
Apresentacão

Em 1999 organizamos o namero 31, da Revista Perspectiva,
intitulado "Leituras: construindo cam inhos para a formacdo do leitor",
o qual, dada a receptividade que teve, por professores dos diferentes
niveis de ensino e por alunos dos cursos de Pedagogia e Letras, nos
motivou a organ izar, desta vez, este namero mais abrangente sobre o
ensino da Lingua Portuguesa.

Salta aos olhos de todos que, de alguma forma, mantem contato
com professores de portugues, a angilstia corn que estes \tem enfrentando
o cotidiano de sala de aula, em razdo das novas propostas pedag6gicas que
lhes estdo sendo apresentadas, sem que tenham tido condicOes ideais de
se apropriarem dos seus conteados. Falo, especificamente, dos Parametros
Curriculares Nacionais - PCNs e de Propostas Curriculares de Estados e
Municipios, que demandam para a sua aplicaedo conhecimentos teOricos
e reflexdo aprofundada sobre o como fazer a travessia de uma pratica
pedagOgica cristalizada e marcada por uma concepcdo de linguagem fun-
damentada em teorias estruturalistas, de normas prescritivas, para outra
coin fundamentos na I ingiiistica textual e na teoria da enunciacao.

Nao se deve mais ensinar gramatica. Os textos ndo podem ser
usados como pretexto para analises sintaticas. Os alunos devemescrever
textos e nao fazer redacties. E preciso formar alunos "autores". E preciso
trabalhar com diferentes generos textuais. Estes e tantos outros aforismos
passam a fazer parte do discurso dos professores, oriundos do "ouvir di-
zer" ou de cursos reldmpagos de capacitacdo, sem a necessaria conversa,
discussào e reflexdo sobre esse novo conhecimento que é colocado,
raro, em oposicdo as praticas pedagOgicas ate entdo realizadas.

Dados de pesquisa que vimos realizando em escola piablica esta-
dual sobre as metodologias de referencia no ensino da lingua materna
(Projeto FUNPESQUISA 208/2000) vem mostrando que o fazer peda-
gOgico do professor ndo se cid ao acaso. Ele ancora-se em conhecimen-
tos internalizados que refletem concepOes de educacdo, de ensino, de
aprendizagem, de lingua, sob as quais foi formado e que lhe parecem ser

PERSPECTIVA, Florian'polis, v.20, n.01, p.07-11, janijun. 2002



as mais adequadas aos objetivos a que se propae. Isso nos leva a corn-
preender que nao se trata, portanto, de, simplesmente, mudar procedi-
mentos de ensino, mas de construir novos saberes metodolOgicos a partir
da conscientizacdo de que novos olhares se fazem necessarios aos pro-
cessos que ate entdo se julgavam adequados as metas escolares. Tam-
bem nao se trata de impingir modelos, pois que a constituicdo do sujeito
leitor-autor-escritor levard em consideracdo, certamente, o universo cul-
tural dos alunos e as praticas de leitura e escrita a que sdo expostos e as
que a eles são requeridas, no meio social em que vivem.

Esses novos olhares deverdo contemplar, por certo, uma analise e
reflexao das praticas de sala de-aula para que a lingua em funcionamen-
to possa ser o objeto de estudo da disciplina de Lingua Portuguesa. Os
objetivos do ensino, no nivel fundamental e medic), serdo, entao, os de
que o aluno constitua-se escritor e leitor, sendo capaz de dar conta das
diferentes demandas de leitura e escrita da sociedade letrada.

Os artigos dos diferentes autores que colaboram com este flume-
ro da Perspectiva buscam atender a esse nosso chamado — contribuir
corn estudos te6ricos e prAticos para a formacdo continua do professor,
apresentando reflex -Oes sobre teorias ainda nao bem compreendidas e
indicando possibilidades efetivas de mudanca.

Maria Helena Mira Mateus, apoiando-se em Chomsky, reafirma a
capacidade cognitiva do ser humano, para a aquisicào e o desenvolvimento
da linguagem, ao se valer de numerosas e complexas operacOes mentais.
Aborda a necessidade de serem consideradas "outras vertentes que especi-
ficamente contribuem para o desenvolvimento psico-social do individuo em
contexto educativo, e que decorrem das caracteristicas da linguagem huma-
na e das linguas em particular".

Adair Bonini faz uma revisdo sobre o debate em torno das
metodologias de ensino da producao textual. Demonstra, em seu texto,
que as orientacOes de producâo textual tradicionais apagam a dialogicidade
de que se constitui a linguagem. Ele corrobora a posicao de que a abor-
dagem interacionista é mais aceita e que se faz necessario repensar a
aplicacao pedagOgica dos conhecimentos proven ientes das pesquisas da

Ve a metodologia de projetos como uma possibilidade
de acao e a importancia das discuss -6es sobre a nocao de género textual
e discursivo para urn novo pensar sobre o ensino da lingua.

E preciso cuidar para que esse movimento de mudanca, que vem
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incorporando concepcbes de generos e de diferentes tipologias textu-
ais, principalmente em decorrencia de orientacOes dos PCNs, nao se
traduza em um novo mod ismo — salienta Bernardete Biasi-Rodrigues
em seu artigo. As novas orientacOes, embora conduzindo para o traba-
lho corn a linguagem, considerando as praticas sociais, ainda se anco-
ram em estruturas tradicionais no encaminhamento do trabalho corn a
producao textual. Ha lacunas teOricas e metodolegicas nos materiais
de orientacao que necessitam ser preenchidas.

A compreensào das lacunas, de que se falou anteriormente, tor-
na-se possivel corn a leitura do texto de Iran& Costa Antunes que
aborda os rumos da investigacdo linghistica ate se chegar a nocao de
géneros do texto, enumerando dez pontos que julga essenciais para se
entender esse novo conceito, valendo-se, para isso, das teorias de Bakhtin
e Adam, dentre outros autores.

Nesta mesma direcdo, Maria Marta Furlanetto faz uma reflexäo
sobre genero discursivo e tipo textual, mostrando conflitos existentes
no entendimento de conceitos relativos a esse tema, em uma publica-
cdo didatica bastante utilizada em situacdo de ensino/aprendizagem de
lingua portuguesa. Cita, como exemplo concreto de esforco para supe-
rar a falta de clareza na transposicdo dessa nova abordagem para a
sala de aula, a Proposta Curricular do Estado de Santa CaLai ;1W,, edita-
da em 1998, cujas autoras trabalharam "o género em suas relaceies
corn os tipos de seqUencias textuais formando enunciados concretos,
alertando para as caracterizaceies tradicionais em termos de modalida-
des (o falado e o escrito), discutindo-as, mostrando articulacOes e con-
trastes". Ressalta Furlanetto que se a abordagem pedagOgica deve
mudar, formas de interlocucao precisam ser estabelecidas entre os pro-
fessores que estdo nas escolas e aqueles que podem oferecer refle-
Vies produtivas sobre os conhecimentos que se vém produzindo sobre
a dimensão enunciativa da linguagem.

Abordar generos discursivos-e textuais implica necessariamente
trabalhar corn uma nocdo de autor. Sirio Possenti discute, entdo, a
questa° da autoria a partir de posicaes como a de "dar voz ao outro"
e de "manter distancia". Anal isa textos de escritores e uma redacdo
escolar em que demonstra os indicios de autoria marcados pelo use
de verbos "dicendi" e por urn "jogo estilistico discursivo". Os indicios
dE autoria, para Possenti, ndo estao no cumprimento de exigencias
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gramaticais nem nas exigencias de ordem textual, mas, sim, sao pro-
venientes da ordem do discurso.

Assumindo uma concepcao s6cio-hist6rica de linguagem e a con-
cepcao de estilo defendida por Possenti, Maria Laura Mayrink-Sabinson
analisa os efeitos da leitura na producao escrita de L.M., e como as
leituras realizadas auxiliaram na construcao de urn estilo individual de
escrever e ver o mundo deste sujeito. A opcao metodolOgica de pesquisa
— metodologia indiciaria — favoreceu, segundo a autora, a andlise de
detalhes na relacao leitura-producdo de textos.

No ambito da Psicolingiiistica, Leonor Scliar-Cabral salienta a impor-
tincia do desenvolvimento das capacidades metafonolOgicas, para o desen-
volvimento da leitura e escrita proficiente, no ensino do portugués. Apresen-
ta as diferencas entre consciencia fonolOgica e capacidades metafonolOgicas,
em relacao a outros processamentos automaticos da cadeia da fala, anali-
sando criticamente exemplos de testes utilizados na clinica fonaudiolOgica.
A autora visa a contribuir ao debate sobre o ensino da lingua materna,
notadamente no que diz respeito ao ensino-aprendizagem dos principios do
sistema alfabetico do portugues —"a percepcao da fala como urn continuo e
da escrita como constituida de unidades discretas" .

Com relacao as unidades discretas de que se comp& a lingua,
Monica Magalhaes Cavalcante apresenta estudo sobre os referenciais
teOricos que abordam as normas prescritivas para o uso dos demons-
trativos, sugerindo que o ensino desses demonstrativos se volte para
as diferentes motivaceies que os selecionam, em decorréncia da situ-.
acao discursiva em que se constituem. Diz a autora: "0 ensino pro-
dutivo dos demonstrativos em portugués deveria in iciar-se pela aber-
tura do leque de possibilidades de uso desses pronomes nos mais
diversificados contextos de producao."

Finalizando esta coletanea de artigos, que conduz a exercicios de
reflexao e a KO-es pedag6gicas, tem-se os textos de Rosa Maria Cuba
Riche e de Maria de Lurdes Ferreira Cabral. 0 primeiro, sintetizando as
muitas vozes aqui presentes, materializa uma das muitas possibilidades de
trabalhar a lingua como lugar de real interacdo em sala de aula, como
espaco de desenvolvimento de autoria, por meio do trabalho corn diferen-
tes géneros textuais. E o segundo, a partir de uma abordagem comunica-
tiva, apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem do Portugues, como
lingua estrangeira. Ao se tratar da expressao da lingua portuguesa- e de
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seu ensino é preciso considerar tambam sua abrangéncia transnacional,
pois a necessidade de conhecimento e dominio dessa lingua e o interesse
pela cultura e pelos seus falantes ultrapassam nossas fronteiras.

Certamente tantas outras leituras sera() feitas dessa revista, quantas
sac) as vivencias de todos os interessados em discutir essa tematica e
contribuir de forma efetiva para o melhor desempenho dos professores
ern sala de aula. Importa que no processo de ensino e aprendizagem
professores e estudantes tenham consciéncia da linguagem de que fa-
zem use e compreendam a maneira pela qual ela funciona no contexto
social - o que lhes permitird fazer escolhas e exercitar as interlocucaes
nas quaffs se constituem sujeitos-autores, "construir-se como pessoa, trans-
formar o mundo, estabelecer corn os outros homens relacoes de recipro-
cidade, fazer a cultura e a histOria ..." (Freire, 1980, p.40).

Florian(Spoils, maio de 2002.
Nilcea Lemos Pelandre
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