
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA 

BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO 

ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
PROGRAMA DE 

COMPONENTES 

CURRICULARES  

 
 

CENTRO   COLEGIADO  

Centro de Formação de Professores  Licenciatura em Letras – Libras – Língua Estrangeira 

 

COMPONENTE CURRICULAR  

          

CÓDIGO  TÍTULO   CARGA HORÁRIA  ANO 

521 
 

Estudos l inguísticos I 
 T P E TOTAL  

2018.1 
     68  

 

EMENTA 

Faz uma revisão da abordagem gramatical tradicional do português a partir do exame de compêndios de gramática normativa e 

descritiva, destacando aspectos da história da disciplina gramatical no ocidente e apresentando a visão da Gramática Tradicional 

como uma das perspectivas de análise linguística em comparação com a visão da Linguística Contemporânea. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Constituem objetivos do componente: 

 
 Propiciar ao estudante uma revisão fundamentada e crítica sobre os principais tópicos de Gramática Tradicional da 

língua portuguesa. 

 Promover uma comparação entre compêndios gramaticais diferentes, a fim de se observar os principais problemas da 
abordagem gramatical tradicional da língua portuguesa. 

 Habilitar o estudante a produzir pesquisa acerca da realidade linguística do português brasileiro contemporâneo e 

estabelecer comparações com o que preconizam as gramaticas tradicionais. 
 Produzir reflexões sobre o lugar da análise linguística na escola pública brasileira contemporânea. 

 

METODOLOGIA  

O trabalho será desenvolvido utilizando-se como recursos: aulas expositivas; debates em torno de textos previamente 
oferecidos à turma para leitura e realização de diversas atividades práticas, tais como exercícios de análise linguística, 

produção de textos e exercícios de análise linguística. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

PARTE 1: Estudos da Linguagem: o que é isso?  
 

  Breve apresentação da Linguís tica como disc iplina cientí f ica  

  Distinção entre Linguística e Gramática Tradic ional  
 

PARTE 2: Aspectos históricos da re f lexão gramatical no Ocidente  
 

  Gramática tradic ional:  origem, características e problemas  

  O erro clássico 
  Norma padrão X Normas prestigiadas em uso por falantes de alta escolarização X Normas 

populares  
 

PARTE 3: Retomando tópicos da gramática portuguesa  

 
  Coordenação e subordinação 

  As orações relativas 

  Concordância verbo-nominal  no português brasi le iro 
  Regência verbo-nominal  no português brasi leiro  

  Estratégias de uso de pronomes c l í t icos em orações transitivas  
 

PARTE 4: ANÁLISE LINGUÍSTICA NA ESCOLA  

 
  A gramática da l íngua portuguesa na escola brasi leira  

 

 



AVALIAÇÃO 

Os instrumentos de aval i ação a serem usados durante o  curso  buscarão explorar: a) a  part i ci pação do 

estudante nas di scussões; b) a compreensão das questões teór icas e metodológi cas que envolvem o  

ens ino de l í ngua portuguesa na educação bás i ca; c) a capacidade do estudante de desenvolver 

ref l exões e anál i ses crí t i cas a parti r  das l ei turas e d iscussões t ravadas durante o curso.  Em função  

d i sso,  os i nstrumentos para aval i ação serão estes: Aval iação 1:  ati vi dades vari adas  [resumo,  rotei ro 

de estudos,  apresentação oral ,  f ichamento etc]  (Valor: 10,0); Aval iação 2:  Prova escri ta  i ndividual  

(valor: 10,0); Aval iação 3:  Ati vidade aval i ati va sobre o ensino de gramática na Educação Bás i ca  

(valor: 10,0).  A frequênc ia mínima obrigatóri a no componente é um cr i téri o a ser observado pelo 

estudante.  
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