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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O uso da gramatica no ensino de lingua portuguesa vem gerando muita polemica no decorrer 

dos ultimos anos. Muitos professores questionam se devem ensinar ou nao a gramatica nas 

aulas de lingua portuguesa, tomando-se ate como sinonimos ensinar lingua portuguesa e 

ensinar gramatica. Alguns defendem seu ensino sistematico; outros, o abandono deste, por 

considera-lo ineficaz para um dominio efetivo da lingua. Buscando responder a essa 

inquietacao, aborda-se, neste trabalho, uma reflexao sobre o ensino de gramatica, ressaltando 

a adocao de uma proposta efetiva de uso e reflexao para o ensino de lingua. Toma-se como 

objetivos discutir o processo ensino-aprendizagem buscando desmistificar, pela abordagem 

reflexiva do ensino de gramatica, a perspectiva tradicional dada pelo educador aos temas de 

ensino de lingua materna, como a "arte de falar e escrever bem", apresentando algumas 

concepcoes de gramatica e a contribuicao destas no processo ensino-aprendizagem da lingua. 

Diferencia-se dentre as varias visoes de ensino as que sao da ordem da lingua e da gramatica, 

analisando algumas propostas da primeira unidade do livro didatico Tudo e linguagem de Ana 

Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi (2007) bem como na pratica docente, 

caracterizando-as como reflexivas ou nao. Sao referenciais teoricos o trabalho de Travaglia 

(2006), Possenti (1999) e Perini (2007). Consta-se que apesar das propostas de um ensino 

mais reflexivo da lingua, a escola ainda sustenta uma pratica de ensino voltada para a 

gramatica normativa, considerada como uma especie de conjunto de leis que regem a 

sociedade e que ha uma lenta transicao entre o ensino de gramatica normativo e de gramatica 

reflexiva. 

Palavras-chave: gramatica reflexiva - ensino - escola. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The use o f grammar in teaching Portuguese language has generated much controversy in the 

past few years. Many questions whether teachers should teach or no the grammar o f 

Portuguese in class, taking up as synonyms teach Portuguese and teach grammar. Some argue 

its systematic education; others, the abandonment o f this, as it has been considered inefficient 

for an effective field o f language. Seeking to respond to that concern, deals o f this work, a 

reflection on the teaching o f grammar, emphasizing the adoption o f a proposal for effective 

use and reflection on language teaching. Takes itself as objective to discuss the teaching-

learning process seeking demystify, the reflective approach to teaching grammar, the 

traditional perspective given by the educator to the themes o f mother-tongue teaching, as the 

art o f speaking and writing well , presenting some concepts o f grammar and the contribution 

o f the teaching-learning process o f language. Differentiates itself among the various visions o f 

teaching those o f order o f language and grammar, analyzing some proposals o f the first unit 

o f the textbook Tudo e linguagem de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi 

(2007),as well as in the teaching practice, characterizing them as reflexive or not. Be 

theoretical references to this work Travaglia (1997), Possenti (1996) and Perini (2007) 

constant that the while the proposals for more reflective teaching o f language, the school still 

maintains a practice o f focused on the normative grammar, considered as a sort o f set o f laws 

that govern the society and that there is a slow transition between education normative 

grammar and reflective. 

Key-words: reflexive grammar - teaching - school 
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1. Introducao 

Uma das grandes dificuldades que os professores de lingua materna enfrenta em sala de 

aula e, sem duvida, o ensino da gramatica considerada, num aspecto mais restrito, como 

conjunto de boas regras para aqueles que querem falar e escrever bem, ou, como e conhecida 

historicamente, normativa. 

Visto deste modo o ensino da lingua em muitas escolas caracteriza-se pelo ensino da 

gramatica puramente normativa, que trabalhado de forma descontextualizada e mecanica faz 

com que os alunos memorizem uma serie de regras apenas com o intuito de passar de ano, no 

vestibular ou em algum outro tipo de concurso. Alem disso, desperta nos alunos um 

verdadeiro horror ao ensino da lingua, uma vez que gramatica normativa tern sido o objeto de 

ensino de portugues na maioria das escolas e nao a lingua como deveria. Sendo a maioria 

desses alunos de camadas populares, a gramatica torna-se algo distante de sua realidade e por 

nao terem dominio sobre esta variante da lingua, acabam sofrendo reprovacoes, recriminacoes 

e vivenciando o preconceito lingiiistico. Ao enfatizar apenas o ensino da norma, a escola 

desconsidera a variante lingiiistica do aluno e a apresentada como forma "errada" ao passo 

que lhes impoe um modelo padrao. 

A visao que a maioria dos professores e alunos tern em relacao ao ensino de gramatica 

na escola esta centrada no ensino de nomenclaturas, na analise sintatica de frases soltas, 

descontextualizadas, que apenas rotulam, nomeiam as coisas, sem que haja uma preocupacao 

com a finalidade de tal uso, ou o efeito que isso provoca nos textos orais ou escritos. Ja que o 

professor acredita que o ensino da gramatica normativa proporciona ao aluno condicoes de 

usar adequadamente a lingua materna indistintamente do contexto ou da finalidade desse uso. 

O aluno, por sua vez, espera que as aulas de gramatica lhe de condicoes de utilizar a lingua 

em todas as situacoes comunicativas. Em geral, observa-se que no ensino fundamental sao 

mais enfatizadas as questoes terminologicas da lingua do que propriamente o uso desta. 

A lingua tomada como sistema de normas e segundo Bakhtin (1997) algo abstrato que 

so tern aplicabilidade teorica e pratica se for consideradazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do ponto de vista do deciframento de 

uma lingua morta e seu ensino. Sendo assim, tal sistema nao e suficiente para que se possa 

compreender e explicar os fenomenos linguisticos que, como a lingua, estao em constante 

evolucao. Neste contexto, ensinar a lingua significa ensinar regras. 

Do ponto de vista pratico, pouco se avancou em relacao a forma de ensinar gramatica. 

Apesar das contribuicoes da sociolinguistica, das teorias do discurso e da gramatica do 



portugues falado, tais teorias parecem estar longe da pratica vivenciada pelos professores em 

sala. 

No que diz respeito ao perfil dos alunos que atualmente frequentam a escola publica 

constata-se que vem dos mais variados segmentos da sociedade, com experiencias linguisticas 

bastante diversificadas, trazendo para a escola as variedades consideradas desprestigiadas do 

portugues, como ja foi dito, e que a escola procura eliminar, bombardeando-os com uma serie 

infinita de informacoes sobre uma lingua que desconhecem, reafirmando assim preconceitos e 

discriminacoes sociais. 

Nao ha duvidas de que e funcao da escola possibilitar ao aluno a aquisicao e pratica do 

dialeto padrao. Bechara (2002, p. 16) salienta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ensino dessa gramatica escolar, 

normativa, e vdlido, como o ensino de uma modalidade "adquirida ", que vem juntar-se (nao 

contrapor-se imperativamente!) a outra, "transmitida", a modalidade coloquial ou familiar. 

O ensino de lingua portuguesa e na maioria das vezes desenvolvido nas escolas partindo 

das propostas apresentadas pelo livro didatico, considerado uma referenda para a organizacao 

do curriculo escolar alem de constituir-se como referenda teorica essencial, por vezes, a unica 

fonte de pesquisa e "(in) formacao" do professor, normalmente mostra uma visao fragmentada 

dos conteudos relativos a gramatica, leitura e producao textual. No que se refere ao trabalho 

com a gramatica, especificamente, percebe-se que, em geral ha uma "polarizacao" entre o 

estudo do texto e o estudo da frase e da palavra. Tomando o texto como base para a pratica do 

ensino de gramatica, observa-se que a ideia de gramatica no texto se traduz, na maioria das 

vezes, pela apresentacao de frases ou palavras isoladas para a classificacao morfologica e 

sintatica das mesmas. Nao ha uma analise efetiva dos fenomenos linguisticos, e sim uma 

apresentacao sistematica e estatica da analise feita pelos autores do referido livro didatico. 

Procedendo a discussao acerca das atividades desenvolvidas com a gramatica, o 

presente trabalho tern por objetivos discutir o processo ensino-aprendizagem buscando 

desmitificar, pela abordagem reflexiva do ensino de gramatica, a perspectiva tradicional dada 

pelo educador aos temas de ensino da lingua materna, como a "arte de falar e escrever bem", 

apresentando algumas concepcoes de gramatica e a contribuicao destas no processo ensino-

aprendizagem da lingua. Pretende-se diferenciar dentre as varias visoes de ensino as que sao 

da ordem da lingua e da gramatica, analisando algumas propostas didaticas de ensino de 

gramatica tanto no livro didatico quanto na pratica docente, caracterizando-as como reflexivas 

ou nao. O trabalho esta organizado em tres capitulos assim distribuidos: 

No primeiro capitulo apresentam-se as concepcoes de gramatica mais conhecidas, ou 

comuns entre as praticas de ensino da lingua e a contribuicao destas no processo ensino-
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aprendizagem da lingua, uma vez que ao falar sobre o tema faz-se necessario ter um 

entendimento do que seja gramatica e o seu papel na aprendizagem do educando. 

No segundo capitulo busca-se diferenciar ensino de lingua e ensino de gramatica, 

atentando para o fato de que muitos ainda entendem o ensino da lingua como sendo o ensino 

de gramatica, e do ensino de gramatica como ensino de regras e salientando o papel dos 

Parametros Nacionais de Lingua Portuguesa e do fenomeno lingiiistico no processo ensino-

aprendizagem da lingua. 

No ultimo capitulo apresenta-se a gramatica reflexiva como caminho alternativo para o 

ensino da lingua, seguida de uma breve analise de algumas das atividades de gramatica 

propostas no livro didatico, trabalhados pela professora, assim como atividades de analise 

gramatical elaboradas por ela, observando a(s) concepcao(oes) que subjaz(em) tal pratica. 

Por f im sao feitas algumas consideracoes referentes ao ensino de gramatica 

desenvolvido no ensino fundamental, nas escolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contexto da pesquisa e criterios de analise 

Em funcao do objeto de estudo deste trabalho e das inquietacoes que o sustentam, 

qualifica-se esta pesquisa do ponto de vista de seus objetivos como explicativa, pois pretende 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrencia e o desenvolvimento do ensino de 

gramatica nas escolas do municipio de Cajazeiras. E uma pesquisa de campo cujos dados 

foram coletados na escola publica Luiz Cartaxo Rolim, localizada no Bairro da Esperanca, no 

municipio de Cajazeiras - Paraiba. A escola atende a alunos da Educacao Infantil ate a 

segunda fase do Ensino Fundamental. 

Para os fins desta pesquisa, coletaram-se dados apenas no nono ano do ensino 

fundamental do turno vespertino, numa turma formada por 16 alunos, dos quais oito meninos 

e oito meninas, todos novatos na turma. 

Com o intuito de responder as questoes formuladas na problematizacao deste trabalho, 

coletaram-se as atividades de gramatica utilizadas pela professora em sala de aula, orientadas 

ou nao pelo livro didatico. Analisou-se a primeira unidade do livro didatico adotado pela 

escola: Tudo e linguagem de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, em funcao do 

inicio do ano letivo que aconteceu em marco de 2008 e se estendeu ate maio de 2008, tempo 

consideravel para conclusao desta etapa do trabalho monografico. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FOKMACAO 0E PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS PARAIBA 



4 

Para que estes dados fossem coletados foi solicitada, apenas verbalmente, a permissao 

da escola, bem como da professora para participar das aulas e para a utilizacao das atividades 

desenvolvidas pela mesma. 

Quanto aos criterios de analise, fez-se a leitura das atividades e nelas observou-se: 

• Que concepcao ou concepcoes de gramatica dao sustentacao a pratica de ensino-

aprendizagem da lingua. 

• Que contribuicoes e/ou que tipo de entraves essa pratica traz para a compreensao 

dos fenomenos linguisticos. 

• Como a gramatica e proposta nas atividades desenvolvidas pela professora e/ou 

contidas no livro didatico. 

Apos todas estas etapas, sao feitas consideracoes sobre o ensino da gramatica na 

perspectiva reflexiva elucidando como a pratica de gramatica se aproxima ou se distancia de 

uma pratica reflexiva de ensino da lingua. 
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2.Razdes para Ensinar gramatica na escola 

A discussao acerca do ensino ou nao das normas gramaticais e colocada em pauta por 

muitos professores e varias sao as divergencias em torno do seu ensino ou nao. Alguns 

defendem seu ensino sistematico; outros, o abandono deste, porem a questao maior nao e 

analisar a necessidade ou nao de ensinar gramatica e sim para que, como e por que ensina-la. 

E buscar realizar um trabalho de analise e reflexao sobre a lingua em situacoes reais e 

praticas, utilizando-se de textos orais e escritos que possibilitem esta reflexao. 

Para que o ensino da lingua se torne uma pratica significativa para o aluno bem como 

para o professor e necessario que este tenha certa curiosidade sobre a lingua, considerando-a 

como algo dinamico e social que so se efetiva pela interacao verbal, com atividades 

discursivas diversificadas que estao diretamente afetadas pelo outro e para ele se voltam. 

A crianca, por exemplo, aprende a lingua atraves da interacao com o outro, por isso 

deve estar em contato com as formas que cotidianamente utiliza e ser instigada a usa-las em 

situacoes adequadas. Deste modo, caberia ao professor fazer do aluno como diz Bechara um 

"poliglota" dentro da propria lingua, sendo capaz de optar por um registro mais adequado a 

cada situacao comunicativa. O papel da escola, neste contexto e o de agente socializador que 

visa pelo ensino da norma fazer com que o aluno tenha acesso a todas as atividades da classe 

dominante, entendendo que tal ensino deve ocorrer em acrescimo a variedade coloquial a qual 

o aluno ja conhece e nao em substituicao a mesma. 

Refletindo sobre as diferentes concepcoes de gramatica e sobre o ensino de lingua, este 

trabalho traz algumas razoes que apontam no trabalho com a gramatica reflexiva uma 

alternativa para um ensino mais produtivo de lingua materna. Dentre os tipos de ensino de 

lingua cita-se: o ensino prescritivo que objetiva levar o aluno a substituir seus padroes de 

atividade linguistica considerados "errados", por outros tidos como "corretos"; o ensino 

descritivo objetivando mostrar como determinada lingua funciona e o produtivo que visa 

ensinar novas habilidades linguisticas. 

Sobre as concepcoes de gramaticas e baseando-se em Travaglia (1997) e Possenti 

(1996) entender-se a gramatica como: 

• Conjunto sistematico de normas para bem falar e escrever, estabelecida pelo uso 

da lingua consagrado pela tradicao (gramatica normativa); 

• Descricao da estrutura e funcionamento da lingua, de sua forma e funcao 

(gramatica descritiva); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v & UNIVER3JDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Conjunto de regras internalizadas que o falante realmente aprendeu e das quais 

lanca mao ao falar (gramatica internalizada). 

Ao lado desses tres tipos mais difundidos, temos ainda: a gramatica teorica, a 

comparativa, a historica, a comparativa, a funcional, a de uso, entre outras. 

A discussao sobre o tema e atual porque apesar de tantas mudancas de discurso, a 

pratica escolar continua basicamente a mesma, com raras excecoes. Portanto, uma mudanca 

no ensino da lingua nao consiste apenas em mudar a metodologia utilizada nas aulas ou 

substituir um modelo por outro mais moderno, e sim uma real mudanca de postura do 

professor em relacao a concepcao que este tern de gramatica e do que seja ensinar lingua 

materna, questionando-se sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que, como, para que e para quern se ensina. 

Nao e proposito deste trabalho apresentar "receitas prontas" que solucionem os 

problemas e dilemas do ensino de gramatica, e sim oferecer referenciais que possam ser 

discutidos e compreendidos no contexto da pratica docente para que possam servir como norte 

para as abordagens a serem utilizadas nas praticas de ensino e aprendizagem da gramatica. 

2.1. As gramaticas que nos cercam 

A discussao em torno do papel da gramatica, principalmente a normativa, no ensino 

fundamental tern chamado a atencao de muitos pesquisadores sobre o assunto. Nas ultimas 

decadas, a importancia do estudo gramatical foi alvo de divergencias. Para uns, este estudo 

era a salvacao para aqueles que ignoravam as formas mais elaboradas da lingua; para outros, 

era o responsavel pelo fracasso dos alunos que nao conseguiam ser bons leitores e produtores 

de textos. 

Esta visao foi ampliada conforme os PCNs referentes a Lingua Portuguesa, que tern 

uma dimensao interacional e discursiva da lingua, pautada no uso oral e escrito desta, bem 

como na reflexao sobre seus usos. Sabe-se que o falante da lingua possui certo saber 

linguistico que fica limitado a oralidade, e e na escola que ele deve aprimorar essa oralidade e 

desenvolver as outras modalidades da lingua. Entretanto, o ensino de lingua nas escolas e 

muitas vezes tornado apenas como ensino da gramatica normativa que trata a lingua de 

maneira vaga e superficial esteriotipando-a e tornando-a artificialmente simples. Conforme 

Possenti (1996, p.86):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ensinar gramatica e ensinar a lingua em toda sua variedade de usos, e 

ensinar regras e ensinar o dominio do uso. Deve-se compreender que cada modalidade da 

lingua tern sua gramatica tipica e que o falante j a domina, de certa forma uma gramatica 

natural, internalizada pelo uso cotidiano. 
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Ainda segundo o autor (1996) considerando a gramatica como "conjunto de regras", 

pode-se falar em tres concepcoes do que seja gramatica, observando que a terminologia 

"conjunto de regras" tambem pode ser entendida de varias maneiras. Assim sendo, tem-se: 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conjunto de regras que devem ser seguidas pelos seus usuarios para bem falar e 

escrever. Esta gramatica denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA normativa ou prescritiva pauta-se na variedade 

considerada padrao da lingua, deste modo, tudo que se adequa a esse padrao e considerado 

"certo", "gramatical" e o que nao se adequa e tido como "errado", "agramatical". As regras do 

"certo" ou "errado" sao estabelecidas a partir do uso feito por grandes poetas e escritores 

consagrados, ignorando-se assim a modalidade oral da lingua a qual e vista como um "erro". 

Aqueles que transgridem tais regras sao discriminados e podem softer sansoes como, por 

exemplo, a reprovacao na escola ou no vestibular, por nao dominarem esta modalidade da 

lingua. De acordo com Possenti (1996), o ensino descontextualizado deste tipo de gramatica e 

feito apenas por razoes historicas, sem nenhuma perspectiva de aplicacao pratica, logo seu 

ensino nao tern relacao com o ensino de lingua. 

2. Conjunto de regras que sao seguidas. Este tipo de gramatica serve de orientacao para 

o trabalho dos lingiiistas e pretende descrever e explicar as linguas tais como sao faladas. 

Neste tipo de gramatica chamada descritiva, a lingua oral passa a ter um papel relevante. As 

regras sao estabelecidas a partir das formas utilizadas pelos usuarios dessa lingua. Considera-

se gramatical, de acordo com esta acepcao, sentencas que atendam as regras de estrutura e 

funcionamento da lingua de uma variedade linguistica especifica. Assim, frases do tipo: E u vi 

ela semana passada ou Me de seu endereco sao entendidas como gramaticais, uma vez que 

atendem a tais regras. A esse respeito acrescenta Travaglia (1997, p.28): 

A consideracao dessa lingliistica da raia, aesses esmaos soore a lingua em uso. c 

importante para o trabalho do professor de lingua que pretende desenvolver a 

competencia comunicativa do seu aluno ou descrever-lhe como runciona a lingua 

que ele utiliza ou leva-lo a observar esses mesmos fatos. 

A gramatica descritiva defende a ideia do "diferente", do "adequado", das multiplas 

manifestacoes lingiiisticas que variam de acordo com as condicoes de uso do falante e suas 

intencoes. Pode-se entao dizer que nao ha erros para a gramatica descritiva? 

Conforme os principios que a regem sao considerados erros aquilo que nao ocorre de 

forma sistematica em nenhuma variedade da lingua. Deste modo, construcoes do tipo: No vou 

sapatos mercado comprar ou E l a e um menina bonita sao considerados erros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Conjunto de regras que o falante da lingua domina. Este tipo de gramatica j a esta 

internalizada em sua mente, e a ela recorre para produzir frases ou sequencias de palavras 

tipicas da lingua. A gramatica da lingua em uso e a mola-mestra segundo essa concepcao, que 

busca o desenvolvimento da competencia lingiiistica do seu usuario nos aspectos gramatical, 

textual e discursive O interessante no trabalho com tal gramatica nao e destacar a questao de 

se falar certo ou errado, conceitos tipicos da gramatica normativa, e sim saber utilizar a forma 

mais adequada, considerando o contexto de comunicacao, a intencao comunicativa e os 

interlocutores aos quais o texto e direcionado. 

Saber gramatica, neste sentido, nao significa, de inicio, ter escolarizacao ou 

conhecimentos sistematicos sobre uma determinada variedade lingiiistica, no caso a padrao, 

mas ser capaz de articular e eleger formas consideradas pertinentes para se comunicar atraves 

de hipoteses como ocorre, por exemplo, com a crianca no processo de aquisicao da linguagem 

ao utilizar expressoes comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E u di, E u fazi o dever, E u desapaguei a luz, em que aos poucos 

e de forma natural vai confirmando ou nao hipoteses a partir da interacao com o outro. 

A gramatica funcionalista tern como principio fundamental a ideia de que a forma esta 

subordinada a funcao, ou seja, as nocoes de nome e de enunciado estao relacionadas conforme 

a funcao que desempenham. A utilizacao desse tipo de gramatica permite ao professor 

desenvolver um trabalho de certa forma reflexivo sobre a lingua, uma vez que associa a forma 

a funcao. Assim, nomes como V E L H O , J O V E M , que podem funcionar ora como 

substantivo ora como adjetivo serao definidos considerando-se sua funcao de acordo com o 

contexto ao qual estao inseridos. O mesmo ocorre em relacao ao estudo da transitividade de 

verbos como apagar, por exemplo, que conta com o componente semantico para se proceder 

a analise de sua real transitividade. A gramatica funcionalista tern Halliday como um dos seus 

maiores representantes 

Ao lado destas tres nocoes basicas de gramatica, Travaglia (1997) cita outros tipos que 

podem, segundo o autor, representar uma distincao produtiva na questao do ensino de 

gramatica. Sao elas: 

A gramatica implicita ou a gramatica de uso como e mais conhecida no trabalho 

escolar, assim denominada porque apesar de estar internalizada no falante, de forma 

inconsciente, ele a use de forma sistematica. Esta, portanto, ligada a gramatica internalizada. 

A gramatica explicit a ou teorica procura explicitar a estrutura, formacao e 

estruturamento de uma lingua por meio de atividades metalingiiisticas, portanto abrange a 

gramatica normativa e descritiva j a que estas explicitam ou teorizam cada uma a seu modo o 

mecanismo de funcionamento da lingua. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gramatica contrastiva ou transferencial que faz a descricao de duas linguas ao 

mesmo tempo, indicando como os padroes de uma podem ser esperados na outra. No caso da 

lingua materna o uso desta gramatica torna-se eficaz para apresentar as diferencas e 

semelhancas em relacao as variedades da lingua. 

A gramatica geral que visa determinar principios que seriam obedecidos por todas as 

linguas, e o que Borba (1971, p.81, apud Travaglia, 1997 p. 35) considera comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma 

gramatica de previsao possibilidades gerais. 

A gramatica universal que tern base comparativa e tenta descrever e classificar os 

fatos que considera universais. As vezes e interpretada como uma gramatica geral. 

A gramatica historica tern um carater diacronico e estuda a origem e evolucao de uma 

lingua. Alguns livros didaticos apresentam nocoes elementares sobre esta gramatica no que 

diz respeito a origem do Portugues no Latim vulgar, a evolucoes morfologicas e fonologicas, 

entre outras. 

A gramatica comparada estuda as fases evolutivas de diversas linguas, na busca de 

pontos comuns. Gracas ao estudo desta gramatica foi possivel descobrir parentesco entre 

linguas como o Latim e o Sanscrito. 

A gramatica reflexiva que busca fazer com que o falante reflita sobre a estruturacao e 

funcionamento da lingua partindo do conhecimento previo que este tern sobre a lingua que j a 

estao internalizados, para um conhecimento dos aspectos que ele ainda nao tern dominio, 

possibilitando a ampliacao de suas habilidades linguisticas. A realizacao de um trabalho com 

esta gramatica pode se dar a partir de atividades epilinguisticas que levam o aluno a 

explicitacao de fatos da estrutura e funcionamento da lingua, buscando uma inovacao do 

ensino de gramatica pela mudanca metodologica. A segunda maneira envolve atividades 

metal inguisticas que objetivam refletir sobre os efeitos de sentido que os elementos 

linguisticos tendem a produzir na interlocucao, voltadas, portanto, mais para o campo da 

semantica e da pragmatica. 

Apesar de muitos autores de livros didaticos terem a concepcao de gramatica reflexiva 

delimitada, ha uma tendencia para nao utiliza-la, visto que na maioria dos casos, aparece de 

maneira muito sutil e nem sempre e percebido pelo professor, evidenciando-se assim a pratica 

da gramatica normativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino de gramatica: objetivos e cmicas 

Assim como as concepcoes de gramatica, o seu ensino tornou-se um assunto polemico 

que tern buscado na Lingiiistica uma referenda na tentativa de uma reformulacao. Desde as 

decadas de 70 e 80 autores como Franchi, Possenti, Travaglia entre outros vem apresentando 

contribuicoes para as reflexoes sobre este ensino. Os PCNs de Lingua portuguesa (2001) com 

sua dimensao interacional e discursiva da lingua pautada no uso oral e escrito para efetuar seu 

ensino, bem como na reflexao sobre estes usos sao um exemplo mais recente da influencia da 

Lingiiistica na concepcao de ensino de lingua. Conforme essa orientacao, os PCNs (p.32-33) 

elegem objetivos para o ensino de Lingua Portuguesa para o terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental devem possibilitar ao aluno um contato variado e plural com a lingua, de modo 

que este possa: 

• utilizar a linguagem na escuta e producao de textos orais e na leitura e producao 

de textos escritos de modo a atender a multiplas demandas sociais, responder a diferentes 

propositos comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condicoes de producao do 

discurso; 

• utilizar a linguagem para estruturar a experiencia e explicar a realidade, operando 

sobre as representacoes construidas em varias areas do conhecimento: 

* sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de 

informacoes contidas nos textos, reconstruindo o modo pelo qual se organizam 

em sistemas coerentes; 

* aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela ampliacao do 

lexico e de suas respectivas redes semanticas; 

• analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o proprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliacao dos textos: 

* contrapondo sua interpretacao da realidade a diferentes opinioes; 

* identificando e repensando juizos de valor tanto socioideologicos 

(preconceituosos ou nao) quanto historico-culturais (inclusive esteticos) 

associados a linguagem e a lingua; 

• conhecer e valorizar as diferentes variedades do Portugues, procurando combater 

o preconceito lingiiistico; 

• reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento 

adequado e eficiente na comunicacao cotidiana, na elaboracao artistica e mesmo nas 
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interacoes com pessoas de outros grupos sociais que se expressem por meio de outras 

variedades; 

• usar os conhecimentos adquiridos por meio da pratica de analise lingiiistica para 

expandir sua capacidade de monitoracao das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a 

capacidade de analise critica. 

Tendo como referenda os objetivos acima descritos, percebe-se que de diferentes 

formas, sao sistematizadas reflexoes sobre a lingua, a linguagem, as variantes linguisticas, 

assim como o preconceito advindo da utilizacao ou nao de uma modalidade lingiiistica de 

prestigio social. 

A partir do exposto acerca do ensino de gramatica faz-se necessario, portanto, entender 

o que se concebe como gramatica e que seu ensino varia conforme a concepcao adotada, uma 

vez que tambem sao diversas as formas de conceber a lingua e operar sobre ela. Esta 

compreensao previa e necessaria para que o professor possa compreender ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que ensinar nas 

aulas de Lingua portuguesa, como e para que e se tais propostas atendem ou nao aos 

objetivos de ensino da lingua que visam desenvolver as competencias lingiiisticas desses 

alunos j a explicitados acima conforme os PCNs. 

Segundo Travaglia (2006) estao ocultos, no ensino ou tratamento gramatical normativo, 

fatores de ordem estetica, elitista, politica, comunicacional e historica, que definem o que esta 

de acordo com a norma culta ou nao. O julgamento do "certo" ou "errado", no que se refere a 

norma culta, tern uma relacao intrinseca com a ideologia da classe dominante que se utiliza da 

lingua para reforcar o poder exercido pela mesma. Nesta visao, a gramatica e tida como algo 

pronto, absoluto, portanto inflexivel as variacoes ou mudancas. A lingua, neste caso, seria 

vista como algo cristalizado, impossibilitado de evoluir, de se transformar ao longo do tempo. 

Em conformidade com uma visao mais social de lingua afirma Bakhtin (1997, p. 108): 

A lingua como um sistema de normas sO pode ser demonstrado no piano teonco e 

pratico do ponto de vista do deciframento de uma lingua morta e do seu ensino. Esse 

sistema nao pode servir de base para a compreensao e explicacao dos fatos 

linguisticos enquanto fatos vivos e em evolucao. Pelo contrario, nos distancia da 

realidade evolutiva e viva da lingua. 

O trabalho com esse tipo de gramatica resulta num ensino puramente prescritivo da 

lingua, privilegiando apenas a variedade escrita da norma culta com o objetivo de apenas 

"corrigir" o uso da linguagem, reforcando assim a ideia de que os alunos falam e escrevem 

errado. Estes, por sua vez alegam que e difici l aprender portugues na escola porque de fato 

para eles nao e facil sistematizar e apreender algo do qual nao tern dominio efetivo. Deste 
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modo, a lingua parece-lhes estrangeira em certas situacoes, como se nao fizesse parte do seu 

mundo. Entretanto, o hiato existente entre o uso da linguagem formal e o conhecimento que o 

usuario tern da lingua, considerando sua gramatica interna, nao e tao grande assim como 

afirma Murrie (1998). Sendo assim, ao produzir frases do tipo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nois estuda muito. / Eles 

tern os cabelo preto", o usuario pode estar violando "regras" da lingua padrao relativas ao 

aspecto morfologico e sintatico, todavia nao viola "regras" de sua gramatica natural, j a que 

tais sentencas sao fruto de um processo de construcao de uma gramatica fundamentada nas 

relacoes sociais vividas pelo falante. 

Desta forma, entende-se que a norma padrao deve ser ensinada em acrescimo a 

variedade coloquial que o aluno ja domina e nao em substituicao a mesma, possibilitando 

assim que este escolha a forma conveniente dependendo do grau de formalidade exigido pela 

situacao comunicativa. 

Ao falar em ensino de gramatica na escola, o normativo e o tipo mais destacado por 

forca da tradicao herdada por nos dos gregos e acrescida dos padroes estruturais do latim que 

ja se cristalizou na escola. Tal modelo e ainda adotado pela grande maioria dos professores e 

dos manuais de ensino, que o tern como um "porto seguro", por simplesmente desconhecerem 

outros tipos de gramatica ou mesmo tendo esse conhecimento nao se sentem preparados para 

coloca-los em pratica e acabam direcionando suas aulas apenas ao ensino de nomenclaturas, 

buscando que os alunos sejam capazes de nomear, classificar ou reconhecer elementos da 

lingua de forma superficial priorizando exercicios do tipo: 

• Identifique os substantivos das frases; 

• Classifique os pronomes. 

Conforme Possenti (1996) e Travaglia (1997) o ensino descritivo se propoe a fazer uma 

descricao estrutural e funcional de uma determinada lingua. Neste tipo de ensino, as regras 

sao estabelecidas a partir das formas realmente utilizadas pelos usuarios dessa lingua. 

Conforme diz Franchi (1991, p. 52-53): GramaticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um sistema de nocoes mediante as quais 

se descrevem os fatos de uma lingua, permitindo associar a cada expressao dessa lingua, 

uma descriqao estrutural e estabelecer suas regras de uso, de modo a separar o que e 

gramatical do que nao e gramatical. 

Desta forma temos um ensino descritivo que pretende mostrar como se da o 

funcionamento da lingua que o aluno realmente usa para se comunicar, apresentando-lhe 

outras possibilidades deste mesmo uso, para que este possa escolher a que melhor se adequa a 

situacao comunicativa. Assim, o aluno passa a ver o ensino de gramatica como algo acessivel, 

nao tao distante de sua realidade. Pautando-se neste tipo de ensino, o professor posiciona-se 
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como instigador, provocador objetivando fazer com que o aluno pense, raciocine sobre o uso 

da lingua e desenvolva a capacidade de analise dos fatos e fenomenos de modo a utiliza-la 

eficientemente. 

Conforme Possenti (1996) e Travaglia (1997) no uso da gramatica internalizada 

prioriza-se a competencia lingiiistica que abrange a competencia textual, gramatical e 

discursiva do falante o qual e capaz de elaborar infinitas sentencas e ao mesmo tempo julgar a 

gramaticalidade destas. A questao do "certo" ou "errado" defendido pela gramatica normativa 

nao e priorizado no trabalho com a gramatica internalizada e sim a inadequacao de 

determinada variedade lingiiistica usada em certa situacao de interacao comunicativa que nao 

atenda as normas em tal situacao conforme os padroes sociais exigidos pelo contexto 

situacional. 

O ensino desenvolvido a partir desta visao de gramatica tern como resultado o que 

Travaglia (2006) considera comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "produtivo", uma vez que busca ensinar e desenvolver 

novas habilidades linguisticas do aluno, sem desconsiderar as habilidades que este j a adquiriu. 

Segundo ele, o ensino produtivo e o mais adequado quando se objetiva desenvolver de fato a 

competencia comunicativa, incluindo assim o dominio da norma culta no que diz respeito a 

sua modalidade escrita. Para o autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da lingua e o ensino da variante escrita todo ele 

produtivo, uma vez que o aluno nao apresenta, quando entra na escola, nenhuma habilidade 

relativa a essa variedade. Isto nao significa dizer que as outras abordagens de ensino devam 

ser abandonadas, pelo contrario, deve-se utiliza-las de forma dosada, em conformidade com 

os objetivos tracados pelo professor. 

UNIVER3IDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

3 . 1 . Quando o ensino pode ser reflexivo?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAJAZEIRAS PARA'BA 

O ensino de gramatica, seja ele orientado uso nao pelos manuais didaticos deve se dar 

atraves da interacao nas diversas instituicoes sociais em que o sujeito aprende e apreende as 

formas de funcionamento da lingua, construindo assim, conhecimentos relativos aos usos da 

lingua em diferentes situacoes, uma vez que esta tern a capacidade de ajustar-se as 

necessidades dos seus falantes. Deste modo, aprender a lingua pressupoe refletir sobre ela, 

formulando hipoteses, verificando o acerto ou nao dessas no tocante ao funcionamento e 

estruturacao da lingua. 

Nesta perspectiva, um ensino reflexivo busca efetivar um trabalho mais voltado para o 

conhecimento sobre a lingua e nao em topicos restritos aos niveis morfologico, fonologico e 
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sintatico. Como ressalta Travaglia (1997)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passa-se a ver integrado a gramatica tudo o que e 

utilizado e/ou interfere na construcao e uso dos textos em situacoes de interacao 

comunicativa. 

Como ja vimos, quando se fala em ensino de lingua muitos o remetem ao ensino de 

gramatica, especialmente a normativa. A esse proposito questiona-se O que e lingua? O que e 

gramatica? Ensino de lingua e sinonimo de ensino de gramatica? Essas questoes vem sendo 

colocadas por diversos estudiosos no assunto desde a decada de 80 quando intensificaram-se 

as discussoes em torno do ensino de lingua materna, que contou com a contribuicao da 

Lingiiistica neste campo. 

O objetivo do ensino de lingua materna diante da concepcao de linguagem como 

forma de interacao, e desenvolver a competencia comunicativa do aluno, levando-o a adequar 

a lingua as mais diversas situacoes, tendo como unidade de ensino o texto, considerando-se 

que ninguem se comunica so por frases. Neste contexto, a unidade de ensino, o texto, e 

propulsor da reflexao critica. Logo, segundo os PCNs (2001), cabe a escola viabilizar o acesso 

ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpreta-los, para 

que seja possibilitado ao aluno ampliar o exercicio de formas de pensamento mais elaboradas 

e abstratas. 

Sob a otica de Bakhtin (1995) e no fluxo da interacao verbal que a palavra se 

concretiza como "signo ideologico", transformando-se e ganhando diferentes significados, de 

acordo com o contexto em que ela surge. Considerando a lingua como interacao, o ensino de 

gramatica serve de suporte para garantir uma melhor interacao entre seus usuarios. Para ele, 

as regras da lingua naturalmente existem, porem seu dominio e limitado e elas nao podem ser 

compreendidas como explicacao potencial de tudo, pois se assim o fosse, nao haveria 

possibilidade das pessoas criarem a si proprias e o mundo. Sendo assim, podemos considerar 

a lingua inseparavel do fluxo da comunicacao verbal, sendo transmitida, nao como um 

produto acabado, mas como um algo que se constitui continuamente na corrente da 

comunicacao verbal. A esse respeito diz Bakhtin (1995, p. 123) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A verdadeira substantia da lingua nao e constituida por um sistema abstrato de 

formas linguisticas nem pela enunciajjao monologica isolada, nem pelo ato 

psicofisio!6gico da sua producao, mas pelo fenomeno social da interacao verbal, 

realizada atraves da enunciacao ou enunciacoes. A interacao verbal constitui assim a 

realidade fundamental da lingua. 
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Nesta perspectiva, ensinar gramatica significa ensinar a lingua considerando todas as 

suas variedades de uso, considerar a dinamica de seu funcionamento, o trabalho efetuado 

pelos usuarios da lingua. Consequentemente, ensinar regras significa ensinar o dominio do 

uso destas. 

Possenti (1996) e Irande (2003) compartilham do mesmo pensamento no que diz 

respeito as "boas estrategias" para o ensino de lingua e consequentemente de gramatica que 

estao pautados no uso de textos orais e escritos, no debate e em todas as formas de 

interpretacao, pois aprender apenas nomenclaturas nao e significante para quern precisa 

adquirir competencia em leitura e escrita de textos
1

. E possivel aprender uma lingua sem 

conhecer efetivamente seus termos tecnicos pelos quais ela e analisada, que nem sempre sao 

aplicaveis em todas as situacoes. 

Aprender uma lingua significa refletir sobre seu funcionamento e tal reflexao so ocorre 

mediante o processo de interacao verbal. Observando-se as diretrizes propostas pelos PCNs de 

Lingua Portuguesa para o Ensino Fundamental percebe-se que os conteudos relativos a lingua 

devem ser organizados no eixo USO - REFLEXAO - USO, de modo que conforme suas 

referencias (2001, p.34): o ensino de Lingua PortuguesazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deve se dar num espaco em que as 

prdticas de uso da linguagem sejam compreendidas em sua dimensao historica e em que a 

necessidade de analise e sistematizacao teorica dos conhecimentos linguisticos decorra 

dessas mesmas prdticas. Portanto, os conteudos devem ser articulados em dois eixos: O USO 

D A L I N G U A O R A L E ESCRITA e A REFLEXAO SOBRE A L I N G U A E A 

L I N G U A G E M . 

Os conteudos referentes a REFLEXAO servem como instrumento para uma analise do 

funcionamento da lingua em situacoes de interlocucao, privilegiando segundo os PCN (2001, 

p.36): 

1. variacao lingiiistica: modalidades, variedades, registros; 

2. organizacao estrutural dos enunciados; 

3. lexico e redes semanticas; 

4. processos de construcao de significacao; 

5. modos de organizacao dos discursos. 

O texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo significativo e 

independente de sua extensao. Trata-se, pois, de uma unidade de sentido, de um continuo comunicativo 

contextual que se caracteriza por um conjunto de relacOes responsaveis pela tessitura do texto (...). KOCK e 

FAVERO(1988) 
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E competencia da escola e do professor organizar os conteudos no ensino fundamental 

de acordo com o esquema a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAU DE COMPLEXIDADE 
DO OBJETO 

EXIGENCIAS DA TAREFA 

PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA 

OBJETIVOS DO ENSINO 

POSSIBILIDADES DE 

APRENDIZAGEM 

NECESSIDADES DE 

APRENDIZAGEM 

GRAU DE AUTONOM1A DO SUJEITO 

Apesar da proposta acima explicitada nos PCNs (2001) de lingua portuguesa, verifica-

se na pratica escolar que os conteudos de lingua e linguagem sao predeterminados em funcao 

da tradicao do modelo escolar que vigora em nossa sociedade, julgando o que deve ser 

contemplado em cada serie. A respeito do curriculo tradicional, Bechara (1993, p.23) alega 

que em relacao a educacao lingiiistica tende a ser: 

Antieconomico por ensinar aos alunos fatos da lingua que eles, ao chegarem a 

escola, ja dominam, gracas ao saber lingiiistico previo; banal, porque o tipo de 

informacdes que sao subministradas aos alunos nada ou pouco adiantam a 

capacidade operativa do falante, limitando-se quase sempre, a fornece-lhes 

capacidade classificatoria; inatural, porque muitas vezes segue o caminho 

estruturalmente inverso a direcao do desenvolvimento lingiiistico dos alunos, 

partindo dos componentes linguisticos nao dotados de significacJio para os dotados 

dela. 
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3.2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise das atividades gramaticais 

Como ja foi dito, os sujeitos desta pesquisa sao alunos do nono ano da Escola 

Municipal Luiz Cartaxo Rolim, situada na zona sul da cidade de Cajazeiras. Em sua maioria 

nao participam das aulas e pouco interagem com a professora, e quando o fazem e para 

afirmar que nao entendem o assunto explicado, referente aos topicos gramaticais. Os dados 

analisados neste trabalho foram coletados a partir de observacoes das aulas e a analise das 

questoes gramaticais desenvolveu-se com base na primeira unidade do livro didatico Tudo e 

linguagem de autoria de Ana Borgatto, Terezinha Berlin e Vera Marchezi (anexo 1), que 

contempla atividades gramaticais realizadas em torno do periodo composto por coordenacao. 

Conforme os PCNs de lingua portuguesa (2001) as praticas relacionadas a lingua 

devem ser trabalhadas em sua totalidade e nao de forma fragmentada, visto que o processo de 

observacao e analise de determinado aspecto da lingua implica uma articulacao com outros 

aspectos envolvidos implicita ou explicitamente no processo ensino. Sendo assim, a 

organizacao do livro didatico em unidades que se apresentam divididas em texto, topicos de 

gramatica e redacao, na maioria das vezes fecham-se em torno de si mesmas de forma 

desarticulada, desconsiderando as especificidades de cada uma das praticas relativas a 

linguagem bem como a articulacao estabelecida entre estas. 

Apesar de se verificar esta divisao em topicos no livro didatico em questao, percebe-se 

a possibilidade de se trabalhar a gramatica da lingua relacionando-a ao contexto, muito 

embora tais possibilidades sejam apresentadas de forma sutil, cabendo ao professor atentar 

para tais questoes e no procedimento da selecao e priorizacao dos conteudos relacionados a 

lingua tendo como principios fundamentals descritos nos PCNs de lingua portuguesa (2001) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as necessidades dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem, que sao definidos a partir 

do grau de complexidade do objeto em estudo. 

Passando a analise de algumas atividades propostas na primeira unidade do livro 

didatico, vejamos as atividades propostas a partir da letra da cancao de Arnaldo Antunes e 

Pericles Cavalcanti: 
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Texto 4 

Leia a letra de uma d as can co e s do CDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nome, de Arnaldo Ant unes, conslder ado um ar t ist a 
de vanguarda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 3 2 " a r n a l d o a n t u n e s e 

p e r i c l e s c a v a l c a n t i 

palavra le 

paisagem contempla 

observa 

vislumbra 

e x a m i n a 
ANTUNES. Ar n a l d o & 

CAVALCANTI . P e r i c l e s . 

I m a g e m . I n :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nome. En ca r t e 

do CD q u o f a z p a r t e d o 

v f d e o -h o m e Nome, r e a l i za d o 

po r Ar n a l d o An t u n e s . Ce l l a 

Ca t u n d a . Kl k o M i s t r o r l g o e 

Z a b a M o r e a u . BM G Ar l o l a , 

1 9 9 3 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnexo 02 

Inicialmente a proposta das autoras do livro didatico e trabalhar a interpretacao do 

texto quatro, atividade que pressupoe uma reflexao a cerca do contexto, do sujeito enunciador, 

do interlocutor, da finalidade da interacao, do lugar e do momento da producao. Entretanto, ao 

observar o enunciado das questoes abaixo, percebe-se que esta pressupoe um conhecimento 

normativo por parte do aluno, uma vez que sao trabalhadas as nocoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sujeito, predicado, 

substantivo, verbo. Veja: 

Em um primeiro momento, o movimento de leitura, da esquerda para a direita, permite que o leitor 

decodifique o sujeito e o predicado de catorze oracoes, cada uma formando um verso. Responda: 

1. O que causa estranhamento na estrutura do poema? 

2. As palavras que formam o sujeito em todas as oracoes, em todos os versos, pertencem a que 

classe de palavras? 

3. As palavras que formam o predicado de todas as oracoes, em todos os versos, pertencem a que 

classe de palavras? 

Verifica-se que a leitura feita em torno dos conceitos de sujeito, predicado, substantivo 

e verbo e fechada, nao possibilitando ao aluno refletir sobre os mesmos. Da maneira como a 

questao e proposta leva o aluno a pensar que os substantivos mencionados no poema acima 

citado podem funcionar apenas como sujeitos e os verbos consequentemente como 

predicados. 
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A luz da gramatica normativa e consenso apresentar definicoes "acabadas" sobre esses 

termos sintaticos. Afirma a esse respeito Cunha (1975, p. 137):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sujeito e o termo sobre o qual 

se faz uma declaracdo; o predicado e tudo que se diz do sujeito. Apresentadas deste modo, 

tais nocoes seriam validas para todas as ocorrencias da lingua, o que nao e verdade, ja que a 

lingua como diz Bakhtin (2005) e mutavel e deve ser vista, analisada e ensinada como algo 

dinamico. Perini (1999, p. 19) afirma que a nocao de sujeito nunca sera completada, de 

maneira a proporcionar sempre urn caminho de fuga a contra-exemplos embaracados. O 

mesmo autor (2007, p. 77) assim define sujeito: e o termo da oracao que estd em relaqdo de 

concorddncia com o NP (nucleo do predicado). Apesar de considerd-la formal e ela nada 

dizer a respeito do papel semdntico ou discursivo do termo em quesldo. 

O professor atento as questoes voltadas para a lingua num aspecto mais reflexivo, 

portanto concebendo a gramatica como um conjunto de hipoteses, pode interferir neste ponto 

e lancar mao de indagacoes, procurando criar, argumentar novos exemplos que facam com 

que o aluno tenha um significativo desenvolvimento intelectual, com propostas do tipo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modificando a primeira oracao do primeiro verso do poema para: Joao le palavras 

• Que funcao teria o termo palavras? 

• Sera que o substantivo pode funcionar apenas como sujeito? Como voce chegou a essa conclusao? 

Questoes desta natureza instigariam o aluno a refletir sobre o uso de certos elementos 

estruturais da lingua, possibilitando assim, que a aprendizagem se desenvolva no processo 

USO - REFLEXAO - USO, como orienta os PCNs. Ao fazer comparacoes entre conceitos 

diferentes de sujeito e predicado, e de ver como as palavras se comportam nos enunciados, os 

alunos podem chegar a conclusoes diferentes daquelas declaradas pela gramatica normativa, 

ou seja, eles podem perceber que o sujeito, por exemplo, se trata de uma marca, de um lugar 

ocupado por uma palavra cujas caracteristicas definem essa posicao. Deste modo, o aluno nao 

seria visto como um receptor passivo, mas como um interlocutor em potencial, que possui 

competencia comunicativa apta a ser ampliada, levando em conta o que ele ja sabe, seu 

conhecimento previo. 

Na pagina 31, as autoras trazem o poema de caracteristicas concretas de autoria de 

Augusto Campos. Elas pedem que os alunos observem a disposicao das palavras e depois 

propoem a questao abaixo, de natureza gramatical, explorando, neste caso, aspectos relativos 

a fonetica e a fonologia. 
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Observe o poema a seguir, de autoria de 

Augusto de Campos, um dos principals repre-

*  sentantes da poesia concreta e visual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poema 1 P 

P I 

p I u 

p I u V 

p I u v i 

p I o v i a 

p l u v i a l 

CAMPOS, Augusto 

de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viva vaia: poesia 

1949-1979. 

Sao Paulo: Atelie 

Editorial, 2000. 

p. 106. 

f l u v i a l 

f I u v i a I 

f I u v i a I 

f l u v i a l 

f l u v i a l 

f l u v i a l 

Anexo 03 

Copie em seu caderno a(s) alternativa(s) que possivelmente justifica(m) a escolha das palavras pluvial e 

fluvial 

a. Sao palavras que tern som semelhante. 

b. Ambas apresentam o mesmo numero de letras. 

c. Sao palavras sofisticadas e pouco usuais. 

d. As palavras pertencem ao vocabulario cientifico. 

e. As duas palavras tern todas as letras iguais, exceto a inicial. 

Nota-se que as autoras chamam de "sofisticadas" as palavras pluvial e fluvial, 

julgando que tais palavras nao fazem parte do universo linguistico do aluno, restringindo 

assim sua competencia linguistica, desconsiderando seu conhecimento previo acerca de tais 

termos. Neste tipo de atividade ha uma possibilidade de o professor, a partir de uma 

perspectiva discursiva e social, permitir que os alunos falem sobre o que compreendem dessas 

palavras, fazendo com que possam descobrir o que o outro nao sabe atraves da interacao 

comunicativa, da troca de experiencias, visto que a lingua como afirma Bakhtin (1995) e 

dinamica, viva e de carater social que vai sendo adquirida e utilizada nas diversas situacoes de 

interacao comunicativa, logo deve ser entendida como algo que esta sujeita as variacoes 

lingiiisticas, sofrendo mudancas tanto na escrita como na fala. 

O uso da gramatica internalizada pode ser explorado pelo professor a partir da 

atividade proposta na p. 33 em que se sugerem caracteristicas da lingua falada, retomando a 

letra da musica Sinai fechado de Paulinho da Viola, apresentada no inicio do capitulo. 
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S i n a i f e c h a d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulinho da Viola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ola, como vai? 

Eu vou indo e voce, tudo bem? 

Tudo bem, eu vou indo, correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e voce? 

Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quern sabe? 

Quanto tempo... 

Pois e, quanto tempo... 

Me perdoe a pressa 

E a alma dos nossos negocios... 

Qual, nao tern de que 

Eu tambem so ando a cem 

Quando e que voce telefona? 

Precisamos nos ver por af 

Pra semana, prometo, talvez 

Nos vejamos, quern sabe? 

Quanto tempo... 

Pois e, quanto tempo... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo 04 

Tanta coisa que eu tinha a dizer 

Mas eu sumi na poeira das ruas 

Eu tambem tenho algo a dizer 

Mas me foge a lembranca 

Por favor, telefone, eu preciso beber 

Alguma coisa rapidamente 

Pra semana... 

O sinal... 

Eu procuro voce... 

Vai abrir!!!Vai abrir!!! 

Prometo, nao esqueco 

Por favor, nao esqueca 

Nao esqueco, nao esqueco 

Adeus... Adeus... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIOLA. Paulinho da. Sinal fechado. Foi um rio que 

passou em minha vida. EMI. CD 8 5 2 5 0 4 ,1 9 7 0 . 

1. A letra da musica Sinal fechado, de Paulinho da Viola, foi composta como uma conversa entre 

duas pessoas que se encontram casualmente ao para num sinal de transito. Transcreva do texto 

frases que representem nessa letra as seguintes caracteristicas da lingua falada: 

a. expressSes proprias da linguagem coloquial, especialmente da lingua falada; 

b. uso de frases feitas (cliches) apenas para nao perder o contato com o interlocutor; 

c. pausas ou interrupcoes. 

Explorando este tipo de atividade o aluno tem a oportunidade de, a partir das formas 

que ele ja conhece, compreender que ha outras maneiras de dizer a mesma coisa, 

familiarizando-se com a lingua padrao sem descartar a modalidade coloquial e desenvolver a 

capacidade de compreensao, focalizando os efeitos de sentido dos enunciados, dando ao 

ensino de gramatica um carater mais reflexivo. 

Dando seqiiencia aos topicos da unidade tem-se um item especifico intitulado de 

Lingua: Usos e reflexao no qual sao explorados, como "gancho" para se proceder ao estudo 

do periodo composto por coordenacao, os conceitos de frase, oracao e periodo a luz da 

gramatica normativa. Segundo elas tem-se: 

(1) Frase: unidade de comunicacao que pode ser expressa por uma ou varias 

palavras. Apresenta ou nao verbo. 
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(2) Oracao: frase que se organiza em torno de um verbo. Geralmente 

apresenta um sujeito e um predicado. 

(3) Periodo: enunciado com sentido completo, iniciado, geralmente por letra 

maiuscula, cujo termino e marcado por ponto final, de exclamacao, de 

interrogacao ou reticencias. 

Como ja foi dito anteriormente, pode-se notar que ha uma possibilidade de se trabalhar 

a reflexao em alguns itens da unidade, no entanto, apesar da sugestaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lingua: usos e reflexao 

no que se refere aos topicos gramaticais percebe-se que nao ha indicios de tal pratica ja que 

sao apresentados os conceitos puramente normativos, utilizando-se de frases soltas apenas 

para explicitar as conjuncoes que introduzem cada tipo de oracao coordenada sindetica, 

apresentando um quadro resumo com tais conjuncoes na pagina 46 que servem para a simples 

memorizacao. Os textos que sao apresentados nas tiras servem apenas como pretexto para se 

proceder a identificacao e classificacao das conjuncoes. Observe: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Oracao coorcienada sindet ica adit iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AP6S 

SEU CASA 

MENTO 

E I S S O V A I BfiEBB TODO 

O SEU TALENTO 

BROWNE. Chris. Hagar. In: Folha de S.Paulo, 17  jan. 2 0 0 5 . p. E-9. Anexo 05 
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3 . Oracao coordena da sinde t ica a lt erna t ive zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a d o r .  t i p o s d e  r e l a c a o d e  a l t e r n S n c t a : 

• e x c l u s a o  d e  u m  f a t o  e m  r e l a g a o a  o u t r o . 

I < M . i a  t i r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OU V Qc g M E t > / 4  O t -EN » C O t - . 

OU E U VOU C>,* « UAA N d 

•  a u/ > s QR t M ^ V S S U ^ g O B f L M A f E 

/ 1 T I 1 J * K V O C E N U M ^ 

V A L A B E A A F U N O A I 

S C H U U , C l i a r l o n  ( VI . M m . l i . i r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnexo 06 

4, QracaQ CQQrdenada sindetica cpnclusiYa 

Leia: 

Para desenferrujar a lingua 
BaraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Harare 

0 compadre compra coco? 

Nao, compadre. Como pouco coco, por t a n t o pouco coco compro. 

TORELLY. Aparfcio [Barao de Harare). Almanhaque 1 9 5 5 , 

segundo semestre, ou Almanaque d'A M anna. Sao Paulo: Edusp. 2 0 0 2 . p. 8 1 . 

Anexo 07 

B. O r a c a o c n o r r i f t n a d a s i n d e i t i c a e x p l i c a t i v a 

A « U I V£M  A A T E R R A P O R A 
C A 5 C A V E L R A S T E J A N P O 

P E L O C H A O . . . 

E L E F I C A R A P E T R I F I C A P O 
P O R O U S S A B E Q U E N A O 

E X I S T S P E F E S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ . C O N T « AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UMA 

cAscSvfc-i 

' S U A V 1 T I M A F I C A R A 
P E T R I F I C A P A P E 

M E P O . 

A N A O S E R Q U E V O C E 
S O Q U E U M C O B E R T O R 

N A B O C A P E C A ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S C H U L Z . C h a r l e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M . So r  
ca cn o r r o  < J u m  • . -. > . . ' . • . . rf« 
t o m p a  In t o &r m l. S f l o P a u l a 
C o n r a d E d l t o r a d o B r o s i l . 
2 C K I 4 . p . 6 7 . 

Anexo 07 

Considerando a autonomia da professora para escolher como tratar didaticamente o 

conteudo em sala de aula, ela teria, afastando-se do livro didatico a oportunidade de propor 

algo diferente aos alunos, porem ela reforca a pratica da gramatica normativa com atividades 

em que sao explorados apenas aspectos referentes a identificacao e classificacao das oracoes, 

como se observa: 

1. Divida os periodos e classifique as oracoes: 

a) Vencemos o concurso; vamos, pois, comemorar. 

b) O espetaculo e bom, entretanto, termina tarde. 

c) Fale rapidamente que nao tenho muito tempo. 

d) Voce resolve: Ou fica ou vem conosco. 

2. Classifique as oracoes coordenadas destacadas: 

a) Recebeu o dinheiro. mas aastou tudo. 
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b) Pagou a divida, portanto nao deve nada. 

c) Ora faz frio, ora faz calor. 

d) Partiram tristes, depois retornaram felizes. 

Ao solicitar que o aluno apenas identifique as conjuncoes e classifique-as nao ha uma 

pratica reflexiva, diferentemente de quando se pergunta o porque do uso de determinado tipo 

de conjuncao, por exemplo, fazendo com que o aluno pense, desenvolva sua compreensao, 

focalizando os efeitos de sentido que esta mudanca de conjuncao pode trazer. 

Em conformidade com os PCN (2001), o ensino de lingua portuguesa deve partir de 

textos, apoiando-se no tripe leitura/escuta - producao textual - analise linguistica. Porem, este 

ultimo item parece ser o mais dificil de entender. A analise linguistica deve abranger os 

aspectos lingiiisticos a partir de textos, observando como se constroi o sentido com o uso de 

determinado elemento gramatical. Portanto, verifica-se que apenas saber o que e uma 

conjuncao, um sujeito, um substantivo, etc. nao significa ser capaz de construir bons textos, 

utilizando bem tais conhecimentos. Nao se deve sobrecarregar os alunos com um amontoado 

de nomenclaturas sem funcao, justificado puramente pela tradicao de ensina-lo. O criterio 

deve pautar-se em ensinar apenas os termos que sejam uteis para abordar os conteudos e 

facilitar a comunicacao nas atividades de reflexao sobre a lingua. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consideracoes Finais 

O uso da gramatica no ensino de lingua portuguesa nas escolas, em geral, vem gerando 

polemica no decorrer dos anos. Muitas vezes pergunta-se: Deve-se ou nao utilizar gramatica 

no ensino de lingua portuguesa? E fato que o ensino de gramatica em nossas escolas tern se 

voltado essencialmente para o prescritivo, sobretudo para a gramatica normativa. 

Nao ha duvidas de que a gramatica deve ser utilizada nas aulas de lingua portuguesa, 

embora se saiba que em si ela nao ensina ninguem a falar, entretanto ajuda na medida em que 

se possa separar o util do inutil. Bagno (1998), por exemplo, e de opiniao que a gramatica 

deve conter atividades de pesquisa, que possibilitem ao aluno a producao de seu proprio 

conhecimento linguistico, como uma arma eficaz contra a reproducao acritica da doutrina 

gramatical normativa. Sendo assim, a importancia do ensino de gramatica esta na 

competencia do professor ao trabalha-la em sala de aula, nao priorizando conceitos e 

nomenclaturas e sim a liberdade de pensamento e de expressao verbal nas diferentes situacoes 

de interacao comunicativa. Os niveis e registros sao multiplos, portanto nao ha modelo a ser 

seguido. O interessante e que haja um espaco dentro da sala de aula para o ensino de 

"gramaticas" e nao so de "gramatica". 

A gramatica normativa tern sua razao de ser. Nao se pode ignora-la em nome de uma 

nova "teoria linguistica". Deve-se e saber como, por que e quando usa-la, enfatizando a 

forma de trabalha-la. 

De fato, apesar da existencia das diversas maneiras de se trabalhar gramatica, ainda 

nao se efetivou o uso da reflexao para o ensino de lingua materna, a pratica dos autores de 

livros didaticos e estudiosos no assunto indica uma transicao ainda lenta entre o ensino de 

gramatica normativa e reflexiva. Na verdade, respondendo aos objetivos apresentados neste 

trabalho de discutir o processo ensino-aprendizagem buscando desmistificar, pela abordagem 

reflexiva do ensino de gramatica, a perspectiva tradicional dada pelo educador aos temas de 

ensino da lingua materna como a "arte de bem falar e escrever", apresentando algumas 

concepcoes de gramatica e a contribuicao destas no processo ensino-aprendizagem da lingua, 

analisando algumas propostas didaticas de ensino de gramatica, caracterizando-as como 

reflexivas ou nao, percebe-se que, na verdade, a escola ainda sustenta uma pratica de ensino 

que se volta para a gramatica como um conjunto de regras pautadas na variedade padrao, uma 

especie de lei que regula o uso da lingua na sociedade, como afirma Possenti (1996), 

Travaglia (1997), Franchi (2005), sendo na maioria das vezes, um conhecimento superfluo. 



26 

Embora os PCNs de lingua portuguesa proponham a adocao de uma pratica efetiva de 

uso e reflexao para o ensino de lingua materna, percebe-se que ha uma contradicao, por parte 

de autores de livros didaticos, entre as propostas sugeridas por eles e as unidades e exercicios 

apresentados, havendo discretas indicacoes didaticas de como o ensino da gramatica pode se 

tornar reflexivo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAM PI NA GRANDE 
CEN TR O D E F OR M ACAO DE P R OFESSOR ES 

B I B U OTECA S E1 0 R I A L 

CH JAZ EI R AS P AP AI BA 



Na Unidade previa, tratou-se do modo como a s pessoas se relacionam numa epoca em 

que os meios de comunicagao eletronicos vem provocando uma revolugao na linguagem. 

A vida modema, marcada pela necessidade de decisdes e agoes rapidas, tern influen-

ciado a s formas de expressao, que, cada vez mais reduzidas, aparecem nas fa las, na s 

musicas, na literatura. 

As escolhas de linguagem tambem sao determinadas pelas circunstancias e pelo 

contexto dessa vida modema, que exige rapidez nas formas de comunicagao. 

Nesta unidade, vamos conhecer algumas formas que a linguagem assumiu para 

acompanhar e ssa rapidez. 



Concisao e  rapidez dft lingua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Texto 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leia a letra da musica a segui r e, se possfvel , ouga a cangao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sinai fechado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulinho da Viola 

Ola, como vai? 

Eu vou indo e voce, tudo bem? 

Tudo bem, eu vou indo, correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e voce? 

Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quern sabe? 

Quanto tempo... 

Pois e, quanto tempo... 

Me perdoe a pressa 

E a alma dos nossos negocios... 

Qual, nao tern de que 

Eu tambem so ando a cem 

Quando e que voce telefona? 

Precisamos nos ver por ai 

Pra semana, prometo, talvez 

Nos vejamos, quern sabe? 

Quanto tempo... 

Pois e, quanto tempo... 

Paulo Cesar Baptista de Faria, o sambista Paulinho da Viola (Rio de Janeiro, RJ, 1942-), e um dos grandes 
nomes da musica popular brasileira. Compositor genial, poeta sensfvel e instrumentista, Paulinho tern 
varios discos gravados.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinai fe chado e uma composigao de 1969, vencedora do V Festival de Musica 
Popular Brasileira da TV Record. 

Tanta coisa que eu tinha a dizer 

Mas eu sumi na poeira das ruas 

Eu tambem tenho algo a dizer 

Mas me foge a lembranga 

Por favor, telefone, eu preciso beber 

Alguma coisa rapidamente 

Pra semana... 

O sinal... 

Eu procuro voce... 

Vai abrir!!! Vai abrir!!! 

Prometo, nao esquego 

Por favor, nao esquega 

Nao esquego, nao esquego 

Adeus... Adeus... 

VIOLA, Paulinho da . Sina l fechado. Foi um rio  qut 

passou e m minha vida. EM I, CD 8 5 2 5 0 4 , 1 9 7 0  

Internretacao do texto 

Compreensao inicial 

Atividade oral 

Essa conversa apressada poderia t er ocorrido em  q u a l q u e r lugar. Ent retanto, no f i na l d 

t e x t o , p e rc eb e - se a c i r c u n s t a n c i a em  q u e ela s e d e u . Responda: 

a. Qual foi essa ci rcunstancia?  Conversa realizada no transito. 

b . Que p a l a vr a ou expressao i n d i c a essa ci rcunstancia?  -o sinai..-. -vai abrirm...-. 

C. Quem SaO OS Jnt erlOCUt OreS?  Sugestao: dois amigos que nao seveem ha tempos, um casal separado ha tempo; antigos colegas de esco 



d.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As personagens procuram algo sem elhant e? Expl ique. 
Sugestao: Nao. Uma procura garantir o futuro. a outra b' jsca tranquilidade. 

e. 0 que caracteriza a vida de am b os? *  p essa. 

Em dupla. 

0 texto l ido nao tern as fa l as marcadas nem por aspas nem por t ravessao. Ent retanto, e 

possfvel perceber o t urno de fa la de cada um dos interlocutores. 

Preparem a conversa expressa na letra de musica. Cada um le a fala de um dos interlocutores. 

Nao se esquegam de: 

•  evidenciar que e uma conversa breve; 

•  deixar clara a ci rcunstancia em que a conversa ocorre; 

•  most rar a pressa com que e marcada a fala de cada um; 

•  fazer a entonagao adequada marcada pelas ret icencias. 

|  Texto 2  

Ha mui t as fa las na comunicagao que sao consideradas lugares-comuns, i sto e, que sao do 

conhecimento de t odos, sao cl i ches, chavoes, que, pela repet igao mecanica, acabaram perden-

do o valor exp ressi ve 

Quantas vezes voce j a respondeu aut om at i cam ent e a perguntazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " Como vai?"  com um ' Tudo 

bem, obrigado! " ? 

0 texto a seguir fo i escri t o com uma serie de fa las cl i ches, lugares-comuns nas conversas 

do dia-a-dia. 

E o texto de numero 3 de um conjunt o de cinco com 

o m esm o t f tulo que com poem a obra Circuito fechado, de 

Ricardo Ramos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) Circuito fechado (3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ricardo Ramos 

Muito prazer. Por favor, quer ver o meu saldo? Acho 

que sim. Que bom telefonar, foi otimo, agora mesmo 

estava pensando em voce. Puro, com gelo. Passe mais 

tarde, ainda nao fiz, nao esta pronto. Amanha eu ligo, e 

digo alguma coisa. Guarde o troco. Penso que sim. Este 

mes, nao, fica para o outro. Desculpe, nao me lembrei. 

Veja logo a conta, sim? E pena, mas hoje nao posso, 

tenho um jantar. Vinte litros, da comum. Acho que nao. 

Nas proximas ferias, vou ate la, de carro. Gosto mais 

assim, com azul. Bem, obrigado, e voce? Feitas as contas, 

estava errado. Creio que nao. Ja, pode levar. Ontem 

aquele calor, hoje chovendo. Nao, filha, nao e assim que 

se faz. Onde esta minha camisa amarela? As vezes, so 

quando faz frio. Penso que nao. Vamos indo, naquela 

base. Que e que voce tern? Se for preciso, dou um pulo 

Unidade 1  - Escolhas de linguagem e e feitos de sentido 

circuito: 1. linha fechada que Iimita um espa-

co; 2 . trajet6ria ou percurso que retorna ao 

ponto de partida; 3 . fig. sucessao de fatos 

que se repetem. 



ai. Amanha eu telefono e marco, mas fica logo combinado, quase certo. Sim, e um pessoal muitc 

simpatico. Foi por acaso, uma coincidencia. Nao deixe de ver. Quanto mais quente melhor. Nao 

nao e bem assim. Morreu, coitado, faz dois meses. Voce nao reparou que e outra? Salve, lindo< 

pendoes. Mas que esperanca. Nem sim, nem nao, muito pelo contrario. Como e que eu v o i 

saber? Antes corto o cabelo, depois passo por la. Certo. Pra mim, chega. Espere, mais tarde no; 

vamos. A i foi que ele disse, nao foi no principio, quern ia adivinhar? Deixe, vejo depois. Sim 

durmo de lado, com uma perna encolhida. O que? E, quern diria. Acredito que sim. Boa tarde 

como esta o senhor? Pague duas, a outra fica para o mes que vem. Oh, ha quanto tempo! De late 

e bem gelada. Perdoe, nao tenho miudo. Estou com pressa. Como e que pode, se eles nao estu-

dam? So peco que nao seja nada. Estou com fome. Nao vejo a hora de acabar isto, de sair. Ja que 

voce perdeu o fim de semana, por que nao vai pescar? E um chato, um perigo publico. FoizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hi 

muito tempo. Tudo bem, tudo legal? Gostei de ver. Acho que nao, penso que nao, creio que nao 

Acredito que sim. Claro, fechei a porta e botei o carro pra dentro. Vamos dormir? 

E, leia que e bom. Ainda agosto e esse calor. Me acorde cedo amanha, viu? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAM OS, Ricardo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circuito  fe chado. Rio de Janeiro: Record, 1 9 7 8 . 

Ricardo RamoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Palmeira dos Indios, AL, 1929 - Sao Paulo, SR 1992): publicou seus 
primeiros contos aos 20 anos. Escreveu novelas, romances, memorias e livros tecnicos 
sobre publicidade. Autor premiado, foi tambem jornalista, publicitario e professor de 
Comunicagoes. Ricardo Ramos e filho do escritor Graciliano Ramos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
1 

Ricardo 

Ramos 

k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intemretacao do texto 

Compreensao inicial 

Atividade oral 

Prof/ a: o objet'vo desse primeiro momento e a leitura do texto e o levantamento d 
hipoteses em relagao ao contexto e a situagao criados pela sequSncia de frases. 
impcrtants pedir a classe que observe a pontuagao utilizada pelo autor. Depois de  

atividadas de interpretacao, o aluno devera rever a forma ccmo leu e analisar s 
deve mante-la ou altera-la, em fungao dos efeitos de sentido analisados. 

Leia em voz al ta o texto com a entonagao e a expressividade que considerar adequadas. 

Atividade escrita 

E) 0 texto l ido e const rufdo apenas por falas da personagem. Com base na observagao dessa: 

fa l as, responda: 

a. Como voce imagina a personagem?  Resposta pessoai. 

b . E possfvel saber se a personagem e homem ou mulher? 
A frase "Bsm. obrigado..."pode ser indicio de uma personagem masculina, se se considerar que e a fala do narrador-personagem. 

c. Como e o dia dessa personagem? 
Agitado. rspieto de relates com pessoas. 

d. Ha alguma f rase no texto que revele emogao da personagem? Just i f i que com o t ext o. 
Sim: "Que bom telefonar, foi fjtimo..."/  "Nao vejo a hora de acabar isto, de sair.7  "E um chato, um perigo publico."/  "Gostei de ver."/  "Oh, ha quanto tempo!"  

e. E possfvel conhecer algum trago da personal idade dessa personagem?  otextosugereaiguemquecumpi 

as fungoes do seu aia-a-dia, relacionando-se com muita gente, mas sem aprofundar esses contatos. A propria velocidade com que os fatos ocorrem parece nao permitir iss 

f. Qual e o provavel contexto social em que se desenrolam suas agoes? 
Contexto urbano, de vida agitada, de multiplos relacionamentos humanos. 

Escolhas de linguagem e efeitos de sentido - Unidade 



£ 9 Ha no texto expressoes usadas em relagoes que podem pressupor a si tuagao de prestagao 

de servigos. Um exemplo e:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " Puro, com gelo."  — possivelmente, um pedido fei t o a um 

gargom. Transcreva do t exto out ras t res expressoes que ind icam si tuagoes sem elhant es. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Por favor, quer ver o meu saldo?"/  "Guarde o troco."/  "Veja logo a conta, sim?"/  "Vinte litros, da comum.7  "De lata e bem gelada.'V "Perdoe, nao tenho miudo."  

I D Ha, no texto, algumas referencias exp l i ci t as (claras, d i retas) a tempo. De um exemplo delas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Amanhaeu ligo.." /  "Este me s, nao, fica para o outro.7  "Boa tarda.."/ "Onte maquele calor, ho je chovendo."  /  "Ainda agostoe essecalor."  

K)No texto, ha t am b em marcas do passar do t em po, embora nao exp l ici t as, com o: " ... ainda 

nao fiz, nao esta pronto" , " Ja, pode levar" . 

Releia as cinco f rases f i na i s do t ext o: a que conclusao voce chega sobre o perfodo de t em -

po em que se passam as agbes?  sugestao: Passou um dia, ja"  e noite. 

© P o d e - s e af i rmar que o t exto l ido e uma narrat iva? Por que? 
Sim. Porque as falas sugerem agoes que transcorrem em determinado espago e em determinado tempo. Portanto, constroem uma narrativa. 

© 0 texto inicia com uma expressao-cl i che, propria de cumprimentos, da relagao cord ial ent re 

pessoas: " Muito prazer" . 

a. Transcreva out ras t res exp ressoes com essa mesma fungao. 
Sugestoes: "Bem, obrigado, e voce?"/  "Vamos indo, naquela base."/  "Oh, ha quanto tempo 17  "Tudo bem, tudo legal?7  "Boa tarde, como esta o senhor?"  

b. Pode-se af i rmar que as fa l as que sucedem a expressao " Muito prazer"  conf i rm am a ideia 

de prazer? Por que?  Aparentemente nao, porque parecem falas mecanicas, repetidas em contatos superficiais. 

E)Na pontuagao do texto ha predominancia de pontos f inais, mesmo em f rases que poderiam 

ter entonagao exclamat iva. Releia o t recho a segui r: 

" Sim, e um pessoal muito simpat ico. Foi por acaso, uma coincidencia. Nao deixe de ver. Quanto 

mais quente melhor. Nao, nao e bem assim. Morreu, coitado, faz dois meses."  

Copie em seu caderno a(s) a l t ernat i va(s) que pode(m) indicar a possfvel intengao do autor 

ao fazer uso desse t i po de pontuagao: 

a. M ost rar a indi ferenga da personagem d iante dos fa t os. 

b . Expressar emogoes da personagem d iante dos fa t os. 

c. M ost rar as fa las como reagoes mecanicas. Alternate a e c. 

© C o p i e apenas as al ternat ivas que podem ser consideradas verdadeiras em relagao ao texto: 

a. A personagem fala com um mesmo interlocutor ao longo do ^ ^ T" ^  n 

e. As fa las da personagem sao const rufdas por f rases cur-

t as, d i t as mecanicament e. Aitemativasb.ee. 

d. As fa las da personagem sao bem const rufdas, revelando 

b. A personagem fala com varios e d i ferentes interlocutores 

no t ranscorrer do d ia. 

c. As fa las da personagem revelam d i ferentes intengoes 

d ia. 

(perguntar, responder, informar, pedir, opinar...). 

d i ferentes emogoes. 

Unidade 1  - Escolhas de linguagem e efeitos de sentido 
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B ) Depois de ter anal isado o t ext o, releia-o em voz al ta e responda: a expressividade e a en-

tonagao que voce deu a ele em sua primeira lei tura foram mant idas ou al teradas? Explique 

a razaO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prof./ a'  discuta com seus alunos as conclusdes a que chegarem a respeito dessa questao. 

E ) Em dupla. Como voces observaram, a personagem usa f rases fei t as com mui ta frequencia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Vamos indo, naquela base" , " Nem sim, nem nao, muito pelo contrario." , " E, quern diria." ... 

Vimos que frases feitas sao f rases consideradas cliches, que vao perdendo o valor expres-

sivo pelo uso mecanico que as pessoas fazem delas. Anotem uma f rase fei ta que voces 

t enham ouvido recentemente. Resposta pessoai. 

Em dupla. 

a. Escrevam uma l ista de seis frases-cl iche que ocorrem nas conversas de voces e de seus 

colegas de classe. 

b. Criem um dialogo empregando essas f rases. 

c. Depois, t reinem o texto para ser apresentado oralmente a classe. 

d . Observem as semelhangas e d i ferengas ent re as f rases do texto que voces const rufram 

e as dos t extos de out ras dup las. 
Prof./ a: incentive os alunos a apresentar frases das prdprias conversas para que percebam o uso que fazem dos clichSs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- . q Prof./ a: leia um pequeno trecho do texto para que os alunos, de olhos fechados, tentem imaginar as agoes da personagem caracterizadas pelo ercadea-

I C A I U O m e n t 0 | j o s substantivos. Deixe que fagam os comentarios e convide-os a ler o texto integral. 

Voce leu o Circuito fechado (3). Leia agora o Circuito fechado (1), que pertence ao mesmo 

conjunto de t ext os. 

Seu/ Sua professor/ a lera um pequeno t recho de Circuito fechado (1). Durante a lei tura, pro-

cure, imaginar o que estaria acontecendo com a personagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Circuito fechado (1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ricardo Ramos 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Agua. Escova, 

creme dental, agua, espuma, creme de barbear, pincel, 

espuma, gilete, agua, cortina, sabonete, agua fria, agua 

quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, 

abotoaduras, calca, meias, sapatos, gravata, paleto. 

Carteira, niqueis, documentos, caneta, chaves, lenco, 

relogio, maco de cigarros, caixa de fosforos. Jornal. 

Mesa, cadeiras, xicara e pires, prato, bule, talheres, 

guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fosforo. Mesa e 

poltrona, cadeira, cinzeiro, papeis, telefone, agenda, copo 

com lapis, canetas, bloco de notas, espatula, pastas, caixas 

de entrada, de saida, vaso com plantas, quadros, papeis, 

cigarro, fosforo. Bandeja, xicara pequena. Cigarro e fosforo. 

Escolhas de linguagem e efeitos de sentido - Unidade 3  



Papeis, telefone, relatorios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papeis. 

Relogio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esbocos de anuncios, fotos, cigarro, fosforo, bloco de 

papel, caneta, projetor de filmes, xicara, cartaz, lapis, cigarro, fosforo, quadro-negro, giz, papel. 

Mictorio, pia, agua. Taxi. Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xicara. 

Mago de cigarros, caixa de fosforos. Escova de dentes, pasta, agua. Mesa e poltrona, papeis, tele

fone, revista, copo de papel, cigarro, fosforo, telefone interno, externo, papeis, prova de anuncio, 

caneta e papel, relogio, papel, pasta, cigarro, fosforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, tele

fone, papeis, folheto, xicara, jornal, cigarro, fosforo, papel e caneta. Carro. Mago de cigarros, caixa 

de fosforos. Paleto, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, 

copos, guardanapos. Xicaras. Cigarro e fosforo. Poltrona, livro. Cigarro e fosforo. Televisor, poltrona. 

Cigarro e fosforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calga, cueca, pijama, chinelos. Vaso, descar-

ga; pia, agua, escova, creme dental, espuma, agua. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAM OS, Ricardo, op. cit., p. 2 1 - 2 . 

I interprrtacag to teste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compreensao inicial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D Pode-se af i rmar que o texto que voce leu conta uma historia? Por que? 
Sim. Porque sao sugeridas agoes de personagens em determinado espago e e-n determinado tempo. 

Releia o signi f icado da palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circuito na pagina 2 1 . Just i f ique a escolha desse t f t u lo para 

0 t exto. 0  final do texto retorna ao ponto de partida, indicando uma sucessao de fatos que se repetem. 

K ) A narrat iva e est ruturada por meio do encadeamento de substant i vos. Responda: 

a. Como VOCe imagina a personagem?  Prof./ a: ajude os alunos a identificar os indicios que definem a personagem. 

b. E possfvel saber se a personagem e homem ou mulher? Just i f ique com elementos do texto. 
Sim. E possfvel afirmar que se trata de um homem, pelos indicios: gravata, abotoaduras. mictorio. cueca. etc. 

c. Como e o dia dessa personagem? 
Ela cumpre uma rotina diaria, que comega em casa, segue no trabalho e termina em casa; tudo sempre igual. 

d. E possfvel ident i f i car algum t rago da personal idade dessa personagem? Por que? 
Sim, o ritmo com que a personagem acende cigarros pode revelar alguem te.nso, agitado. nervoso, impaciente. 

e. E possfvel pressupor alguma mani festagao de emogao? 
A atitude de acender constantemente cigarros pode revelar nervosismo. 

f. Qual e o provavel contexto social em que se desenrolam suas agbes? 
Um contexto urbano em que a personagem parece limitar sua vida ao circuito easa-t.'abaliio-casa. 
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V J — - — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JflGO Releia: " (...) Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papeis, telefone, agenda, copo com lapis, canetas, bloco 

KAtjIUu de notas, espatula, pastas, caixas de entrada, de safda, vaso com plantas, quadros, papeis, cigarro, fosforo. 

Bandeja, xicara pequena. Cigarro e fosforo. Papeis, telefone, relatorios, cartas, notas, vales, cheques, memo-

randos, bilhetes, telefone, papeis. Relogio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esbogos de anuncios, fotos, cigarro, i 

fosforo, bloco de papel, caneta, projetor de filmes, xicara, cartaz, lapis, cigarro, fosforo, quadro-negro, giz, papel."  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 

RAMOS, Ricardo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circuito  fe chado IV, op. cit., p. 21 . j 

J 

Com b a se na se q ue nci a que voce re leu, e scre va pa ra ca d a item uma re sp ost a breve: 

Sugestao de respcsta: homem de negocios, executivo, publicitario (bastar.te '  

a. a prOVavel a t ivida de profiSSiona l da persona gem ; provavel. pois fa'a am esbogos de anuncios e projetor de filmes). escriturario,  1  

arquiteto. Prof./ a: aceite outras respostas que possam corresponder ao con- *  

1  

i 

1  

i 
I 

b. o(s) ambiente(s) em  que os fatos pa re ce m ocorrer; t 9 u d 0  d 0  t e x t a 

I No lugar de trabalho. 

c. o periodo de tem po e m que se da o os a contecim entos; 

I Periodo de trabalho. 

d. as aCOeS pra t ica da S pela p e rsona ge m . Se".=- anotar, teisfonar, desenhar, consultar agenda, fumar, preencher cheques, escrever, 

'  tomar cafe, etc. Prof./ a: os alunos poderao citar outras agce-:. -alaciorar todas elas. '  

2. Observe o initio e o final de Circuito  fe chado (U i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! 

" Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Agua. Escova, creme dental..."  
3  

i Vaso, descarga; pia, agua, escova, creme dental, espuma, agua. Chinelos. Coberta, 

cama, travesseiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

] ; 

I Na SUa OpiniaO, COmO Sera 0  proximo dia ? . - : a iguai a asse, provavelments com a mesma rotina. I 
I 
I „ 3  

i 3. Na na rra t iva predom ina m substa nt ivos. Que efeito(s) de sent ido e sse em prego poderia dar a o texto? 

\  Sugestao: A repetigao de acoes rotineiras. 

Produ^ao de texto 

O ri tmo alucinante da vida modema aca-

ba condicionando a produgao das narrat ivas 

contemporaneas. Alguns escri t ores se es-

meram na economia da l inguagem ao contar 

suas historias. Um caso ext remo pode ser 

constatado no m inusculo l ivro int i t ulado Os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cem menores contos brasileiros do seculo. 

Na pagina que abre o l ivro vem regist rado o 

seguinte: 

FREIRE, M arcelino (Org.). Os ce m 

me nore s  contos brasile iros do  se culo . 

Sa o Paulo: Atelie Editorial, 2 0 0 4 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUA N D O A CORD OU , 

O DI N OSSA URO A I N D A ESTAVA LA . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A U G U S T O MONTERROSO 

O mais famoso microconto do mundo, 

acima, tern so 3 7  letrinhas. Inspirado nele, 

resolvi desafiar cem escritores brasileiros, 

deste seculo, a me enviar historias ineditas 

de ate cinqiienta letras (sem contar tftulo, 

pontuacao). Eles toparam. O resultado 

aqui esta. Se " conto vence por nocaute" , 

como dizia Cortazar, entao toma la. 

M A RC ELI N O FREIRE 
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Observe a imagem a segui r e crie um m iniconto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

........s.T..>j»" •—.•-••'•-ir-' ...*<tr:ra«MM5 5̂  

RapazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprove ita o  so l na praca Fe rnando Costa, no  ce ntro de  Sao Pau/ o. 

Atengao!  

Seu m iniconto e uma narrat iva. Deve, port ant o, conter personagem(ns), agao (agoes), 

tempo e, se achar necessario, o espago, e permi t i r que o seu lei t or inf i ra (perceba) as partes 

principals do enredo. 

Economize na l inguagem e maos a obra!  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BALA PERDIDA 

Acorda, levanta, vai ganhar a vida. 

(Disparos) 

... passou tao rapida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W I L S O N F R E I R E 

UNNERSIOADE PEW* * '  

CBNTROUt  TCCASE1 0RIAL 

CWA2BRAS PARAIBA 

FREIRE, Wilson. 

In: FREIRE, M arcelino 

(Org.), Os cem me nore s 

contos..., op. cit., 

p. 2 1 1 . 

• Nesse conto, com economia de l inguagem o autor conseguiu narrar uma historia que desaf ia 

o lei tor a completar o que nao esta escri t o, buscando const ru i r os elem ent os da narrat iva. 

Unidade 1  - Escolhas de linguagem e efeitos de sentido 



Leia o quadro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p rof / a: converse com os alunos sobre as referencias possiveis a portir dns ambiguidades prcduzidas pelo texto. 

Elementos da narrat iva 0 que pode ser inferido i 

Personagens 
Uma personagem. /  Dois interlocutores: uma personagem que fala e 

outra com quern ela fala. 

Tempo 0 tempo entre as acoes. 

Espaco 
I 

Domestico, rua ou outro. 

Apao/ Enredo 
Momentos do enredo: situagao inicial; clfmaxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (disparo); desfecho 

(morte da personagem). 

Narrador ihjL1 IIBmil^y" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilITTj T l ' I —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• ^ • ^ ' - r f r - - - - - 7 ' ^ n H n m m R f t j a » i * s f f i ?  " " ^ 7 

Narrador em 3 9 pessoa. /  Narrador-personagem. 

Pelo t ext o, o lei tor t am b em pode presumi r: 

•  o contexto historico-social dos fatos narrados: cot id iano de violencia das grandes cidades; 

•  a ci rcunstancia dos fa t os narrados: local , hora... 

Agora o desaf i o e para voce, leitor. 

Com t od os os el em ent os def in idos, use sua imaginagao. 

a. ampl ie o cont o reescrevendo essa narrat iva; 

b. mantenha-se f i el ao enredo; 

c. def ina a posigao do narrador; 

d. enriquega seu texto com escolhas de l inguagem que produzam efei t os de sent i do. 

Depois de conclufdo, leia o seu conto, ouga os que seus colegas produziram e conversem 

sobre: 

•  como os el em ent os semelhantes da narrat iva podem resul tar em historias d i ferentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A linguagem na poesia 

A comunicagao na atual idade e cada vez mais marcada pela economia de l inguagem. 

A historia em quadrinhos e uma narrat iva em que se economiza a l inguagem verbal : o dese-

nho j a apresenta o cenario, as personagens e as agoes. Os baloes de fala completam a historia. 

'  FACA EM SEU, 
CADERNO tividade escrita 

Leia a historia que os quadrinhos abaixo narram: 

ITURRUSGARA 

Adao. Al ine. 

In :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Folha de  

S.Paulo, 3  j u n . 

2 0 0 4 , p. E l l . 
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Responda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fO 0  que a personagem Estevan pretendia que fosse ent regue a Linda? 

| 5 0 que foi ent regue a Linda?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uma lista de compras. 

O vanguarda signi f ica " precursor" , " pioneiro de movimento cultural" , " que desenvolve tecnicas, 

ideias e concei tos novos, avahgados, especialmente nas artes" . Na sua opiniao, por que 

Linda considerou como poesia de vanguarda o que estava escri to no papel que recebeu? 
Porque irnaginou que se tratava de ideia nova, conceito avangado e nao percebeu que se tiatava apenas de uma lista de compras. 

I D 0 que provoca o efei t o de humor na historia da t i ra? 
0  engano de Linda, o fato de considerar a lista de compras da namorado como "poesia de vanguarda". 

Texto 4  

Leia a let ra de uma das cangoes do CD Nome, de Arnaldo Antunes, considerado um art i sta 

de vanguarda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0  

0'32"  arnaldo antunes e 
pericles cavalcanti 

palavra le 

paisagem contempla 

cinema assiste 

cena ve 

cor enxerga 

corpo observa 

luz vislumbra 

vulto avista 

alvo mira 

ceil admira 

celula examina 

detalhe nota 

imagem fita 

olho oiha 

ANTUNES, Arnaldo &  

CAVALCANTI, Pericles. 

Imagem. In: Nome . Encarte 

do CD que faz parte do 

vfdeo-home Nome , realizado 

por Arnaldo Antunes, Celia 

Catunda, Kiko M istrorigo e 

Zaba M oreau. BM G Ariola, 

1 9 9 3 . 
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Intemretacao do tftxto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SggjRisaQsasJaiaai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FACA EM SEU . 
CADERNO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAtividade escrita 

Em um primei ro m om ent o, o movimento de lei tura, da esquerda para a d i rei ta, permi te que 

o lei tor decod i f ique o sujei to e o predicado de catorze oragoes, cada uma formando um verso. 

Responda: 

E) 0 que causa est ranhamento na est rutura do poema? 
/ ^~ ^ Sugestao: Em todos os versos, as oragoes sao formadas de uma so pala'.ra para o sujeito e de uma so para o pradicacG. 

As palavras que form am o sujei to de t odas as oragoes, em todos os versos, pertencem a 

que classe de palavras?  Sao substantivos. 

As palavras que form am o predicado de t odas as oragoes, em todos os versos, pertencem 

a que classe de palavras?  saoveroos 

Ha um signi f i cado comum a t odas as palavras da segunda coluna. Que signi f icado e esse? 
Todas sao sinonimos ou fazem referenda ao verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o lhar. A palavra "o lha"esta no fim da coluna da direita. 

Que possfvel relagao ha ent re o signi f icado comum a t odas as palavras da coluna da direi-

t a e as palavras da coluna da esquerda? 
Sugestao: Parece haver uma relagao entre o ato de olhar, quern olha e o que pode ser visto: paisagem, cinema, cor, ceu.. 

©  Observe o al i nhamento das palavras: a d i rei ta e a esquerda. Que signi f icado poderia ter es-

sa dispOSigaO no poema?  Sugestao: A disposigao das palavras pode estimular a visualizagao de i-=:ens forraias no fundopreto. 

D Qual a provavel intengao do autor ao dar o t f t ulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Imagem ao poema? 
Sugestao: 0  autor teria querido marcar o fato de que todos os versos fazem referenda a imagens, ou seja, a impressces rercebidas ceio olhar. 

E) Observe a ausencia de marcas de infcio e f inal de frase — uso de maiuscula e de pontuagao 

— no texto. Essa economia de linguagem cria inumeras possibi l idades de leitura. Por exemplo: 

a. pode-se escolher um sujei to e combina-lo com t od os os predicados: 

cena 

le 

•  contempla 

assiste 

b. pode-se inverter a ordem das combinagoes: 

palavra 

, 4 /  o l h 0 ^ ^ 

DESAFIO i . L e i a o 

y 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' mais qostar. C 

fio) 

poema fazendo outras combinagoes. Anote em  se u caderno a combinagao de que voce . 
Pror/ a: 6  importante salientar que, se a leitura for feita do vsrbo para o substantive o •  

gOStar. Compare-a COm a dOS COlegaS. modo verbal passa a ser oimperativo como sujeito "tu"  ocuito. Exemplo: "Enxerga (tu) 8  
cor". Estimular a troca de leituras entre os alunos, permitindo que usem o nuT5 ro de versos que acharem suficiente. 1  

2. Na historia em quadrinhos da pagina 28, Linda trata como " poesia de vanguarda"  uma lista de compras. 

Depois de analisar algumas das possibilidades de leitura e de construgao de sentido que o poema/  le tra 

de musica Imagem propiciou, responda: na sua opiniao, fazer poesia e listar palavras ou e escolher e com- J 

binar palavras com determinada intengao? Justifique. ^ /  
Prof./ a: o objetivo e que os alunos percebam que a concisao de linguagem requer escoihase combinagoes mais apuradas, que a reuniSo de palavras nao e aleatdna, ao con-

trario do que possa parecer num primeiro momento. 
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visualidade do poema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicialmente os poemas eram fei t os para ser cantados e eram cham ados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cantigas ou 

cantares. Hoje, mesmo sem o acompanhamento da musica, a poesia tern como caracterfst i ca 

fundamental a sonoridade: o ri tmo e a melod ia. 

Com o desenvolvimento da tecnologia de impressao graf ica, a d isposigao das palavras no 

papel t ambem passou a ter importancia na signi f icagao do poema, chegando m esm o, em 

alguns casos, a se const i t ui r em sua propria razao de ser. Nesses casos, para que o signi f i ca-

do do poema seja apreendido, e necessario visual iza-lo na pagina impressa. 

Os chamados " poetas concret i stas"  buscam const rui r os sent i dos do poema pela asso-

ciagao de palavras e pela d isposigao das palavras na pagina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poema 1  

Observe o poema a seguir, de autoria de 

Augusto de Campos, um dos principals repre-

i sentantes da poesia concreta e vi sual . 

CAMPOS, August o 

de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viva vaia: poe sia 

1 9 4 9 -1 9 7 9 . 

Sao Paulo: Atel i e 

Ed i t oria l , 2 0 0 0 . 

p. 1 0 6 . 

Intemretacao do texto 

Compreensao inicial 

Atividade escrita 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO 06  PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAl 

CAJAZEIRAS PARAlb*  

D Que palavra(s) voce consegue ler escri ta(s) no sent ido vert i cal?  piuviai. 

f&  Que palavra(s) voce consegue ler escri t a(s) no sent ido horizontal?  piuviaie miai. 

Sabendo que pluvial quer dizer " relat ivo a chuva"  e fluvial quer dizer " relat ivo a ho" , expl i -

que a d isposigao das palavras no papel . Aspalavrasna forma como estao dispostas lembram os movimentos da chuva aocaire do 

rio ao correr. Prof./ a: mostre acs alunos que o poema tern forma propria (geometrica, abstrata): nao e uma representagao figurativa da chuva ou do rio. 

Na natureza, a agua, ao evaporar, origina as nuvens, que cairao em forma de chuva: e o ciclo 

da agua. Que recurso de d ist ribuigao graf ica o poeta usou para vi sualm ent e concret izar o 

CicIO da a g U a ? Pone-se iniciar a leitura pela palavra pluvial, movimento do cair da chuva, e termina-la horizontalmente, com o movimento do correr d( 

nn pQrfo.eg tarnB^i ̂ omê â  ce'a leitura da  nalavra fluvial, que vai aos poucos se transformando na palavra piuviai configiffa^dB ô pfocessode-evaporagaoda 3g 

do 
ua 

na formacao das nuvens. 

Unidade 1  - Escolhas de linguagem e efeitos de sentido 



© C o p i e no seu cadem o a(s) a l t em at i va(s) que possivelmente j ust i f i ca(m ) a escolha das pa 

lavraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pluvial e fluvial. 

a. Sao palavras que tern som sem elhant e. 

b. Ambas ap resent am o m esm o numero de let ras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c. Sao palavras sof i st i cadas e pouco usuais. 

d . As duas palavras pert encem ao vocabulario cient f f i co. 

e. As duas palavras t ern t od as as let ras iguais, exceto a in i cia l . a.n.e 

Poema 2  

Leia um poema de out ro aut or concret i st a, f U 3 r U 3 f U 3 S O i 

Ronaldo Azeredo, escri t o em 1 9 5 7 , dois anos 

antes do poema Pluvial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r u a r u a s o l r u a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r u a s o l r u a r u a 

s o l r u a r u a r u a 
AZEREDO, Ronaldo. In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Poe siazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r I I a r I I a r I I a C 

concre ta. Se l . de t ext os l um na r U d r U a l U c I a 
M aria Si m on e Vin i c i us de 

Avi la Dan t as. Sao Paulo: Abri lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ronaldo Azeredo — 1957 
Educacao, 1 9 6 2 . s. n. p. 

(Li t erat ura Com ent ad a). [ 

Intemretacao do texto 

Compreensao inicial 

Atividade escrita 

© Q u e palavra(s) se repete(m) no poema?  Ruae soi. 

©  Qual das palavras aparece apenas uma vez nos versos?  soi. 

Fixe s e u olhar na palavra so/  do primeiro verso. Siga-a nos demais versos. 0 que voce observa'  
0  desk mento da palavra da direita para a esquerda. e no ultimo verso um possivel retorno da palavra  so l, indicada pelo s a direita. 

EJSab end o que local i zamos os pont os cardeais — norte, su l , l este, oest e — apontando 

mao d i rei ta para o lado em que o sol nasce, exp l ique: 

a. a colocagao inicial da palavra sol, a di rei ta do primeiro verso; o soi esta nascendo a leste. do lado direito do leiti 

b . o movimento descendent e da palavra sol para a esquerda; o soi vai se pondo a oeste. esquerda do leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C. a a USe n c i a da palavra SOl no U l t i m o VerSO. 0  sol desapareceu. E noite. Prof./ a: o s no fim do poema pode indicar o inicio i 

amanhecer, ou sugerir nova leitura a partir da palavra mas. 
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| 5 Para concret izar o ciclo d i a -no i t e o poeta escolheu duas palavras: so/  ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rua. Copies em seu 

caderno a(s) al ternat iva(s) que, na sua op iniao, expl ica(m) a intengao do uso da letra s junto 

da palavra rua, no f i m do u l t imo verso. 

A provavel intengao do poeta foi most rar visualmente que: a.h.c 

a. eram mui t as ruas. 

b. restam apenas as ruas depois do por-do-sol. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um bom debate 

c. o sol comega a nascer novamente. 

d . fal taram letras para cont inuar o poema. 

2ria£ iP.wdjg texto e efeitos de sentido 

Nos textos que voce anal i sou nesta unidade, foi possfvel constatar que a concisao de l in-

guagem e uma caracterfst ica da era da comunicagao. Tanto a l inguagem do cot id iano, oral ou 

escri ta, como a l inguagem da arte l i teraria sao marcadas, mui t as vezes, pela economia e pela 

rapidez da comunicagao. 

Na sua op iniao, dos i t ens a seguir, quais o autor deve levar em conta ao produzir um texto 

com a intengao de obter os melhores efei t os de sent ido? 

a . A quant idade de palavras usadas na composigao do texto. 

b. As escolhas e as combinagoes das palavras. 

c. A inspi ragao de um m om ent o. 

d. 0  t rabalho com a l inguagem para torna-la criat iva. 

e. Esperar ideias geniais aparecerem. 

•  Procure exempl i f icar sua posigao, em relagao a questao, recorrendo aos textos l idos. 

•  Ouga o que os seus colegas tern a dizer sobre o assunt o. Compare as op inioes para 

chegar a uma posigao m ais def in ida. 

•  Regist re em seu caderno as conclusoes a que a classe chegou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao do texto 

FACA EM SEU , 
CADERNO Atividade escrita 

1 A let ra d a musica Sinal fechado, d e Paul inho d a Viola, foi composta como uma conversa en-

t re duas pessoas que s e encont ram casualmente a o parar num sinal d e t ransi t o . 

Transcreva d o texto f rases que representem nessa letra a s seguintes caracterfst i cas d a Ifn-

gua fa lada: 

a. expressoes proprias d a l inguagem coloquial , especialmente d a Ifngua fa l ada; 
"Eu vou indo". "Tudo bem?", "Me perdoe"  (colccacao pronominal), "por ai" . "nao tern de que", "pra", "ola". 

b . uso d e f rases fei t as (cl iches) apenas para nao perder o contato com o interlocutor; 
"Tudo bem, eu vou indo", "Qual, nao tern de quS", "Precisamos nos ver por ai" , "Quern sabe7"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C. p a USa S OU i n t e r r u p g 6 e S . "Quanto tempo.../  Pois e. quanto tempo...". "0  sinal... /  Eu procuro voce ./ "Vai abrir!!!..."  
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t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B Num t ext o, os d ialogos ent re personagens const i t uem umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sequencia conversacional. 

0 quadro abaixo apresenta os elementos de uma sequencia conversacional : 

a. interagao ent re pelo menos dois fa lantes ou dois interlocutores; 
i 

b . uma situa ca o ou um contexto em que a conversa se da; 

c. ocorrencia de pelo menos uma t roca de fa l ant es, i sto e, pelo menos uma vez a 

palavra passa de um interlocutor para out ro: cada vez que um dos interlocutores 

t om a a palavra, d izemos que e um turno de fala; 

d . em t ext os escri t os, emprega-se geralmente o t ravessao para indicar a mudanga de 

t urno de fa l a . 

E) No textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circuito fechado (3), ha expressoes de cumprimento hab i tualmente empregadas, 

equivalentes as expressoes ut i l i zadas na letra da musica Sinal fechado. Transcreva-as. 
"Muito prazer", "Bem obrigado, e voce?", "Boa tarde, como esta o senhor?", "Tudo bem, tudo legal?"  

E) Pode-se af i rmar que houve a mesma intengao no emprego das expressoes de cumprimen-

t o no texto Sinal fechado e no uso das expressoes t ranscri t as do texto Circuito fechado (3)7 

ExpNque. Nao, pois o emprego dessas expressoes no texto Circuito  fe chado  (3 1  te rn a intengao de fazer uma critica as  situagoes do cotidiano, em que as pes-

soas conversam muitas vezes de forma mecanica, sem que sua faia seja significative. Na letra de musica, o uso expressa um momento efetivo de encontro. 

E) Pode-se caracteri zar o t ext o Circuito fechado (3) com o uma sequencia conversacional? 

ExpNque. Sim, pois todas as frases e expressoes presentes no texto sao de uso em situagdes de conversa e supoem interlocutores, em presenga ou pelo telefone 

Outros t ipos de sequencias textuais 
v 

Vamos relembrar os t i p os de sequencias t extuais est udados na 7- serie: £  

Seqiiencia narrativa Sequencia descritiva Sequencia argumentativa 

•  Predomina o objetivo de 

narrar, contar um fato num 

tempo e num espago. 

•  Indica a transformagao 

da agao. 

•  Predomina o objetivo de 

apresentar a caracterizagao 

de um elemento. 

•  Predominam verbos de 

estado (ser, estar, parecer, 

ficar...). 

•  Predomina o objetivo de 

convencer o interlocutor ou 

o destinatario sobre alguma 

ideia ou fato. 

•  Predominam verbos de agao 

{correr, fazer, lavar, 

enxugar...). 

Vamos anal i sar os t rechos dos t extos que perm i t em perceber como a conversa tern mo-

m ent os que podem compor sequencias t extuais d i ferentes. 
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Atividade escrita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f > Consul tando o quadro com os t i pos de sequencias, pode-se af i rmar que ha na letra dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinal 

fechado um desenvolvimento narrativo? Just i f ique sua resposta. : o t t *  m d *  moment*  *  um 

vo, peis apresenta uma sequencia de a'es 

J) Releia o poema " ruaruasolrua" , na pagina 3 2 . Pode-se af i rmar que esse poema t am bem 

se caracteriza por uma sequencia narrativa? Expl ique. s,m.  P C i s mcs--= 

0 texto Circuito fechado (1) e um texto em prosa, pois esta escri to em l inhas cont inuas. 

Ent retanto, ele se apresenta em um so paragrafo. Imagine que alguem, mui to incomodado 

pelo fat o de o texto nao ser d ivid ido em paragrafos, t i vesse sugerido a seguinte d ivisao 

para o t recho inicia l : 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Agua. Escova, creme dental, agua, espuma, creme de bar-

bear, pincel, espuma, gilete, agua, cort ina, sabonete, agua fria, agua quente, toalha. Creme para 

cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calga, meias, sapatos, gravata, paleto. Carteira, nfqueis, 

documentos, caneta, chaves, lengo, relogio, mago de cigarros, caixa de fosforos. 

Jornal. Mesa, cadeiras, xfcara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. 

Cigarro, fosforo. 

Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papeis, telefone, agenda, copo com lapis, canetas, bloco de 

notas, espatula, pastas, caixas de entrada, de safda, vaso com plantas, quadros, papeis, cigarro, 

fosforo. Bandeja, xfcara pequena. Cigarro e fosforo. 
Prof./ a: aceitar diferentes titulos, desde que tenham pertinencia em relagao ao conteudo da sequencia. Sugestces:;: para-rr' :: "A rotina do acordar" ; 

a. De um t f t u lo a cada um desses paragrafos, considerando a sequencia dos elementos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ' paragrafo: "0 cafe da manna" ; 2 " paragrafo: "C trabalho" . 

b. Num texto narrat ivo em prosa, o paragrafo pode ser empregado para marcar a d ivisao do 

t exto em unidades de acao: as agoes sao agrupadas pelo t empo, pelo espago ou pela 

ci rcunstancia. Na divisao em paragrafos que apresentamos, pode-se af i rmar que cada pa-

ragrafo corresponde a uma unidade narrativa? Expl ique. 
Sim, pois cada um desenvolve um momento da narrativa agrupando agoes de um mesmo tempo e espago. 

c. Que efeito de sentido a const rugao do texto em um so paragrafo produz? su g estao: Produz o efeito de 

uma sequencia de agoes num ritrro rapido, dando a impressao de uma repetigao quase mecanica daquilo que a pe' sonager. ' a: diariamente. Refcga a ideia de 

circuito ininterrupto, fechado, sempre igual do cotidiano. 

• D Releia no quadro da pagina 3 4 o que se af i rma sobre sequencia argumentativa. Nos dois 

t extos, Circuito fechado (3) e Circuito fechado (1) pode-se af i rmar que ha uma intengao 

impl fci ta de convencer o lei tor sobre alguma coisa? 
Sim. Os dois textos podem revelar a intengao ds mostrar que a relagao entre as pessoas esta ficando cada vez mais me:Snica. p ra.:sivel, esvaziada de sentido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A linguagem dos textos  m m m ^ : 
DE CAMPINA GRANDE 

Escolhas de linguagem e estilozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ V & g w S E ^ 
CAJAZEIRAS PAKAlttA 

Justaposigao de palavras e de oragoes 
I D Pode-se aproximar os t extos Sinal fechado e Circuito fechado (3) pelo t em a. Pode-se t am -

bem aproxima-los pelas escolhas de l inguagem. Da relagao a seguir, t ranscreva em seu 

caderno as caracterfst icas de l inguagem comuns aos dois t extos: 

a. perfodos longos; e . f rases com marcas da Ifngua fa lada; 

b . f rases curt as; f . f rases e palavras usadas como se 

c. vocabulario nao usual no dia-a-dia; fosse uma colagem de ideias. M.e.i. 

d. f rases ou expressoes da l inguagem cot id iana; 
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IB Releia o t recho dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circuito fechado (1): 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Agua. Escova, creme dental, agua, espuma, creme de 

barbear, pincel, espuma, gi lete, agua, cort ina, sabonete, agua fria, agua quente, toalha [...] 

Vamos anal i sar como n e l e se encadeiam  a s palavras o u i deias. 

a. Transcreva a al ternat iva que indica como sao os elem ent os que est abelecem a relagao 

ent re os substant i vos. Just i f ique sua escolha. 

•  Elementos de l igagao (coesoes) exp l fci tos, claros n o t ext o; 

•  Elementos de l igagao (coesoes) imp l fci t os, subent end idos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A segunda alternativa: pode-se subentender a conjungao a 

b. Expl ique como o contexto, o u a si tuagao, e o espago t am b em podem ajudar a estabele-

Cer a relagao ent re OS SUb St an t i VOS. Cada conjunto de palavras indica um espago e o tipo de agao que nele se desenvolve 

c. Reescreva o t recho ut i l izando elementos de coesao o u verbos que poderiam est ar pre-

sent es ent re os substant i vos ou que ind iquem agoes que podem ser deduzidas com 

base nos substant i vos. Sugestao: Calgou os chinelos, sentou-se no vaso e apertcu a descarga. Foi para a pia e usou 

o sabonete para lavar as maos. Enxaguou-as Escovou os dentes com creme dental, agua e bastante 
espuma Espalhou creme de barbear no rosto com o pincel. tirou a espuma com a gilete e depois com 

Leia: agua. Abriu a cortina, foi para o banho com sabonete, agua fria e agua quente. Enxugou-se com a 
toalha. Prof./ a: ha outras possibilidades com outra pontuagao ou insergao de verbos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
Estilo e a maneira como um individuo emprega os recursos da l ingua para expressar, oralmente 

ou por escrito, pensamentos, sent imentos, ou para fazer declaracao, contar fatos. Pode-se falar 

em est i lo prol ixo, est i lo conciso, est i lo dramat ico, etc. 

Podemos af i rmar que a forma original do t exto e a forma reescrita por voce no i t em ante-

rior cri am estilos d i ferentes de escri t a . 

Na sua op iniao: 

a. qual dos dois estilos intensi f i ca no texto a ideia de rot ina e de agoes vazias de sent i do? 

JUStifique. Prof/ a: espera-se que os alunos percebam que a supressao dos verbos que indicam as agoes faz pressupor o esvaziamento de sentido dessas 

agoes que se repetem mecanicamente. 

b. qual dos dois estilos pode conferi r mais agi l idade a sequencia de agoes? Just i f i que sua 

eSCOl ha . Prof / a: pega aos alunos que leiam em voz alta para que percebam melhor o ritmo ou a cadencia que o texto original permite em relagao ao texto 
reescrito, dotado de mais coesoes ou frases verbais. E importante que anaiisem a possibilidade de maior rapidez na leitura e na utilizagao de frases nominais, 
mesna havendo necessidade de uma leitura com pausas entre cada uma das palavras. 

1 Esse estilo em que o autor encadeia palavras em u m a determ inada sequencia, colocando-

as uma ao lado da out ra, u m a apos out ra, e chamado de justaposigao. Em Circuito fecha

do (1  o autor justapde palavras. 

Releic. est e t recho do texto Circuito fechado (3): 

Muito prazer. Por favor, quer ver meu saldo? Acho que sim. Que bom telefonar, foi ot imo, agora 

mesmo estava pensando em voce. [...] 

Pode-se af i rm ar q u e no t ext o Circuito fechado (3) o aut or t am b em em prega o recurso da 

j ust ap osi cao . Qual e a d i ferenga ent re esse em prego e o que e f e i t o em Circuito fecha

do ( i j ?  EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Circuito  fe chado (3 j tambem ha um encadeamento por justaposigao, mas de oragoes ou de periodos. 

Considere o poema " ruaruaruasol" , da pagina 3 2 . 0 q u e ha de d i ferente ent re o est i l o de 

Ronaldo de Azeredo e o est i l o do autor do texto Circuito fechado (1), Ricardo Ramos, no uso 

do recurso da justaposigao de palavras? 
Embora ambos empreguem a justaposigao de palavras, no poema as palavras vem grudadas umas as outras e repetidas. 
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JDO emprego da j ust aposigao de el em ent os produz um efei to visual . Transcreva em seu ca-

derno a al ternat iva que, na sua op in iao, melhor indica o efei t o vi sual : 

a. Um f i lm e de longa met ragem no qual se desenrolam cenas na sequencia dos aconteci -

mentos. 

b. Um videocl ipe em que ha uma sequencia de cenas como se fosse uma colagem de imagens. 

Compare a al ternat iva que voce escolheu com a escolhida por seus colegas. Anal i sem 

qual seria a melhor representagao para esse est i l o de escrever. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prof./ a: os alunos devem ter a liberdade de estabelecer as relacoes que julgarem mais apropriadas. Se for possivel, esse estilo podera ser exemplificado com 
fiimes e videoclipes, especialmente de musicas. 

E> Leia o signi f icado dos t erm os a segui r: 

prolixo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adj. 1 . que usa palavras em demasia ao falar ou ao escrever, que nao sabe sintet i-

zar o pensamento. [...] 

conciso: adj. 1 . reduzido ao essencial ; em poucas palavras; preciso; sucinto, resumido. 2 . p. 

ex., que usa poucos elementos para expressar um conteudo; economico, sintet ico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dicionario  Houaiss da Lfngua Portugue sa. Rio de Janei ro: Ob jet i va, 2 0 0 1 . 

Agora responda: o emprego da j ust aposi gao de t erm os sem elementos expl fci tos de l igagao 

faz o texto ser mais prolixo ou m ais conciso? o texto fica mais conciso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outras linguagens 

Justaposigao.em.obras de arte 

A. Espelho-colagem 

B. Puros e duros 

Espe lho-colage m, Kurt 

Schwi t t ers, 1 9 2 0 - 1 9 2 2 . Puros e  duros, Leoni l son, 1 9 9 1 . Bordado e pedras sob re 

t ec i d o , 1 5 , 5 X 8 ,5 cm . 

Assim com o a inovagao e o q uest i onam ent o m arcaram a ruptura com a t rad igao poet i ca, 

ir cont ra o senso com um do fazer art f st i co marca a criagao de m ui t os a r t i st as cont em pora-

neos. Reunindo el em ent os de im agem e cri ando colagens com ob jet os d i versos, esses art i s-

t as produzem obras em que se p erceb em , a l em da intengao de contestar, t ragos de humor 

e de provocagao. 
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ComparandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as duas obras, que sao de artistas de epocas e nacional idades d i ferentes, 

podemos observar: 

Caracteristicas 

Uso de objetos do cotidiano 

como tela 

Reuniao de objetos para 

compor a obra 

Tecnica usada 

. . . . . . . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ~ . '-•  . . . r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - . . .: . -. i:..- . ' ,, .'  

Presenpa da linguagem verbal 

Espelho-colagem, Schwitters 

Espelho 

Escolha de objetos encontrados 

ao acaso: folhas, t fquetes, 

jornais, galhos, pedacos de 

ceramica 

Colagem de elementos 

sobrepostos 

Palavras incompletas, que 

desafiam o leitor a formular 

hipdteses 

Puros e duros, Leonilson 

Pedago de tecido bem 

fino (vo/ 7e) 

Escolha de determinados 

objetos: pedras brasileiras, 

arame trangado e linha de 

bordar 

Costura e bordado distribufdos 

de forma organizada 

Palavras e expressoes que 

podem se relacionar num 

jogo de significado formulado 

pelo leitor 

Responda com base no que voce observou nas ob ras: 

a. Qual a provavel intengao do uso de um espelho como suport e na obra de Kurt 

Schwitters?  Prof/ a: aceite diferentes elaboracoes de resposta desds que a reiacao entre espelho e ref' exo da imagem (do cotidiano. da vida da 
pessoas comuns...) seja mencionada. 

b. Qual a provavel intengao da escolha e d ist ri buigao de palavras, pedras e arame na obra 

de Leoni lson?  Prof./ a: aceite diferentes respostas, estimolando a percepcao do jogo entre as palavraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pun?  dun ouro  e artists  Husoe s, cue 
emolduram o bordado de pedras puras (porque da natureza) e duras (comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  prdprio da natureza das pedras). 

c. Que efeitos de sentido as escolhas fei t as pelos dois art i st as provocaram em voce: 

humor, contestagao, quest i onam ent o, provocagao, est ranham ent o.. .?  Resposta pe ssa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lingua: usos e reflexao 

Periodo composto (I) 

Nos t ext os anal i sados, voce observou que as i deias, expressas ou por meio de palavras ou 

por meio de oragoes, se justapoem, i sto e, colocam-se um as ao lado das out ras. 

Considere esta sequencia: Chinelos, vaso, descarga. 

Pode-se af i rmar que essa sequencia e uma frase for- l* ™*  unidade de comunicagao 

, . . . _ , . . . , - . |  que pode ser expressa por uma 

mada pela justaposigao de palavras. 0  sent i do global  ouporvariaspaiavra* . Apresenta 

dessa f rase pode ser percebido pelo contexto do t ext o e ° u n a °  verbo. 

pelas l igagbes ou coesoes que estao imp l fci t as ent re as 

palavras. 

Veja uma form a de colocar el em ent os coesivos ent re os t erm os dessa f rase: 

Chinelos e vaso e descarga. 
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Nao se pode af i rmar que essa frase e uma oragao, 

pois ela nao possui verbo. 

Se um dos subst ant i vos fosse ut i l izado com um ver-

bo, t erfamos uma oragao ou periodo sim p les: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oragao: frase que se organiza em torno 

de Um verbo. Geralmente apresenta um 

sujeito e um predicado. 

periodo: enunciado com sentido completo, iniciado, geralmente, por letra 

maiuscula, e cujo termino e marcado por um sinal de pontuagao (ponto 

final, ponto de exclamagao, ponto de interrogagao ou reticencias). 

Calgou os chinelos. periodo simples: um so verbo 

0  periodo simples e t am bem chamado de oragao absoluta .  N 

Se a f rase que inicia o texto fosse escri ta de forma menos concisa, isto e, com cada um 

dos substant i vos correspondendo a uma oragao, t erfamos um periodo composto: 

Calgou os chinelos, utilizou o vaso e apertou a descarga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
verbo 

i  
verbo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
verbo 

elemento de ligagao 

i 
elemento de coesao 
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Considerando que cada oragao se organiza em torno de um verbo, t em os, nesse exemplo, 

um periodo composto por t res oragoes. 

Anal isar o modo como os t erm os — palavras ou oragoes — de um perfodo se relacionam 

ajuda-nos a perceber como as ideias se encadeiam em um t ext o, ou seja, como as relagoes 

entre as ideias do t exto se est abelecem. 

E isso que est udarem os a segui r: as relagoes ent re as oragoes de um perfodo. 

Formas de organizar um periodo composto: 
subordinagao e coordenagao 

Voce anal i sou principalmente o recurso da j ust aposigao de f rases 

Leia a let ra de musica a segui r: 

Chuva, suor e cerveja (Rain, sweet and beer) 

Nao se perca de mim 

Nao se esquega de mim 

Nao desaparega 

Que a chuva ta caindo 

E quando a chuva comega 

Eu acabo perdendo a cabega 

Nao saia do meu lado 

Segure o meu Pierrot molhado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cae tano  Ve/ oso 

E vamos embolar ladeira abaixo 

Acho que a chuva ajuda a gente a se ver 

Venha veja deixa beija seja 

0 que Deus quiser 

A gente se embala se embola se embola 

So para na porta da igreja 

A gente se olha se beija se molha 

De chuva suor e cerveja 

VELOSO, Caet ano. Chuva, suor e cerveja (Rain, sweet and beer). 

Cae tano... muitos carnavais... PolyGram CD 8 3 8 5 6 3 - 2 Phi l ips, 1 9 8 9 . 
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Observe como o recurso da j ust aposigao foi associado a out ras form as de organizar o 

perfodo. 

Nao se perca de mim 
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tres oragoes estao encadeadas por 

N§ 0  Se esquega de mim  . . ^ ^ - ^ justaposigao sem elemento de coesao. 

Nao desaparega .„  " '  

Que a chuva ta caindo /  e /  quando a chuva comega /  eu acabo perdendo a cabega 

elemento de coesaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando: liga a oragao introduzida por ele a 

anterior acrescentando-lhe uma circunstancia de tempo. 

•  elemento de coesao e: liga a oragao introduzida por ele 

a anterior, adicionando a esta uma idSia. 

•  elemento de coesao que: liga a oragao iniciada por ele as 

anteriores, introduzindo uma explicagao. 

As palavraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que, e e quando l igam oragoes e estabelecem relagoes de sent ido ent re elas. 

Sao cham adas de conjuncoes ou conectivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  Conjungao: e um conectivo, classe de palavra que tern a fungao de ligar oragoes, isto e, de e sta-

be le ce r re lagoe s de  coe sao e  de  se ntido  entre oragoes. 

Para desenvolver esse t recho da let ra de musica, o autor empregou, alem da justaposigao 

sem elem ent os de coesao exp l fci tos, formas de encadear f rases por meio de elementos de 

coesao que estabelecem ent re elas d i ferentes relagoes de sent ido: explicagao, adigao de 

ideia, circunstancia de tempo. 

Quando se empregam form as variadas de encadeamento de ideias, os perfodos compos-

t os podem ser organizados por coordenagao ou por subord inagao. 

Perfodo composto por coordenagao  N 

Leia: 

A gente se olha /  se beiia /  se molha de chuva suor e cerveja 

Considerando que a oragao se organiza em t orno de um verbo, t em os nesse perfodo t res 

oragoes (t res verbos). Nenhuma delas exerce fungao sintat i ca em relagao as demais. 

Nesse modo de organizar o perfodo, as oragoes tern independencia sintat ica umas das out ras. 

Sao oragoes coordenadas. 

Periodo composto por subordinagao 

Leia: 

Acho /  que a chuva ajuda a gente /  a se ver zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i i 
I s oragao: 2 s oragao: 3 8 oragao: 

exige complementa complementa 

complemento. a anterior. a anterior. 
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A oragaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " Acho"  e complementada pela segunda oragao {" que a chuva ajuda a gente" ). 

Observe que o verbo achar pede objeto d i reto. E e a segunda oragao que exerce a fungao 

de objeto d i reto da primei ra. 

Acho /  que a chuva aiuda a gente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i •  1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
verbo transitivo OD 

direto 

A tercei ra oragao complementa o verbo da segunda oragao: o verbo ajudar pede, a l em do 

objeto d i reto (" a gente" ), o objeto indi reto (terceira oragao: " a se ver" ). 

que a chuvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aiuda a gente /  a se ve r 

i i i 
v. transitivo OD 01  

direto e indireto 

Assim, a segunda oragao e subordinada a primei ra; e a tercei ra e subordinada a segunda 

oragao. 

Esse perfodo e organizado por oragoes que dependem de out ras para t er seu sent i do com-

pleto. Exercem, portanto, fungao sintat i ca em relagao a out ras do perfodo. 

Sao oragoes subordinadas. 

Hora de organizar o que aprendemos) 

Ha dois t ipos de periodos compostos: 

a. perfodo composto por coordenagao (as oragoes sao independentes ou equivalentes); 

b. perfodo composto por subordinagao (as oragoes dependem umas das outras sintat icamente). 

Periodo composto por coordenacao 

Leia a f rase do texto Circuito fechado (3): 

Amanha eu iigo e digo alguma coisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  i  
1 ? oragaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2- oragao 

Se ret i rassemos a conjungao, o sent ido nao seria al t erado: 

Amanha eu Iigo; digo alguma coisa. 

I I 
I s oragao 2- oragao 

As oragoes desse perfodo sao independentes. Nenhuma desempenha fungao sin t at i ca em 

relagao a out ra oragao. Dizemos que a segunda oragao esta apenas coordenada a primei ra e 

que esse perfodo e classi f i cado como um periodo composto por coordenagao. 
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A palavra e e uma conjungao ou conect ivo. 

A conjungao e est abelece uma relagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adicao, de jungao de ideias ent re as oragoes; pi 

isso e classi f i cada comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conjungao aditiva. 

Classificagao das oragoes coordenadas 

Os perfodos com post os por coordenagao podem ser organizados sem conjungao, i sto < 

sem um elemento coesivo expl fci to ent re as oragoes. Exemplo: 

Perdoe, /  nao tenho miudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- oragao 2- oragao 

Essas oragoes sao classi f i cadas como oragoes coordenadas a ssindet ica s. 

Veja out ro exemplo de perfodo composto por coordenagao, form ado de oragoes coords 

nadas assindet i cas: 

A gente se embala /  se embola /  se embola /  So para na porta da igreja 

I I I I 
1- oragao 2- oragao 3 5 oragao 4- oragao 

Ha perfodos organizados com conjungao (conect ivo), i sto e, com elem ent os coesivos expl 

ci t os ent re as oragoes: 

Amanha eu Iigo /  e digo alguma coisa 

I 
1- oragao 

I 
2- oragao 

conjungao 

A oragao iniciada por conjungao ou conect ivo e classi f i cada como oragao coordenad. 

sindetica : 

Segure o meu Pierrot molhado /  e vamos embolar ladeira abaixo 

I 
1- oragao 

I 
2- oragao 

conjungao ad i t i va 

Prof./ a: o objetivo da classificagao e ajudar os alunos a percf 

ber aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re lagoe s de  se ntido , de  coe sao  entre as oragoes, e ne 

o de treina-los a fazer uma analise mecanica de periodos. Na 

se visa a memorizagao. Os alunos deverao trabalhar com 

A conjungao (ou o conect ivo) e e um elemento coesivo que est abelece uma relagao de ser 

t i do de adigao, de jungao de ideias ent re as oragoes. 

As oragoes coordenadas sindet i cas sao classi f i cadas de acordo com a conjungao ou conec 

t ivo que as inicia, i sto e, de acordo com a relagao de sent ido que essas coesoes estabelecen 

ent re as oragoes do perfodo. Assim elas podem ser: 

•  ad i t i vas; •  adversat i vas; •  al ternat ivas; 

•  conclusivas; •  exp l i cat i vas. 

classificagao a partir da consulta a quadros de conjungo*  

para reconhecer as relagoes estabelecidas por elas como e l 

mentos coesivos. A terminologia completa de cada tipo c 

oragao ajuda os alunos a conhecer termos correntes r 

gramatica convencional, o que pode facilitar a localizagao c 

conteudos, caso necessitem consultar uma gramatica 
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;LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Oragao coordenada sindetica aditiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEV CASA 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 SSO VAI EXI6 IR TODO 

O SEU TALENTO 

be ATRIZJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D P 

BROWNE, Chris. Hagar. In: Folha de  S.Paulo , 17 Jan. 2005. p. E-9. 

No ul t imo quadrinho da t i ra , a oragao dest acada e iniciada pela conjungao e, que esta-

belece, como vim os, uma relagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adigao, de jungao, de acrescimo em relagao a oragao ou 

ideia que a precede. E classi f i cada como oragao coordenada sindet ica ad i t i va. 

|  Sao conjungoes coordenativas aditivas: e, nem, mas tambe m, como tambe m (precedidos de 
; nao  so ). 

Ele nao so pinta quadros, /  mas tambem toca varios instrumentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  i  
oragao coordenada assindetica oragao coordenada sindetica aditiva 

Ele pinta quadros /  e toca varios instrumentos. 

Observe que as conjungoes ad i t i vas podem t am b em l igar palavras com fungoes ident i cas 

numa mesma oragao: 

Ele pinta quadros e tecidos para decoragao. 

i 

objeto direto de pintar, formado por dois substant ivos 

2. Oragao coordenada sindetica adversativa 
CAJAZEIRAS PARAIBA 



Observe, no primei ro quadrinho da t i ra , que a oragao destacada, iniciada pela conjungac 

mas, est abelece uma relagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adversidade, de contradigao, de quebra de expectativa em 

relagao a oragao que a precede. 

A oragao destacada e classi f i cada como coordenada sintet i ca adversat iva. 

SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conjungoes coordenativas adversativas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mas, pore m, todavia, contudo, no  e ntanto , e ntre tanto . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

E pena. /  mas hoje nao ire i a sua casa: /  te nho  um iantar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i i 
oragao 

coordenada 

assindgtica 

oragao 

coordenada sindetica 

adversativa 

oragao 

coordenada 

assindetica 

Observe que no lugar da conjungao mas podem ser empregadas quaisquer das conjungoes 

adversat i vas: 

E pena, 

todavia 

entretanto 

no entanto 

-hoje nao irei a sua casa: tenho um jantar. 

ip coordenada sindetica alternative 

Ha doi s t i p os de relagao de al t ernancia: 

•  exclusao de um fat o em relagao a out ro. 

Leia a t i ra . 

ESQUECA OS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Biscorrosi 
OU VOCE ME DA O LENCOL, 

OU EU VOU PAR UM Np~  
NAS SUAS ORELHAST 
ATTRAR VOCE NUMA 
VAU BEM FUNDAI 

SCHULZ, Charles M . M i nd u i m . In: 0  Estado de  S. Paulo , 1 0 Jan. 2 0 0 5 , p. D-4. 

As oragoes dest acadas, iniciadas pela conjungao ou ind icam uma relagao de al ternancia 

de exclusao: uma das agoes se concret iza, a out ra nao pode ocorrer. 

•  f a t os que nao se excluem: 

Quer se/ a voce o escolhido. quer se/ a seu irmao. ficare i igualmente contente. 

i i i 
oragao coordenada 

sindetica alternativa 

oragao coordenada 

sindetica alternativa 

oragao coordenada 

assindetica 

I Sao conjungoes coordenativas alternativas: ou, ora... ora, ou... ou, que r... que r, etc. 
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/ ^oracao coordenada sindetica conclusiva 

Leia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para desenferrujar a lingua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Barao de  Harare  

0 compadre compra coco? 

Nao, compadre. Como pouco coco, portanto pouco coco compro. 

TORELLY, Aparfcio [Barao de I t arare] , Almanhaque  1 9 5 5 , 

se gundo se me stre , ou Almanaque  d'A Manha. Sao Paulo: Edusp, 2 0 0 2 . p. 8 1 . 

A oragao destacada estabelece relagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conclusao em referenda a oragao anterior. Conclui 

algo que estava implfcito na out ra oragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
Sao conjungoes coordenativas conclusivas: e ntao , logo , portanto , pois  (depois do verbo), por 

isso , de  modo que . 

Observe as possib i l i dades de subst i t u igao de uma conjungao conclusiva por out ra t am b em 

conclusiva: 

Sao criancas, /  entao pre c isam brincar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i 
oragao coordenada 

assindetica 

oragao coordenada 

sindetica conclusiva 

Sao criangas, 

portanto precisam brincar. 

logo precisam brincar. 

precisam, pois, brincar. 

por isso precisam brincar. 

de modo que precisam brincar. 

5. QraciQ cQgrfjenada sindetica expiipatiya 
Leia: 

AQU!  VEM A ATERRAPORA 
CA5CAVEL RA5TEJANP0 

PELO CHAO... 

ELE FiCARA PETRIFICAPO 
PORQUE SABE QUE NAO 

EXISTS PEFE5A"  

'SUA V1TIMA FICARAi 
PETRIFICAPA PE 

MEPO. 

A MAO SER QUE VOCE 

50QUE UM COBERTOR 

NA BOCA PELA!  

r-ae  

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DC FORM ACAO DE PROFESS0RES 

BIBUOTECASETORIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl 

CAJA2EIRAS PARaIBm 

SCHULZ, Charles M . Se r 

cachorro e  um trabalho de  

te mpo inte gral. Sao Paulo: 

Conrad Edi tora do Brasi l , 

2 0 0 4 . p. 6 7 . 
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A oragao destacada e a quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA explica, confirma, fundamenta uma ideia cont ida na oragao 

anterior. 

SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conjungoes coordenativas explicativas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA porque , que  (= po/ 's), po/ 's (antes do verbo da oragao 

a que pertence). 

Nao se pe rca de mim /  Nao se esquega de mim /  Nao de sapare ga / Que a chuva ta caindo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
conjungao explicativa 

;= pois/porque ) 

Os adultos de ve ham ouvir mais os iovens, /  pois saberiam de coisas incrfveis. 

i i 
oragao coordenada assindetica oragao coordenada sindetica explicativa 

(= porque saberiam de coisas incrfveis.) 

Hora de organizar o que aprendemos) 1 

•  Perfodo 

•  simples: oragao absolutazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —> um so verbo 

•  composto: mais de uma oragao —•  dois ou mais verbos 

•  Periodo composto 

•  por subordinagao: oragoes dependentes, i sto e, 

oragoes que exercem fungao sintat ica em relagao 

a t erm os de out ra oragao 

•  por coordenagao: oragoes independentes, i sto e, 

nao exercem fungao sintat i ca em relagao a t erm os 

de out ra oragao 

•  Perfodo composto por 

coordenagao 

•  oragoes coordenadas assindeticas: organizadas 

sem conjungao 

•  oragoes coordenadas sindeticas: int roduzidas por 

conectivos ou conjungoes aditivas, adversativas, 

a lternativas, conclusivas, explicativas 

•  aditivos: e, nem, mas tambem, como tambem... 

•  adversativos: mas, porem, todavia, contudo, 

no entanto, entretanto... 

•  Conjuncdes/ conectivos 

coordenativos 

•  alternativos: ou, ora... ora..., ou... ou..., quer... quer... 

•  conclusivos: entao, logo, portanto, pois (depois do verbo 

da oragao a que pertence), por isso, de modo que 

•  explicativos: porque, que (= po/ ' s), po/ 's (antes do 

verbo da oragao a que pertence) 
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' FACAEMSBJ, 
CADERNO '  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAtividade escrita 

f )Co n su l t e o q uad ro das conjungoes coordenat ivas e ut i l ize a que for m ais adequada para 

ligar num so perfodo as oragoes dadas abaixo. Faga as adaptagoes necessari as: 
prof./ a: as respostas sao sugeatoes. 

a. " Passe mais tarde, ainda nao f iz, nao esta pronto." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Circuito  fe chado (3 )) 
Passe ma' s tarde, pois a ;nda nao fiz, e. por isso. nao esta pronto. 

b. " Ontem aquele calor, hoje chovendo."  (Circuito  fe chado (3 )) 
... e hoje chovendo. 

c. " Espere, m a i s tarde nos vamos."  (Circuito  fe chado (3 )) 
... pois mais tarde... 

d. 0  presidente nao fez declaragoes sobre o caso. 0 presidente preferiu esperar o resul ta-

dO das invest igag6eS. ... sobre o caso. pois preferiu... 

e. A atmosfera do planeta da sinais de desequi l fb rio. 0  ser humano cont inua agred indo a 

natU reza. ... s:" .ais de desequilibrio, mas o ser humano continua... 

f. 0  goleiro nao tocou a bola. 0  golei ro estava mal posicionado. 
0 goleiro nao tocou a :oia, porque estava mal posicionado. 

g. Nao deixe de vir a minha fest a . Quero f i car com voce. ... mmna testa, poisquero.. 

h. NOS brigamOS Ont em . NaO SairemOS jUntOS hOJe. Nos bngamos ontem, portanto nao sairemos... 

i . Voce vai para urn lado, vai para o out ro, nunca f ica no lugar. 
Voce ora vai parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ur  lado, ora vai para o outro, nunca fica no lugar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fD Reescreva as oragoes empregando conjungoes que possam subst i t u i r as d est acad as, sem 

prejudicar a coesao dos periodos: 

a. Nao t i re a blusa aqui dent ro que esta frio!  pois/ porque 

b. Quer chova, quer faga sol irei ao show de musica sert aneja. ouchovaou taca soi... 

c. Todos est ranharam sua reagao, no entanto ninguem falou o que estava pensando para 

naO COntrariar VOCe. mas, porem, tcdavia... 

d. Mariana nao gostou do que voce d i sse; logo t rate de pedir desculpas. emao, pcrtarto.. 

Em seu caderno complete os perfodos, acrescentando uma oragao que at enda a ideia ex-

pressa nos parenteses. Ut i l ize a conjungao adequada para estabelecer a relagao ent re as 

Oragoes. Observe: Prof ./ a: as respostas sao sugestoes. 

0 aniversario estava bem animado H. (adigao, sequencia de agoes) 

0  anive rsario  e stava be m animado e  todos ficaram ate  o  amanhe ce r. 

0 aniversario estava bem animado, • . (adversidade, oposigao) 

0  anive rsario  e stava be m animado, mas a maioria pre fe riu ir para uma balada. 

0 aniversario estava bem animado, • . (explicagao) 

0  anive rsario  e stava be m animado, pois a musica nao parava urn so  instante . 

a. As meninas se aproximaram dos meninos • . (adigao, sequencia de agoes) e... 

- ? As meninas se aproximaram dos meninos, • . (adversidade, oposigao) mas 

As meninas se aproximaram dos meninos, • . (conclusao, dedugao) portanto 

b. Os deputados preferiam votar, • . (adversidade, oposigao, cont rariedade) mas 

Os deputados preferiam votar, • . (expl icagao) porque 

OS deput adOS preferiam VOtar • . (a l t em anCi a ) Ora preferiam votar, ora desistiam da votagao. 
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c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ha jovens engravidando m ui t o cedo • . (expl icagao) porque 

Ha jovens engravidando m ui t o cedo, • . (adversidade, oposigao, cont rariedade) mas 

Ha jovens engravidando m ui t o cedo • . (adigao, sequencia de agoes) e... 

d. Os jovens querem expressar suas i deias, • . (adversidade, oposigao, cont rariedade) 

Os jovens querem expressar suas ideias, • . (conclusao, dedugao) portanto 

Os jovens querem expressar suas i deias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m. (expl icagao) porque.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E) Leia o quadrinho a segui r: 

WATTERSON, Bil l . 0  melhor de Calvin. In: 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado de  S. Paulo , 8  Jul. 2 0 0 5 , p. D-1C 

a. Para falar do verao, no primei ro quadrinho a personagem Calvin faz uma relagao da 

condigoes do am b ient e. Ele aponta essas condigoes em oragoes. Quantas oragoe 

emprega para i sso?  Cinco oragoes. 

b. Pode-se af i rmar que a sequencia de condigoes foi est ruturada por urn processo d 

j ust aposigao? Expl ique. Sim. Exceto a ultima oragao, todas aparecem justapostas, sem ligagao por conectivo. 

c. A impressao causada pela sequencia de oragoes no primei ro quadrinho leva o lei tor 

pensar se Calvin gosta ou nao das cond igoes do amb iente? Expl ique. 
Leva a pensar que ele nao gosta das condigoes, pois enumera caracteristicas negativas. 

d. Que elemento de coesao quebra a expectat iva causada pela impressao do primeir 

quadrinho?  E ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mas que introduz no segundo quadrinho uma ideia oposta a que e apresentada no primeiro quadrinho. 

IB Relacione em urn so perfodo as ideias expressas pelas oragoes, empregando os elemei 

t os coesivos adequados. Faga as adap tagoes que forem necessarias, inclusive a alteraga 

da ordem em que as oragoes est ao ap resent adas: 

a. Os Estados Unidos querem que os pafses d im inuam poluentes da at m osfera. Os Est 

dos Unidos nao acei t am assinar o Protocolo de Kyoto. 
Sugestao: Os Estados Unidos querem que os pafses diminuam poluentes da atmosfera, mas eles mesmos nao aceitam assinar o Protocolo de Kyoto. 

b. Os jovens anseiam m ui t o por l i berdade. Os jovens acham que ter l iberdade e poderfazi 

o que qui serem . 
Sugestao: Os jovens anseiam muito por liberdade, porem acham que ter liberdade e poder fazer o que quiserem. 

c. A agua sera o bem mais precioso nas proximas decadas. As fontes de agua potavel est£ 

se esgotando. A conscient i zagao sobre o uso responsavel da agua e necessaria. 
Sugestao: A 3gua sera o bem mais precioso nas proximas decadas, porem, suas fontes estao se esgotando, por isso a conscientizagao sobre o uso responsavel da agua potavel tornou-se necessc 

d. Namorar. Ficar. 0  j ovem precisa de oport unidades para conhecer o out ro. 0  j ovem pr 

cisa de oport un idades para se conhecer. 
Sugestao: Ou namorar ou ficar, porque o jovem precisa de oportunidades para se conhecer e conhacer o outro. 
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Producao de texto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unia estrategia de construgao 

A. Alguns dos textos l idos na unidade t ratam da comunicagao nos d ias at uai s. 

Eles revelam o ri tmo mais acelerado do cot id iano, em que a l inguagem vai se tornando tam-

bem mais rap ida, economica e concisa. 

Ao anal isar a const rugao e a l inguagem dos textos escri t os com a intengao de sensibi l izar, 

informar, convencer o leitor, m esm o tendo em vista a urgencia do t em po na comunicagao, pode-

se notar a escolha cri teriosa dos recursos de l inguagem ut i l i zados. 

A escri ta criat iva de textos de carater mais l i terario pressupoe urn exercfcio de const rugao 

que demanda, alem do conhecimento dos recursos da Ifngua, t em po e dedicagao. 

Leia o texto do escri tor uruguaio Eduardo Galeano. Ele tern por t em a o processo de cons-

trugao de urn t exto: 

Janela sobre a palavra (IV) 

Magda Lemonier recorta palavras nos jornais, palavras de todos os tamanhos, e as guarda 

em caixas. Numa caixa vermelha guarda as palavras furiosas. Numa verde, as palavras 

amantes. Em caixa azul, as neutras. Numa caixa amarela, as t ristes. E numa caixa transparente 

guarda as palavras que tern magia. 

As vezes, ela abre e vira as caixas sobre a mesa, para que as palavras se misturem do jeito 

que quiserem. Entao, as palavras contam a Magda o que acontece e anunciam o que acontecera. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K) Ut i l izem a est rategia descri ta no texto para al imentar sua sensib i l i dade e sua imaginagao 

com palavras. 

•  Antes de comecar a criacao, com a orientagao do/ a professor/ a, com b inem a forma de: 

a. consegui r as palavras que desencadearao o processo de criagao: escrever palavras em 

t i ras de papel , recortar de j ornai s e revistas; 

b. classi f i car as palavras selecionadas: 

•  como no texto de Galeano — " palavras furiosas" , " amantes" , " neutras" , " t ristes" , " ma-

gicas"  — ou de outra form a: " palavras calmas" , " alegres" , " cient i f icas" , " estranhas" ... 

c. reunir as palavras: 

•  em caixas coloridas ou em sacos p last icos et iquetados; 

•  t odas j un t as em urn unico recip iente que sirva para a classe, ou cada grupo reune as 

suas em urn recip iente prdprio; 

d. part i lhar as palavras reunidas do seguinte modo: 

•  cada part i cipante joga com a sort e ao ret i rar a(s) palavra(s) da caixa ou do saco; 

•  cada part i cipante escolhezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consc ie nte me nte  as palavras para atender a suas intengoes 

quando chegar a sua vez; 

•  cada grupo separa as palavras que possam alime ntar sua produgao. 

E) Def inam o tipo de texto a ser produzido: uma narrativa em prosa ou urn poema visual. 

GALEANO, Eduardo. As palavras andante s. Porto Alegre: L&PM, 1 9 9 4 . 

Em grupos. 
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Escolham u m a das est rategias para o t rabalho e m grupo: 

•  cada part i cipante apresenta sua sugestao e o grupo decide por uma; 

•  urn part i cipante comega e os demais colaboram na sequencia; 

•  as produgoes sao ind ividuals e, depois de l idas em grupo, escolhe-se a melhor; 

•  urn part i cipante e elei t o para regist rar o que t odos sugeri rem e votarem oralment e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Decidam e.. . maos a obra: escolher e criar e so comegar. 

•  Depois da criacao, releiam o texto produzido. Conforme o t i po de t exto, considerem: 

a . se e necessario reescrever alguma parte, fazendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sco lhas mais ade quadas de  palavras 

e  construcde s de  frase s ou versos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
b. a ade quagao da distribuigao das palavras no  e spago do  pape l: t i t u l o , paragrafos ou versos; 

c. a necessidade de ampl iagao ou aprimoramento dos efei t os de sent ido em relagao aos 

seguintes i t ens: 

•  sonoridade: o ri tmo, a melodia obt idos pela combinagao de palavras com sons parecidos; 

•  m ul t i p l os signi f i cados produzidos pelas ambiguidades, pela pol i ssemia das palavras 

OU pelaS COnStrUgdeS UtiNzadaS; Prof./ a: vsr item " Ambiguidade" . p. 246, na Unidade suplementar. 

•  aspect o visual : os efei t os de sent ido ob t idos pela d ist ribuigao das palavras e dos es-

pagos no papel , ou com a forma das iet ras empregadas. 

Fagam uma lei tura crft ica e a revisao do t ext o. Apresentem o texto aos colegas. 

AI6, do ingles he llo : saudagao consagrada com o uso do telefone. Veio provavelmente do alemao holla, inter-

jeigao usada para chamar caes e cavalos, ou do trances hola: pare. 

0 que se diz em outros pafses ao atender ao telefone? 

Confira: 

Portugal: Esta la?  Espanha: Oigo . (Ougo.) 

Mexico: Bue no. (Bom.) Grecia: Embros. (Entre.) 

Japao: Moshi-moshi. (Desculpe, desculpe.) Africa (regiao que fala o suaili): Jambo. (Nao ha problema.) 

Adaptado de: SILVA, Deonfsio da. De onde ve m as palavras. Sao Paulo: Mandarim, 1 9 9 7 . p. 1 9 . j 

Ge ragao linguage m. Andre Sant' Anna e out ros. Sao Paulo: Sesc Sao Pau-

lo; Lazul i , 2 0 0 4 . 

As inquietagoes do indivfduo d iante das t ransformagoes provocadas 

pelas novas tecnologias de comunicagao sao t emat i zadas nos contos 

reunidos nesse volume, narrados com ironia e f ino humor. 

Grogoto!. Evandro Affonso Ferreira. Sao Paulo: Topbooks, 2 0 0 0 . 

Reune 7 4 contos curt os com desfechos surpreendentes. 
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