho divide-se em tres grandes blocos: a fundamenta9ao  teorica, 

os procedimentos metodologicos, onde sao arrolados e analisados os dados coletados e a 

conclusao. 



2. LINGUAGEM E E S C O L A : A EDUCA£AO LINGUISTICA E M FOCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enfatizar a linguagem como instrumento necessario a democratizacao da 

sociedade e, por conseguinte da escola e tarefa que se faz urgente. 

Propor alternativas de valorizacao da Linguistica dentro do contexto dos Cursos de 

Formacao de Professores e tambem destacar a importancia de se abordar a lingua materna 

numa visao ampla, como elemento de comunicacao e expressao Entretanto, principalmente no 

ambito da escola, cuja funcao deveria ser a estimulacao sociocultural do individuo pelas 

praticas interlocutivas, assistimos a reafirmacao do Preconceito Lingtiistico, imposto pela 

sociedade e referendado pelo contexto escolar, que aborda a lingua sobre angulos utilitaristas 

e preconceituosos dissociados da realidade socio-cognitiva do aluno. (Bagno, 1998). O uso da 

lingua como instrumento de discriminacao social e economica e examinado por Marcos 

Bagno em seu livro, A Norma Oculta - Lingua e poder na sociedade Brasileira. Este trata do 

ensino de portugues como fonte de complexo de inferioridade para a imensa maioria da 

populacao brasileira e de como a escola, a imprensa e os intelectuais contribuem para reforcar 

esse complexo. 

Essas constatacoes, embora generalizadas, remetem ao fato de que, atualmente, 

diversos estudos anunciam uma crise no ensino de Lingua Portuguesa, sobretudo nos 

patamares do Ensino Fundamental e Medio, bases para toda a vida academica do individuo. 

Significa dizer que os desafios impostos pela sociedade atual tern requerido um dominio mais 

efetivo da linguagem e da lingua, imprescindivel como mediacao aos atos de conhecer o 

mundo. 

O mais grave e que a realidade de nosso sistema educacional tern deixado a mostra 

graves seqiielas no que se refere ao ensino de lingua materna e o problema se desenvolve em 

grandes proporcoes, abarcando professores e alunos, sendo o primeiro, o eixo central dessa 

problematica. Empenhados na superacao desses problemas, surgem no seio dos cursos de 

formacao de professores, sobretudo no ensino superior (embora, ainda de forma embrionaria), 

diversos grupos e correntes de trabalho preocupados em assegurar que a Lingua Portuguesa 

seja abordada, nao sob um prisma utilitarista, mas como efetivo instrumento de dialogicidade 

de sujeitos e, por conseguinte, viva, dinamica, servindo como um efetivo instrumento de 

cotejo e transformacao. 
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A constatacao de que e uma perda de tempo reduzir as aulas da disciplina Lingua 

Portuguesa, sobretudo, no Ensino Fundamental, a meros exercicios de "gramatiques", e 

motivo para se alertar os professores que, preocupados em cumprir programas inexeqiiiveis, 

julgam que deixando de ensinar a gramatica prescritiva, pura e simplesmente, nada tem a 

fazer em sala de aula. 

Se esses professores, realmente tomarem consciencia da inoperancia dessa forma 

de ensino, pode ser comprovado pelo pessimo desempenho lingiiistico de grande parte dos 

professores de nossas escolas, comprovados pela falta de habilidade com a lingua portuguesa 

nos niveis fundamental e medio, hao de acatar sugestoes de mudancas e, a partir do 

conhecimento da realidade do aluno, ousarao aplicar novas alternativas teorico-metodologicas 

que releguem a gramatica puramente prescritiva a um segundo piano, sobrepondo a esta um 

ensino que se paute na praticidade, na critica e na criatividade. 

Sob a otica de Luft (1985), para uma tentativa de mudancas no ensino de lingua 

materna, alguns pressupostos sao pertinentes. Segundo o autor faz-se necessario que o 

professor tenha competencia para: 

• descobrir a gramatica que o aluno internalizou que se liga diretamente a realidade 

sociocultural de cada individuo; 

• valorizar as estruturas linguisticas que o aluno constroi, incentivando-o para a 

efetiva utilizacao e desenvolvimento da linguagem oral; 

• capacitar o aluno para construir, interpretar enunciados e opinar entre varias 

possibilidades dialogicas as que melhor servem para as suas praticas comunicativas; 

• realizar atividades de variabilidade expressional, parafrases, transformacoes 

linguisticas (re) elaboracoes de enunciados. 

Procurando ampliar a gramatica implicita que o aluno interiorizou no primeiro 

ciclo do ensino fundamental com os elementos proprios do modelo dito padrao e colocando-o 

em contato com bons materiais de linguagem, a fim de que ele descubra as possibilidades 

expressionais de seu idioma, o professor tera atingido o objetivo precipuo do ensino de lingua 

materna: favorecer um melhor desempenho do individuo na comunicacao oral e escrita e, por 

conseguinte, a efetivacao de praticas sociais e culturais criticas e criativas. Essas 

possibilidades desembocam significativamente no combate ao preconceito lingiiistico. 

E evidente que uma pratica docente de qualidade aliada a um ensino efetivo de 

lingua e linguagem nao depende da apresentacao de manuais com receitas pre-fabricadas, 

sobretudo, porque cada sujeito tem a sua historia de vida, com aptidoes pessoais deflnidas e, 
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alem disso, insere-se nessa historia pessoal a realidade linguistica e, por conseguinte, a 

realidade social do individuo. 

Justifica-se, portanto, a necessidade de que a formacao de professores seja pautada 

na observancia dessas caracteristicas particulares, que carece de subsidios teorico-

metodologicos que abarquem as dimensoes lingiiistico-sociais de cada um, capazes de 

favorecer o desenvolvimento do professor - pesquisador, tao requerido para a educacao nos 

dias atuais. Esse modelo de professor e delineado por Nacarato. (In: GERALDI, 2000, p. 94-

95): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(-.) e o docente que questiona e resiste a racionalidade tecnica e reflete 

criticamente sobre sua pratica docente. E aquele que. apesar de todas as tentativas 

externas de limitacdes do seu trabalho, volta o seu olhar ao (a) aluno (a), 

tratando(a,) respeitosamente. como um sujeito historico e inserido num contexto 

social. E aquele que tenta 'driblar'as limitacoes e busca desenvolver, com o 

coletivo da escola projetos de trabalho docente". 

Esse modelo de docente e o requerido pelos Parametros Curriculares Nacionais — 

PCN - que, em linhas gerais propoem-se a subsidiar a elaboracao e/ou revisao curricular em 

instituicoes educacionais de Estados e Municipios, incentivando a discussao pedagogica 

interna nas escolas e a elaboracao de projetos educativos, alem de servir de material reflexivo 

para a pratica docente. 

Especificamente, no caso do ensino de Lingua Portuguesa, os PCN objetivam "(..) 

garantir a todos os(a) alunos(a) o acesso aos saberes lingtiisticos, necessarios para o exercicio 

da cidadania, direito inalienavel de todos." (v. 2, p. 14). 

Dentro das exigencias dos PCN inserem-se; a necessidade de formacao da 

competencia gramatical ou linguistica e da competencia textual, que abarca a capacidade 

formativa, a capacidade transformativa e a capacidade qualificativa dos usuarios da lingua, 

conforme lembra Travaglia (1996, p. 17-18), alem do delineamento de uma Pedagogia do 

Oral (ver Milanez, 1993) como subsidio para o ensino de lingua materna. 

Uma pratica institucional que toma como referencial esses pressupostos, sugere a 

formacao de nucleos e grupos de estudos, sobretudo na Universidade, nos campos de ensino, 

pesquisa e extensao, que abordem a Linguistica num enfoque interdisciplinar, centrados em 

ramos que transitem da Psicologia a Sociologia, passando por outras areas do conhecimento e 

convergindo para o campo da Ciencia da Linguagem. 
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Para alem do discurso da vulgarizacao da linguistica no aparelho escolar, urge que 

se estabelecam nucleos de pesquisas capazes de identificar e analisar a etimologia dos fatores 

interferentes no processo de educacao linguistica dos professores de lingua materna e de 

delinear propostas de aperfeicoamento de professores que atuam com o ensino de Lingua 

Portuguesa em escolas de ensino fundamental e medio, fundamentadas pelas diretrizes 

linguisticas apresentadas pelos Parametros Curriculares Nacionais de Lingua Portuguesa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A pratica de ana Use linguistica na sala de aula 

Diversos pesquisadores da area de linguistica aplicada vem se dedicando a trazer 

sugestoes de como efetivar, na pratica, as opcoes teoricas assumidas pelos PCN. Dentre tais 

opcoes, a nocao bakhtiniana de generos discursivos e a que tem recebido maior atencao. 

Certamente, isso se deve porque, como lembra Barbosa (2000): 

A nocao de genero permite incorporar elementos da ordem do social e do hist6rico 

(...); permite considerar a situacao de producao de um dado discurso (...); abrange o 

conteudo tematico (...), a construcao composicional (...) e seu estilo verbal (...). 

Nesse sentido, a apropria?ao de um determinado genero passa, necessariamente, 

pela vinculaclo deste com seu contexto socio-hist6rico-cultural de circulac^o (p. 

152). 

De acordo com os PCN, tomar o texto como "a unidade basica do ensino" 

possibilitaria a discussaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/produ9ao de textos de maneira a dar espa90 as diferentes vozes que 

emergem em uma sala de aula, entendidas como representativas de realidades socio-historicas 

distintas e que, portanto, devem ser vistas e respeitadas como tais. Ainda, ao optar por essa 

forma de tratamento dos textos, os educadores estariam assumindo a ideia de que eles nao 

seguem padroes fechados, que so permitem uma in terpreta9ao, e sim que ha uma variedade de 

leituras possiveis que se constroem na co-intera9ao leitor-texto. 

Nessa perspectiva, portanto, deveria fazer parte do ensino e aprendizagem da 

lingua portuguesa, a reflexao sobre a linguagem. Como indicam os PCN: 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de 

ensino e a nocao de gramatica como relativa ao conhecimento que o falante tem de 

sua linguagem, as atividades curriculares em Lingua Portuguesa correspondem, 

principalmente, a atividades discursivas: uma pratica constante de escuta de textos 

orais e leitura de textos escritos e de producao de textos orais e escritos, que devem 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

permitir, por meio da analise e reflexao sobre os multiplos aspectos envolvidos, a 

expansao e construcao de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, 

ampliar suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA competencia discursive* (p. 27 - grifamos). 

Para ampliar essa competencia discursiva, os PCN sugerem um movimento 

metodologico que vai da AQAO a REFLEXAO que, por sua vez, desencadeia novamente a 

A£AO, o que permite incorporar a reflexao nas atividades lingfiisticas com os alunos. Essa 

proposta possibilita colocarem-se em pratica os objetivos de ensino. No trabalho com os 

conteudos previstos nas diferentes praticas, a escola devera organizar um conjunto de 

atividades que possibilitem ao aluno desenvolver o dominio da expressao oral e escrita em 

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

matenal do texto (lugar social do locutor em relacao ao(s) destinataria(s); destinatario(s) e seu 

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

e selecionar; a partir disso, os generos adequados para a producao do texto, operando sobre as 

dimensoes pragmatica, semantica e gramatical (p. 49-. grifamos). 

Consideradas essas diretrizes, torna-se fundamental definir o que esta abrigado, 

nos PCN, sob os termos genericos conteudos e praticas. Nesse documento, os conteudos se 

dividem em conceitual e procedimental e sao referentes as praticas de linguagem que, por sua 

vez, se distinguem entre praticas de escuta de textos orais, de leitura de textos escritos, 

producoes de textos orais e escritos e pratica de analise linguistica. Ha ainda os conteudos 

sobre o desenvolvimento de valores e atitudes, que permeiam todo o trabalho escolar (PCN, p. 

53). 

O que se percebe, entao, e que nao se encontra nos PCN uma lista propriamente 

dita de topicos gramaticais a serem trabalhados em cada ciclo e, sim, alguns aspectos 

linguisticos que podem ser explorados conjuntamente ao trabalho com textos. Como sugestao, 

ha a indicacao de alguns "generos privilegiados" para os terceiro e quarto ciclos, que 

serviriam de base para a construcao do programa de ensino. Quanto a isso, cabe lembrar: 

(...) o professor, ao planejar sua acao, precisa considerar de que modo as 

capacidades pretendidas para os alunos ao final do ensino fundamental sao 

traduzidas em objetivos no interior do projeto educativo da escola. Sao essas 

finalidades que devem orientar a selecao dos conteudos e o tratamento didatico que 

estes receberao nas praticas educativas(PCN, p. 65). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pois bem, a partir das consideracoes acima, podemos formular mais claramente 

nosso objetivo neste trabalho. Ele diz respeito a pratica de analise linguistica, portanto, a uma 

das "possibilidades" de pratica antes referida. Mais especificamente, nossa intencao e 

formular uma reflexao sobre como podem ser vistos os conteudos gramaticais em contexto de 

ensino-aprendizagem de lingua materna, quando se toma por base o referencial enunciativo, 

em especial, o bakhtiniano o qual, acreditamos, esta em consonancia com o que sugerem os 

PCN. 

Para tanto, partimos da pro biematizacao da questao do ensino de gramatica em 

sala de aula, tendo em vista o suporte enunciativo, para entao sugerir uma atividade que 

propicie a reflexao linguistica dos alunos, a fim de desenvolver sua capacidade discursiva. 

Dentro do movimento metodologico acima apresentado, nossa discussao se centrara na 

REFLEXAO, sem, contudo, deixar de considerar as A£OES envolvidas no processo de 

aprendizagem. Por fim, optamos por voltar nossa proposta aos professores dos terceiros e 

quartos ciclos do ensino fundamental, procurando colocar em pratica os parametros indicados 

para esses niveis. 

O ensino de lingua portuguesa vem passando, nos ultimos anos, por mudancas que 

buscam a melhoria de sua qualidade. Esse esforco politico-pedagogico pode ser reconhecido 

na elaboracao dos PCN, que propoem "um projeto educativo comprometido com a 

democratizacao social e cultural (que) atribui a escola a funcao e a responsabilidade de 

contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguisticos necessarios para o 

exercicio da cidadania (p. 19)". Dessa forma, entendemos que ha a tentativa de um 

deslocamento entre a tradicional aula de portugues, que, por nao considerar a reflexao sobre a 

linguagem, visa apenas ao ensino de normas gramaticais, e a pratica pedagogica inclusiva, 

que busca, atraves das discussoes acerca da linguagem (suas funcoes, suas praticas), construir 

um aluno-sujeito que consiga deslizar entre os registros de lingua, que entenda e respeite as 

variedades, que leia os pressupostos e nao-ditos, que faca coisas no mundo atraves da 

linguagem, enfim, que seja um verdadeiro cidadao. 

Antes, porem, cabe discutir o lugar que os aspectos gramaticais tem numa aula de 

lingua materna concebida a partir do que formula os PCN (1997). 
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2.2 O lugar do texto e da gramatica nas praticas linguisticas 

Houve um tempo, em que a gramatica — entenda-se o termo como sinonimo de 

normatizacao linguistica — era a unica possibilidade de ensino da lingua portuguesa para o 

professor em sala de aula. Esse tempo era muito diferente do atual: nao havia a internet, a 

linguistica era ciencia recente no Brasil e o texto ainda nao era o "pretexto" de todas as aulas. 

Hoje em dia, tudo mudou: ha maior acesso a informacao, os livros circulam com 

mais facilidade e a linguistica ja disse a que veio. Entao, seria de se supor que nao teriamos 

mais problemas com o ensino de lingua portuguesa. No entanto, esse otimismo nao se 

configura numa realidade para aqueles que ensinam e isso se deve a, pelo menos, dois 

aspectos da questao que devem ser considerados. De um lado, ha ainda muita confusao — 

decorrente dos anos de criticas mais acirradas a gramatica — sobre que pratica linguistica 

desenvolver; de outro lado, ha duvida, por parte dos professores, sobre o que querem dizer os 

especialistas quando afirmam que a lingua deve ser ensinada a partir do texto e/ou do uso da 

linguagem. 

Quanto ao primeiro aspecto, cabe ver que as relacoes entre texto/gramatica/escola 

precisam receber tratamento diferenciado especialmente em fiincao da necessidade de se 

vincular ao texto a discussao em torno da questao gramatical na escola. Isso tem significativa 

importancia, neste contexto, porque, geralmente, e dito ao professor de lingua materna que 

deve ser priorizado o ensino relativo a gramatica da lingua, deixando para um segundo 

momento aspectos relativos a modalidade textual. Ora, se tomarmos como base o que 

sugerem os PCN, veremos que os tais aspectos gramaticais precisam ser levados em conta, na 

dimensao de uso da linguagem. A questao que resta, porem, e ainda: e possivel tratar a 

gramatica como algo que esteja integrado ao texto e nao como um adendo? 

Quanto ao segundo aspecto, cabe ilustra-lo com um exemplo: chama a atencao o 

fato de poucos professores conhecerem com alguma profundidade uma gramatica que se 

propoe, exatamente, a abordar o uso linguistico, trata-se da Gramatica de usos do portugues, 

de Maria Helena de Moura Neves, em circulacao desde 2000. Evidentemente, muitos 

professores a conhecem se tomarmos, neste contexto, conhecer no sentido de "ter visto" ou 

mesmo de "ter adquirido". 

Nosso questionamento, no entanto, vai em outra direcao: acreditamos que os 

professores que "conhecem" a gramatica nao a leram e se a leram nao a entenderam. Se, como 

diz a autora na introducao da gramatica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A meta final, no exame, e buscar resultados de sentido, partindo do principio & que 

£ ao uso que os diferentes itens assumem seu significado e definem sua flmcao, e 

de que as entidades da lingua tem de ser avaliadas em conformidade com o nivel 

em que ocorrem, defmindo-se, afinal, na sua relacao com o texto (NEVES, 2000, p. 

13). 

Entao, cabe perguntar por que os professores nao recorrem a gramatica para falar 

de uso lingiiistico em sala de aula? 

Em resposta a esse questionamento, talvez nao seja precipitado dizer que os 

professores nao possuem, hoje, os instrumentos necessarios para ler esta e outras obras da 

atualidade. A falta de habilidade com o ensino de lingua materna - que pode ser atribuida a 

fatores sociais, politicos e mesmo salariais — tem conduzido uma massa de professores a 

repeticao de um clamor — como abordar gramatica, texto e uso integradamente? — que ja 

poderia, em sua grande parte, ter sido aplacado. 

Enfim, nesta pequena retrospectiva, e possivel ver que a busca de uma pratica de 

linguagem em contexto de ensino de lingua materna, considerando os PCN, coloca em 

destaque muito mais do que simples questoes meto dologicas. Na verdade, o que percebemos 

e uma intrincada rede de questoes que dizem respeito a multiplos aspectos: teoricos, 

metodologicos, conceituais, sociais e ate economicos. 

Assim, se o trabalho com a pratica de analise linguistica nao pode prescindir do 

uso linguistico em sua modalidade de texto, entao, certamente, um exercicio de reflexao 

acerca da relacao pratica de analise linguistica/uso linguistico, por mais incipiente que ele 

seja, deve considerar a linguagem no ambito social do qual ela faz parte. Ambito este que 

inclui, alem da propria ordem linguistica, os sujeitos que interagem, as situacoes de interacao, 

os objetivos da interacao, etc. 
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Entrevistams quatro professoras ( duas do 5° ano e duas do 6° ano) que ensinam na 

E.E.E.I.E.F. Santa Maria Gorete, da cidade de Sao Jose de Piranhas - PB, em 2008. A opcao 

por trabalhar como professoras dessas series deve-se ao fato de que, tanto com base no exame 

da proposta curricular como da pratica desenvolvida nas escolas daquela rede, constatou-se 

uma tendencia a investir os dois primeiros anos de escolarizacao regular no aprendizado do 

sistema de notacao alfabetica, deixando para priorizar outros conhecimentos ligados a 

dimensao normativa da lingua nos 5° e 6° anos. 

A entrevista semiestruturada buscou obter dados sobre a formacao e experiencia 

das professoras e, principalmente, sobre o tratamento que vinham dando ao eixo Analise 

Linguistica dentro do ensino de Lingua. Obtivemos, assim, informacoes que verificavam, por 

exemplo: a) que objetivos as professoras tinham ao ensinar lingua e trabalhar AL com seus 

alunos; b) se desenvolviam ou nao um trabalho sistematico de AL e, caso sim, como 

operacionalizavam as situacoes didaticas de A L : que "conteudos" constituiam objeto de 

estudo com os alunos, que usavam nas situacoes didaticas, que tipos de tarefas os alunos eram 

convidados a que articulacoes estabeleciam entre as atividades de AL e as de leitura! 

producao de textosj c) quais concepcoes tinham a respeito de "gramatica normativa" 

"variacao dialetal", "erro de portugues"; que dificuldades identificavam nos alunos ao 

realizarem as atividades de AL; como explicavam as dificuldades dos alunos para aprender, 

na escola, a norma de prestigio. 

Quern sao essas professoras? Qual sua formacao e experiencia professional? 

Refletindo tendencia majoritaria entre os professores da rede publica da Paraiba, nossos 

sujeitos tinham formacao em nivel superior (tres delas em Letras e uma em Pedagogia) e tres 

tinham feito cursos de pos-graduacao, em nivel de especializacao, na area de educacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao serem indagadas sobre os objetivos que buscavam alcancar na area de lingua 

portuguesa, a maior parte dos depoimentos das mestras demontrava uma apropriacao das 
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presencoes hoje hegemonicas para o ensino de lingua, ja que remetiam, quase unanimemente, 

a uma preocupacao em formar alunos que "lessem com compreensao e produzissem textos". 

Eis alguns exemplos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Veja so: e leitura. Eu mostro pra ele (o aluno) que ler nao e decodifica92o nSo, ne7 

'Ah... eu ta lendo bem', entao ele vai lendo, ele le ate as pressas que e para mostrar 

que sabe ler bem. Ai vai atropelando toda a pontuacao, a entonac3o. Ai eu digo: 

n3o, ler voce le quando esta fazendo sua leitura e voce tem a compreensao do que 

voce esta lendo', inclusive percebendo o que esta por tras, daquilo que a gente 

chama... nas entrelinhas do texto. Se ele entendeu, entao, ele esta lendo. Ele le se 

ele entender, se le e interpreta o que. ta lendo... dentro da oralidade ele interpretou. 

Quando passa para a parte escrita, ele tamtam tem compreensao do texto lido.( 

Prof. 1,5° ano) 

No caso dessa 5
a

 serie especificamente, como eles vem com muita deficiencia, em 

linguagem e producao, em virtude do historico deles, (meu objetivo)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 formar 

mesmo o leitor que compreenda o que leia... sabe? Que fa?a rela93o do que ta 

lendo, do conteudo a ser dado com a vida dele. E o produtor de texto tambem. Eles 

tem muita dificuldade em produzir texto e compreender o que estao lendo. (Profa. 

1,5° ano) 

As referencias a um desempenho "defasado" dos alunos eram frequentes. 

Sobretudo nos 5° anos, encontravamos uma alta freqiiencia de mencoes a necessidade dos 

alunos "melhorarem na escrita e na leitura", o que provavelmente indica expectativas das 

mestras de que seus alunos tivessem chegado aquela serie dominando melhor as convencoes 

do sistema de notacao alfabetica e tivesse maior automatismo/compreensao ao ler textos. E 

interessante ressaltar que, no discurso das entrevistadas, os "textos" apareciam sempre como 

uma categoria nao qualificada, um "objeto nao identificado", sem especificacao de generos 

(no caso, escritos) reais. 

Ainda no que diz respeito aos objetivos gerais na area de lingua, encontramos 

referencias a necessidade de ter alunos que conseguissem fazer uma "leitura de mundo" e 

"aprender sem decorar regras". Talvez como indicador de busca de um distanciamento de um 

ensino tido como tradicional. 

Verificamos que duas professoras declararam ter como prioridade o ensino da 

"lingua padrao". Eis o depoimento de uma delas: 

Bom, eu priorizo a interpreta9ao, ne? De mundo Porque tudo que a gente tem na 

vida pode ser traduzido como um texto, nao e? ...Mas a linguagem esta organizada 

de uma forma mais padronizada... que as pessoas falam.., por exemplo, voce tem... 

num estado tem uma forma, uma forma de falar, no outro tem outra, mas a Lingua 

Portuguesa ela e comum a esses dois estados. Entao tem a lingua padrao, ela faz 

com que n3o haja essa.,. essa dificuldade de entender, pelo menos a nivel da escrita, 

ne7 Entao eu tento trazer pro meu aluno que .. ele tem que interagir a linguagem 
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que ele tem, com a linguagem que a gente esta apresentando como a linguagem 

padrSo. Ja que a gente esta trabalhando com a classe popular, nao e7 Pra que ele 

nao tenha tanta dificuldade, quando ele precisar realmente dominar esse... esse... 

esse tipo de linguagem. (Profa. 3, 6° ano) 

Em relacao a esta questao, os PCN, assumem uma posicao contraria a tradicao 

gramatical, pois em nenhum momento fazem alusao ao aprimoramento dos conhecimentos 

linguisticos visando a norma culta. 

E quanto aos objetivos referentes ao trabalho didatico no eixo "analise 

linguistica?" Demonstrando novamente uma sintonia com os discursos oficiais vigentes, o 

grupo de professoras por nos estudado insistiu muito na necessidade de fazer "um ensino de 

gramatica com funcionalidade", de trabalhar uma "gramatica contextualizada". Percebemos, a 

partir dos depoimentos, que existe uma nitida preocupacao em nao transmitir definicoes 

"prontas" de categorias da Gramatica Normativa Tradicional (GNT), mas, sim, de "partir do 

texto" para, infelizmente, continuar trabalhando aquelas taxonomias tradicionais. Como 

ressaltou Albuquerque (2001). Ao analisar praticas de ensino de leitura de professoras das 

series iniciais, e inegavel uma apropriacao, por parte das mestras, do principio de que o ensino 

precisa "partir de textos". Como veremos nas declaracoes abaixo, a busca por diferenciar-se 

de um ensino de mera memorizacao era evidente. Um problema crucial parecia residir no que 

se continuava elegendo como objetos da lingua cuja reflexao sena essencial para os 

aprendizes. 

Veja bem... n3o... a gramatica eu acho que a importancia da gramatica e para que 

ele entenda o que ta fazendo... dentro... sem ter conceitos preestabelecidos. Porque 

a gramatica, a gente ve que vem sendo ao longo do tempo sempre conceituada, n6? 

Da forma como voce aprendeu: 'o que € isso?', 'o que e aquilo?'. Mas com a gente 

nao adianta trabalhar dessa forma, porque ele decora, mas n3o sabe aplicar. Entao o 

objetivo e ele saber aplicar a gramatica em tudo que ele faz. Entao, se ele escreve 

um texto, se ele produz um texto, que ele tenha um minimo de recursos para que 

esse texto saia de boa qualidade. Entao, que ele saiba o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um paragrafo, quando 

ele deve usar letra maiuscula, quando e que ele deve...um nome proprio.., quando 

ele deve colocar a pontuac3o correta. Entao a finalidade da gramatica e que ele 

possa melhorar a escrita para que ele ate possa ler melhor o que ele escreveu. 

Entao,,, e preciso fazer sem dar conceitos Eu n3o faco com conceitos, ne?... 

preestabelecidos. Tirando-se de um texto... a gramatica contextualizada, ne? Voce 

retira o que voce quer trabalhar desse texto. Eu n3o trabalho a gramatica 

isoladamente, ne? Trabalho a gramatica contextualizada. (Profa. 4, 6° ano) 

Veja, eu pretendo que eles consigam nao decorar regras, n£? Porque fica muito 

chato pra gente que ta trabalhando e pra eles. Eles n3o compreendem dessa 

maneira... (Profa. 2,5° ano). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quero, assim... que o aluno... digamos, se eu vou trabalhar substantivo ou pronome, 

o aluno nSo tem que escrever necessariamente ali o conceito de substantivo, o 

conceito de pronome. Ele precisa sentir, ele precisa entender a utilidade social 

daquela, de uma palavra entendeu? A base do estudo de gramatica tem que ser com 

o texto, entendeu? Se for a partir do texto, o aluno compreende, agora se for 

trabalhado isoladamente.. (Profa. 4, 6° ano) 

O que entendiam por "sentir o que e um substantivo" ou "aprender sua utilidade 

social?". Alem de nao indicar a necessidade do aluno se apropriar de formas variantes, 

ajustaveis aos registros e modalidades (oral e escrita) da lingua, as concepcoes das professoras 

sobre correcao linguistica pareciam tender a restringir-se mais a certos aspectos "notacionais" 

dos textos (ortografia, pontuacao, emprego de maiusculas e paragrafos). So quatro mestras 

declararam ter como objetvo o "aperfeicoamento da escrita" dos alunos, mas sem remeter tal 

aperfeicoamento a situacoes de reelaboracao textual. A partir da declaracao das professoras 

entrevistadas, pudemos observar que todas se propoe a trabalhar o texto como pretexto para 

ensinar gramatica, pois se atentam, exclusivamente aos aspectos ortograficos e sintaticos dos 

textos dos alunos, sem contudo se preocupar com os efeitos de sentido, impossibilitando que 

os alunos compatilhassem suas producoes escritas com toda a turma, tendo apenas o professor 

como interlocutor. 

Os casos de mencao a "exigencias sociais" para que a escola ensinasse os 

conteudos da GNT vinham marcados pela duvida sobre a adequacao de ensinar aqueles 

conhecimentos a clientela atendida. O depoimento abaixo, marcado por pedidos a 

entrevistadora de anuencia com o que ouvia, revela o embate vivido nestes casos: 

Voce tem que preparar o aluno, ta certo? Pra uma... uma concorrencia. Voce nao 

pode tambem deixar... nao pode deixar a parte, porque se voce n3o trabalha esse 

lado, ele vai ficar defasado, entendeu? Entao €... a, a propria sociedade em si, ne? O 

proprio...a prOpria classe dominantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que exige isso, n6? Entao os menos 

favorecidos, ou eles entram no caminho, dessa classe, ta certo? Ou eles vao se 

perder no caminho. Entao 6 necessario preparar esses alunos, ta certo? Nesse 

sentido, dessa gramatica propriamente dita, erudita, certo? Mas o outro lado que eu 

vejo... que esse aluno... ate que ponto ele vai chegar a concorrer... a um vestibular, 

ne? Entao eu acho antes de tudo que voce tem que preparar ele pra vida.. .que ele se 

torne um...um..uma pessoa critica, um cidadao critico, consciente. (Profa. 3, 6° 

ano). 

Como os professores organizavam as atividades de AL, ao tentar fazer um ensino 

"contextualizado de gramatica", buscando formar alunos leitores e produtores de textos, mas.. 

.Priorizando o ensino das categorias da GNT? 

A referenda ao uso de "pesquisas em jornais e revistas", "pesquisas em livros 

diversos" apareceu na fala da maioria das entrevistadas. Adotando visoes estereotipadas de 
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que os docentes, no cotidiano, "seguiriam" obedientemente as prescricoes dos autores de 

livros didaticos, todas entrevistadas disseram recorrer aqueles livros para a maior parte das 

atividades. 

Segundo as mestras, quais eram as principals dficuldades dos alunos para 

apropriar-se das formas prestigiadas de escrever e falar e a que eles atribuiam tais 

dificuldades? As respostas a primeira questao nos levaram de volta a varios itens da lista de 

conteudos que nossas entrevistadas tinham declarado priorizar no ensino de AL. Nao temos 

como avaliar se tal coincidencia se deve ao fato dos temas de ensino de AL terem sido 

escolhidos com base nas dificuldades dos alunos... O depoimento abaixo e ilustrativo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim... (dificuldades) de escrita, eles tem muita dificuldade para escrever. Erros de 

ortografia. assim que voce' pensa que nao tem, que nao teriam. Na parte de 

gramatica tambem. Conteudos, por exemplo: separacao silabica, na hora de 

escrever um texto, quando eles v5o escrever com S no final, ai simplesmente nao 

cabe ali. Eles escrevem, eles escrevem no papel, se nao da aqui, nao importa se 

pode separar ou se nao, eles nao... nao passam nem um tracinho, pra voce 

compreender. Eles ja passam pra outra folha, pra outra linha... Tambem um outro 

detalhe, a nivel de escrita, e a questao de eles confundirem muito as letras. Eles 

botam maiuscula no meio das palavras, comecam paragrafo sem abrir paragrafo, 

eles confundem muito. Eles fazem texto sem come?o, meio e fim. O que importa e 

colocar 'fim' no final. A parte gramatical... eu nao acho... a dificuldade maior e a 

escrita mesmo... (Profa. 2, 5° ano) 

Ao tomar a producao escrita de seus alunos como fonte para levantar aquelas 

dificuldades, as professoras pareciam ficar mais presas a aspectos superficiais ou, como 

sugere a parte final do depoimento agora apresentado, tendiam a dissociar os "conhecimentos 

gramaticais" estudados da competencia leitora e escritora dos alunos, pois as professoras 

envestigadas referiam-se frenquentemente a questoes ligadas a qualidade ou organizacao 

(macro-estrutura) dos textos dos alunos. 

De modo semelhante, em tres depoimentos encontramos alusao ao emprego da 

concordancia e dos tempos verbais ou influencias da variedade dialetal falada pelos alunos 

como problemas que eles precisavam ser ajudados a superar: 

Olhe, eles tem muita dificuldade, nao e? Em concordancia, nao e? Ai eles escrevem 

com muitos erros, com tanto erro. Mas a gente tem uma concep9ao que se ele.., se 

eles pelo menos aprendem a escrever, a desenvolver a escrita, e... produzir um texto 

com come9o, meio e fim, com logica, ne? Com seqtiencia logica, com coerencia, 

com certa coerencia, com sequencia 16gica, ai a gente sente que a parte ortografica 

vem.., com a maturidade deles, (Profa. 3, 6° ano) 

A questao do tempo verbal, certo? E , eles nao tem muita consciencia do tempo, 

certo? Voce ta contando uma historia, entao todos os verbos devem estar no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preterito perfeito ou imperfeito, certo? Entao, de repente, eles, quando comecam 

sem ser a fala dos personagens, na prOpria narracao de repente eles mudam e 

colocam os verbos no presente, como se ta acontecendo agora. Eles ficam assim, 

um pouco confusos com o tempo na narra?ao. (Profa, 3, 6° ano) 

Faz parte da formacao linguistica do cidadao reconhecer a existencia das diversas 

variedades da lingua, exigir respeito para com a maneira de falar que aprendeu com sua 

familia e seus conterraneos, mas tambem, em contrapartida, saber respeitar as variedades 

diferentes da sua. Esse aprendizado que envolve atitudes e procedimentos eticos tambem deve 

ser desenvolvido na sala de aula, pelo (a) professor (a), por meio de exposicoes e 

argumentacoes do estimulo ao respeito mutuo, mas sobretudo, pela propria atitude respeitosa 

assumida diante dos alunos. 

Ao justificarem as dificuldades de seus alunos, as professoras apontavam como 

causas freqiientes as limitacoes de acesso a praticas de leitura em casa (todos os 

depoimentos). Parece que a responsabilidade para o "fracasso" no aprendizado da lingua 

ainda continua recaindo muito sobre as familias. Duas docentes atribuiram o "problema" de 

seus estudantes explicitamente as variedades dialetais faladas pelos aprendizes. Eis o segundo 

desses depoimentos, cuja autora parece desconhecer a ocorrencia de duas formas 

dicionarizadas para uma mesma palavra: 

Eu nao sei... deve ser tambem... ja vir de familia, entendeu? Porque aqui na escola a 

gente sempre procura trabalhar e mostrar, ne? Onde ele esta errado, tudinho. Ja vem 

mesmo da familia, Pronto! Essa semana mesmo eu trabalhei o dia do milho. Como 

eu falei, eu sempre trabalho datas comemorativas, procuro trabalhar um texto. Dia 

do milho. Entao eu trabalho, faco um texto, ele ate produziu ate a receita do bolo de 

fuba feito com o milho. Entao apareceu a palavra 'munguza'. Menina, eu coloquei 

no quadro 'munguza', mas olha: (eles disseram) 'esta errado, tia, porque e 

manguza'. Entao isso vem de que'? Da faniilia. ne? A familia fala, a mae, em casa 

ele sempre escuta. Mas ele (o aluno) nao queria aceitar: 'esta errado, tia!', 'Mas 

meu filho, e munguza'. E nao tia, e manguza'. E ficou... (Profa.l, 5°ano). 

Os professores devem ter consciencia que na convivencia social, e importante 

saber qual a variedade linguistica usar em diferentes situacoes. Saber adequar as diferentes 

interacoes e uma capacidade linguistica de valor e utilidade na vida do cidadao e por isso e 

que deve ser desenvolvida na escola. 

Mas, algumas das mestras selecionadas para participar de nossas entrevistas 

atribuiram tambem a escola, uma responsabilidade pelo fracasso dos alunos em incorporar as 

formas de falar e escrever prestigiadas. Duas professoras mencionaram que a escola nao 

prionzava o trabalho com conhecimentos gramaticais, "por dar enfase a leitura e producao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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textos". Fica ai exposta uma polarizacao entre o ensino voltado a dimensao da textualidade e 

os encaminhamentos didaticos que levariam os alunos a apropriar-se, simultaneamente, da 

norma de prestigio. Outras tres mestras revelaram, ainda, que o professor nao tem seguranca 

ou preparacao para acompanhar as necessidades de seus alunos, razao porque desenvolveriam 

um ensino nao-funcional, de mera memorizacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porque falta a gente e... competencia mesmo, ne? Palavra forte, 'competencia', mas 

eu acho que a gente nem foi preparado pra isso, de fazer a ligacao da gramatica 

com a lingua portuguesa, entendeu? (...) E ha essa separacao, enquanto uma coisa 

esta ligada a outra, Porque sem a gramatica. sem a ortografia, sem...voce nao 

produz bem voce nao le, voce vai ler um texto e voce nao vai entender. Acho que a 

gente nao ta preparado para isto, ta faltando essa competencia na gente. Profa. 2,5° 

ano) 

E porque ainda a gramatica esta sendo ensinada na escola de forma erronea, 

entendeu? No meu ponto de vista, embora modificou um pouco, embora os 

professores se esforcem, mas o aluno ainda esta aprendendo a gramatica de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6... individualizada. Eles nao conseguem ver a utilidade da gramatica, perceber a 

utilidade daquilo, entendeu? Eles, eles simplesmente... eles reproduzem aquilo que 

foi memorizado, aquilo que foi repassado para eles, mas eles nao conseguem 

entender a funcao, a funcao social daquela palavra" (Profa. 1,5° ano) 

Vimos que, ao anunciar objetivos para o ensino de AL , a busca de 

"contextualizacao" era um ingrediente muito forte. Ja ao identificar causas para a nao-

aprendizagem dos alunos, as professoras tendiam a culpar a origem social dos mesmos, ou 

assumiam a ocorrencia de um ensino nao-contextualizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A incansavel busca por um ensino de qualidade e por reformas na educacao, a 

elaboracao de documentos oficias, como os PCN, a criacao de orgaos responsaveis pela 

avaliacao, como o Sistema de Avaliacao da Educacao Basica (SAEB) e instituiijao de 

agendas de controle, como o Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD), todos esses 

objetivos e acoes nao podem ser alcancados e efetivados sem uma adequada formacao do 

professores. 

Nao ha como negar a necessidade de reformulacao dos cursos e programas de 

formacao docente, pois se alteraram os paradigmas da ciencia., da tecnologia e das fronteiras 

do saber. Os alunos dos cursos de Letras nao sao mais os mesmos, a desvalorizacao da 

profissao docente e os baixos salarios atraem alunos advindos de contextos com praticas 

precarias de leitura e de producao textual. No entanto, esses cursos ainda permanecem presos 

as suas "grades curriculares", preocupadas com a reproducao e acumulacao do saber. Essa 

abordagem reprodutiva, segundo Castro e Romero (2006, p. 127), "nao e conducente a 

constru9ao da criticidade, nem de um sujeito capaz de lidar com um mundo em constante 

transformacao, em que — marca de novo milenio — tudo nao tem a caracteristica estavel do 

ser, mas se equilibra na dinamica do estar". 

Outro ponto a ser questionado e a formagao continuada dos professores, oferecida 

pelos governos e que sao marcadas pela desarticula9ao e descontinuidade, principalmente em 

virtude das mudan9as de pianos a cada troca de governo. A luz desse cenario encontram-se os 

professores de LP, sempre em constante pressao, frente a uma instabilidade desconcertante e 

que, embora munidos de grande preocupa9ao em melhorar sua acao didatica, parecem 

atravessar urna crise de identidade. Os professores estao diante de um novo desafio, novos 

paradigmas sao elaborados para o ensino de LP, mas esses profissionais estao preparados para 

essas mudan9as? Eles compreendem critica e teoricamente o que a eles e "proposto" como 

parametro? A sua formacao possibilitou sua autonomia para efetivar esse trabalho em sala de 

aula? Essas reflexoes aliadas as perguntas de pesquisa apresentadas anteriormente, nos 

levaram a uma outra realidade: a sala de aula. 

Diante disso, reiteramos a necessidade de repensar a forma9ao, tanto inicial quanto 

continuada, pautada sempre pela pratica reflexiva por parte do professor, amparada por uma 

estrutura institucional que possibilite essa reflexao E, sem duvida, uma situa9ao complexa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Temos, sim, um novo paradigma para o ensino de LP, mas para efetivar essa mudanca e 

necessario muito mais que um documento oficial. E necessario nao apenas repensar os cursos 

de graduacao e a relac&o teoria-pratica atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transposi9ao  didatica, como tambem 

redefinir os programas de forma9ao  continua oferecidos pelas instancias do governo. E 

fundamental que esses programas de forma9ao  tenham como objetivo promover a educa9ao  e 

nao as a9des de um determinado governo, de forma que sejam articulados, continuos e que 

ofere9am  aos professores nao modelos e receitas, mas, principalmente, suporte teorico para 

que possam fundamentar suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a$&o docente e refletir sobre sua pratica na sala de aula. Por fim, 

porem nao menos importante, ha que se lembrar do importante papel das universidades e das 

pesquisas academicas nesse contexto, uma vez que atraves do dialogo com os professores e 

possivel considerar suas necessidades de conhecimento e contribuir para a melhoria de sua 

forma^So. 

Os discursos das professoras entrevistadas para esta pesquisa revelam uma busca 

de supera9ao  do que viveram, na condi9ao  de alunas, como modelo de "reflexao sobre a 

lingua". Isto e, nos deparamos com um esfor9o  de nao-identifica9ao  com uma transmissao das 

regras e categorias da GNT "descolada" de situa9oes onde textos estivessem presentes. 

Parecem-nos evidentes, nas falas de todas as professoras aqui enfocadas, as tentativas de fazer 

um estudo de aspectos normativos "atrelado aos textos", "prazeroso", mesmo que para isso 

algumas tivessem que apostar, por exemplo, na possibilidade de seus alunos descobrirem 

supostas "fun95es sociais de substantivos". 

As tentativas de inovar revelaram uma serie de limites e contradi96es nas 

apropria9oes elaboradas pelas mestras estudadas. Numa perspectiva mais abrangente, uma 

grande questao que emana de nossos dados envolve a nao-diferencia9ao  entre o ensino 

voltado para responder as dificuldades dos aprendizes em empregar a correta nota9ao  escrita 

da lingua (que transpareceu na reincidente queixa sobre erros de ortografia, ausencia de 

paragrafos, etc.) e o tratamento dado aquelas dificuldades que exigem um investimento em 

discutir, com os aprendizes, os fenomenos de varia9ao  linguistica. Recordamos que foram 

muito escassas as memoes a situa9Ses de ensino que, explicitamente, visassem a ajudar os 

alunos a apropriar-se de variedades e registros que nao praticam no seu cotidiano. 

Como outro grande ponto problematico, ressaltamos o fato de que o espa9o 

ocupado pelas atividades de produ9ao  textual, nas salas de aula, aparecia desconectado de 

situa9oes de reflexao sobre a lingua. Provavelmente, por se produzirem textos escritos que 

nao teriam interlocutores, nao parecia muito evidente a necessidade dos aprendizes se 
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"debrucarem sobre seus proprios textos", a fim de melhora-los e aproxima-los das 

conforma9oes dos generos textuais socialmente valorizados. 

Concebemos que, na escola, estas ambiguidades e indefini9oes ganham "solo 

fertil", se consideramos as pressoes vividas pelos docentes (para ensinar o aluno a "falar e 

escrever certo") e a (in) compreensao que podem ter do que seja a norma linguistica a ser 

aprendida, se nao for a gramatica normativa traditional. 

As evidencias aqui discutidas apontam para a necessidade de nao continuarmos 

praticando aquilo que alguns estudiosos identificaram como "pendulariza9ao didatica" no 

ensino de lingua portuguesa (MORAIS, 1998, por exemplo). Noutras palavras, nao 

consideramos eficaz seguirmos prescrevendo um ensino de lingua que apenas privilegie a 

produ9ao e compreensao de textos, sem avan9armos no debate academico e pedagogico sobre 

como tratar, em sala de aula, o amplo eixo didatico chamado "Analise Linguistica". 

Entendemos que e preciso assumir, dentre seus objetos de conhecimento, a especificidade 

daqueles objetos que se vinculam a apropria9ao de formas socialmente prestigiadas de 

escrever e falar, se queremos nos opor ao ensino de nomenclaturas e taxonomias da GNT. 

Urge debatermos o que entendemos por norma linguistica a ser tratada na escola, quando 

falamos em "analisar a lingua". 

O que deve ser ensinado nao responde as imposi95es de organiza9ao classica de 

conteudos na gramatica escolar, mas aos aspectos que precisam ser tematizados em fun9ao 

das necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de produ9ao, leitura e escrita de 

textos. O modo de ensinar, por sua vez, nao reproduz a classica metodologia de defini9ao, 

classifica9ao e exercita9ao, mas corresponde a uma pratica que parte da reflexao produzida 

pelos alunos mediante a utiliza9ao de uma terminologia simples e se aproxima, 

progressivamente, pela media9ao do professor do conhecimento gramatical produzido. Isso 

implica, muitas vezes, chegar a resultados diferentes daqueles obtidos pela gramatica 

traditional, cuja descri9ao, em muitos aspectos, nSo corresponde aos usos atuais da 

linguagem, o que coloca a necessidade de busca de apoio em outros materiais e fontes. 

Refletir, em sala de aula, sobre o funcionamento da linguagem e, a nosso ver, 

fundamental para o desenvolvimento da capacidade discursiva do aluno, Isso porque "Um dos 

aspectos da competencia discursiva e o sujeito ser capaz de utilizar a lingua de modo variado, 

para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situa9oes de 

interlocucao oral e escrita" (PCN, 1997, p. 23). 

Para tanto, sugerimos como metodologia para o trabalho com os objetivos de 

ensino de Lingua Portuguesa, partir de atividades que envolvam o "uso da lingua", como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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producao e compreensao de textos orais e escritos em diferentes generos discursivos/textuais, 

seguidas de reflexao sobre a lingua e a linguagem a fim de aprimorar as possibilidades de uso, 

como propoe os PCN de Lingua Portuguesa. 

Entendemos que a lingua e um sistema que tem como centro a interacao verbal, 

que se faz atraves de textos ou discursos, falados ou escritos. Isso significa que esse sistema 

depende da interlocucao (inter+locucao = acao linguistica entre sujeitos). 

Partindo dessa concepcao, uma proposta de ensino de lingua deve valorizar o uso 

da lingua em diferentes situacoes ou contextos sociais, com sua diversidade de funcoes e sua 

variedade de estilos e modos de falar. Para estar de acordo com essa concepcao, e importante 

que o trabalho em sala de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexao dos 

alunos sobre as diferentes possibilidades de emprego da lingua. 

Isso implica, certamente, a rejeicao de uma tradicao de ensino apenas transmissiva, 

isto e, preocupada em oferecer ao aluno conceitos e regras prontas, que ele so tem que 

memorizar, e de uma perspectiva de aprendizagem centrada em automatismos e reproducoes 

mecanicas. Por isso e que uma adequada proposta para o ensino de lingua deve prever nao so 

o desenvolvimento de capacidades necessarias as praticas de leitura e escrita, mas tambem de 

fala e escuta compreensiva em situacoes publicas (a propria aula e uma situacao de uso 

publico da lingua). E o que entendemos como possibilidade de reformulacao do ensino de 

Lingua Portuguesa. 
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