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Dados de Identifica~ao 

• Denomina<;ao: Curso de Letras 

• Modalidades oferecidas: 

- Licenciatura simples 

• Habilita<;ao: 

1. Licenciatura Plena em Letras (Habilita<;ao em Espanhol e literaturas 
da lfngua espanhola - matutino) 

• Titula<;ao conferida: Licenciado em Letras - Habilita<;ao em Espanhol 
e literaturas da lfngua espanhola. 

• Possibilidade de mais de uma titula<;ao, cursada em quaisquer turnos, 
desde que dentro do prazo maximo de integraliza<;ao da primeira 
titula<;ao 

• Anode infcio de funcionamento do curso: 1960 

• Dura<;ao dos cursos: 

- Oito (08) semestres (Carga Horaria: 2.930 h) 

Prazo regular: 4 anos 

Prazo mfnimo: 3 a nos 

Prazo maximo: 6 a nos e meio. 

• N° do ato de reconhecimento do curso: 

- Decreta n° 56477, de 23 de janeiro de 1964. 

• Regime Academico: semestral, com entrada anual, matrfcula por 

disciplina. 

• Turnos de oferta: matutino. 

• Numero de vagas oferecidas: 30 vagas anuais. 

Endere~os: 

• Da Instituic;;ao: Universidade Federal de Uberlandia 
Campus Santa Monica 
Avenida Joao Naves de Avila, 2121 Cep 38408-100 

• Da Unidade: Instituto de Letras e Linguistica 
Campus Santa Monica Bloco U - Sala 1U206 
Tel (34) 3239-4162 - (Telefax) 34-3239-4254 

• Do Curso: Campus Santa Monica Bloco G - Sala 1G 251 
Telefax (34) 3239-4124 
e-mail: cocle@ileel. ufu .br 
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CONSIDERAtOES INICIAIS 

Este documento tem por objetivo apresentar o Projeto Politico 

Pedag6gico do Curso de Letras da Universidade Federal de 

Uberlandia, elaborado visando a adequar a proposta pedag6gica do 

Curso de Letras as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Os estudos e reflexoes para a elaborac;ao deste projeto 

pedag6gico foram iniciados em 2002, na gestao da Coordenadora 

Profa. Dra. Luiza Helena B. Finotti, para atender as exigencias do 

Conselho Nacional de Educac;ao, dispostas nas resoluc;oes CNE/CP 

27/2001 de 02/10/2001, CNE/CP1 de 18/02/2002 e CNE/CP2 de 

19/02/2002, CNE/CP9 de 02/10/2001 e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Letras (CNE/CES 7 de 11/03/2002). 

Na mudanc;a de gestao, ocorrida em 31/03/2003, foi nomeada, 

pela Portaria ILEEL/UFU/n° 033/2003, de 17 de outubro de 2003, 

uma Comissao ampliada para discussao e elaborac;ao do Projeto 

Politico Pedag6gico do Curso de Letras, sob a presidencia da nova 

coordenadora do Curso, Profa Me. Maria Madalena Bernadeli. Este 

Colegiado ampliado foi composto pelos tres tecnicos administrativos 

da Coordenac;ao do Curso de Letras, Maria Abadia Brfgida Carvalho, 

Elezir Alves Buso e Celio de Oliveira Pena, pelos discentes Maria 

Carolina Mendes de Paula, representante do PET-Letras, Dyego Jose 

Povoa, Juscelino Pereira de Souza e, posteriormente, o discente 

Carlos Gustavo de Lacerda Stein, e por professores dos diferentes 

nucleos do Institute de Letras e Lingufstica: Prof. Dr. Eduardo Jose 

Tollendal (Literatura), Profa ora Walden ice Moreira Cano, Prof. 

Eduardo Alves Rodrigues (Ungua Portuguesa), Profa Elizabeth Espir 

Abib Villela e Profa Me. Maria Bernadete Gonc;alves dos Santos 

(Ungua e Literatura Latina), Profa Me. Ana Rosa Leonel e Prof. 

Me.Giovanni Ferreira Pitillo (Frances - Unguas Estrangeiras), Profa 

Me. Maria de Fatima Fonseca Guilherme de Castro e Profa Me. Carla 

Nunes Vieira Tavares (Ingles- Unguas Estrangeiras) e a Profa Me. 
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Lazara Cristina da Silva, representante da Faculdade ~e -'"E~uc~,~ao. 
Esta comissao trabalhou de forma sistematica, apoiada nas referidas 

resolu~oes do CNE e de modo a tambem atender os termos 

estabelecidos nas Resolu~oes 02/2004 do Conselho de Gradua~ao da 

Universidade Federal de Uberlandia e 3/2005 do Conselho 

Universitario, tendo sido consultado cada Nucleo do ILEEL, por meio 

de seu representante no Colegiado, sobre pontos espedficos e 

problemas do Curso de Letras. 

Em abril de 2005, nova mudan~a na Coordena~ao, tendo 

assumido a nova coordenadora e um colegiado renovado, que 

recebeu da antiga Comissao uma minuta do Plano Pedag6gico, em 

sua primeira versao. 0 novo Colegiado recebeu tambem sugestoes 

dos discentes, sob a forma de um anteprojeto. Ambos os documentos 

foram apresentados ao Conselho do ILEEL (CONSILEEL), no dia 03 de 

maio de 2005. Por sugestao do CONSILEEL, o Colegiado do Curso 

marcou uma jornada para a apresenta~ao da minuta e das sugestoes 

dos discentes, no dia 18/05/2005, para a qual foram convidadas as 

Coordenadoras do Curso de Letras da Universidade Federal de Sao 

Joao Del-Rei (Minas Gerais), Profa ora Magda Velloso Fernandes de 

Tolentino, e da Pontiflcia Universidade Cat61ica de Campinas (Sao 

Paulo), Profa Dra Maria de Fatima Silva Amarante, alem da Diretora 

de Ensino da UFU, Profa ora Marisa Lomonaco Naves, assim como os 

corpos docente e discente e tecnicos do ILEEL. No turno matutino da 

jornada, a Diretora de Ensino discorreu sobre as leis que devem reger 

esta mudan~a. Em seguida, foram apresentadas a min uta do Plano 

Pedag6gico e as sugestoes discentes. No turno da tarde, as 

convidadas da Federal de Sao Joao Del-Rei (MG) e da Pontiflcia 

Universidade Cat61ica de Campinas (SP) apresentaram os pianos 

pedag6gicos de seus cursos e a experiencia de quase dois anos de 

sua aplica~ao. A noite, foi feito um resumo da Jornada para os 

alunos do noturno, que nao puderam comparecer as duas etapas 

anteriores. 

I 
! 
i 
t 

l 
I 
I 
~ 

' ; 

I 
I 
I 
!-

1 

~ 

i 
1 
I 
! 
t 



t•·.~~\ ,~,~~~~ 
'\- 'o/ ,. /' -;:;JlL"-J 

·,··. ,.., 

A partir dessa jornada, foi necessario rever algumas-'posi<;5es 

do Colegiado anterior. Como a minuta do Projeto elaborada pelo 

Colegiado anterior ainda nao havia sido apresentada aos membros da 

comunidade academica do ILEEL, algumas propostas, tais como o 

regime do curso e a sua dura<;ao, despertaram polemica, tendo em 

vista que a proposta de regime anual, de certa forma, contraria a 

orienta<;ao do Ministerio da Educa<;ao. 

0 MEC sinaliza que a semestralidade imprime uma dinamica de 

integraliza<;ao mais produtiva; tambem o aumento da dura<;ao do 

curso, de quatro ( 4) para cinco (5) a nos, para as licenciaturas 

simples, com possibilidade de complementa<;ao para a dupla em mais 

dois anos, totalizando sete (7) anos para a integraliza<;ao de uma 

licenciatura dupla, vai de encontro as orienta<;oes do MEC, que 

prop5e curses de gradua<;ao mais curtos e dinamicos. Dessa forma, 

novo cronograma de trabalho foi elaborado, tendo o Colegiado se 

debru<;ado novamente sobre o Projeto Pedag6gico, na tentativa de 

adequar a proposta da Comissao anterior as orienta<;5es do MEC e as 

sugest5es das comunidades discente e docente do ILEEL. 

Para envolver toda a comunidade academica ligada ao Curso de 

Letras, e evitar a convoca<;ao de numerosas assembleias, os nucleos 

discutiram as novas propostas levadas por seus representantes no 

Colegiado que retornaram ao Conselho do Curso com o 

posicionamento da maioria da comunidade do Curso de Letras. 

A elabora<;ao do Plano Pedag6gico foi desenvolvida em 

consonancia com as especifica<;5es legais para a altera<;ao dos 

curses de licenciatura, preservando, contudo, as concep<;oes 

historicamente construfdas ao Iongo da consolida<;ao do Institute de 

Letras e Lingufstica (ILEEL) e, ainda, considerando a necessidade de 

constru<;ao de uma identidade propria para a Licenciatura em Letras, 

de modo a priorizar as caracterfsticas de independencia intelectual 

que deverao marcar os egresses desta institui<;ao. Em decorrencia, 

esta proposta visa a tra<;ar os parametres que nortearao a 
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elaborac;ao de projetos espedficos para o Curso de Licenci·atura em 

Letras, de maneira a que este possa oferecer uma formac;ao que 

desenvolva em todo professor egresso desta universidade, 

caracterlsticas de sujeito reflexive, questionador e aberto as 

inovac;oes, bem como uma salida formac;ao cientlfico-pedag6gica 

nesta area espedfica, aliada a uma consistente formac;ao humana e 

cultural. 

0 documento a seguir reflete todo o amadurecimento que as 

reflexoes e discussoes da comunidade academica do Institute de 

Letras e Lingulstica produziram ao Iongo desse processo. 
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0 Curse de Letras - Licenciatura Plena em Portugues/Ingles e 

respectivas literaturas e Portugues/Frances e respectivas literaturas 

- funciona desde 1960, quando foi criada a Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras de Uberlandia. 0 reconhecimento do curse se deu 

pelo Decreta n°. 534 77, de 23 de janeiro de 1964. 

0 primeiro vestibular do Curse, realizado em 22 de fevereiro 

de 1960, aprovou dez (10) alunos para os curses de Neolatinas e 

Anglo-Germanicas. Em 1963, formou sua primeira turma. 

0 Curse de Letras (que vigorava em regime anual) passa, a 

partir da Reforma Universitaria, juntamente com outros curses, a 

percorrer o regime semestral, com matrfcula por disciplina. 

Durante esse perfodo, o ingresso no Curse de Letras preenchia 

a cota de quarenta ( 40) vagas por semestre, dadas as 

especificidades contidas no Exame Vestibular e os interesses de 

procura da comunidade local. 

Tendo tido infcio um processo de discussao curricular que 

C, atravessou toda a decada de 80, a partir de 1983, o Colegiado do 

Curse de Letras promoveu reunioes com professores e alunos do 

Curse e iniciou estudos e projetos para uma reforma curricular. 

Mais tarde, em 1987, com a preocupa<;;ao de adequar o curse a 

realidade e as necessidades das comunidades interna e externa, 

foram realizadas entrevistas e distribufdos questionarios para os 

alunos do Curse de Letras da UFU, os alunos de 1° e 2° Graus e os 

representantes do comercio e da industria da regiao. 

Ap6s a realiza<;;ao desse processo de pesquisa, foi feita uma 

altera<;;ao curricular inicial que culminou na Reforma Curricular 

implantada a partir de 1991. Alem das duas habilita<;;oes existentes, 
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Graduac;ao em Letras - Portugues/Ingh~s e Portugues/Frances~ foram 

criadas mais seis habilitac;oes. Em 28/02/92, na 207a reuniao do 

Conselho Universitario, foi autorizada, atraves da Resoluc;ao 03/92, 

do CONSUN, a criac;ao das seguintes habilitac;oes: Licenciatura Plena 

em Portugues e Literaturas de Ungua Portuguesa, Licenciatura Plena 

em Ingles e Literaturas de Ungua Inglesa, Licenciatura Plena em 

Frances e Literaturas de Ungua Francesa, Bacharelado em Portugues 

e Literaturas de Ungua Portuguesa, Bacharelado em Ingles e 

Literaturas de Ungua Inglesa e Bacharelado em Frances e 

Literaturas de Ungua Francesa. 

Esse aumento baseava-se em alguns pressupostos decorrentes 

da analise da situac;ao do curso na epoca. Foi constatada uma 

insatisfac;ao por parte dos alunos com a estrutura anterior das 

habilitac;oes. Alegava-se como primeiro fator dessa insatisfac;ao a 

"falta de opc;oes para o aluno". Alegou-se tambem a falta de 

flexibilidade do curricula anterior, formado basicamente por 

disciplinas obrigat6rias, 0 que nao permitia 0 aprofundamento do 

aluno em areas de seu interesse, bern como uma formac;ao mais 

ampla. 

Sendo assim, buscou-se construir uma grade curricular que 

oferecesse mais opc;oes e mais flexibilidade a formac;ao dos alunos. 

Isso se deu principalmente pela criac;ao das licenciaturas simples em 

Portugues, em Frances e em Ingles e pela implantac;ao dos 

Bacharelados (Portugues, Francese Ingles). 

Com essas licenciaturas simples objetivou-se dar ao aluno a 

oportunidade de uma formac;ao mais aprofundada em segmentos 

especfficos do mercado de trabalho do professor, evitando que ele 

tivesse contato desnecessario com conteudos curriculares muitas 

vezes pouco afeitos a sua opc;ao profissional dentro da area de 

Letras. 

Quanta ao Bacharelado, supunha-se que viesse atender ao 

anseio de uma parte do universo discente interessada na formac;ao 
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academica do Curso, mas sem nenhuma inten<;ao de trabalhar··em 

sal a de aula do 1 o e 20 Graus. 

Evidentemente, esta reforma, alem de aumentar com relac;ao 

as perspectivas futuras, aumentou tambem a expectativa do corpo 

docente quanta a possibilidade de capacitac;ao e quanta a uma carga 

de trabalho bem maior. A tonica dessa reforma era constitulda por 

uma expansao das vagas discentes e o preenchimento obrigat6rio 

das mesmas, ja que a Institui<;ao estava se curvando a polltica 

educacional brasileira da epoca. 

No processo de aprova<;ao dessa reforma foram "negociadas" 

mais vagas para o Curso, sem a previsao do aumento do corpo 

docente. 0 Curso de Letras passou entao, a oferecer duzentas e 

quarenta (240) vagas totalmente preenchidas, divididas em duas 

entradas semestrais de cento e vinte (120) alunos. Essa entrada 

semestral de cento e vinte (120) alunos exigia, no mlnimo, tres (3) 

turmas das disciplinas do perlodo, 0 que se agravava a medida que 

se avolumavam repetentes e, no caso de algumas disciplinas dos 

perlodos iniciais, essa distorc;ao levava a necessidade de 

oferecimento de ate seis turmas, sobrecarregando a oferta de 

disciplinas obrigat6rias e optativas para outros perlodos do Curso. 

Este numero representava 10°/o do numero total de vagas 

oferecido pela UFU, enquanto que o numero de docentes que 

atendiam ao Curso nao representava a mesma proporc;ao, ou seja, 

em mil e cem ( 1100) professores, representavam apenas 5°/o. Tal 

numero apresentava-se como irreal para o contexte da regiao e da 

propria Universidade. Verificou-se que havia, na regiao, um numero 

bastante expressive de Institui<;5es que tambem ofereciam cursos 

de Letras, e comparando o oferecimento de vagas de outros cursos 

da UFU, que nao apresentavam nenhuma outra Instituic;ao de Ensino 

Superior da regiao, o numero de vagas do Curso de Letras tornou-se 

injustificavel. Nem mesmo o numero de vagas ociosas no mercado 

de trabalho sensibilizava a escolha profissional dos ingressantes, o 
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que podia ser notado pela quantidade de alunos forma~~S:p~Zrso l£/ 
que nao ingressaram na Carreira profissional. 

Quanta a situac;ao da Universidade, considerou-se que a 

maioria dos cursos existentes na UFU caracterizava-se por uma 

entrada de 80 alunos por ano. Entre esses, alguns apresentavam 

grande procura, em vista do mercado de trabalho favoravel ejou do 

prestfgio profissional. 

Este nao era o caso do Curso de Letras que nao oferecia 

mercado de trabalho atrativo, nem tampouco prestfgio profissional. 

0 que havia sido observado dentro do cotidiano do Curso, a partir, 

inclusive, de falas explfcitas de alunos, e que muitos dos 

ingressantes buscavam unicamente uma oportunidade facil de entrar 

em um curso universitario, dada a falta de concorrencia na segunda 

fase do vestibular, e o preenchimento obrigat6rio de todas as vagas. 

Em vista desse oferecimento irreal de vagas, o perfil do aluno 

do Curso de Letras ficara descaracterizado. Essa descaracterizac;ao 

ocorria em decorrencia de que nao existia, por parte da maioria dos 

a lunas, interesse, compromisso, envolvimento e sequer 

conhecimento dos pressupostos fundamentais do Curso. Embora 

existissem alunos conscientes de sua opc;ao de curso e de sua futura 

opc;ao profissional, essa postura definida acaba dissolvendo-se em 

um numero expressivo de alunos que, tendo entrada somente pela 

facilidade do ingresso, vagueiam pelo Curso, inviabilizando sua 

operacionalizac;ao. 

Oito semestres depois de efetivamente implantado o currfculo 

do primeiro semestre de 1991, quando deveriam estar se formando, 

dentre os cento e vinte (120) alunos que ingressaram naquele 

semestre, todos aqueles que nao tivessem optado pelas 

Licenciaturas duplas, a situac;ao era bern diferente. 

Em primeiro Iugar, havia o pressuposto de que as altas taxas 

de evasao, trancamento e repetencia diminuiriam. Como tal 

diminuic;ao nao ocorreu (talvez pela entrada de um numero grande 
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de alunos cuja op<;ao pelo Curso de Letras nao era prforltaria ou 

nem tinha motiva<;ao academico-profissional), as condi<;oes de 

oferecimento ficaram cada vez mais precarias. 

Um segundo fator nao esperado eram as aposentadorias de 

docentes que acabaram ocorrendo maci<;amente ap6s 1990, e cuja 

reposi<;ao de vagas tem sido extremamente lenta, alem da perda de 

algumas vagas no processo de avalia<;ao docente. 

Observou-se tambem que, ate aquele momenta, os cursos de 

Bacharelado, que se propunham a atender a anseios dos alunos e 

propiciar maiores op<;oes de mercado de trabalho, contavam com 

pouqufssimos alunos. 

Todos esses desvios que ocorreram com rela<;ao as proje<;oes 

feitas ocasionaram uma sobrecarga crescente, gerando uma 

situa<;ao de impossibilidade de controle do Curso e de distor<;ao 

profunda dos objetivos da propria reforma curricular. Diante das 

inumeras dificuldades, conseguiu-se promover uma ampla discussao 

em busca de alternativas de equacionamento do curso. A partir 

dessa discussao, o Colegiado de Curso e os departamentos mais 

diretamente envolvidos, o corpo discente e a Coordena<;ao da gestao 

1994/1996, desenvolveram um conjunto de propostas de 

reestrutura<;ao e redimensionamento do Curso de Letras no sentido 

~ de torna-lo viavel e mais dinamico. No entanto, apesar de todos 

esses esfor<;os e de todas essas tentativas, as condi<;oes de 

funcionamento do Curso de Letras tornaram-se insustentaveis. Em 

1994, o Colegiado solicitou ao CONCEHAR - Conselho do Centro de 

Ciencias Humanas e Artes - a supressao do vestibular de janeiro de 

1995, a fim de que tivesse disponibilidade para implementar uma 

serie de medidas para solucionar os problemas. 0 pedido foi acatado 

pelo CONCEHAR, mas o CONSEP - Conselho de Ensino e Pesquisa e 

Extensao da UFU, na ocasiao, em reuniao com o Coordenador, Chefe 

de Departamento e professores do Curso, entendeu que o nao 

oferecimento de vag as em 95/1 o para o Curso poderia causar um 
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impacto muito negative na comunidade externa, decidTndo por 

oferecer 20 vagas. Alem disto, o CONSEP solicitou, na referida 

reuniao, um estudo a ser realizado pela Coordena<;ao do Curso de 

Letras, para uma adequa<;ao definitiva do numero de vagas a ser 

encaminhado ao CONSEP, ate ao final de 1994. Tambem solicitou 

estudos mais amplos de reforma curricular, que deveriam estar 

finalizados ate mar<;o de 1995. 

Em dezembro de 1994, o Colegiado enviou documento 

bastante minucioso ao CONCEHAR (Conselho do Centro de Ciencias 

Humanas e Artes), solicitando adequa<;ao das vagas do Curso de 

Letras de duzentos e quarenta (240) por ano para cento e vinte 

(120), ou seja, sessenta (60) vagas por semestre, numero este 

aprovado no referido Conselho. No entanto, quando do relate do 

processo junto ao CONSEP, este conselho entendeu que a solicita<;ao 

da adequa<;ao do numero de vagas deveria ser apresentada junto 

com a proposta de redimensionamento do curricula e de mudan<;as 

estruturais que o tornassem viavel e com a qualidade desejada. 

Assim, o processo retornou ao Colegiado para o cumprimento das 

diligencias. Em abril de 1996, a proposta submetida aquele 

conselho foi aprovada no Colegiado do Curse de Letras e, em 19 de 

junho de 1996, aprovada no CONCEHAR. Em novembro do mesmo 

ano, este processo foi enviado ao professor Edsonei Pereira Parreira, 

tendo sido devolvido em abril de 1997, sem ter sido relatado, pois o 

referido professor nao era mais membro do Conselho. 

Posteriormente, em 26 de maio de 1997, o processo foi enviado pela 

Secretaria Geral a professora Ana Maria Coelho Carvalho, relatora do 

CONSEP. A relatora do processo deu o seguinte parecer em 29 de 

agosto de 1997: que o processo retornasse ao Colegiado do Curso 

de Letras para revisao de pontes levantados na analise, 

considerando que 0 numero de vagas e diretamente relacionado a 

estrutura do curso e, naquele memento, nao havia como aprovar as 

altera<;5es curriculares, face aos problemas levantados; que o 
i 
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1 

I 
1 



processo retornasse ao CONSEP em tempo habil para a implantac;ao 

das reformas curriculares no segundo semestre de 1998, que as 

vagas para o Curso de Letras ficassem fixadas em oitenta (80) para 

o vestibular do primeiro semestre de 1998, para constar do edital do 

vestibular que seria analisado e aprovado em agosto/setembro de 

1997; que a definic;ao do numero de vagas para o Curso de Letras 

ocorresse, em carater definitive, juntamente com a aprovac;ao dos 

novos currlculos. Em 11 de setembro de 1998, foi encaminhada a 

versao final da proposta de ajuste curricular, contemplando todas as 

alterac;6es que se fizeram necessarias durante 0 processo de 

revisao. Em 9 de outubro de 1998, foi aprovado na 236a reuniao do 

CONSEP, o projeto de adequac;ao de vagas para o Curso de Letras. 

Foram fixadas oitenta (80) vagas por semestre, alem suspensao dos 

bacharelados por oito (8) semestres, a partir do primeiro semestre 

de 1999, sendo avaliados, ap6s este perlodo, a pertinencia ou nao 

da continuidade dos mesmos. Todas as habilitac;5es passaram a ter 

oito (8) semestres de durac;ao (4 anos), reduzindo-se assim o 

quadro de disciplinas obrigat6rias para as licenciaturas duplas, que 

tinham a durac;ao de cinco anos; foi simplificado o rol de optativas; 

foi feita a adequac;ao da carga horaria das praticas de ensino para 

300h (nova LDB) e retirada a disciplina Educac;ao Flsica dos 

fluxogramas. 0 curricula foi implantado no segundo semestre de 

1999, observando-se as normas elaboradas de adaptac;ao dos alunos 

ao curricula novo. 

A composic;ao anterior das grades curriculares do Curso de 

Letras apresenta um quadro de integralizac;ao de creditos semestral, 

a ser cumprido em oito perlodos de 300 (trezentas) horas, 

totalizando 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas. 

Nesse curricula ha uma padronizac;ao dos currlculos, a saber: 

1. Licenciatura Plena em Letras - Habilitac;ao em Portugues e em 

Frances e respectivas literaturas; 
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2. Licenciatura Plena em Letras - Habilita~ao em 

Ingles e respectivas literaturas; 

3. Licenciatura Plena em Letras - Habilita~ao em Portugues e 

respectivas literaturas, 

que passaram a totalizar 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas em 

cad a habilitac;ao, distribuldas da seguinte forma: 
Licenciaturas Dupla: Simples em Lingua Simples em Lingua 

Plenas Lingua Portuguesa e Portuguesa Estrangeira 
Areas uma Lingua 

Estrange ira 
Lingua Portuguesa 420 horas 480 horas 240 horas 

Lingua Latina 60 horas 120 horas 60 horas 
Lingua Estrangeira 420 horas 120 horas 780 horas 

LingUistica 180 horas 180 horas 120 horas 
Literaturas (inclusive 600 horas 780 horas 600 horas 

as estranqeiras) 
Educa<_;ao (incluindo 180 horas 240 horas 240 horas 

Filosofia) 
Pratica de Ensino 450 horas 360 horas 300 horas 

(inclusive as 
Metodoloqias) 

Ootativas 90 horas 120 horas 60 horas 
TOTAL 2400 horas 2400 horas 2400 horas 

Com esse curricula, o Curso de Letras ja foi avaliado pelo MEC 

seis vezes, sendo que nas ultimas cinco avaliac;oes (Provao) recebeu 

conceito A, o que demonstra que os esforc;os despendidos em busca 

da qualidade nao sao inuteis. 

Durante todo esse perlodo, estiveram suspensos os 

Bacharelados, tendo em vista a pequena procura e a dificuldade de 

~ mercado para um bacharel em Letras. 

0 carater estavel da Ungua Portuguesa nos currlculos das 

escolas de ensino elementar e media, assim como a necessidade de 

aprofundamento no conhecimento de lingua estrangeira pelo 

profissional de Letras, sao fatores que configuram a Licenciatura 

Dupla como a opc;ao mais escolhida pelos alunos do curso de Letras 

da UFU. Um levantamento feito pelo atual Colegiado mostra que a 

opc;ao pelo curricula da licenciatura dupla com habilitac;ao em 

Portugues e em Ingles e respectivas literaturas representa cerca de 

sessenta por cento (60°/o) das opc;oes do curso. 0 Colegiado acredita 

que esse curricula pode contemplar de forma mais eficiente e 



dinamica as demandas e oscila<;oes do atual mercado de trabalho do 

profissional de Letras. Em segundo Iugar, com aproximadamente 

vinte por cento (20°/o) do efetivo de alunos, encontra-se a 

licenciatura simples com habilita<;ao em Portugues e as literaturas 

portuguesa e brasileira. Em terceiro Iugar, com mais de doze por 

cento (12°/o) das op<;oes, esta a op<;ao pela licenciatura dupla 

Portugues/Frances e respectivas literaturas, oferecida apenas a noite. 

Embora a op<;ao de curso seja feita atualmente ao final do primeiro 

semestre letivo, o aluno que ingressou pelos processes seletivos 

Vestibular ou PAlES nas vagas do turno matutino nao pode optar pela 

referida habilita<;ao, a nao ser que fa<;a permuta com algum aluno do 

~ noturno que nao queira mais freqUentar aquele turno, de forma 

definitiva. Por essa razao, a cada semestre, inumeras op<;5es para a 

licenciatura Portugues/Frances sao indeferidas, por nao haver com 

quem se fazer a permuta, visto que uma grande parte dos alunos do 

Curso de Letras come<;a a trabalhar antes de concluir o curso, ou ja 

trabalhava ao ingressar nele. 

0 quadro discente do Curso de Letras e composto, em grande 

parte, por alunos de Uberlandia e cidades circunvizinhas, mas 

tambem provenientes de outras cidades de Minas Gerais e de outros 

estados, principalmente de Goias e Sao Paulo. 

A rela<;ao candidato-vaga, nos ultimos vestibulares, para as 80 

(oitenta) vagas semestrais, foi de aproximadamente 7/1 (diurno) e 

8/1 (noturno) em janeiro e 5/1 (diurno) e 8/1 (noturno) em julho. 

0 quadro docente do Curso de Letras e composto, atualmente, 

por quarenta e um ( 41) professores efetivos, sendo trinta (30) 

professores-doutores, quatro (04) doutorandos, sete (07) mestres, 

mais dezenove ( 19) professores contratados temporariamente 

(ANEXO 1). 
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Infra-estrutura do Institute de Letras e Linguistica para o 

desenvolvimento das atividades docentes 

a. Laborat6rios Pedag6gicos de Unguas 

Para a realizac;ao de atividades de pesquisa, ensino e extensao, 

o Curso de Letras conta com nove (09) Laborat6rios Pedag6gicos. 

Esses Laborat6rios sao salas de aula ambientadas especialmente para 

o ensino de Lfnguas Estrangeiras, contando com infra-estrutura 

audiovisual, ponto de Internet, sendo tres (03) delas com TV e 

DVD/vfdeo; alem dessas salas, ha armarios m6veis contendo TV e 

&; DVD/vfdeo, que podem ser deslocados para uso em salas comuns. 

b. Laborat6rio Pedag6gico de Pratica de Ensino 

0 discente do Curso de Letras conta com uma sala ambiente 

destinada as atividades de Pratica de Ensino, contendo computador, 

impressora, acesso a Internet, TV, DV, vfdeo, gravador de som, 

acervo bibliografico e diversos recursos didaticos para subsidiar as 

ac;oes pedag6gicas dos professores em formac;ao. 

c. Laborat6rio de Linguas 

Conta, ainda, com um moderno Laborat6rio de Lfnguas 

(LABLING), com trinta e seis (36) cabines para estudo coletivo e 

individual, com um acervo de filmes e documentaries, em VHS ou 

CD-Rom, musicas com a transcric;ao de letras, exerdcios de fonetica, 

entre outros. Alem disso, o LABLING possui ferramentas de ultima 

gerac;ao, tais como camara de documentos, projec;ao de sites de 

Internet e de arquivos audio-visuais em power point, em vfdeo, 

estaticos ou em movimento, em qualquer formato. 

d. Coordena~ao de Extensao e Educa~ao Continuada em Letras 

0 Institute de Letras e LingUfstica possui ainda um moderno 

centro de estudos, a Coordenac;ao de Extensao e Educac;ao 

Continuada em Letras (CECLE) contendo acervo bibliografico de 
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referencia, equipamentos de som, audio e vfdeo, computadore·s para 

uso exclusive em pesquisas academicas. A secretaria do CECLE 

oferece apoio a curses e atividades de extensao e orientac;6es para a 

elaborac;ao de projetos de extensao e outras atividades afins. 

e. Laborat6rio Multimidia de Projetos 

Alunos da graduac;ao envolvidos em projetos de extensao, 

ensino ou pesquisa, sob a orienta<;ao de um professor, podem fazer 

uso deste Laboratorio (LABILEEL), um moderno laboratorio 

multimfdia que serve as pesquisas da Pos-graduac;ao e contem 

moderno acervo tecnologico, com acesso a Internet, cameras 

fotograficas, filmadoras digitais, gravadores, scanners, impressora, 

acesso a rede sem fio e espac;o para gravac;ao de arquivos 

academicos. 

f. Laboratorios de Informatica 

Os alunos do Curso de Letras, alem dos laboratories de projetos, 

espedficos para alunos sob orientac;ao, tem acesso aos computadores 

do Diretorio Academico e da Sala de Monitoria, nas instalac;6es do 

Bloco G, e dos seguintes laboratories de informatica compartilhados 

com alunos de outros curses: 

a) BLOCO U - SALA 1U108- de 7h30 as llh30 e de 13h as 17h, de 
segunda a sexta-feira; 

'4.; b) BLOCO H- SALA HOl-de 8h as llh30, de 13h as 17h e de 19h 
as 21h30, de segunda a sexta-feira; 

c) BLOCO B - LAB. Ol(Sala 01), LAB. OS(Sala OS) e LAB. 06(Sala 06) 
- de 7h as 22h, de segunda a sexta-feira e de 7h as llh30, aos 
sabados. 

g) Central de Linguas 

Os alunos do Curso de Letras dos Programas de P6s-Graduac;ao 

do ILEEL contam com a Central de Unguas como um laboratorio de 

ensino, pesquisa e extensao. A CELIN atende a aproximadamente 

800 alunos com curses de alemao, espanhol, frances, ingles e italiano 
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em diversos nfveis e suas atividades servem como campo de estagio 

e de investigac;;ao para os corpos discente e docente do ILEEL. 

h) Hall de Estudos 

Os alunos do Curso de Letras dispoem de um espac;;o para 

reunioes em grupo e para atendimentos coletivos em area reservada 

proxima aos gabinetes dos docentes, ambientado adequadamente 

para favorecer a concentrac;;ao e facilitar a interac;;ao. 

i) Gabinetes dos Docentes 

Os alunos do Curso de Letras dispoem de atendimentos 

individualizados com seus professores em gabinetes que comportam 

tres (03) docentes, agrupados par area. 

j) Sala Multimidia 

Para atender aos alunos do Curso de Graduac;;ao e de P6s

Graduac;;ao, o ILEEL oferece infra-estrutura moderna para projec;;ao de 

arquivos, multimfdia, com acesso a Internet, datashow, DVD, TV, 

Vfdeo, sam ambiente, climatizac;;ao, tela de projec;;ao e mobiliario 

confortavel. 

k) Sala para grupos de estudo 

Os alunos do Curso de Letras sao estimulados a participar de 

grupos de estudos em torno de projetos de ensino, pesquisa e 

extensao em desenvolvimento no ambito do ILEEL e, para esse fim, 

contam com sala multimeio, contando com TV/DVD/vfeo, tela para 

projec;;ao, retroprojetor, ponto de rede, aparelho de sam e mobflia 

adequada. 

I) Salas de Grupos de Pesquisa 

Os Programas de P6s Graduac;;ao do ILEEL investem na 

integrac;;ao com a graduac;;ao em orno de projetos de iniciac;;ao 

cientffica e a participac;;ao dos discentes em ac;;oes dos Grupos de 

pesquisa. 0 espac;;o destinado a realizac;;ao destas atividades 

compreende duas (02) salas de 62m 2
, planejadas racionalmente para 



uso simultaneo, bem como mobiliario, arquivos, 

Internet. 

m. Coordenadoria de Eventos 

0 ILEEL e responsavel igualmente por varios eventos regulares 

e significativos no calendario das Letras: o SILEL (Seminario Nacional 

de Letras e LingUfstica), ja em sua decima primeira edic;;ao, e no ano 

de 2006, sua primeira edic;;ao internacional, e promovido a cada dois 

anos; o SEMAD (Seminario de Analise do Discurso), prepara-se para, 

em 2007, promover seu terceiro encontro anual; o SEPELLA 

(Seminario de Pesquisa em LingUfstica e LingUfstica Aplicada), que 

vem sendo promovido pelo Programa de Mestrado em LingUfstica ha 

4 anos. Para dar suporte aos eventos, o ILEEL dispoe de uma 

Coordenadoria e Eventos que oferece apoio tecnico e logfstico, com 

infra-estrutura de equipamentos e de visando a realizac;;ao de eventos 

academicos. 

Programas de Integrac;ao com a P6s-Graduac;ao 

a. Programas de P6s-Graduac;ao 

0 ILEEL possui do is Programas de P6s-Graduac;;ao: a p6s

graduac;;ao em LingUfstica, com o curso de Mestrado em LingUfstica, e 

a recem implantada p6s-graduac;;ao em Letras, com o curso de 

' mestrado em Teoria Literaria, e ja projeta o doutorado em 

LingUfstica. Os Programas de PG do ILEEL tem como princfpio 

fundamental a integrac;;ao de suas ac;;oes de pesquisa com a 

graduac;;ao, 0 que e concretizado por meio da participac;;ao dos alunos 

da graduac;;ao em projetos PIBIC, PIBEG, na organizac;;ao de eventos, 

em grupos de estudo em grupos de pesquisa. 

b. Programa de Ensino Tutorial (PET) 

Desde 1994, o curso esta inclufdo no Programa de Ensino 

Tutorial (PET). Por sua importancia na vida do Curso de Letras, o 

ex-tutor do Programa, Prof. Dr. Osvaldo Freitas de Jesus, que foi o 
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mesmo desde o inicio das atividades ate sua aposentaria,no firl~, do -~ ..... : 
primeiro semestre de 2007, buscou informac;:6es sobre os ex-alunos 

integrantes do PET, tanto para saber como estao, bem como para 

colher suas opini6es sobre sua experiencia como alunos PET/LETRAS. 

Cerca de 30 (trinta) alunos passaram pelo Programa desde 1994. Boa 

parte deles continuou seus estudos, alguns na propria UFU, no 

Programa de Mestrado em LingUfstica, outros nos mestrados da 

UNESP e da UNICAMP, e deve avanc;:ar ainda mais; outros trabalham, 

alguns ministrando aulas ate mesmo no Ensino Superior, como 

professores da UFU, da UNESP, e da UnB, o que significa que se 

tornaram, de algum modo, especiais por onde passaram ou onde 

' estao. Segundo o Prof. Dr. Osvaldo Freitas de Jesus, um trabalho 

esta sendo feito com as novas turmas do PET/LETRAS para que os 

ex-alunos enviem notfcias de sua vida academica e profissional, de 

modo a facilitar o acompanhamento de sua vida profissional, e criar o 

habito de fazer contato com os ex-alunos. 

0 atual tutor do PET -LETRAS e o professor Dr. Jose Sueli 

Magalhaes, selecionado em junho de 2007, tendo apresentado uma 

proposta de Plano de Trabalho bastante diversificada e moderna, 

apoiada no tripe Ensino, Pesquisa, Extensao. Todos os Petianos tem 

Projeto de Pesquisa, e desenvolverao tambem varies projetos de 

ensino e extensao, sob o Projeto maier do tutor, "Letras que 

movem", oferecido primeiramente a um curse de adultos da 

Prefeitura Municipal. Este ano ja organizaram a Semana de Letras -

Selet 2008 -, assim como os Col6quios Multidisciplinares, entre 

outros projetos para a comunidade. 

c. Revista Letras & Letras 

Registrada sob o numero ISSN 0102-3527, e uma publicac;:ao 

peri6dica ligada ao Institute de Letras e LingUfstica da Universidade 

Federal de Uberlandia, e editada em volumes anuais compostos de 02 
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(dais) numeros publicados um a cada semestre, sendo ~:'eto-··pfi'meiro 
semestre tematico, vinculado a uma das areas do Institute e o do 

segundo semestre, aberto a publicac;;oes de todas as areas de 

linguagem. A revista pode lanc;;ar, tambem, cadernos especiais 

dedicados a divulgac;;ao de trabalhos de alunos. Desta forma, o aluno 

do Curso de Letras, por meio de sua participac;;ao em grupos de 

estudos, de Pesquisa e de projetos de ensino, pesquisa e extensao, 

ou de sua participac;;ao em eventos, pode submeter seus trabalhos 

para publicac;;ao na Revista Letras e Letras, mediante 

encaminhamento de seu orientador. 
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PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA CONCEP(:AO T~dRICO~ 
METODOLOGICA 

A luta pela democratizac;ao tanto da educac;ao quanta da 

gestao institucional das universidades publicas caminha lado a lado 

com o processo redemocratizac;ao da sociedade brasileira que vem 

ocorrendo desde o final dos anos 70 e infcio dos anos 80. A partir de 

movimentos desencadeados par educadores e estudantes, nasceram 

as primeiras ideias relativas a uma lei de diretrizes para a educac;ao, 

discutida em uma epoca de grande agitac;ao social, devido a 
retomada da direc;ao do pafs pelos civis. Tratava-se de um projeto 

para fazer frente a forte reproduc;ao da discriminac;ao social, ainda 

realizada pelo sistema escolar brasileiro. Com base na 16gica do 

direito de todos a educac;ao, lutava-se par uma lei segundo a qual 

caberia ao Estado, com a contribuic;ao da sociedade, dar condic;oes 

para a efetivac;ao desse direito. 

1. Principios do curso de Letras da UFU 

Esse projeto inaugurado coletivamente "foi sendo esvaziado 

ao Iongo do tempo, em func;ao das novas exigencias criadas com a 

inserc;ao do pafs na economia de mercado cada vez mais global e, 

consequentemente, da revisao do papel do Estado em func;ao dos 

parametros da 'nova ordem mundial'." (SILVA, 1998, p.31). Desta 

forma, num contexto politico neoliberal crescente, em que se afirma 

que a interferencia do Estado nas questoes sociais causa ineficiencia 

e improdutividade, onde se prega uma retrac;ao do Estado em 

relac;ao aos seus deveres com a educac;ao, nao seria aprovado um 

projeto feito coletivo que pregava justamente a intervenc;ao do 

Estado nas polfticas sociais. Em 1988, educadores conseguiram que 

a nova Constituic;ao Brasileira incorporasse em seu texto a gestao 

democratica como princfpio basico do ensino publico. Em 1996, a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional (LDBEN - lei n° 
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9.394/96 - projeto de Darcy Ribeiro), e sancionada pelo entao1 ~-.1 
Presidente da Republica, Fernando Henrique Cardoso, ficando 

esquecido o projeto de lei elaborado coletivamente. 

Desde o inlcio dos anos 90, perlodo fertil em relac;ao as 

reformas educacionais, reflexoes e anc~lises crlticas vern ocorrendo, 

no sentido de fundamentar reformas que substituam os modelos 

padronizados de planejamento institucional, de modo a se chegar ao 

estabelecimento de metas educacionais que reflitam concepc;oes da 

relac;ao homem-mundo e a pratica pedag6gica necessaria a um 

determinado momento hist6rico das instituic;oes de ensino publico. 

Nessa perspectiva, muitas instituic;oes publicas de ensino superior 

elaboraram ou estao em fase de elaborac;ao coletiva de seu Projeto 

Polftico-Pedag6gico, buscando colocar em pratica ac;oes locais que 

traduzam conquistas em termos de legislac;ao. 

Para esse tipo de planejamento, existem varias terminologias, 

dentre as quais podemos citar: o planejamento global integral (para 

as escolas federais), a proposta pedag6gica (presente na LDB), 

projeto educative, Projeto Polftico-Pedag6gico, (para as instituic;oes 

publicas de ensino superior), todas envolvendo a ideia de se 

conceber um projeto que envolva toda a organizac;ao institucional, 

ou seja, pensar as ac;oes educacionais de forma coletiva. 

~ 0 termo projeto (do latim projectu, partidpio passado do 

verbo projicere) significa lanc;ar para diante (plano, intento, 

deslgnio), ou seja, e a capacidade de antever ac;oes para que um 

grupo possa trabalhar de forma mais harmonica e estabelecer 

ac;oes, metas, propostas a serem executadas em um momento 

especffico. 0 termo politico contem um "sentido de compromisso 

com a formac;ao do cidadao" (VEIGA,1995, p.13). 0 Projeto Politico 

Pedag6gico envolve este componente politico, pois no seu processo 

de construc;ao, a instituic;ao tera que definir quais sao seus 

compromissos sociais, sua concepc;ao de mundo, de aluno e de 

sociedade. Enfim, e politico porque esta voltado para a formac;ao do 
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alunado, ao preparo de um tipo de cidadao para 

determinada sociedade. Para tal, e necessaria definir a~5es 

educativas e as condi~5es necessarias para que as institui~5es 

consolidem seus prop6sitos e metas. Como afirma Veiga (idem, 

ibidem): "Todo projeto pedag6gico e tambem politico, pais esta 

intima mente articulado ao compromisso [. .. ] de a tender as 

interesses reais e coletivos da popular;ao majoritaria". Logo, o 

Projeto Politico Pedag6gico e o plano global da institui~ao que define 

claramente o tipo de a~ao educativa que se quer realizar. Pode ser 

entendido como a sistematiza~ao, nunca definitiva, de um processo 

de planejamento participative, que se aperfei~oa e se concretiza na 

caminhada, ou seja, e um instrumento te6rico-metodol6gico para 

interven~ao e mudan~a na realidade. E um elemento de organiza~ao 

e integra~ao da atividade pratica da institui~ao neste processo de 

transforma~ao (VASCONCELOS, 2002 p.169). 

A partir do infcio do seculo XX, a linguagem tern recebido 

diferentes enfoques de acordo com a perspectiva pela qual tern sido 

teorizada. E possfvel resumir as diversas correntes te6ricas em duas 

grandes vertentes: uma que considera a linguagem como atividade 

meramente mental - concep~ao formalista - e outra que a entende 

basicamente como uma atividade social - concep~ao s6cio

interacionista. Essa visao polarizada de linguagem tern gerado 

polemicas por ser reducionista. Como consequencia, os crfticos 

acreditam que a descri~ao e a explica~ao do funcionamento geral da 

lfngua deve levar em conta as suas condi~5es de produ~ao, ou seja, 

a atividade de produtores/receptores de texto situados em contextos 

reais e submetidos a decis5es que seguem estrategias nem sempre 

dependentes apenas do que se convencionou chamar de sistema 

lingufstico. Disso resultou a constitui~ao de novas areas de estudo. 

Uma serie de disciplinas veio somar-se a Fonologia, a Morfologia, a 
Sintaxe, areas ja consolidadas: a teoria da Enuncia~ao, a Analise do 
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Discurso, a LingOfstica Textual, a Semilntica Argumeiltatht~·, a tk-.1 
Sociolingufstica, a Psicolingufstica. 

Dentro da concepc;ao formalista, encontram-se 0 

estruturalismo e o gerativismo, que se dividem em areas 

complementares: a lingufstica geral e a descritiva, diferenciadas por 

seus prop6sitos. A primeira visa o estabelecimento de regularidades 

universais e de conceitos e categorias que servirao para analisar as 

lfnguas. A segunda objetiva o levantamento de tipologias das lfnguas 

naturais e de dados que confirmem ou refutem as proposic;oes 

colocadas pela teoria. A diferenc;a de objetivos funda ainda uma 

outra distinc;ao: a lingufstica te6rica e a lingufstica aplicada. 

Enquanto a primeira se preocupa em estudar a estrutura e func;oes 

da linguagem e das lfnguas independentemente de aplicac;oes de 

seus resultados, a segunda busca analisar problemas de uso de 

linguagem que sejam relevantes a sociedade. 

Inicialmente vista por muitos como uma tentativa de aplicac;ao 

da Lingufstica (Te6rica) a pratica de ensino de lfnguas, sobretudo 

lfnguas estrangeiras, a Lingufstica Aplicada (LA) atualmente tem 

implicac;oes nao apenas para ensino, mas tambem para a formac;ao 

de professores e outros tipos de interac;oes institucionais 

(CAVALCANTI, 1998). 0 avanc;o significative dos estudos, o grande 

numero de pesquisas mostra a LA como area com potencial para 

percursos transdisciplinares em pesquisa. Alem de mediar o 

conhecimento te6rico advindo de varias disciplinas (como, por 

exemplo, psicologia, educac;ao, lingufstica, entre outros) e o problema 

de uso da linguagem que pretende investigar, a LA tambem formula 

seus pr6prios modelos te6ricos, podendo, assim, colaborar com o 

avanc;o do conhecimento nao apenas em seu campo de ac;ao, mas 

tambem em outras areas de pesquisa (cf. MOITA LOPES, 1996). 

Estudos recentes levaram a pesquisa em LA a sala de aula, com 

temas predominantes como autonomia na aprendizagem, ensino e 

aprendizagem reflexives, linguagem e poder, conscientizac;ao 
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lingOfstica, o professor pesquisador, a educac;ao de docentes, 

interdisciplinaridade, a participac;ao do aprendiz nas decisoes, os 

direitos lingOisticos do aprendiz, a aprendizagem de linguas para a 

paz, o uso da alta tecnologia e da informatica (cf. CELANI, 1997). 

Tambem a Literatura sofreu mudanc;as nos seus paradigmas 

de analise. Abandonou a abordagem meramente periodista e passou 

a ocupar-se com o estudo das diferentes organizac;oes discursivas e 

textuais das obras literarias, a partir de perspectivas variadas, tais 

como: a filosofica, a historica, a semiotica, entre outras. 

Esses embates aos paradigmas de estudo das lfnguas, em sua 

manifestac;ao usual e artfstica, apontam para a necessidade de os 

profissionais reconhecerem que as multiplas posic;oes em que sua 

area esta colocada sao provisorias, devido as multiplas mudanc;as 

discursivas que constituem a propria sociedade. Sob tal perspectiva 

deve fundar-se o trabalho do formador de formadores, o 

questionamento e a interrogac;ao permanentes das "grandes 

narrativas filosoficas e cientfficas", visando desestabilizar o discurso 

unico. 

A partir dessa visao, o presente Projeto Politico e Pedagogico 

renega a concepc;ao meramente informativa da graduac;ao em 

Letras, pois a formac;ao desse profissional nao deve se restringir a 

capacita-lo a lidar apenas com o ensino de lfnguas, a ter domfnio de 

conhecimentos teoricos sobre o funcionamento e uso das lfnguas e 

literaturas, visao muito limitada para o momenta pos-moderno. Pelo 

contrario, o formando deve ser capacitado a compreender, 

questionar e ler criticamente os fenomenos que tern ressonancias no 

ambito do domfnio lingOfstico, mas inserido em uma contingencia 

mais ampla, o que causa impactos na sua propria leitura de mundo. 

Em decorrencia de expectativas e incertezas geradas por 

constantes transformac;oes e instabilidades observadas nos 

contextos socio-historico e economico no panorama internacional, 

bern como dos desafios e expectativas por nos vivenciados em nfvel 
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nacional, ganharam destaque, tanto no ambito dos 6rgaos 

governamentais, quanto no ambito das instituic;oes de ensino 

superior no pais, os debates atinentes aos novos perfis profissionais 

dos egressos e, conseqOentemente, aqueles relacionados a 
adequac;ao dos curriculos. 

Visando a uma coerencia com o momenta atual, considerando

se o perfil da regiao em que esta inserida a Universidade Federal de 

Uberlandia e, observando-se o disposto nas "Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Letras", busca-se, orientados por este Projeto 

Politico Pedag6gico, implementar politicas para a melhoria da 

qualidade do ensino em nossa instituic;ao. Isto sera viabilizado pela 

efetivac;ao de propostas curriculares conseqOentes e sustentadas por 

concepc;oes pedag6gicas, valores academicos e praticas que 

possibilitem ao futuro profissional afrontar, de modo congruente, a 

atual realidade com suas mutac;oes e desafios constantes, inclusive 

o desenvolvimento cientffico-tecnol6gico. Em decorrencia, o Curso 

de Letras da UFU buscara preparar o futuro profissional nao s6 para 

enfrentar um contexto s6cio-hist6rico-economico e cultural dinamico 

e competitive, mas, sobretudo, para atuar como leitor critico - no 

sentido amplo do termo - e como agente eficaz na construc;ao da 

cidadania e, portanto, capaz de fazer uso da linguagem, 

notadamente a verbal, nas suas diferentes manifestac;oes. 

0 Curso de Letras do ILEEL/UFU esta sendo pensado, portanto, 

na perspectiva de que a graduac;ao deve ser prioritariamente 

formativa e nao simplesmente informativa. Isto significa que nao e 

um curso que visa, exclusiva ou principalmente, ao aprendizado da 

norma culta da lingua, nem ao mero exerdcio de compreensao de 

textos. Alem disso, nao objetiva, pura e simplesmente, a aquisic;ao 

de proficiencia em linguas estrangeiras, nem se destina a 

apresentar, para memorizac;ao, uma serie de autores e obras 

literarias. Almeja-se, outrossim, um curso que possibilite o 

desenvolvimento da competencia de refletir sobre os fatos 
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lingUfsticos e literarios por meio da analise, da de~tri~ao e da :. ~--' 
explica~ao, a luz de uma fundamenta~ao te6rica pertinente, tendo 

em vista a forma~ao de enunciadores da lfngua. 

Para tal, o Curso de Graduac;ao em Letras devera facultar ao 

estudante o desenvolvimento de uma visao multifacetada de mundo, 

de maneira que ele possa pautar suas ac;oes baseando-se numa 

percepc;ao nftida do papel a desempenhar no seu ambiente socio

cultural e, conseqUentemente, a sentir-se como partfcipe e co

responsavel pela sua formac;ao. ConseqUentemente, tanto seu 

senso crftico como sua capacidade empreendedora e de iniciativa 

serao estimulados e desenvolvidos, melhor capacitando-o para 

afrontar os desafios da profissao. Ademais, o curso pretende 

fornecer uma s61ida formac;ao academica e o desenvolvimento de 

competencias e habilidades exigidas para uma atuac;ao profissional 

eficaz. 

Assim, os princfpios que norteiam a concepc;ao do Curso de 

Letras do ILEEL/UFU fundam-se na forma~ao de professores de 

lfnguas e literaturas que se constituam, em primeira instancia, como 

leitores constitufdos da sociedade em que atuam, compreendendo a 

leitura como a constituic;ao do indivfduo em seu universo cultural, 

politico, hist6rico e lingUfstico. Nessa perspectiva, o indivfduo 

inserido na esfera social nao pode desvincular a relac;ao entre 

conhecimento formal academico e sua relac;ao pragmatica com o 

cotidiano das praticas sociais. 

Trata-se da formac;ao de profissionais que irao atuar como 

agentes de cidadania no sentido de explicitar o papel da linguagem 

nos processos de identifica~ao e ac;ao do indivfduo em seu grupo 

social. Nao e possfvel dissociar a lfngua de sua vinculac;ao hist6rico

ideol6gica na percepc;ao das hierarquias sociais. Nesse sentido, a 

formac;ao de professores de lfnguas envolve um compromisso 

politico de uma reflexao sobre a natureza da inserc;ao do sujeito no 
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grupo social em que vive e de seu papel enquanto cidadao do 

mundo, constitufdo na e pel a linguagem. 

Por essa razao, as concep<;;oes te6rico-metodol6gicas que 

regem a forma<;;ao de professores de letras caracterizam-se por sua 

natureza construtivista e hist6rica, cujo tratamento dado ao 

conhecimento se funda no exame de descontinuidades que se 

constituem como possibilidades multiplas e deslocamentos em 

rela<;;ao as chamadas "realidades empfricas". 

A partir dessa visao heurfstica do tratamento formative dado 

ao conhecimento, entendemos que o desenvolvimento metodol6gico 

do ensino precisa ser fundado em um carater dial6gico no qual as 

inter-rela<;;oes linguagem/mundo, linguagem/conhecimento e 

linguagem/sociedade traduzam conflitos de ordem diversos, 

considerando a possibilidade de exposi<;;ao a diferentes enfoques 

te6ricos, no que tange a pluralidade epistemol6gica em torno dos 

conhecimentos subjacentes as areas de forma<;;ao universitaria. 

Considerando essa vincula<;;ao heurfstico-hermeneutica de 

forma<;;ao, concebe-se a avalia<;;ao como um momenta de constru<;;ao 

do conhecimento, como um momenta de atribui<;;ao de percep<;;oes 

inferenciais que traduz uma rela<;;ao teoria-pratica, aliada aos 

C processes identitarios do indivfduo em forma<;;ao e sua rela<;;ao com a 

exterioridade social em suas praticas pedag6gicas. 
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PRINCIPAlS MODIFICA~OES INTRODUZIDAS NO NOVO CURRiCULO 

Para a elaborac;ao do Projeto Pedag6gico, o Curso de Letras foi 

rediscutido visando ao atendimento das novas diretrizes do MEC 

para OS CUrSOS de licenciatura, adequando-se as 800 horas de 

Estagio Supervisionado e Praticas Educativas. Ao mesmo tempo, o 

Colegiado resolveu fazer uma nova proposta curricular, tendo em 

vista atender as necessidades prementes do curso. 

Uma delas e a suspensao das modalidades Bacharelado em 

Portugues, Bacharelado em Ingles e Bacharelado em Frances, por 

um prazo de 5 anos, visto que, da forma como eram estruturados no 

atual currlculo, nao proporcionavam ao aluno nenhuma vantagem 

em relac;ao ao seu futuro profissional imediato. Devido a urgencia de 

adequac;ao das Licenciaturas a nova lei das 800 h de Estagio 

Supervisionado e Praticas Educativas, nao sera possfvel implementar 

em 2008 um novo tipo de Bacharelado, ainda em estudo, que 

objetiva uma carreira profissional para o Bacharel em Letras, 

sobretudo para a area de Lfnguas Estrangeiras, notadamente na 

area de Tradutor e Interprete ou de Secretariado Bilfngue. 

Outra modificac;ao que se fazia necessaria era a concepc;ao de 

uma grade curricular mais flexfvel, que se adequasse as ideias de 

construc;ao do conhecimento e autonomia do aluno que subjazem 

nas Diretrizes Nacionais Curriculares para o Curso de graduac;ao em 

Letras. 0 estudo feito levou em considerac;ao disciplinas que nao 

tivessem tantos pre-requisites que, no atual currfculo, dificultam a 

integralizac;ao do curso caso o aluno tenha perdido vaga ou tenha 

sido reprovado em uma das disciplinas que sao pre- ou co-requisites 

de outras disciplinas em nfveis mais avanc;ados. Esse engessamento 

do currfculo torna diffcil o acompanhamento das matrfculas dos 

alunos do curso de Letras ate para o Controle Academico da UFU, 
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havendo inumeros casas de pedido de quebra de pre-requ·l~ito~·p~lo 
fato de o aluno ja ter terminado o curso, tendo terminado as 

disciplinas finais, cursando ap6s o pre ou o co-requisite das referidas 

disciplinas. 

0 atual Colegiado buscou, pais, construir um projeto original e 

inovador, para atender, tambem, ao Artigo 14 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, que enfatiza a necessidade de uma maior 

flexibilidade dos cursos de gradua~ao em Letras. Este Artigo, em seu 

paragrafo primeiro, afirma que "a flexibilidade abrangera as 

dimensoes te6ricas e praticas, de interdisciplinaridade, dos 

' conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a a~ao 

pedag6gica, da forma~ao comum e espedfica, bem como dos 

diferentes ambitos do conhecimento e da autonomia intelectual e 

profissional". 

Tal proposta foi prontamente entendida e acatada pelos corpos 

docente e discente do Curso de Letras, assim como os tecnicos 

administrativos do ILEEL, sobretudo aqueles ligados a Coordena~ao 
do Curso de Letras que com ela colaboraram prontamente, de forma 

cuidadosa e bastante profissional. 

Uma recente reivindica~ao da comunidade, a cria~ao de uma 

habilita~ao em Lingua Espanhola concretiza-se neste momenta. 

Com o plano de renova~ao das universidades publicas (REUNI), 

tornou-se realidade a contrata~ao de professores e a cria~ao de 

novas vagas. Uma Comissao de especialistas em Lingua Espanhola 

foi nomeada visando a elabora~ao desta nova habilita~ao, montando 

o curricula e elaborando as fichas de disciplina de Lingua e 

Literaturas de expressao espanholas espelhando-se no novo projeto 

e curricula elaborado pelo Colegiado para as tres habilita~oes ja 

existentes (Frances e Literaturas de lfngua francesa, Ingles e 

Literaturas de lfngua inglesa e Portugues e Literaturas de lfngua 

portuguesa). 



PERFIL DO EGRESSO 

A analise do mercado de trabalho atual relative a area de Letras 

aponta para espa<;os que demandam profissionais cuja forma<;ao 

resulte de diferentes areas do saber e de distintas modalidades de 

forma<;ao. Alguns desses espa<;os sao: 

a - a educa~ao basica, promovida nos ambitos publico e privado, 

cuja oferta encontra-se em franca expansao no pafs e que requer a 

forma<;ao de profissionais da educa<;ao comprometidos com os 

avan<;os educacionais e com a necessaria melhoria dos padroes de 

qualidade da educa<;ao e das condi<;5es de oferta do ensino. A 

forma<;ao desses profissionais da educa<;ao precisa estar em 

harmonia com os avan<;os tecnol6gicos e educacionais para a 

constru<;ao, no Brasil, de uma escola compatfvel com as tendencias 

do seculo XXI; 

b - a educa~ao superior, promovida nos ambitos publico e privado, 

igualmente em franca expansao no pafs, que requer a forma<;ao de 

um profissional de Letras dedicado a educa<;ao em geral e que possa 

constituir a base necessaria para a forma<;ao dos futures docentes da 

educa<;ao superior, estabelecendo a ponte necessaria entre o ensino 

de gradua<;ao e de p6s-gradua<;ao; 

c - o ensino de lfnguas estrangeiras, suas culturas e literaturas, 

promovido nos ambitos publico e privado, que incentiva a forma<;ao 

complementar ou integral de profissionais de mercado, ou 

interessados pelo desenvolvimento de estudos sabre a Ungua 

Portuguesa e de lfnguas estrangeiras modernas. 

0 egresso do Curso de Letras ILEEL/UFU, alem da forma<;ao 

lingOfstica constitutiva do arcabou<;o te6rico do professor de lfnguas, 

devera ser urn profissional que se pretende agente de cidadania no 

escopo de uma integra<;ao indivfduojsociedade permeado pela 



' 

.--·--~ 

: 3,6 I 
:!tty--~-\ 
I _jL--' ! 

constituic;ao do indivlduo na e pel a linguagem. Esse tera 0 perfil de.-·-"~~~~·····--·; 
um profissional que procurara sempre uma inter-relac;ao entre o 

conhecimento e sua cotidianidade social e polltica, entendendo sua 

func;ao pedag6gica nao apenas como uma demonstrac;ao de 

competencia tecnica, mas sobretudo como uma ac;ao politico-cultural 

integrada ao grupo social em que vive. 

• Competencias e habilidades do graduado em Letras 

Para o bom exito do perfil acima estabelecido e em consonancia 

com o Art. 6° das Diretrizes Nacionais, considera-se fundamental que 

o graduando tenha, ao terminar sua habilitac;ao no curso de Letras 

ILEEL/UFU, as seguintes competencias: 

• comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 

democratica; 

• compreensao do papel social da escola; 

• domlnio dos conteudos a serem socializados, aos seus 

significados em diferentes contextos e sua articulac;ao 

interdisciplinar; 

• domlnio do conhecimento pedag6gico; 

• conhecimento de processes de investigac;ao que possibilitem o 

aperfeic;oamento da pratica pedag6gica; 

• gerenciamento do proprio desenvolvimento profissional; 

• capacidade de slntese, de analise e de crltica; 

• capacidade de resoluc;ao de problemas em contextos novos e 

imprevislveis; 

• autonomia intelectual para buscar e construir os conhecimentos 

e as praticas; 

• capacidade de compreensao da atuac;ao profissional a partir de 

uma visao ampla dos processes hist6ricos e sociais. 



0 graduado do Curso de Letras ILEEL/UFU devera ter 

desenvolvido as seguintes habilidades: 

• domfnio do uso da lfngua portuguesa em sua variante padrao, 

bem como compreensao crftica das variantes lingUfsticas, nas 

suas manifestac;;oes oral e escrita, nas perspectivas sincronica e 

diacronica; 

• compreensao crftica das condic;;oes de uso da linguagem, das 

restric;;oes internas e externas das atividades discursivas, de seu 

uso e adequac;;ao em diferentes situac;;oes de comunicac;;ao, da 

heterogeneidade mostrada e constitutiva nos discursos, 

capacidade de reflexao sobre a linguagem como um fenomeno 

semiol6gico, psicol6gico, social, politico e hist6rico; 

• domfnio de lfnguas estrangeiras em suas diferentes 

modalidades, oral e escrita, nos registros formal e informal; 

• domfnio te6rico e crftico dos componentes fonol6gico, 

morfossintatico, lexica e semantico de uma lfngua; 

• domfnio de diferentes noc;;oes de gramatica; 

• compreensao do processo de aquisic;;ao da linguagem de modo 

a promover um melhor entendimento dos problemas de ensino 

e aprendizagem da lfngua materna e de lfnguas estrangeiras; 

• domfnio crftico de um repert6rio representative de literaturas, 

brasileira e estrangeiras; 

• visao crftica das perspectivas te6ricas adotadas nas 

investigac;;oes lingUfsticas e literarias, incluindo fundamentac;;ao 

te6rica atualizada e raciodnio crftico e independente em relac;;ao 

as diferentes correntes te6ricas; 

• preparac;;ao profissional atualizada, de acordo com a dinamica 

do mercado de trabalho, incluindo a utilizac;;ao dos recursos da 

informatica; 



• consciencia dos diferentes contextos culturais e intercultl:i"rais e 

sua influencia no funcionamento da linguagem, bem como para 

o ensino de competencias linguisticas; 

• dominic dos conteudos basicos que sao objeto dos processes de 

ensino e aprendizagem no ensino fundamental e medic; 

• dominic das abordagens, metodos e tecnicas pedag6gicas que 

favore~am a constru~ao de conhecimentos para os diferentes 

niveis de ensino. 

Espera-se, sobretudo, que o profissional em Letras assuma um 

compromisso com a etica, com a responsabilidade social e 

' educacional, e com as consequencias de sua atua~ao no mercado de 

trabalho; e que tenha sense critico para compreender a importancia 

da busca permanente da educa~ao continuada e do aprimoramento 

profissional. 
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OBJETIVOS . _, .. 

Fundamentados nas concepc;5es citadas anteriormente, sobre 

o perfil do egresso do Curso de Letras e as competencias e 

habilidades dele requeridas, podemos nortear as ac;5es academicas 

do Curso de Letras ILEEL/UFU pautadas nos seguintes objetivos 

gerais: 

iii) Apresentar uma conjuntura de subsfdios te6rico-metodol6gicos 

no intuito de promover a formac;ao de professores de lfnguas, 

lingUfstica e literaturas, buscando compreender a relac;ao entre 

a linguagem e a sociedade na construc;ao de ac;5es pedag6gicas 

para uma vivencia da cidadania; 

iv) Fomentar a construc;ao do conhecimento em torno das 

particularidades da linguagem com vistas a uma participac;ao 

cogente na formac;ao do futuro profissional em Letras nos 

diversos nfveis de educac;ao formal vigentes; 

v) Possibilitar uma formac;ao academica ao futuro professor de 

lfnguas, lingUfstica e literaturas que lhe permita consorciar suas 

reflex5es te6ricas sobre a linguagem e a linguagem literaria e 

tecnologias; 

vi) Construir uma formac;ao academico-pedag6gica, tendo por meta 

' um perfil de professor de lfnguas e literaturas engajado em um 

processo de formac;ao continuada, instaurado em uma relac;ao 

de autonomia, transformac;ao e continuidade. 

• Objetivos especificos 

No que se refere aos objetivos especfficos dessa formac;ao, 

temos por meta: 

i) Fornecer subsfdios te6rico-metodol6gicos com vistas a uma 

reflexao sobre os processes de identificac;ao do indivfduo com a 

lfngua e com a linguagem e com a literatura; 



i i) Promover reflexoes academicas que polemizem o processo de 

ensino e aprendizagem de lfnguas e literaturas em contextos de 

educa<;ao regular e especial; 

iii) Discutir a dicotomia teoria/pratica na percep<;ao de formas de 

encaminhamento do conhecimento lingulstico na forma<;ao do 

futuro profissional nos nlveis de ensino fundamental, medio e 

superior; 

iv) Integrar as instancias de Ensino, Pesquisa e Extensao, 

fomentando inter-rela<;oes contfnuas entre os componentes 

curriculares em seus aspectos de re-significa<;ao constante com 

as praticas sociais e pedag6gicas dentro e fora da escola. 



PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO 

Como expresso no item relative aos objetivos gerais, o Curse 

de Gradua<;ao em Letras do ILEEL/UFU tem por finalidade a forma<;ao 

de pessoal qualificado tecnica e cientificamente para o exerdcio do 

ensino e da pesquisa, bem como para o desenvolvimento de outras 

atividades profissionais na area de Letras, visando ao avan<;o e 

aprimoramento dessa esfera do conhecimento, da perspectiva dos 

ideais de liberdade, democracia e justi<;a social. 

• 0 Ensino voltado para a autonomia e centrado nos processos 

formativos 

0 Institute de Letras e Lingufstica busca atender a forma<;ao de 

profissionais de Letras dotados de competencias e de atitudes 

voltadas para o exerdcio plene da profissao em um mercado 

caracterizado pela moderniza<;ao crescente, pela complexidade do 

mundo moderno, pelo crescente aumento da importancia da 

Linguagem em diferentes espa<;os profissionais, bem como para o 

exerdcio plene da cidadania e da responsabilidade etica e social. 

A forma<;ao do professor de educa<;ao basica forma a base da 

proposta pedag6gica do Curse de Letras ILEEL/UFU e sempre 

constituiu, desde a sua funda<;ao, seu foco principal. A forma<;ao de 

C professores constitui um compromisso maier do Institute de Letras e 

Lingufstica e uma realidade de mercado para os profissionais de 

Letras, alem de ser uma necessidade estrategica do pafs no eixo 

educacional. Nesse sentido, a proposta pedag6gica do curse de Letras 

foi construfda em total harmonia com as novas Diretrizes curriculares 

do Curse de Letras, institufdas pela resolu<;ao CNE/CPl, de 18 de 

fevereiro de 2002, para a forma<;ao de professores da educa<;ao 

basica, em nfvel superior, em curse de licenciatura de gradua<;ao 

plena. 

Os Parametres Curriculares Nacionais dao enfase no Ensino 

Fundamental e no Ensino Medic a forma<;ao geral sobre a forma<;ao 



espedfica; o desenvolvimento de capacidades de 

informac;oes, analisa-las e seleciona-las; a capacidade de aprender, 

criar, formular, ao inves do simples exercfcio de memorizac;ao. Essas 

competencias preconizadas no Ensino Fundamental e Medio devem 

ser, portanto, enfatizadas e desenvolvidas na formac;ao do professor, 

de modo a qualifica-los para atuar de forma coerente dentro desses 

novos paradigmas. 

Sabe-se, ainda, que a necessidade de formac;ao continuada do 

professor em atividade exige um profissional autonomo, consciente 

de que deve dar continuidade a seus estudos, seja por meio de 

cursos de extensao ou cursos de p6s-graduac;ao - especializac;ao, 

mestrado ou doutorado. 0 Curso de Letras ILEEL/UFU pretende que 

essa autonomia, o aluno a desenvolva ao Iongo do curso de 

graduac;ao. Um curso e um percurso, portanto, acreditamos que 

podera haver alternativas de trajet6rias; essas alternativas sao feitas 

no interior de campos espedficos de saber que visam ao 

desenvolvimento de habilidades e competencias especfficas. 

0 aluno tera um grau de liberdade relativamente amplo para 

definir o seu percurso (curso) e a possibilidade de contemplar, alem 

de uma formac;ao em area especffica do saber, uma flexibilidade para 

complementar sua formac;ao com disciplinas de outra habilitac;ao. 

Oeste modo, o currfculo deve ser entendido como um instrumento 

que propicie a aquisic;ao do saber de forma articulada. 

Ap6s o terceiro semestre letivo, o aluno podera escolher, nas 

areas de Lfngua Portuguesa e LingUfstica e de Literatura, uma 

disciplina de cada nucleo tematico, dentre aquelas oferecidas pelo 

Colegiado do curso para o semestre. Cada aluno tera uma relativa 

flexibilidade para compor o seu curso, desde que cumpra a carga 

horaria obrigat6ria determinada pelas areas em cada um dos nucleos 

tematicos. Da mesma forma, podera cursar, dentre as disciplinas de 

habilidades integradas de Lfngua Estrangeira, aquela cuja enfase lhe 

seja mais adequada ( enfase em leitura, por exemplo, ou em 

in)~--~ 
L )h ~ ! 
~---· 



,,,..--~b 

/ ... ',. '-13 \ 
'~·; 
·f·J 

compreensao oral), pois nao havera pre-requisite nem progressao 

entre tais disciplinas. 

• A pesquisa como fundamento da reflexao-a«;ao e da constru«;ao da 

autonomia intelectual 

A pesquisa constitui, dentro da proposta pedag6gica do curso, a 

base do processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar 

requer dispor de conhecimentos, refletir criticamente sobre eles e 

mobiliza-los para a ac;ao. Mais do que identificar os conhecimentos 

existentes, o que seria simples tarefa de reconhecimento, e precise 

compreender o processo de construc;ao do conhecimento, seus 

fundamentos hist6ricos, sociais e epistemol6gicos. 

0 processo de ensino-aprendizagem deve ser orientado por um 

prindpio metodol6gico geral, que pode ser traduzido pela ac;ao

reflexao-ac;ao e que aponta a resoluc;ao de situac;6es-problema como 

uma das estrategias didaticas privilegiadas. Nesse sentido, e em 

harmonia com as Diretrizes Nacionais, a dimensao da pesquisa nao 

deve constituir apenas urn espac;o de ac;ao institucional, mas uma 

pratica constante e inerente ao proprio processo de ensinar e de 

aprender, perpassando todos os mementos da formac;ao. Deve estar 

presente na extensao, atraves das ac;6es reflexivas sobre cada 

atividade; deve estar presente na sala de aula, nas praticas reflexivas 

sobre os conhecimentos, no processo de avaliac;ao formativa, como o 

memento de desenvolvimento do raciodnio 16gico e da capacidade de 

resoluc;ao de problemas. 

Entende-se, portanto, a pesquisa como uma dimensao 

constitutiva da formac;ao. Institucionalmente, a pesquisa tambem tern 

seus lugares espedficos de inscric;ao e de organizac;ao, quando sao 

reunidas em projetos pontuais, com objetos pre-definidos e sob 

orientac;ao docente, tais como os programas de iniciac;ao cientlfica 

(PIBIC e PIBEG). 



• A extensao como espac;o articulador das praticas e 
reflexive 
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do profiS"sional 

0 Curso de Letras do ILEEL compreende a extensao como uma 

dimensao intrinsecamente relacionada ao ensino e a pesquisa. Nesse 

sentido, o Centro de Extensao e Estudos Continuados em Letras tem 

como objetivo o interd1mbio dos conhecimentos produzidos pela 

Faculdade e a comunidade em que esta inserida atraves de projetos 

de extensao, tais como: 

- Educa<;ao continuada para professores de Lfngua Portuguesa e de 

Unguas Estrangeiras; 

- 0 desenvolvimento de projetos centrados sobre o texto - oral e 

escrito - e sua circula<;ao nas sociedades; 

- A oferta de cursos de lfnguas modernas, pela Central de Unguas, 

abertos ao publico em geral, permitindo o desenvolvimento da 

pratica de ensino pelos alunos do curso de Letras, de pesquisas 

sobre ensino e aprendizagem de lfnguas, bem como a intera<;ao 

entre os saberes e as praticas produzidas no curso e a 

comunidade em geral. 

- Para a prepara<;ao de alunos que irao ingressar nos cursos de p6s

gradua<;ao (mestrado e doutorado), o CECLE dispoe atualmente 

de cursos especiais de leitura e compreensao de textos (cursos 

instrumentais) em ingles, de acordo com projeto pedag6gico de 

forma<;ao de professores integrado ao ensino e extensao do 

ILEEL. Os estagiarios dos Estagios Supervisionados de Praticas 

de Ensino de Ingles sao supervisionados pelos professores 

orientadores de estagio atraves de visitas as salas de aula, 

reunioes, workshops e grupos de estudo. Os alunos contam com 

o acervo de materiais didaticos dos setores de apoio ao docente 

do ILEEL, tais como o Laborat6rio de Unguas e o CECLE. 

- 0 curso de Portugues para Estrangeiros tem por objetivo capacitar 

estudantes estrangeiros a se comunicarem nas modalidades oral 

e escrita da lfngua portuguesa e, ao mesmo, propiciar aos alunos 



do curso de Letras o desenvolvimento de competencias n-essa 

atividade profissional de ensino. 

- Cursos para corre<;ao de Reda<;oes sao oferecidos tanto aos alunos 

do Curso de Gradua<;ao quanta a professores e licenciados em 

Letras com vistas ao aprimoramento desta atividade nas escolas 

publicas e privadas, assim como aqueles professores 

interessados em participar de bancas corretoras de exames 

vestibula res. 
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DIRETRIZES GERAIS PARA 0 PROCESSO DE AVAL~ 

Para atender as orientac;5es da Pr6-Reitoria de Graduac;ao desta 

universidade e a legislac;ao vigente, as diretrizes para a avaliac;ao do 

trabalho pedag6gico deverao estar claramente definidas no Projeto 

Politico Pedag6gico. 0 ato de avaliar sera um processo continuo e 

permanente com func;ao diagn6stica, processual e classificat6ria e 

sera feita de maneira a possibilitar a constante reflexao sobre o 

processo formativo do aluno. Devera ainda ocorrer de tal forma que 

' possibilite o desenvolvimento pleno do discente em suas multiplas 

dimens5es: humana, cognitiva, polltica, etica, cultural e profissional. 

Tais diretrizes apontam ainda a avaliac;ao como parte integrante 

do processo de formac;ao que possibilita o diagn6stico de lacunas e a 

aferic;ao dos resultados alcanc;ados, consideradas as competencias a 

serem constituldas e a identificac;ao das mudanc;as de percurso 

eventualmente necessarias. 

A avaliac;ao deve cumprir prioritariamente uma func;ao 

pedag6gica ou formativa, gerar informac;5es uteis para a adaptac;ao 

das atividades de ensino e aprendizagem as necessidades dos alunos 

e aos objetivos de ensino. 0 objetivo de toda avaliac;ao e gerar e 

gerir retro-informac;ao seja para a ac;ao do professor em sala de aula, 

seja para a gestao academica. 

Uma das grandes dificuldades encontradas por docentes e 

discentes esta relacionada ao consenso na avaliac;ao. Por outro lado, 

apesar dos esforc;os no sentido de divulgar o conceito de avaliac;ao 

contido na LDB, inumeros professores nao aceitam novas formas de 

avaliac;ao e mantem a mesma pratica de seus antigos mestres. Na 

perspectiva da nova proposta polftico-pedag6gica da UFU, as 

atividades avaliativas devem fazer interagir os conhecimentos previos 

dos educandos em contextos novos de aplicac;ao e de reflexao. Nas 
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licenciaturas, como e o caso do Curso de Letras, faz-se n&~ario 

discutir a avaliac;ao a fim de estimular novas atividades avaliativas e 

preparar os futures professores para que eles possam atualizar as 

novas praticas de avaliac;ao, com o intuito de renovar o processo na 

Educac;ao Basica, para a qual a LDB propoe uma "avaliac;ao continua 

e cumulativa do desempenho do a/uno, com prevalencia dos aspectos 

qualitativos sabre os quantitativos e dos resultados ao Iongo do 

perfodo sabre os de eventuais provas finais" (BRASIL, 1996). 

A avaliac;ao precisa ser pensada dentro do contexte de 

formac;ao que a pretende estabelecer; neste sentido, torna-se 

necessaria dimensionar nao apenas a avaliac;ao da aprendizagem, 

mas tambem do curso como um todo, buscando, em um movimento 

coletivo avaliar e replanejar as ac;oes desenvolvidas, aproximando-as 

dos objetivos propostos pelo curso. 

A utilizac;ao de prindpios metodol6gicos, dial6gicos, problemati

zadores, buscando a formac;ao de um professor pesquisador, requer 

uma avaliac;ao tambem processual, dinamica, qualitativa, com 

criterios claros, definidos previamente, discutidos e apresentados aos 

alunos, no caso da avaliac;ao da aprendizagem, e aos docentes do 

curso para a avaliac;ao geral do mesmo. 

A avaliac;ao somativa, pautada em prindpios classificat6rios, 

C. perde sua func;ao a medida que todos sao estimulados a se envolver 

no projeto de formac;ao proposto pelo curso. A construc;ao de 

conhecimentos nao e possfvel de ser verificada a partir de 

instrumentos de medida, mas apreciados a partir de construc;oes 

textuais respaldadas teoricamente, bem argumentadas, analisadas e 

pontuadas. Desta forma, a prova deixa de ser entendida como 

principal instrumento avaliativo, devendo os pianos de avaliac;ao 

contemplar diferentes instrumentos que possibilitem um processo 

avaliativo mais complete. 

Nesta perspectiva, torna-se necessaria repensar a concepc;ao 

de avaliac;ao tanto do corpo discente como docente. Nao se trata de 
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avaliar para aprovar ou reprovar, mas de avaliar para . 'rde"rftlficar 

lacunas no trabalho pedag6gico e redimensiona-las. Nao basta obter 

a informac;ao de que o aluno nao aprendeu e reprova-lo. Ele precisa 

aprender. E um direito seu e uma necessidade para sua formac;ao. 

Desta forma, tambem e um dever do professor zelar para que o 

entendimento do saber necessaria e planejado seja acessfvel aos 

alunos, garantindo-lhes as condic;oes de aprendizagem. A nota nao 

pode ser encarada como um fim, cujo alcance justifica todos os 

meios. 0 fim e a aprendizagem, a nota e apenas um indicativa desta. 

E precise entender que o processo de aprendizagem e continuo 

e progressive, nao acontece de forma linear e uniforme, uma vez que 

cada indivfduo possui uma forma propria para aprender. Todos 

aprendem, cada um a sua maneira. 

MASETIO (2003) apresenta algumas caracterfsticas necessarias a 
avaliac;ao superior. A primeira diz respeito a necessidade de 

integrac;ao ao processo avaliativo dos elementos incentivo e 

motivac;ao para a aprendizagem, que podera acontecer par meio do 

acompanhamento do aluno em todas as fases de seu processo de 

aprendizagem; a segunda e a pratica do feedback, em que o docente 

informa e discute claramente com o aluno as suas dificuldades e seus 

avanc;os, trac;ando com o mesmo metas a serem vencidas. Esta 

~ pratica oferece ao processo avaliativo uma dimensao diagn6stica e 

prospectiva, pais apresenta ao discente informac;oes sabre sua 

condic;ao atual e o auxilia a se organizar e planejar-se para superar 

tal condic;ao rumo a uma aprendizagem mais significativa. 

Uma terceira caracterfstica pontuada e o fato de verificar-se 

nao apenas a aprendizagem do aluno, mas o conjunto. Avalia-se 

todo o processo, a ac;ao do professor, a adequac;ao do planejamento 

do mesmo, as praticas pedag6gicas desenvolvidas, entre outros itens. 

0 discente nao e 0 unico a ser responsabilizado pelo fracasso da 

aprendizagem. Sao avaliadas todas as condic;oes oferecidas durante o 

movimento de ensinar e aprender. 



0 autor ainda destaca como caracterfsticas do ato avaliatlvo o 

fato de que este precisa ser planejado, o que requer, por parte do 

docente, a capacidade de observar e de registrar o desenvolvimento 

do aluno. Nao se avalia comparando-o com os demais colegas, mas 

avalia-se comparando seu aprendizado inicial com o do momenta, 

projetando-se para o futuro. 

Alem de provas, existem diferentes instrumentos avaliativos. 

MASETTO (2003) pontua algumas formas de avalia<;ao da 

aprendizagem, transcritas a seguir: 

• prova discursiva, disserta<;ao ou ensaio; 

• prova oral, entrevista; 

• prova objetiva; 

• registro de incidentes crfticos; 

• lista de verifica<;ao; 

• prova pratica; 

• diario de curso; 

• projetos; 

• debates; 

• pesquisas; 

• portfolio. 

Em um currfculo em que se pretende que o professor em 

forma<;ao tenha autonomia em seu percurso, escolhendo as 

disciplinas nas quais buscara se aprofundar e com as quais pretende 

compor seu curso, em um curso que tem como maior objetivo a 

forma<;ao do professor pesquisador, em um Projeto Pedag6gico que 

destaca como prioridade formar profissionais e cidadaos, faz toda a 

diferen<;a a forma como sera encarada e aplicada a avalia<;ao da 

aprendizagem. Preparar o futuro profissional para o mercado de 

trabalho requer que este esteja apto a avaliar os outros mas tambem 

avaliar a si proprio. 
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No que tange a avaliac;ao docente, pode-se pensar em \>--.,) 
questionarios, observac;ao direta, reuni5es coletivas planejadas para 

tal fim, relat6rios de pesquisa, entre outros. 

Ressalta-se que a mudanc;a de postura quanta a avaliac;ao da 

aprendizagem e do curso e processual e precisa ser levada a serio 

para que a mesma possa contribuir com a formac;ao do profissional 

que o curso se prop6e a realizar. 

• A avaliac;ao como instrumento norteador do processo de ensino e da 

gestao pedagogica 

A avaliac;ao e uma parte integrante do processo de formac;ao e 

' possibilita o diagn6stico de lacunas e a aferic;ao dos resultados 

alcanc;ados, consideradas as competencias a serem constitufdas e a 

identificac;ao das mudanc;as de percurso eventualmente necessarias. 

A avaliac;ao deve cumprir prioritariamente uma func;ao 

pedag6gica ou formativa, gerar informac;5es uteis para a adaptac;ao 

das atividades de ensino-aprendizagem as necessidades dos alunos e 

aos objetivos de ensino. 0 objetivo de toda avaliac;ao e gerar e gerir 

retro-informac;ao, seja para a ac;ao do professor em sala de aula, seja 

para a gestae academica. 

A proposic;ao de atividades avaliativas deve fazer interagir os 

conhecimentos previos dos estudantes em contextos novas de 

aplicac;ao e de reflexao. Assim, e inegavel a importancia da 

avaliac;ao, tanto para o aluno como para o professor. Alem disto, e 

tambem inegavel a necessidade da avaliac;ao, seja como elemento do 

processo de construc;ao do conhecimento, seja como elemento de 

gestao de um projeto pedag6gico. 

Para PERRENOUD (1989), a avaliac;ao e um componente 

permanente da ac;ao individual e das interac;5es sociais. Avaliar e 
construir e negociar representar;Bes. Os avaliadores, de modo geral, 

estao sempre dispostos a afirmar a objetividade de seus julgamentos, 

enquanto os avaliados estao, ao contrario, dispostos a afirmar a sua 

subjetividade, sobretudo quando ela lhes e desfavoravel. A avaliac;ao 



e, portanto, uma pratica e uma representa<;;ao e cabe ao avali~dor 

lembrar-se de que a avalia<;;ao e sempre um memento de conflito que 

ele deve aprender a gerir. A avalia<;;ao se constr6i em fun<;;ao das 

normas de excelencia preconizadas pela institui<;;ao e esperadas pela 

sociedade. Os discentes devem ser capazes de se representar as 

normas de excelencia da institui<;;ao e, ao serem avaliados, 

reconhece-las nas avalia<;;5es. Os professores devem tambem ser 

capazes de se representar essas normas de excelencia, reconhecendo 

o que a institui<;;ao espera deles de modo a gerar correspondencia 

quando das avalia<;;oes que se fazem das atividades docentes. 

A avalia<;;ao nao se reduz apenas a sala de aula, ela deve 

perpassar toda a estrutura escolar, produzindo dados e informa<;;5es 

que alimentem os processes de gestae administrativa e academica 

visando a melhoria do ensino. Segundo as diretrizes curriculares 

nacionais, as competencias profissionais a serem constitufdas pelos 

professores em forma<;;ao - no caso espedfico das Licenciaturas -

devem ser a referencia para todas as formas de avalia<;;ao dos curses, 

sen do estas: 

• peri6dicas e sistematicas, com procedimentos e processes 

diversificados, incluindo conteudos trabalhados, modele de 

organiza<;;ao, desempenho do quadro de formadores e 

qualidade da vincula<;;ao com escolas de educa<;;ao infantil, 

ensino fundamental e ensino medio, conforme o caso; 

• feita por procedimentos internes e externos, que permitam a 

identifica<;;ao das diferentes dimens5es daquilo que for 

avaliado; 

• incidentes sobre processes e resultados. 

A avalia<;;ao sendo, portanto, um instrumento essencial para a 

evolu<;;ao dos padr5es de qualidade da institui<;;ao e fundamentais 

para a realiza<;;ao de seus objetivos educacionais, ela ocorrera nas 

seguintes dimensoes: 
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a) avalia<;:oes feitas pelo corpo docente: avalia<;:oes dos alunos; 

avalia<;:ao da disciplina; 

b) avalia<;:oes feitas pelo corpo discente: avalia<;:ao dos 

professores e da disciplina; 

c) avalia<;:ao institucional intern a; 

d) avalia<;:ao externa. 

e) avalia<;:ao feita pelo corpo tecnico-administrativo sobre as 

condi<;:oes de funcionamento dos diversos setores essenciais 

da institui<;:ao de ensino. 

a) - avaliac;oes feitas pelo corpo docente 

1 - avaliac;oes dos alunos no processo de ensino-aprendizagem 

A avalia<;:ao deve percorrer, obrigatoriamente, todas as etapas 

do processo de ensino, nao se limitando apenas as avalia<;:oes 

peri6dicas somativas feitas para verificar formalmente a 

aprendizagem e atribuir notas aos alunos. 0 projeto de avalia<;:ao do 

professor deve incluir as avalia<;:oes diagn6sticas, as avalia<;:oes 

formativas e as avalia<;:oes somativas. 

2 - avaliac;ao docente da disciplina: 

Trata-se aqui de avalia<;:ao feita pelo professor da disciplina 

ministrada por ele, avalia<;:ao realizada obrigatoriamente ao termino 

da mesma, atraves de formulario eletronico espedfico que estara 

disponfvel na rede do ILEEL. Ela se com poe basicamente em: 

avalia<;:ao dos objetivos alcan<;:ados; das condi<;:oes estruturais 

(existencia de infra-estrutura adequada na sala de aula, laborat6rios, 

biblioteca, etc.) e humanas (qualifica<;:ao docente e discente tendo em 

vista os objetivos da disciplina), em que a disciplina fora ministrada; 

das necessidades de melhoria, etc. 



b) - avalia~oes feitas pelo corpo discente 

1 - avalia~ao discente da disciplina 

Ao final da disciplina, os alunos avaliarao obrigatoriamente as 

disciplinas em formulario eletr6nico espedfico, tambem 

disponibilizado na rede do ILEEL. 0 aluno devera apontar as 

dificuldades encontradas no conteudo programatico, com vistas a 

reformula<;ao das disciplinas do novo currfculo, caso se fa<;a 

necessaria. 

2 - avalia~ao discente do professor 

Trata-se aqui da avalia<;ao feita pelos alunos em rela<;ao ao 

professor que ministrou a disciplina, em rela<;ao a metodologia 

adotada pelo docente e as atividades avaliativas utilizadas. Os 

alunos avaliarao os professores em formulario eletr6nico espedfico, 

disponibilizado na rede do ILEEL. Essa avalia<;ao tambem e 

obrigat6ria e constitui elemento essencial para orientar os 

professores e fundamentar analises e tomadas de decisao da 

coordena<;ao do curso. 

c) Avalia~ao docente e discente do Projeto Pedag6gico 

Considerando que a qualidade academica esta efetivamente 

ligada ao cumprimento da fun<;ao social da Universidade, que e de 

ensinar, pesquisar e praticar a extensao em favor do 

desenvolvimento dos sujeitos e da sociedade como um todo, estao 

previstas diferentes formas de avalia<;ao do Projeto Pedag6gico. Ao 

Iongo de seu processo de implanta<;ao, avalia<;6es obrigat6rias, 

bianuais, serao realizadas com o objetivo de aperfei<;oar a proposta 

pedag6gica em seus diferentes mementos de implanta<;ao, buscando 
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manter sua qualidade e fidelidade aos seus princfpios fundamentais. 

A avalia<;ao do Projeto Pedag6gico sera realizada a partir de um 

projeto de pesquisa, proposto pela atual Coordenadora do Curso de 

Letras, e ja aprovado pelo Conselho do Institute de Letras e 

LingUfstica, que preve a aplica<;ao de questionarios a uma amostra de 

alunos de cada perfodo, com questoes abertas para que sejam feitas 

sugestoes ou crfticas. Professores que ministram aulas no curso 

tambem serao ouvidos. Este procedimento permitira perceber os 

avan<;os e as fragilidades no processo de aprendizagem a tempo de 

possibilitar mudan<;as na realidade dos espa<;os de forma<;ao 

profissional. Tambem possibilitara redirecionar, caso seja necessaria, 

os objetivos, a identidade profissional delineada, a organiza<;ao 

curricular, as formas de implanta<;ao e as condi<;oes de 

funcionamento do curso. Este processo sera coordenado pelo 

Colegiado do Curso. Para subsidiar este trabalho, a Coordena<;ao 

providenciara relat6rio anual de todas as atividades desenvolvidas. 



AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Em decorrencia da amplia<;ao do conceito de currfculo, entende

se que diferentes atividades academicas que sao hoje desenvolvidas 

pelo discente, durante sua permanencia na Universidade, sao tao 

uteis para sua formac;ao profissional quanto as diversas disciplinas do 

nucleo de formac;ao especffica que ele cursa. Assim sendo, e justo 

que, do mesmo modo que essas ultimas geram creditos, as primeiras 

tambem o fa<;am, sendo consideradas como atividades 

complementares a sua vida academica. 

• Aula 

A aula consiste em atividade te6rica, pratica ou te6rico-pratica, 

conduzida predominantemente pelo docente, de forma presencia! ou 

a distancia, incluindo-se nesta categoria a aula expositiva, a aula 

laboratorial ou o trabalho de campo, que o discente podera utilizar 

como atividade complementar, com vista ao enriquecimento de seu 

currfculo, em seu proprio curso ou em outros cursos, sob a forma de: 

1. Aulas presenciais. 

Consiste em atividade te6rica, pratica ou te6rico-pratica, 

desenvolvida na sala de aula e conduzida predominantemente pelo 

professor, ou por mestrando, sob orientac;ao, em estagio-docencia. 

Embora a tendencia mais tradicional da aula presencia! seja a 

atividade expositiva do professor, a aula presencia! deve ser vista 

como um momenta privilegiado dentro do curso, pois trata-se de um 

dispositive que deve envolver sistematicamente a intera<;ao do 

professor com os alunos matriculados, dos alunos entre si, mediados 

pelos conteudos e pelos objetivos do curso. A articula<;ao entre 

atividades expositivas problematizadoras e atividades praticas de 

exercfcio do raciocfnio 16gico e fundamental para 0 desenvolvimento 

das competencias almejadas e de habitos de aprendizagem. Na sala 
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de aula presencia!, como em qualquer outra atividade curricular; deve 

predominar o ensino voltado para o desenvolvimento de 

competencias, de atitudes formativas e de raciocfnio sobre o ensino 

focado no simples reconhecimento e apreensao de conceitos. A 

contextualizac;ao dos conteudos ensinados tambem deve ser buscada 

pelo professor nas seguintes dimensoes: contextualizac;ao hist6rica 

(origem e evoluc;ao hist6rica do problema); contextualizac;ao dentro 

de um campo de conhecimento (relac;ao do problema/conceito com 

correntes e campos de estudo, dimensao interdisciplinar do 

problema); contextualizac;ao social (implicac;ao dentro da/s 

sociedade/s); contextualizac;ao no en sino fundamental e medio 

(relevancia para 0 ensino fundamental e medio, para a formac;ao do 

professor), contextualizac;ao profissional e pratica (relevancia para o 

me rca do profissiona I). 

2. Cursos e Disciplinas a Distancia 

0 desenvolvimento de atividades atraves dos recursos fornecidos 

pela midia contemporanea tais como video, televisao, cinema, jornal, 

CD-ROM e Internet, entre outros, deve ser estimulado nos alunos 

como forma de mante-los atualizados e em permanente processo de 

pesquisa e interac;ao, fatores fundamentais para o sucesso do 

' processo pedag6gico. Considera-se atividade curricular a distancia a 

alternativa pedag6gica predominantemente nao-presencial ou semi

presencia! destinada a promover a autonomia do aluno, envolvendo 

meios de comunicac;ao capazes de ultrapassar os limites do tempo e 

do espac;o e de permitir a interac;ao do estudante com fontes de 

informac;ao diversificadas. A existencia de atividades academicas a 

distancia em cursos de graduac;ao presenciais justifica-se no presente 

projeto, do ponto de vista dos objetivos e metodos, e nao 

ultrapassara o limite de 20°/o (vinte por cento) da carga horaria as 

atividades complementares. 



• Seminario 
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0 seminario e constitufdo por atividade te6rica, pratica ou 

te6rico-pratica, conduzida predominantemente pelos alunos, a partir 

de articulac;ao de um docente, incluindo-se nesta categoria a 

discussao tematica, o estudo dirigido e o grupo de estudos. 

0 seminario deve cumprir o papel de estimular nos alunos as 

habilidades basicas de ouvir e falar permitindo a formac;ao de 

opini6es pessoais e o desenvolvimento de praticas e conceitos 

relatives ao curse e aos objetivos do seminario. Saber ouvir e saber 

falar sao recursos fundamentais para aqueles que, profissionalmente, 

C. vao se dedicar a area de Letras. 

• Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensao 

Os projetos sao entendidos como conjunto de atividades 

integrado ao projeto pedag6gico do curse que permita o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e competencias previstas 

na respectiva ementa, incluindo-se nesta categoria os projetos de 

iniciac;ao cientffica, iniciac;ao ao ensino e iniciac;ao a extensao. 0 

discente do Curse de Letras podera aproveitar os projetos de Ensino, 

Pesquisa e Extensao dos docentes, atuando como estagiarios, como 

forma de complementar sua formac;ao e iniciar, sob orientac;ao, sua 

atuac;ao profissional. 

• Programa Institucional de Bolsa de Iniciac;ao Cientifica (PIBIC) 

0 PIBIC/CNPq/UFU e um programa centrado na iniciac;ao cientffica 

em todas as areas do conhecimento. Administrado diretamente pelas 

instituic;oes de ensino superior, e voltado para os alunos de 

graduac;ao, servindo de incentive a formac;ao, com enfase na 
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participac;ao ativa de estudantes em projetos de pesquisit" com 

qualidade academica, merito cientlfico e orientac;ao adequada. 

• Programa de Bolsa Institucional de Iniciac;ao Cientifica (PBIIC) 

PBIIC/FAPEMIG/UFU tambem e um programa centrado nos 

objetivos de formac;ao academica de qualidade por meio da iniciac;ao 

cientlfica em todas as areas do conhecimento, a exemplo do 

programa anterior. Sao disponibilizadas bolsas de pesquisa 

financiadas pela FAPEMIG e pela UFU. 

Com a Iniciac;ao Cientlfica, o aluno comec;a sua carreira de 

pesquisador, interage com outros pesquisadores de sua area por 

meio de leituras, discussoes e participac;ao em eventos e, por fim, 

tem a oportunidade de publicar seus trabalhos, a comec;ar pela 

Revista Eletronica da DIRPE, Horizonte Cientlfico. 

Atualmente, varias Universidades brasileiras e de outros palses 

exigem, para ingresso em programas de P6s-Graduac;ao, que o 

candidato tenha desenvolvido projeto de Iniciac;ao Cientlfica e, muitas 

vezes, que tenha publicac;oes em congressos e/ou peri6dicos 

cientlficos. 

Essas, entre outras raz5es, mostram a importancia da 

' participac;ao dos discentes nesse programa de incentivo a pesquisa. 

• Programa Institucional de Bolsas de Ensino de Graduac;ao 

(PIBEG) 

0 Programa Institucional de Bolsas de Ensino de Graduac;ao da 

UFU (PIBEG/UFU) tem por objetivo geral incentivar o 

desenvolvimento de projetos que contribuam para a melhoria da 

qualidade do ensino dos cursos de graduac;ao da UFU, e por objetivos 

espedficos: 
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• incentivar o envolvimento de docentes e estuda-nles em 

projetos que visem a soluc;:ao de problemas didc:Hico

pedag6gicos de cursos de graduac;:ao; 

• fomentar a interac;:ao entre disciplinas e entre Unidades 

Academicas na resoluc;:ao de problemas comuns; 

• auxiliar os Colegiados de cursos de graduac;:ao no 

desenvolvimento de ac;:5es que visem o aprimoramento do 

ensino; 

• proporcionar ao estudante o aprendizado sobre o 

desenvolvimento de disciplinas praticas e/ou te6ricas, 

domfnio de tecnicas, elaborac;:ao de material didatico, demais 

atividades de ensino, conforme a proposta apresentada em 

projeto; 

• Estimular a interdisciplinaridade; 

• Oferecer oportunidades de participac;:ao em Atividades 

Academicas Complementares. 1 

• Programa de Iniciac;ao a Dod~ncia (PID) 

1. Monitoria 

Monitoria, remunerada ou nao-remunerada, e uma experiencia 

pedag6gica oferecida ao estudante regularmente matriculado num 

curso de graduac;:ao. Considerada como uma atividade academica de 

natureza complementar,e desenvolvida sob a orientac;:ao e supervisao 

de um professor e aproveitada para a integralizac;:ao do currfculo de 

um curso de graduac;:ao. Tem como objetivos principais desenvolver, 

no aluno, o interesse pela carreira do magisterio superior e 

proporcionar a cooperac;:ao entre o corpo discente e o corpo docente 

em beneffcio da qualidade do ensino ministrado pela instituic;:ao. 

1 www.prograd.ufu.br/arquivos2006/Edital%20Pibeg%2012006.doc 
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2. Pratica docente em atividade de extensao orientada 

{CECLE/CELIN) 

0 Curso de Letras oferece a oportunidade aos seus alunos da 

graduac;;ao para o desenvolvimento de atividades de docencia 

orientada em ac;;oes de extensao. Para este fim, o ILEEL conta com 

uma Central de Unguas (CELIN) e uma Coordenac;;ao de Educac;;ao 

Continuada e de Extensao (CECLE), que oferecem campo a pratica 

docente de estudantes especialmente selecionados, na condic;;ao de 

estagiarios nos cursos de extensao de lfnguas. 

• Participac;ao em Eventos 

A participac;;ao em eventos como expositor ou ouvinte constitui 

um dos t6picos importantes da pratica universitaria. Tal atividade cria 

no aluno a consciencia da importancia desses f6runs enquanto fonte 

de reflexao e de obtenc;;ao de informac;;oes atualizadas. 0 aluno pode 

submeter seus resultados de pesquisa a esse tipo de avaliac;;ao 

publica, para acrescentar a sua pratica a experiencia vivenciada pelos 

pesquisadores. Esse tipo de participac;;ao em eventos sera geradora 

de pontos, a criteria do Colegiado, conforme tabela do item 

Atividades Complementares. A participac;;ao do aluno em eventos 

dessa natureza devera ser autorizada pelo orientador com, pelo 

menos, 15 dias de antecedencia e com a apresentac;;ao da c6pia do 

trabalho a ser apresentado ou o certificado de aceitac;;ao. A 

participac;;ao em evento com apresentac;;ao de trabalho podera valer 

ate sessenta (60) pontos (ate quatro eventos cientlfico-culturais 

internacionais ao Iongo do curso), mediante apresentac;;ao do 

certificado que devera especificar a carga horaria. 0 valor maximo 

permitido na participac;;ao em eventos com apresentac;;ao de trabalhos 

sera oitenta pontos (ate quatro apresentac;;oes de trabalho em 

eventos internacionais). 
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• Estagio Curricular e Profissional 

Os alunos do Curso de Letras tem desenvolvido estagio 

profissional na EDUFU, na Assessoria de Relac;;:oes Internacionais e 

Interinstitucionais, na PROEX e em outros setores da UFU e da 

comunidade, voltado para a revisao de textos, atividade de redac;;:ao 

de documentos ou em atividades de ensino e aprendizagem de 

llnguas. 

• Publicac;oes 

0 ILEEL disponibiliza estrutura de informatica e de apoio 

humano para a publicac;;:ao eletronica de trabalhos de discentes. 

Encontra-se em fase de estudos a institucionalizac;;:ao de uma revista 

eletronica para os alunos da graduac;;:ao. 



CONCEP(:AO DA ESTRUTURA CURRICULAR 

Considerando a legisla<;ao vigente, os princfpios basicos acima 

descritos, o perfil do egresso e os objetivos propostos, o novo 

currfculo do Curso de Letras ILEEL/UFU esta organizado em tres 

nucleos: 

I. Nucleo de Formac_;:ao Espedfica (Disciplinas obrigat6rias e 

optativas), 

II. Nucleo de Formac_;:ao Pedag6gica (Disciplinas Pedag6gicas 

obrigat6rias, Praticas Espedficas e Estagio Supervisionado ), 

III. Nucleo de Formac_;:ao Academico-Cientffico-Cultural (Atividades 

Academicas Complementares). 

0 Anexo 2 apresenta quadros de porcentagem dos diferentes 

nucleos (especfficos de area e de forma<;ao), em rela<;ao ao total de 

horas de cada habilita<;ao no novo currfculo. 

Para efeito de organiza<;ao e de apresenta<;ao dos componentes 

curriculares e dos quadros das matrizes curriculares, e necessaria 

esclarecer a nomenclatura adotada em rela<;ao a Nucleos, Ciclos e 

M6dulos, a saber: 

• as diferentes areas do Curso de Letras, conforme sao lotadas 

no Institute de Letras e Lingufstica 

a. Nucleo de Lfngua Portuguesa e Lingufstica, 

b. Nucleo de Literaturas de Lfngua Portuguesa, 

c. Nucleo de Lfnguas e Literaturas Estrangeiras; 

• as areas de Forma<;ao Especffica e de Forma<;ao Pedag6gica, 

tambem chamados Nucleos pelo Projeto Pedag6gico 

Institucional; 

• os diferentes nfveis em que os componentes curriculares sao 

ofertados 

a. Cicio I (basico, especffico, comum e obrigat6rio), 



b. Cicio II (intermediario para os componentes do Nucleo de 

Forma~ao Espedfica, inicial para o Nucleo de Forma~ao 

Pedag6gica, incluindo as 45 h de observa~ao das 

Metodologias, que iniciam os Estagios Supervisionados), 

c. Cicio III (final, para os componentes do Nucleo de 

Forma~ao Espedfica e os do Nucleo de Forma~ao 

Pedag6gica, incluindo os Estagios Supervisionados e 

componentes curriculares de aprofundamento espedfico); 

• os diferentes temas e nfveis em que se dividem os componen

tes curriculares em cada area, aos quais se denomina M6dulos. 

1. Nucleo de Forma~io Especifica: 

Em todas as habilita~oes oferecidas na nova estrutura curricular 

do Curso de Gradua~ao em Letras ILEEL/UFU, nos dois primeiros 

semestres, o aluno cursara obrigatoriamente as mesmas disciplinas, 

que vao compor urn ciclo basico, de urn ano (660 horas), ao final do 

qual ele fara sua op~ao de curso, escolhendo entre as quatro 

habilita~oes oferecidas no novo currlculo do Curso de Letras, que sao: 

a. Ucenciatura Plena em Letras (Habilitacao em Frances e 

respectivas literaturas) noturno; 

b. Licenciatura Plena em Letras (Habilitacao em Ingles e respectivas 

literaturas) matutino e noturno; 

c. Licenciatura Plena em Letras (Habilitacao em Portugues e 

respectivas literaturas) matutino e noturno; 

d. Licenciatura Plena em Letras (Habilitacao em Espanhol e 

respectivas literaturas) matutino. 



Nucleo de forma~ao especifica da licenciatura plena em Letras- /.,., ... ,_.~z)·,·'t, 
Habilita~ao em Espanhol e literaturas de lingua espanhola et. J n ~:-... :. 

Na Licenciatura Plena em Letras, habilita~ao em Espanhol ~t.'tf .. 
literaturas de lingua espanhola, a ser integralizada em oito (08) '·,""'-....... ~ 
semestres, a carga horaria deste nucleo de forma~ao especffica e de 

1740 h/a. Reune vinte e nove (29) disciplinas especfficas, sendo dez 

(10) da area de Lfngua Espanhola (600h), quatro (04) Literaturas de 

lingua espanhola e hispano-americana (240h), e mais as doze (12) 

disciplinas (720 h) comuns a forma~ao especffica, obrigat6rias no 

ciclo basico - Lfngua Portuguesa e Lingufstica (120h), Literaturas de 

Lfngua Portuguesa (120h), Estudos Classicos (120h), Metodologia de 

• Pesquisa (60h), e quatro Lfnguas Estrangeiras (240h) -, alem de duas 

disciplinas optativas de qualquer area (120h)- (cf. quadro 1): 

Quadro 1: Componentes curriculares que integram o Nucleo de Forma<;ao 
Espedfica da Licenciatura Simples em Espanhol 

Disciplinas comuns a forma~io especifica 
CH CH CH 

Te6rica Pratica Total 
Obrigat6rias no ciclo basico 
Estudos Classicos 1 X 60h 60 0 60 
Lingua Estrangeira 1 (Espanhol) 2X60h 120 0 120 
Lingua Estrangeira 2 (Frances) 2 X 60h 120 0 120 
Lingua Estrangeira 3 (Ingles) 2 X 60h 120 0 120 
Lingua Portuguesa e LingUistica 2 X 60h 120 0 120 
Teoria Literaria 2 X 60h 120 0 120 
Metodologia de pesquisa em Letras 1 X 60h 60 0 60 
12 disciplinas- Total de horas 720 0 720 

Disciplinas de Lingua Estrangeira 
CH CH CH 

Te6rica Pratica Total 
M6dulo 2- L. Espanhola (a escolha do aluno) 4 x 60 h 240 0 240 

M6dulo 3- L. Espanhola (a escolha do aluno) 3 x 60 h 180 0 180 

, M6dulo 4- L. Espanhola (a escolha do aluno) 3 X 60 h 180 0 180 

' 10 disciplinas- Total de horas 600 0 600 

Disciplinas de Literatura de Lingua Estrangeira 
CH CH CH 

Te6rica Pratica Total 
4 disciplinas 4 X 60 h 240 0 240 

4disciplinas -Total de horas 240 0 240 
CH CH CH 

Disciplina Comum a qualquer habilita~ao em Letras Teo rica Pratica Total 
LingUistica Aplicada e Ensino de Linguas (consorciada 
entre os nucleos de Lingua Portuguesa e LingUistica e 60 0 60 
Unguas Estrangeiras 

CH CH CH 
2 Disciplinas livres Te6rica Pratica Total 
2 Eletivas de qualquer area a escolha do aluno 2 X60h 120 0 120 

Total: 29 disciplinas - 1740 



2. Nucleo de Forma~ao Pedag6gica 

Este nucleo compreende, alem das tres disciplinas pedag6gicas 

obrigat6rias (Didatica Geral, Polftica e Gestao Educacional, Psicologia 

da Educac;;ao - 180h), conforme o Projeto Pedag6gico Institucional ( cf. 

Resoluc;;5es 02/2004 do Conselho de Graduac;;ao da Universidade 

Federal de Uberlandia e 3/2005 do Conselho Universitario), mais tres 

disciplinas pedag6gicas espedficas para a area de Espanhol e 

literaturas de lfngua espanhola: Metodologia de Ensino do Portugues 

como Lfngua Estrangeira, Metodologia de Ensino da Lfngua 

Espanhola, Metodologia do Ensino do Espanhol para fins espedficos, 

todas de 60 h (totalizando 180 h), mais os Projetos Integrados de 

Pratica Educativa (PIPEs de 1 a 7, num total de 225h), mais os 

Estagios Supervisionados da Licenciatura ( 405 h), perfazendo um 

total de 990 h. 

0 Nucleo de Formac;;ao Pedag6gica funciona como um eixo 

articulador dos conhecimentos necessaries a formac;;ao dos 

professores de Lfngua Portuguesa e Lingufstica, Literatura e Lfnguas 

Estrangeiras que atuarao na Educac;;ao Basica, nas dimens5es te6ricas 

e praticas. Visa a propiciar: 

• A integra<;ao entre os conhecimentos espedficos da area das 

ciencias da linguagem e das lfnguas estrangeiras e os 

conhecimentos sobre educac;;ao, ensino e aprendizagem; 

• A transposic;;ao didatica dos conhecimentos aprendidos 

durante o curso e que serao objeto de sua intervenc;;ao no 

contexto escolar, considerando-se sua relevancia e inserc;;ao 

nas diferentes etapas da Educac;;ao Basica; 

• A reflexao sobre condicionantes sociais, hist6ricos e 

pedag6gicos que caracterizam os processes de ensinar e 

aprender nas areas das ciencias da linguagem e das lfnguas 
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estrangeiras, e das literaturas de lfngua portuguesa e ·de 

lfnguas estrangeiras; 

• A motiva<;ao para o desenvolvimento de pesquisas sabre os 

processos de ensino e aprendizagem dos conteudos de 

Lingi..ifstica Aplicada e ensino de lfnguas, dos Estudos 

Classicos e das Lfnguas e Literaturas Estrangeiras - Espanhol, 

Frances e Ingles - na Educa<;ao Basica. 

• Projetos Integrados de Praticas Educativas 

As Praticas Educativas (Projeto Integrado de Praticas 

Educativas PIPE) estao vinculadas as areas especfficas (Lfnguas 

Estrangeiras, Lfngua Portuguesa e Lingi..ifstica, Literaturas de Ungua 

Portuguesa e Estudos Classicos), e serao vivenciadas ao Iongo do 

curso, do primeiro ate o sexto semestre, quando se iniciam os 

Estagios Supervisionados. Os PIPEs constituem, pais, um 

componente de natureza interdisciplinar, que reune atividades 

praticas relativas a forma<;ao do futuro profissional da educa<;ao, 

preparando-o para os Estagios Curriculares Supervisionados 

propriamente ditos. Essas Praticas Educativas preveem o 

desenvolvimento de a<;oes didatico-pedag6gicas nos diversos ambitos 

de atua<;ao profissional, bem como a reflexao sabre os processos de 

ensino e aprendizagem na area de atua<;ao especffica do professor. 

Sua execu<;ao proporcionara ao aluno a oportunidade inicial de 

conhecer, analisar e intervir no espa<;o escolar ou em outros 

ambientes educativos, locais onde o fazer profissional dos professores 

de Portugues, Literatura, Frances e Ingles acontece. 

Participarao do planejamento, desenvolvimento e avalia<;ao 

dos Projetos Integrados de Pratica Educativa os professores 

responsaveis, em cada perfodo, pelas disciplinas de Ungua 

Espanhola, Ungua Francesa e Lfngua Inglesa, de Estudos Classicos, 

----~ . ...-..-----... 
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LingOfstica Aplicada e Ensino de Unguas e das tres m
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ensino, de Ungua Estrangeira, de Literatura e de Ungua Portuguesa, 

em consonancia com o prindpio da articulac;ao teoria-pratica 

pedag6gica. Esses professores serao os responsaveis pela orientac;ao 

e acompanhamento das atividades planejadas. 

Tais projetos desenvolverao atividades que proporcionem ao 

graduando: 

• A observac;ao e a sua propria integrac;ao ao contexte das 

escolas, sob a perspectiva do professor; 

• 0 desenvolvimento de ac;oes didaticas, colocando em uso os 

conhecimentos aprendidos nos diferentes tempos e espac;os 

curricula res; 

• A identificac;ao, a analise e a busca de alternativas para 

situac;oes-problema do cotidiano escolar; 

• A oportunidade de problematizar situac;oes e, a partir delas, 

iniciar-se no desenvolvimento de pesquisas na area 

educacional. 

Projeto Integrado de Praticas Educativas 1 {PIPE 1 - 1Sh 

de Lingua Espanhola + 15 h de Lingua Inglesa): 

Projeto Integrado de Praticas Educativas 2 {PIPE 2 - 1Sh 

de Lingua Espanhola + 1Sh de Lingua Francesa): 

Os PIPEs 1 e 2, do Cicio Basico (obrigat6rio), tem como 

objetivo: 

• Possibilitar ao graduando um primeiro contato sistematizado, 

organizado e orientado com os diferentes campos de atuac;ao 

do profissional formado em Letras. 

Nesta primeira etapa do Projeto, devido as particularidades do 

curso, por suas diferentes areas, as primeiras 60 horas previstas 

serao divididas, em cada um dos dois primeiros semestre, sendo 15h 
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para a Ungua Inglesa e 15h para a Ungua Francesa. Nao 

havera um tema unico para estes PIPEs, porem a articulac;ao te6rico

pratica proposta pelas areas nesse primeiro contato do graduando 

com o seu futuro mercado de trabalho, de onde, na verdade, ele 

acaba de sair, visa a dar-lhe uma nova perspectiva da escola, seu 

funcionamento, e as condic;oes de formac;ao profissional e de 

trabalho, bem como a legislac;ao vigente que regula a educac;ao 

basica e os Parametres Curriculares. 

Projeto Integrado de Pratica Educativa 3 (PIPE 3 - 30h), 

no terceiro semestre do Cicio basico, 15 horas estarao vinculadas aos 

• Estudos Classicos (15 h), e tem como objetivo: 

• Possibilitar ao graduando um contato com a realidade da 

escola e as condic;oes de formac;ao e trabalho do professor de 

portugues e de literatura no ensino fundamental e medic em 

relac;ao aos estudos classicos. 

As outras 15 horas estarao vinculadas a disciplina Ungua 

Espanhola: Habilidades integradas com enfase na leitura, tendo por 

finalidade: 

• Propiciar o desenvolvimento da percepc;ao crftica dos 

graduandos, a fim de que se tornem aptos a avaliar a 

importancia atribufda aos estudos de literatura hispano

americana; 

• Estimular o envolvimento dos professores em formac;ao em 

reflexoes e discussoes que os levem a analisar as 

metodologias aplicadas no ensino de literatura hispano

americana, nas escolas de lfnguas; 

• Despertar no graduando a percepc;ao da necessidade de se 

envolver com a realidade da sala de aula de lfngua espanhola, 

sobretudo no que tange as metodologias de ensino de 

literatura hispano-americana nos curses de idiomas. 



Projetos Integrados de Pratica Educativa 4, 5 e 6 (PIPEs 4, 5 e 

6 - 30 h cada um) estarao vinculados as disciplinas Metodologia de 

Ensino correspondentes ao periodo, e a habilita~ao cursada: 

a. habilita~ao em Ingles e Literaturas de Lingua Inglesa: 40 periodo -

Metodologia de ensino de Portugues como Lingua Estrangeira; so 
periodo - Metodologia de ensino de Lingua Inglesa; 60 periodo -

Metodologia de ensino de Lingua Inglesa para fins espedficos; 

b. habilita~ao em Frances e Literaturas de Lingua Francesa: 40 

periodo - Metodologia de ensino de Portugues como Lingua 

Estrangeira; so periodo - Metodologia de ensino de Lingua Francesa; 

50 periodo - Metodologia de ensino de Lingua Francesa com objetivos 

espedficos; 

c. habilita~ao em Portugues e Literaturas de Lingua Portuguesa: 40 

periodo - Metodologia de ensino de Portugues em diferentes 

contextos; so periodo - Metodologia de ensino de Literaturas de 

Lingua Portuguesa; 60 periodo -Metodologia de Ensino de Lingua 

Portuguesa; 

d. habilita~ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola: 40 

periodo - Metodologia do ensino de Portugues como Lingua 

Estrangeira; so periodo - Metodologia de ensino de Lingua 

Espanhola; 60 periodo - Metodologia do ensino de Espanhol para fins 

espedficos. 

Estes PIPEs tem por finalidade: 

• Dar continuidade ao processo de conhecimento dos campos de 

atua~ao, enfocando agora o fazer profissional do professor de 

Linguas e Literaturas que atua nos diversos niveis da 

Educa~ao Basica; 
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• Problematizar situac.;oes escolares e 

sistematicos de investigac.;ao cientlfica; 

• Apresentar a professores e alunos da educac.;ao basica as 

novas metodologias de ensino que apliquem tecnologias da 

informac.;ao e de comunicac.;ao (TIC); 

• Proceder a analise de narrativas orais e escrita de professores 

e alunos; 

• Desenvolver planejamentos de cursos a partir do 

levantamento de necessidades e interesses; 

• Desenvolver planejamentos de aulas te6ricas e praticas; 

• Proceder a analise de livros didaticos. 

AIE§m destes objetivos, estas praticas poderao focalizar ainda: 

• analise e compreensao do papel do planejamento nas 

atividades docentes; 

• elaborac.;ao de diferentes nlveis de planejamento educacional; 

• analise e compreensao do papel dos projetos de ensino nas 

atividades docentes; 

• problematizac.;ao de situac.;oes do cotidiano escolar no que se 

refere as praticas avaliativas mais comuns e discuti-las a 

partir de referenciais crlticos sobre a func.;ao avaliativa na 

sociedade atual; 

• debates sobre a func.;ao social da avaliac.;ao como meio de 

exclusao e subordinac.;ao; 

• analise e compreensao do papel da aula na atualidade, 

compreendendo e atuando de forma criativa e pedag6gica 

diante das dificuldades oriundas do cotidiano escolar. 

Projeto Integrado de Praticas Educativas 7 {Seminaries), 

a ser realizado ap6s todos os outros PIPEs, tera por objetivo a 

finalizac.;ao dos projetos. 0 desenvolvimento das atividades previstas 

nos diferentes mementos de execuc.;ao dos Projetos Integrados de 

Praticas Educativas balizara a participac.;ao dos alunos e professores 
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apresentac;ao final ocorrendo, preferencialmente, na Semana de 

Letras do ILEEL, ou na Semana Academica da UFU. Esse Seminario 

sera um momenta privilegiado de integrac;ao entre os diferentes 

componentes curriculares que integram o Nucleo de Formac;ao 

Pedag6gica - disciplinas, PIPEs e Estagios Supervisionados - de modo 

a assegurar, ao Iongo da formac;ao dos professores de Letras na 

Educac;ao Basica, a articulac;ao te6rico-pratico-pedag6gica, pretendida 

entre os conhecimentos especfficos da area, os conhecimentos 

educacionais e pedag6gicos e o fazer profissional desses professores. 

Na preparac;ao do Seminario de Praticas Educativas serao 

previstos momentos de reflexao sabre a formac;ao do educador, 

espac;os de divulgac;ao das experiencias, estudos e pesquisas 

desenvolvidas nos Projetos de Pratica Educativa, assim como 

apresentac;ao de propostas relativas aos Estagios Supervisionados. 

As normas para composic;ao e funcionamento das Praticas 

Educativas estao descritas no Anexo 3. 

• Estagios Supervisionados 

0 Estagio Supervisionado sera organizado e desenvolvido de 

modo a dar continuidade aos Projetos de Pratica Educativa e a eles 

integrar-se. Nesse sentido, o Estagio Supervisionado no Curso de 

Letras da UFU deve ser compreendido como mais um espac;o de 

aproximac;ao e integrac;ao do aluno com a realidade educacional, com 

o objeto de conhecimento e o campo de trabalho do professor de 

Portugues e de Ungua Estrangeira do Ensino Fundamental e do 

Ensino Media. Ao mesmo tempo, constituir-se-a num momenta 

privilegiado de iniciac;ao profissional. 0 estagio sera organizado de 

modo a assegurar: 



• A gradativa inserc;;ao e participac;;ao do futuro 

projetos e ac;;5es desenvolvidas pela instituic;;ao-campo no 

ambito dos processes de ensino; 

• A compreensao e a analise fundamentada da(s) realidade(s) 

vivenciada(s) nas atividades desenvolvidas; 

• Intervenc;;5es planejadas e acompanhadas junto as escolas e 

outras instancias educativas; 

• A compreensao sobre a identidade profissional do professor e 

sua importancia no processo educative; 

• A pratica profissional de docencia nas areas de atuac;;ao dos 

futures professores; 

• A promoc;;ao da articulac;;ao teoria -pratica; 

• A discussao e atualizac;;ao dos conhecimentos relatives a area 

de formac;;ao e atuac;;ao profissional. 

Devido as particularidades do Curso de Letras e suas diferentes 

habilitac;;5es, que se dividem em tres grandes areas (Lfngua 

Portuguesa e LingUistica, Literaturas de Ungua Portuguesa e Unguas 

e Literaturas Estrangeiras Modernas, esta ultima subdividida em 

Espanhol e Literaturas de Lfngua Espanhola, Frances e Literaturas de 

Ungua Francesa e Ingles e Literaturas de Lfngua Inglesa), os Estagios 

-"' Curriculares Supervisionados da Licenciatura plena em Letras, em 

todas as habilitac;;5es, serao iniciados ja no quarto semestre do curso. 

No quarto semestre das habilitac;;5es de Espanhol e literaturas 

de lingua espanhola, Frances e literaturas de lingua francesa e Ingles 

e literaturas de lingua inglesa, os Estagios Supervisionados comec;;am 

com a disciplina Metodologia de Ensino de Portugues como Lfngua 

Estrangeira ( 45h te6ricas e 15h praticas, de observac;;ao); no quinto 

semestre, cursam Metodologia de Ensino de Lfngua Espanhola, 

Francesa ou Inglesa ( 45h te6ricas e 15h praticas, de observac;;ao ), e 

no sexto semestre, cursam a Metodologia de Ensino de Espanhol ou 

Frances ou Ingles com fins ou objetivos espedficos ( 45h te6ricas e 

15h praticas), preparat6ria para os Estagios Supervisionados em 



Praticas de Ensino de Ungua Estrangeira, que iniciam no setimo . , . , f:3 

semestre. 0 graduando iniciara, neste setimo periodo, os Est3gios t~~-
Supervisionados, e cumprira 75h (15h te6ricas e 60h praticas) do '~~ .· 

primeiro estagio supervisionado de Ungua Estrangeira (Espanhol, 

Frances ou Ingles, dependendo da habilita~ao), mais 75h (15h 

te6ricas e 60h praticas) do primeiro estagio supervisionado de Ungua 

Estrangeira (Espanhol, Frances ou Ingles, conforme sua op~ao) para 

fins espedficos. No oitavo semestre, o graduando completara seus 

estagios, com 90h (30h te6ricas e 60h praticas) para o segundo 

Estagio Supervisionado de Ungua Estrangeira (Espanhol, Frances ou 

Ingles), 75h (15h te6ricas e 60h praticas) no estagio supervisionado 

de Portugues como Ungua Estrangeira e ainda 90h (30h te6ricas e 

60h praticas) das Praticas em Tradu~ao. 

Na habilita~ao em Portuguese literaturas de lingua portuguesa, 

no quarto semestre, os Estagios supervisionados come~am com a 

disciplina Metodologia do Ensino de Portugues em diferentes 

contextos (60h, sendo 45h te6ricas e 15h praticas); no quinto 

semestre, Metodologia do Ensino de Literaturas de Ungua Portuguesa 

(60 h, sendo 45h te6ricas e 15h praticas) e no sexto, a disciplina 

Metodologia de Ensino de Portugues e LingOistica (60 h, sendo 45h 

te6ricas e 15h praticas), perfazendo um total de 135 h te6ricas e 45h 

C praticas, durante as quais o estagiario iniciara suas observa~oes em 

escolas do ensino fundamental e media. No setimo semestre, o 

graduando iniciara os Estagios Supervisionados propriamente ditos e 

cumprira 75h (15h te6ricas e 60h praticas) do primeiro Estagio 

Supervisionado na area de Literatura, mais 75h (15h te6ricas e 60h 

praticas) do primeiro Estagio de Ungua Portuguesa. No oitavo 

semestre, cumprira 90h (30h te6ricas e 60 h praticas) do Estagio 

Supervisionado final de Ungua Portuguesa, mais 90h (30 h te6ricas e 

60h praticas) do Estagio Supervisionado final de Literaturas de lingua 

portuguesa e 75 h (15h te6ricas e 60h praticas) do Estagio 

Supervisionado de Portugues em diferentes contextos. 
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Desta forma, o Estagio Curricular Supervisionado do licenciado 

em Letras, em qualquer habilitac;ao, perfara urn total de 405 h. 

Assim, PIPEs, disciplinas pedag6gicas e as Metodologias de 

Ensino completam urn total de 585 horas, que correspondem a 1/5 

da carga horaria total das tres habilitac;oes, que perfaz 2. 930 horas 

(cf. quadros 4, 5 e 6 abaixo). 

Quadro 4: Componentes curriculares do Nucleo de Forma<;ao Pedag6gica, Projetos 
Integrados de Praticas Educativas e Estagios Supervisionado da Licenciatura com 
habilita~ao em Espanhol e Literaturas de Lingua espanhola 

Projeto lrttegrado de Pratl<:as Educ:ativa5 CH CH CH 
Te6rica Pnitica To~l 

PIPE 1 - vinculado a Lingua Francesa (15h) 0 30 30 
vinculado a Lingua lnglesa (15h) 

PIPE 2 - vinculado a Lingua Francesa (15h) 0 30 30 
vinculado a Lingua Francesa (15) 

PIPE 3- vinculado a Estudos Classicos (15h) 0 30 30 
vinculado a Lingua Espanhola (15h) 

PIPE 4- vinculado a Metodologia de ensino de Portugues como lingua 0 30 30 
estrangeira 

PIPE 5- vinculado a Metodologia de ensino Lingua Espanhola 0 30 30 
PIPE6- vinculado a disciplina Metodologia de ensino de Espanhol com 0 30 30 

fins especlficos 
PIPE 7- Seminarios 0 45 45 
Total 0 225 225 

Oisciplinas Ped•gogica$ Obrigat6ri-. CH CH CH 
. · .. ·TeOtidJ Pratica Totat· 

Polftica e Gestao da Educacao (2D ) 60 0 60 
Psicologia da Educagao (3° ) 60 0 60 
Didatica Geral (3° ) 60 0 60 
Metodol~a de Ensino de Portugues Lingua Estrangeira(4°} 45 15 60 
Metodologia de Ensino de Lingua Espanhola (5°) 45 15 60 
Metodologia de ensino de Espanhol com fins especlficos (6°) 45 15 60 
Total 315 45 360 
E$dgios 5upervlsi0fla(k)s C.H CH CH 

Te6ri0a PtAtica Total 
Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 1 15 60 75 
Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 2 30 60 90 
Estagio Supervisionado de Espanhol com fins especfficos 15 60 75 
Estagio Supervisionado de Praticas de Tradu~tao 30 60 90 
Estagio Supervisionado de Portugues como Lingua Estrangeira 15 60 75 
Total 105 300 405 

As normas para composic;ao e funcionamento dos Estagios 

Supervisionados estao descritas no Anexo 4. 

E importante destacar que o licenciando em Letras, em 

qualquer uma das quatro habilitac;oes do Curso, tera a mesma carga 

horaria total de Estagio Supervisionado (405h). 

Na Licenciatura em Letras, com habilitac;ao em Portugues e 

Literaturas de Lingua Portuguesa tera uma pratica espedfica para 



fins espedficos", "Portugues como Lfngua Estrangeira", "Portugues 

em contexte empresarial", o que capacitara o licenciando a ministrar 

aulas de Lfngua Portuguesa para estrangeiros, no Brasil e ate mesmo 

no exterior, abrindo um novo mercado para o profissional de Letras. 

Na Licenciatura em Letras, com habilita<;ao em Espanhol e 

literaturas de lfngua espanhola, Ingles e literaturas de lfngua Inglesa, 

ou em Frances e literaturas de lfngua francesa, o licenciando tera um 

Estagio Supervisionado em Espanhol, Ingles ou Frances com fins 

espedficos, uma modalidade de ensino de lfngua estrangeira com um 

crescente mercado de trabalho, e tambem um "Estagio 

Supervisionado de Portugues como Lfngua Estrangeira", que 

capacitara o licenciando a ministrar aulas para estrangeiros, no Brasil 

(o que ja ocorre atualmente com alguns de nossos alunos que, 

supervisionados por professores em projetos de extensao, ministram 

aulas a alunos estrangeiros que vem estudar na UFU por meio de 

convenios internacionais e inter-institucionais), ou no exterior, o que 

representara uma carreira internacional para o graduado em Letras 

de nossa Universidade. 

3. Nucleo de Forma<;ao Academico-Cientifico-Cultural 

As atividades academicas curriculares integram a estrutura 

curricular do Curso de Letras, com carga horaria de 200h. Incluem a 

participa<;ao de alunos em eventos de natureza social, cultural 

artfstica, cientffica e tecnol6gica, tanto no ambito das Letras de modo 

geral quanta no ambito de sua prepara<;ao etica, estetica e 

humanfstica. 

As atividades cientffico-culturais serao assim consideradas: 



Quadro 7: Pontuac;:ao das Atividades Academicas Complementares 

Atividades Cientifico-culturais Pontua'riio Pontua'riio 
_parcial final 

Projetos e/ou atividades de ensino (PIBEG, cursinho alternativo, etc.), 20 80 
aprovados no CONSILEEL - por semestre 
Projetos de pesquisa aprovado no CONSILEEL (PIBIC/PBIIC) - por 20 60 
semestre 
Projeto de extensao (organizac;ao de eventos, cursos, palestras, etc.) 20 60 
- aprovado no CONSILEEL - por semestre 
Apresentac;ao de trabalho em evento cientffico-cultural local 15 60 
A_Qresentac;ao de trabalho em evento cientffico-cultural nacional 20 80 
Apresentac;ao de trabalho em evento cientffico-cultural 20 80 
internacional 

Participa<;;ao em evento cientffico-cultural local 10 40 
Participac;ao em evento cientffico-cultural nacional 15 60 
ParticiQa<Lao em evento cientffico-cultural internacional 15 60 
Grupo de Pesquisa (aprovado em agencia de fomento)- p/ sem. 30 60 
Grupo de estudos de temas especfficos 20 60 
(orientado por docente)- por semestre 
PET - por semestre 20 80 
Monitoria (oficial, com bolsa ou voluntarial -_por semestre 30 90 
Representac;ao estudantil (Colegiado, Consileel, Congrad, DA, DCE) 20 80 
por semestre 
Disciplinas facultativas 30 90 
Atividade academica a distancia - por atividade 20 40 
Premios recebidos 20 60 
Participac;ao em grupos artfsticos (bandas, grupos de teatro amador, 15 60 
etc) 
Publicac;ao de artigo cientffico (em revista especializada com corpo 30 120 
editorial) 
Publicac;ao de Trabalhos completos em anais de congressos 20 60 
Publica<;;ao de resumos 15 60 
Publicac;ao de artigo em vefculo local 10 30 
Participac;ao em campanhas e/ou eventos na comunidade (coleta de 5 20 
livros, feira de livros, montagem de bibliotecas, etc}_ 
Participac;ao em atividades artfstico-culturais (mostras, videos, saraus, 5 20 
performances, contac;ao de hist6rias, Varal de poesias, Varal Literario, 
etc) 
Estagio extra-curricular de curta durac;ao em empresas 15 30 

• 0 aluno podera cursar ate tres disciplinas de qualquer curso de 

graduac;:ao da UFU como Atividade Complementar. 

• 0 aluno podera fazer ate tres atividades academicas a distancia. 

Considera-se atividade academica a distancia a alternativa pedag6gica 

predominantemente nao-presencial ou semi-presencia! destinada a 

promover a autonomia do aluno, envolvendo meios de comunicac;:ao 

capazes de ultrapassar os limites do tempo e do espac;:o e de permitir a 

interac;:ao do estudante com fontes de informac;:ao diversificadas. 
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• Cada aluno sera responsavel pela coleta e organiza<.(Eio dos certifi ... ~·ados 

que comprovem sua efetiva participa<;ao nas variadas atividades 

complementares. 

• No inicio do ultimo semestre da gradua<;ao, o aluno devera entrar com 

requerimento solicitando ao Colegiado a convalida<;ao das Atividades 

Complementares Cientifico-culturais desenvolvidas ao Iongo do curso. 

• T odas as atividades devem ser comprovadas por certificado oficial. 

C6pias dos artigos, com folha xerocada contendo dados completos da 

publica<;ao (nome, data de publica<;ao, numero das paginas em que se 

encontra o artigo, etc). 

• Casas omissos serao decididos pelo Colegiado do Curso. 



OP(:AO DE CURSO 

Ao final do segundo semestre do curso, em que todas as 

disciplinas sao obrigat6rias, formando urn ciclo basico comum a todas 

as habilita<;oes, o aluno faz sua op<;ao par uma delas. 

0 graduando podera cursar simultaneamente as outras 

habilita<;oes, em outro turno, ou consecutivamente, desde que nao 

ultrapasse 0 prazo maximo de integraliza<;ao da habilita<;ao para a 

qual fez o Vestibular. 

Devido a essa peculiaridade do Curso de Gradua<;ao em Letras, 

o aluno podera cursar uma habilita<;ao em urn turno e a outra no 

outro turno, desde que tenha possibilidade de faze-lo, conforme 

decisao do Conselho de Gradua<;ao em 21/09/2007. Em vista disto, 

os alunos poderao cursar ate quarenta (40) horas semanais, desde 

que sejam alunos sem reprova<;ao, ou seja, sem debito de disciplinas. 

0 aluno tera uma nova oportunidade, podendo fazer a reop<;ao 

de curso antes de iniciar os Estagios Supervisionados especificos, ou 

seja, se estiver seguindo o curso normalmente, sem reprova<;oes ou 

trancamentos, ao final do quinto semestre letivo, antes de ter feito 

todas as metodologias e todos os PIPEs. Depois disso, s6 se o aluno 

desistir de sua vaga e reingressar par meio de novo processo 

seletivo. 

Acredita-se, todavia, que as re-op<;oes serao poucas, tendo em 

vista que a op<;ao sera feita urn semestre mais tarde do que no 

curricula hoje vigente e devido ao tipo de curso que lhes sera 

proposto, ja que podera cursar tambem as outras habilita<;oes. 

·f 



EQUIVALENCIA CURRICULAR 

Como se trata de um curso novo, nao havera aluno de outro 

curricula para fazer equivalencia de disciplinas. 

Para alunos que sejam admitidos em processo seletivo de 

transferencia, serao analisados, para efeito de equivalencia, nao 

apenas a ementa, mas tambem o Programa e os objetivos da 

disciplina. Isto ocorrera, como ja se disse, em vista do fato de o 

atual currfculo do Curso de Letras ter um novo enfoque, visando em 

(;. todas as disciplinas a forma<;ao do professor e a maneira de ministrar 

a disciplina, e nao mais apenas a transmissao de conteudos 

especfficos. 0 Colegiado deliberou que, desde que o conteudo 

programatico das novas disciplinas contemple o conteudo 

programatico das disciplinas ja cursadas, a equivalencia sera aceita. 

' 

Sera utilizada a mesma dinamica para o grupo de disciplinas 

referentes as disciplinas pedag6gicas externas (Didatica, Psicologia 

da Educa<;ao e Polftica e Gestao Educacional). 
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CONSIDERA(:0ES FINAlS ( ~ ......• ···· : 

Tendo em vista o que foi proposto ate entiio, conclufmos, reiterando: \:3) 
• 0 Curso de Letras ILEEL/UFU oferecera quatro habilita~oes, 

todas na modalidade licenciatura; 

• 0 quadro abaixo representa a oferta do Curso de Letras no 

novo currfculo: 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONDI(:OES 
DE OFERTA DO CURSO DE LETRAS 

Quadro 8: 

Modalidade Licenciatura 

Habilita~oes Man hi Tarde 

Frances 

In des X 

Portu~es X 

Es(!anhol X 

Noite 

X 

X 

X 

• Esta nova habilita~ao em Espanhol e literaturas de lingua 

espanhola s6 foi possivel de ser implementada gra~as a 
redu~ao do numero de vagas para o novo currfculo das outras 

tres habilita~oes, obtida em 28 de setembro de 2007, no 

Conselho Universitario, e ao projeto REUNI (Programa de Apoio 

a Pianos de Reestrutura~ao e Expansao das Universidades 

Federais), que possibilitou a contrata~ao de docentes 

especialistas na area de lingua e literatura espanholas; 

• Esta suspensa a modalidade bacharelado pelo periodo de cinco 

anos, com estudos para urn curso de bacharelado em Tradu~ao 

a ser implementado a partir de 2010; 

• Estao suspensas as licenciaturas duplas em lingua materna e 

lingua estrangeira moderna, ate que seja definida em definitive 

pelo MEC a carga horaria das praticas educativas e estagios 

supervisionados de pratica de ensino das licenciaturas; 

• Refor~a-se a possibilidade de o graduando em Letras cursar 

duas ou tres habilitac;oes, em diferentes turnos, desde que nao 
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ultrapasse 0 perfodo maximo de integraliza~ao do cursd para 0 

qual prestou Vestibular; 

• Reitera-se, ainda, que serao considerados campos de estagio 

para os alunos do Curso de Letras os contextos educativos do 

sistema oficial de ensino, publico e privado, assim como os 

curses de idiomas e os curses de extensao de ensino de 

llnguas a comunidade, bem como contextos alternatives, como 

cursinhos comunitarios, curses oferecidos por Igrejas ou 

Organiza~oes Nao Governamentais (ONGs), entre outras 

possibilidades. 



ANEXOS 
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~Nixo 1 
PROFESSORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

Quadro 12 
NOME NUCLEO TITULA<;:Ao 

Nucleo de Linguae Literaturas 
Estraneeiras 

01. Alice Cunha de Freitas NUCLLE Doutor 
02. Ana Rosa Leonel NUCLLE Mestre 
03. Benice Naves Resende NUCLLE Doutor 
04. Carla Nunes Vieira Tavares NUCLLE Doutoranda 
05. Daisy Rodrigues do Vale NUCLLE Doutor 
06. Dilma Maria de Mello NUCLLE Doutor 
07. Ernesto Sergio Bertoldo NUCLLE Doutor 
08. Giovanni Ferreira Pitillo NUCLLE Doutorando 
09. Ivan Marcos Ribeiro NUCLLE Doutor 
10. Joao Bosco Cabral dos Santos NUCLLE Doutor 
11. Katia Marques da Silva NUCLLE Mestre 
12. Maria Carmen K. Cunha NUCLLE Doutor 
13. Maria Clara Carelli M. Barata NUCLLE Doutor 
14. Maria Cristina Martins NUCLLE Doutor 
15. Maria de Fatima F. G. Castro NUCLLE Doutoranda 
16. Maria lnes Vasconcelos Felice NUCLLE Doutor 
17. Neila Soares de Faria NUCLLE Mestre 
18. Waldenor Barros Moraes Filho NUCLLE Doutor 
19. Zeina Abdulmassih K. Simao NUCLLE Doutoranda 
20. Zuleika da Costa Pereira NUCLLE Mestre 

Nucleo de Literatura 
21. Eduardo Jose Tollendal NUCLIT Doutor 
22. Elaine Cristina Cintra NUCLIT Doutor 
23. Enivalda Nunes Freitas e Souza NUCLIT Doutor 
24. Joana Luiza Muylaert de Araujo NUCLIT Doutor 
25. Luciene Almeida de Azevedo NUCLIT Doutor 
26. Marisa Martins Gama-Khalil NUCLIT Doutor 
27. Odete Maria Alvares NUCLIT Mestre 
28. Roberto Daud NUCLIT Doutor 

Nucleo de Ungua Portuguesa 
e Lingi.iistica 

29. Carmen L. Hernandes Agustini NUPLI Doutor 
30. Cleudemar Alves Fernandes NUPLI Doutor 
31. Dulce do Carmo Franceschini 
32. Eliane Mara Silveira NUPLI Doutor 
33. Elisete M. de Carvalho Mesquita NUPLI Doutor 
34. Evandro Silva Martins NUPLI Doutor 
35. Fernanda Mussalim G. L. NUPLI Doutor 
Silveira 
36. Jose Sueli Magalhaes NUPLI Doutor 
37. Luiz Carlos Travaglia NUPLI Doutor 
38. Luisa Helena Borges Finotti NUPLI Doutor 
39. Maria Madalena Bernadeli NUPLI Mestre 
40. Maura Alves de Freitas Rocha NUPLI Doutor 
41. Mauricio Viana de Araujo NUPLI Mestre 
42. Paula Godoy Arbex NUPLI Doutor 
43. Waldenice Moreira Cano NUPLI Doutor 

Nucleo de Estudos Classicos 

44. Maria Bernadete G. dos Santos NUCEC Doutor 
45. Maria lvonete Santos Silva NUCEC Doutor 



QUADROS SINTESE DA LICENCIATURA EM 

PORCENTAGEM 

Quadro 11- Sintese da Licenciatura em Letras 
CH 

Espanhol 
NUCLEO DE FORMA~AO ESPECIFICA 

Disciplinas Espedficas da area de L. Portuguesa e Lingulstica 120 
Disciplinas Espedficas da area de Literaturas de L. Portuguesa 120 
Disciplinas Espedficas da area de Estudos Classicos 60 
Disciplinas Espedficas da area de Unguas Estrangeiras 960 
Disciplinas Espedficas da area de Literaturas Estrangeiras 240 
Metodologia de pesquisa em Letras 60 
Disciplinas livres de qualquer area 120 
Lin_g_ulstica Aplicada e Ensino de Unguas 60 

TOTAL DO NUCLEO 1740 
NUCLEO DE FORMA~AO PEDAGOGICA 

Metodologias de ensino 180 
Disciplinas pedag6gicas 180 
Projeto Integrado de Praticas Educativas 225 
ESTAGIOS SUPERVISIONADOS 
Estagio Supervisionados 405 

TOTAL DO NUCLEO 990 
NUCLEO DE FORMAc;AO ACADEMICO-CIENTIFICO CULTURAL 
Atividades Academicas Complementares 200 

TOTAL DO NUCLEO 200 

TOTAL GERAL 2930 

Dimensao Pedagogica do Curso 
PIPE + 3 METODOLOGIAS + 3 PEDAGOGICAS 585 
1/5 DO TOTAL = 2930 I 5 = 586 

ANEXO 2 

0/o 

4 09 
4 09 
2 09 

32 68 
8 19 
2 09 
4 09 
2,09 

59,41 

6,14 
6,14 
7,67 

13 82 
33,77 

6 82 
6,82 

100 



Normas para Organiza~ao e Funcionamento 
das Praticas como Componente Curricular 

Titulo I 
DA CONCEITUACAO E COMPOSICAO 

ANEXO 3 

Artigo 12 - As praticas interdisciplinares constituem o conjunto de atividades 
desenvolvidas em alguns componentes curriculares do nucleo de formac;ao 
pedag6gica com a finalidade basica de promover formac;ao de professores de 
Letras, expressa como eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados 
e dos conhecimentos educacionais que fundamentam a ac;ao educativa. 

Artigo 22 - Os componentes curriculares que compoem as praticas 
interdisciplinares sao: 

I. Lingua Espanhola: Aprendizagem critico-reflexiva 
II. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 1 -PIPE 1 LEsp. 
Ill. Lingua lnglesa: Aprendizagem critico-reflexiva 
IV. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 1 -PIPE 1 Ll 
V. Lingua Espanhola: fundamentos lingOisticos 
VI. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 2- PIPE 2 LEsp. 
VII. Lingua Francesa: fundamentos lingOisticos 
VIII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 2- PIPE 2 LF 
IX. Estudos Classicos: do Latim ao Portugues 
X. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 3- PIPE 3 EC 
XI. LingOistica Aplicada e ensino de linguas 
XII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 3- PIPE 3 LAEL 
XIII. Metodologia de Ensino de Portugues em diferentes contextos 
XIV. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 4- PIPE 4 LPeL 
XV. Metodologia de ensino de Portugues como Lingua Estrangeira 
XVI. Projetos I ntegrados de Pratica Educativa 4 - PIPE 4 LE 
XVII. Metodologia de Ensino de Literatura 
XVIII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 5- PIPE 5 LIT 
XIX. Metodologia de Ensino de Lingua Francesa 
XX. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 5- PIPE 5 LF 
XXI. Metodologia de Ensino de Lingua lnglesa 
XXII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 5- PIPE 5 Ll 
XXIII. Metodologia de Ensino de Lingua Espanhola 
XXIV. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 5- PIPE 5 LEsp. 
XXV. Metodologia de Ensino de Lingua Portuguesa 
XXVI. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 6- PIPE 6 LPeL 
XXVII. Metodologia de Ensino de Frances com Objetivos Especfficos 
XXVIII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 6- PIPE 6 LF 
XXIX. Metodologia de Ensino de Ingles para fins especificos 
XXX. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 6- PIPE 6 Ll 
XXXI. Metodologia de Ensino de Espanhol para fins especificos 



XXXII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 6- PIPE 6 LEsp. 
XXXIII. Projetos lntegrados de Pratica Educativa 7 - PIPE 7 -

seminarios 

§ 1 - Serao orientados por docentes das disciplinas as quais estao vinculadas 
as praticas interdisciplinares e de todas as metodologias de ensino. 

§ 2 - As atividades vinculadas aos projetos (PIPE) estarao sob a 
responsabilidade do Colegiado do Curso de Letras (COCLE), na figura do 
Coordenador dos Estagios Supervisionados. 

§ 3 - Os componentes curriculares denominados Projetos lntegrados de 
Pratica Educativa (PIPE) serao oferecidos do primeiro ao sexto perfodo, tendo 
cada PIPE uma tematica geral que constituira um eixo, a partir do qual serao 
integrados os conhecimentos ensinados e os conhecimentos educacionais de 
cada area do Curso de Letras (Ungua Portuguesa e Lingufstica, Unguas e 
Literaturas Estrangeiras, Literaturas de Ungua Portuguesa). 

§ 4 - 0 PIPE 7 constituir-se-a como finalizac;ao e complementac;ao das 
Praticas Educativas, fazendo a transic;ao para os Estagios Supervisionados, 
por meio de apresentac;ao dos Seminarios 

§ 5 - Os temas referidos no paragrafo anterior sao: 

I- PIPE 1 - Unguas Estrangeiras: 
- Mercado de Trabalho 

II. PIPE 2- Unguas Estrangeiras: 
- Conhecendo a Realidade da Profissao 

Ill. PIPE 3- Estudos Classicos e Lingufstica Aplicada: 
- EC Os Estudos Classicos no ensino de Portugues e de Literatura 
- LAEL- A pesquisa na sala de aula 

IV. PIPE 4- a. Habilitac;ao em Francese Literaturas: 
Metodologia de ensino do Portugues como LE 
- Ungua Portuguesa para Estrangeiros: A Lusofonia 

b. Habilitac;ao em Inglese Literaturas: 
Metodologia de ensino do Portugues como LE 
- Ungua Portuguesa para Estrangeiros: A Lusofonia 

c. Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas: 

Metodologia de ensino do Portugues como LE 
- Ungua Portuguesa para Estrangeiros: A Lusofonia 

d. Habilitac;ao em Portuguese Literaturas: 
Metodologia de ensino do Portugues em diferentes 
contextos 
- lnvestigac;ao das necessidades e interesses para o 

ensino de Portugues em diferentes contextos 



V. PIPE 5- a. Habilitac;ao em Francese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Lingua Francesa 

-A criatividade no ensino de LF: tecnicas de ensino e 
interac;oes 

b. Habilitac;ao em Inglese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Lingua lnglesa 
-A criatividade no ensino deLl: tecnicas de ensino e 

interac;oes 

c. Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Lingua Espanhola 
-A criatividade no ensino deLl: tecnicas de ensino e 

interac;oes 

d. Habilitac;ao em Portuguese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Literatura 
- Condic;oes de formac;ao e trabalho do professor de 
literatura no ensino media e fundamental 

VI. PIPE 6- a. Habilitac;ao em Francese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Frances com Objetivos 
Especfficos 
- lnvestigac;ao das necessidades e interesses para o 

ensino de Frances com Objetivos Especfficos 

b. Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Espanhol para Fins Especfficos 

- lnvestigac;ao das necessidades e interesses para o 
ensino de Espanhol para Fins Especfficos 

c. Habilitac;ao em Inglese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Ingles para Fins Especfficos 

- lnvestigac;ao das necessidades e interesses para o 
ensino de Ingles para Fins Especfficos 

d. Habilitac;ao em Portuguese Literaturas: 
Metodologia de Ensino de Portugues 

-A gramatica nos livros didaticos 

VII. PIPE 7- Seminaries de Praticas Educativas 

Artigo 3Q - As praticas interdisciplinares estarao presentes desde o 
primeiro perfodo e permearao toda a formac;ao do professor. 

§ 1. E: vedado o trancamento parcial das disciplinas as quais estao 
vinculados os componentes curriculares intitulados Projetos 
Integrados de Praticas Educativas (PIPEs), ressalvados os casos 
excepcionais julgados pelo Colegiado de Curso. 

§ 2. 0 aluno podera matricular-se no maximo em tres disciplinas as 
quais estao vinculados PIPEs em cada semestre letivo, em caso de 



nao cumprimento das atividades do projeto correspon~Qte~ 
semestre anterior. 

Titulo II 
DOS OBJETIVOS 

Artigo 4Q - 0 objetivo geral das praticas interdisciplinares e o de 
proporcionar ao aluno oportunidade de conhecer e intervir em escolas 
de Educac;ao Basica e centres de ensino especializados, o que 
promovera sua formac;ao como professor, alem de contribuir para a 
melhoria do ensino nas referidas escolas. 

Artigo SQ - Os objetivos especfficos das praticas interdisciplinares 
sao: 

I. contribuir para a formac;ao do professor pesquisador; 
II. conhecer a realidade da escola brasileira do ensino basico e 

outros contextos de ensino; 
III. desenvolver, aplicar e avaliar novas metodologias do ensino 

de Letras; 
IV. promover a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na 

grade curricular do curso de Letras; 
V. contribuir para a flexibilizac;ao e integrac;ao da grade 

curricular. 

Titulo III 
DOS PRINCIPIOS E METODOLOGIAS 

Artigo 6Q - As praticas interdisciplinares serao desenvolvidas com 
enfase nos procedimentos de observac;ao e reflexao, visando a 
atuac;ao em situac;oes contextualizadas, com registros dessas 
observac;oes e resoluc;ao de situac;oes-problema. 

Paragrafo unico - Os procedimentos da observac;ao, quando 
realizados, deverao incluir analise de contexte (conhecimento do 
projeto politico pedag6gico da Escola, caracterizac;ao de sua infra
estrutura ffsica, do corpo docente e discente) e detecc;ao das 
prioridades da Escola. 

Artigo 7Q - As atividades das praticas interdisciplinares que nao 
prescindam de observac;ao e ac;ao direta, poderao ser enriquecidas 
com tecnologias de informac;ao e comunicac;ao, inclufdos o 
computador e o vfdeo, narrativas orais e escritas de professores, 
produc;ao de alunos, situac;oes simuladoras e estudo de casos. 



Artigo 8Q - Nos componentes curriculares Projetos Inte de 
Pratica Educativa poderao ser desenvolvidas as seguintes atividades 
metodol6gicas: 

I. pesquisa diagn6stica sobre qualquer aspecto da realidade 
escolar em Instituic;oes de Ensino da Educac;ao Basica e 
outros contextos de ensino; 

II. pesquisa-ac;ao sobre qualquer contexte considerado 
prioritario pela escola ou relevante na educac;ao e 
aprendizagem dos estudantes dentro da area de Letras, 
incluindo-se al a educac;ao especial para alunos portadores 
de necessidades especiais; 

III. investigac;ao de necessidades e interesses para 
planejamento de curses para a comunidade escolar (nas 
instituic;oes da rede oficial e em outros contextos); 

IV. investigac;ao de necessidades e interesses para 
planejamento de mini curses ou qualquer outra atividade 
extensionista para setores espedficos e carentes da 
comunidade; 

V. desenvolvimento de materiais didaticos, proposta de aulas 
e roteiros de aulas praticas; 

VI. aplicac;ao de tecnologias da informac;ao e comunicac;ao 
(TIC) no ensino e aprendizagem de Lingua Portuguesa e 
LingUistica, Unguas Estrangeiras e Literaturas; 

VII. problematizac;ao e estudos de cases pedag6gicos; 
X. seminaries. 

Titulo IV 
DAS ESCOLAS SEDE PARA 0 DESENVOLVIMENTO DOS PIPEs 

Artigo 9Q - As escolas-sede onde os projetos interdisciplinares 
ocorrerao deverao ser, preferencialmente, aquelas ja conveniadas 

C com a UFU para este fim. 

Titulo V 
DA AVALIA~AO 

Artigo 10Q - Os Pianos de Curse elaborados pelos professores que 
orientam os componentes curriculares Projetos Integrados de Pratica 
Educativa deverao ser apreciados e aprovados por Comissao especial 
composta pelo Colegiado do Curse de Letras. 

Artigo 11 Q - Cad a aluno devera elaborar, ao Iongo das praticas 
interdisciplinares, um memorial descritivo ou portif61io, 
documentando todas as atividades e projetos desenvolvidos, bem 
como suas reflexoes sobre o processo educative, a realidade escolar e 
seu proprio aprendizado. 
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Paragrafo unico - 0 memorial, referido no artigo onze, junt te 
com o Relat6rio do Projeto desenvolvido nos Estagios 
Supervisionados de Pratica de Ensino, serao considerados o Trabalho 
de Conclusao de Curso do aluno. 

Artigo 12Q - As praticas interdisciplinares terao encerramento no 
setimo perfodo, com o componente curricular intitulado Seminaries, 
no qual cada aluno devera apresentar urn trabalho, em grupo ou 
individualmente, resultante de sua vivencia durante os projetos 
integrados de pratica educativa. 

Paragrafo unico 0 componente curricular Seminario sera promovido e 
coordenado pelo Colegiado do Curso de Letras juntamente com o 
corpo docente responsavel por essas Praticas. 



... 
Normas do Estagio Curricular Supervisionado 

em Letras 

Titulo I 
DA CONCEITUACAO E OBRIGATORIEDADE 

Artigo 1°. Entende-se por Pratica de Ensino Sob Forma de Estagio 
Supervisionado, a atividade curricular que o aluno realiza nas escolas 
publicas e/ ou privadas, com fins de capacita<,;ao profissional, em situa<,;oes 
reais, sob a supervisao do professor da disciplina, durante a qual sao 
aplicados, ampliados e/ ou revistos, os conhecimentos te6ricos e praticos, 
adquiridos no Curse de Gradua<,;ao. 

Artigo 2°. A Pratica de Ensino Sob Forma de Estagio Supervisionado e 
atividade curricular obrigat6ria, conforme determina a Lei de Diretrizes e 
Bases (L.D.B.), numero 9.394, de 26/12/96: "os sistemas de ensino 
estabelecerao as normas para realiza<,;ao dos estagios dos alunos 
regularmente matriculados no ensino medic ou superior em sua 
Ju risdi<,;ao." 

Artigo 3°. 0 estagio curricular supervisionado, em curse de licenciatura, 
devera ter dura<_;ao mfnima de 400 (quatrocentas) horas, a partir do infcio 
da segunda metade do curse, conforme Resolu<,;ao CNE/CP 2, de 19/02/02, 
que institui a dura<,;ao e a carga horaria dos curses de gradua<,;ao plena, de 
forma<,;ao de professores da Educa<,;ao Basica em nfvel superior. 

Artigo 4°. Os alunos que exer<,;am atividade docente regular na educa<_;ao 
basica poderao ter redu<,;ao da carga horaria do estagio curricular 
supervisionado ate no maximo de 200 (duzentas) horas, conforme Artigo 
10, paragrafo unico, da Resolu<,;ao CNE/CP 2, de 19/02/2002. 

Titulo II 
DA NATUREZA DAS DISCIPLINAS 

Artigo so. As disciplinas espedficas da licenciatura, nas quais se 
desenvolvera o estagio curricular supervisionado, sao: a carga horaria 
pratica das disciplinas pedag6gicas espedficas das areas em que se 
subdivide o Curse de Letras: para as licenciaturas duplas, Metodologia de 
Ensino de Lfngua Portuguesa, Metodologia de Ensino de Literatura, 
Metodologia de Ensino de Lfnguas Estrangeiras, sendo 15 h de observa<,;ao 
em cada uma das disciplinas, o que perfaz um total de 45h, Metodologia de 
Ensino de Portugues em diferentes contextos (15 h na licenciatura simples 
em Portugues, no Iugar da Metodologia de Lfngua Estrangeira), Metodologia 
de Ensino de Portugues como Lfngua Estrangeira (15 horas na licenciatura 
simples em Ingles, no Iugar da Metodologia de Lfngua Portuguesa), Estagio 
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Supervisionado em Lingua Portuguesa 1 e 2 (~;;,-Esta~-~ 
Supervisionado em Literatura (165 h), Estagio Supervisionado em Ungua 
Estrangeira 1 e 2 (165h), Estagio Supervisionado em Ingles para fins 
espedficos ( 165h), Estagio Supervisionado de Portugues em diferentes 
contextos (75h) e Estagio Supervisionado de Portugues como Lfngua 
Estrangeira (75h), e Praticas em Traduc;ao (90h). 

Artigo 6°. Os objetivos do estagio curricular supervisionado sao: 

I. complementar a formac;ao academica do aluno; 
II. propiciar situac;5es e experiencias praticas docentes que 

aprimorem sua formac;ao e atuac;ao profissional; 
III. articular a formac;ao ministrada no curso com a pratica 

profissional respectiva; 
IV. permitir uma maior aproximac;ao do aluno ao mundo do 

trabalho contextualizado, na especialidade; 
V. possibilitar uma maior interac;ao entre instituic;oes educacionais 

e o curso de Letras. 

Titulo III 
DA ORGANIZA«;AO DIDATICA 

Sef;ao 1- Planejamento do Estagio 

Artigo 7°. 0 planejamento sera feito pelos professores da Pratica de 
Ensino, devendo constar no mesmo os elementos necessaries para 
caracterizar o tipo de estagio, seus objetivos, sua sistematica de ac;ao e 
suas exigencias regulamentares. 

Paragrafo unico. Os tipos de estagio curricular supervisionado sao: estagio 
formal, quando desenvolvido em escolas publicas e/ ou privadas, 
denominadas campo de estagio; estagio nao formal, quando desenvolvido 
em locais como a propria universidade ou em outros locais previamente 
definidos no planejamento do professor, a cada semestre. 

Artigo 8°. As atividades do estagio formal deverao ocorrer de acordo com 
as seguintes modalidades: 

a) estagios de observaf;ao: destinados a tomada de contato com a 
realidade educacional, devendo o estagiario, nesta modalidade, perceber e 
analisar a escola como um todo, especialmente o desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem, ocorrendo a partir do 4° semestre do 
curso, durantes as disciplinas de Metodologia, que introduzem os Estagios 
Supervisionados; 
b) estagios de participaf;ao: aqueles que permitirao ao aluno estagiario 
tomar parte em atividades educacionais, isto e, colaborar, na medida do 
posslvel, com os profissionais em exerdcio; 
c) estagios de regencia: aqueles que darao oportunidades aos alunos 
estagiarios de ministrar aulas, sob a orientac;ao tecnica e pedag6gica do 
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orientador supervisor do estilgio e com autoriza~iio do profe~-.::~;;~~a~ -J 
de estagio que permitir esta modalidade em suas aulas, ou em outros 
contextos de ensino, como centros especializados de ensino e cursos 
alternativos. 

Paragrafo unico: nas diferentes modalidades de estagio formal, poderao ser 
desenvolvidas atividades como: observac;ao de aulas, plant5es, reforc;o 
escolar, planejamento e execuc;ao de mini-cursos, participac;ao e/ ou 
desenvolvimento de projetos na escola/comunidade, organizac;ao de Clubes 
de Leitura, e outras atividades, de acordo com a realidade de cada escola, 
desde que aprovadas pelo Colegiado do Curso de Letras. 

Artigo 9°. Constituir-se-ao campo de estagio formal as instituic;5es 
vinculadas e I ou conveniadas com a Universidade Federal de Uberlandia 
(UFU) para esta finalidade. 

' Paragrafo unico. Estas instituic;5es poderao pertencer a rede federal, 
estadual, municipal ou particular de ensino. 

Artigo 100. Na definic;ao dos campos de estagio formal, os professores da 
Pratica de Ensino deverao observar, alem das normas legais vigentes, os 
seguintes criterios: 

I. sera dada prioridade as escolas da rede publica de ensino; 
II. as atividades do estagio deverao ser desenvolvidas, 

preferencialmente, em instituic;ao distinta do local de trabalho 
do estagiario; 

III. a instituic;ao campo devera assumir as propostas de trabalho 
do estagiario, como ac;5es voltadas tanto para o 
aperfeic;oamento do estagiario quanto para a melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem. 

IV. 0 numero de estagiarios devera ser definido considerando-se 
' as condic;5es de trabalho existentes na instituic;ao campo. 

Art. 11 o. As atividades dos estagios nao forma is poderao ser: mini-cursos 
oferecidos na UFU, para alunos de diversas escolas e para a comunidade 
em geral; organizac;ao e realizac;ao de eventos como "UFU aberta a 
comunidade"; realizac;ao de pec;as teatrais educativas e outras atividades a 
serem definidas nos planejamentos semestrais. 

Paragrafo unico. Durante o curso, todos OS estagiarios deverao participar 
do estagio formal e, na medida do possfvel, tambem do estagio nao formal. 

Sec;ao 11 
SUPERVISAO DO ESTAGIO 

Art.12. Entende-se por supervisao, exercida pelos professores da Pratica de 
Ensino, que serao os orientadores-supervisores, a orientac;ao, o controle e 
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o acompanhamento obrigat6rio das 
consecU<;ao dos objetivos propostos. 

Paragrafo un1co. Na defini<;ao do numero de estagiarios sob a 
responsabilidade de cada orientador-supervisor, deve-se respeitar o 
numero maximo de 12 (doze) estagiarios para cada turma designada para 
o orientador-supervisor. 

Art.13. A orienta<;ao sera desenvolvida pelo orientador-su pervisor na u FU I 
com atendimento individual, em duplas ou para a turma toda de alunos, 
em horarios previamente estabelecidos. 

Art. 14. A supervisao sera exercida pela permanencia do orientador
supervisor na institui<;ao campo ou por meio de visitas a este local onde se 
realiza o estagio. 

Titulo IV 
DAS ATRIBUic;OES DO ORIENTADOR-SUPERVISOR E DO 

ESTAGIARIO 

Art. 15. Compete ao orientador-supervisor: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII. 

definir a Institui<;ao onde serao desenvolvidas as atividades de 
campo da disciplina de Pratica de Ensino; 
planejar com o estagiario as atividades espedficas do estagio 
curricular supervisionado; 
discutir, com as autoridades competentes, nos estabelecimentos 
de ensino, o planejamento do estagio; 
acompanhar o estagiario as unidades escolares, onde o estagio 
esta sendo realizado; 
discutir com o estagiario possfveis alternativas de solu<;ao as 
dificuldades e problemas, relacionados as suas atividades; 
colaborar com o estagiario na revisao de conhecimentos te6ricos e 
praticos, a partir da realidade constatada; 
avaliar o estagiario; 
controlar a freqUencia do estagiario nas atividades de campo, com 
colabora<;ao dos professores e diretores da institui<;ao onde o 
estagio se realiza; 

IX. documentar todas as atividades de orienta<;ao, acompanhamento 
e avalia<;ao; 

X. cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas. 

Art. 16. Compete ao estagiario: 

I. realizar as atividades previstas no planejamento do estagio; 
II. organizar/ planejar suas atividades academicas de modo a ter a 

disponibilidade de tempo necessaria ao bom andamento do 
estagio; 
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III. comparecer com pontualidade a unidade escolar 
nos dias e horas marcados; 

IV. observar o regulamento da instituic;ao campo; 
V. discutir com o orientador-supervisor, as dificuldades surgidas 

durante a realizac;ao das atividades; 
VI. observar a etica profissional, especificamente no que concerne a 

divulgac;ao de dados observados, ou informac;5es fornecidas no 
estabelecimento de ensino; 

VII. realizar uma permanente auto-avaliac;ao do trabalho desenvolvido, 
juntamente com o orientador-supervisor, tendo em vista o 
constante aprimoramento do estagio; 

VIII. elaborar e apresentar os trabalhos academicos solicitados. 

Titulo V 
DAS ATRIBUI~OES DO COORDENADOR DE ESTAGIOS 

SU PERVISIONADOS 

Art. 17. A Coordenac;ao de Estagios Supervisionados vincular-se-a, 
em suas tarefas, diretamente aos professores envolvidos com os 
estagios e pos PIPEs, e devera articular-se obrigatoriamente com as 
areas de ensino, pesquisa e extensao do ILEEL. 

§ 1 - 0 docente escolhido como Coordenador de Estagio sera 
nomeado por portaria da Direc;ao do ILEEL para um perfodo de 2 
(dois) anos podendo ser reconduzido por uma unica vez, e devera, 
obrigatoriamente, atuar como supervisor de estagio durante sua 
gestao. 

§ 2 - 0 coordenador de estagio devera dispor, para cumprir suas 
func;5es, de carga horaria de, pelo menos, 08 (oito) horas semanais. 
Esta carga horaria podera, eventualmente, ser acrescida, a criterio do 
Colegiado do Curso. 

Art. 18. Compete ao Coordenador de Estagio: 

I - articular-se com o Colegiado do Curso para compatibilizar 
as diretrizes, a organizac;ao e o desenvolvimento dos 
Estagios e dos PIPEs; 

II - coordenar o planejamento, a execuc;ao e avaliac;ao das 
atividades pertinentes aos Estagios e aos PIPEs, em 
conjunto com os demais professores supervisores: 

III - coordenar a elaborac;ao do Regulamento de Estagio 
Curricular e de PIPEs e encaminha-lo ao Colegiado do 
Curso; 

IV - estudar, em conjunto com o Colegiado do Curso de Letras 
e o Nucleo de Estagio Supervisionado da UFU (NUCLES), 
as diferentes possibilidades de campos de estagio, na 



tentativa de compatibilizar convenios 
desenvolvimento de estagios; 

V - articular-se com o NUCLES para a celebra<;ao de convenios; 
VI - quando for o caso, orientar os alunos na escolha da area 

e/ou campo de estagio e de praticas educativas; 
VII- convocar, sempre que necessaria, os supervisores de 

estagio para discutir quest5es relativas ao planejamento, 
organiza<;ao, funcionamento, avalia<;ao e controle das 
atividades de estagio e analise de criterios, metodos e 
instrumentos necessaries ao seu desenvolvimento; 

VIII- organizar, a cada perlodo, os campos e as turmas de 
estagio e PIPEs e distribuf-las entre os supervisores de 
acordo com os campos existentes; 

IX - encaminhar ao Colegiado de Curse a programa<;ao dos 
estagios e PIPEs; 

X - aperfei<;oar, sempre que for necessaria, o Manual do 
Estagiario do Curse de Letras, de acordo com as normas 
vi gentes. 

Titulo VI 
DA AVALIA(:AO 

Art. 19. Para ser aprovado, o aluno devera obter um mfnimo de 60°/o na 
nota e 75°/o de freqUencia, de acordo com o Art. 113, paragrafo 4, do 
Regimento Geral da UFU. 

Paragrafo unico. Nao serao admitidas faltas na regencia de classe, devido 
as caracterfsticas peculiares desta modalidade de estagio. 

Art. 20. 0 Relat6rio das atividades desenvolvidas nos Projetos dos Estagios 
Supervisionados juntamente com o portfolios dos Projetos Integrados de 
Praticas Educativas constituirao o Trabalho de Conclusao de Curse do 
licenciado em Letras. 

Titulo VI 
DAS DISPOSI(:OES GERAIS 

Art.21. Para se matricular nas disciplinas do Estagio Supervisionado, o 
aluno devera ter cursado todas as disciplinas obrigat6rias do Nucleo de 
Forma<;ao Pedag6gica dos perfodos anteriores, salvo casas excepcionais a 
serem resolvidos pelo Colegiado do Curse de Letras. 

§ 1. Sao consideradas disciplinas obrigat6rias do Nucleo de Forma<;ao 
Pedag6gica: Polftica e Gestae da Educa<;ao, Psicologia da Educa<;ao, 
Didatica Geral e Metodologias de ensino. 



Art. 22. Os casos omissos serao resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Letras. 
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MATRIZES CURRICULARES 
Licenciatura Plena em Letras- habilita~o em Espanhol e literaturas de expressio espanhola (2.930 h) 

I CICLO: 990 h 
Introdu~o aos Introdu~o aos Introdu~o aos Estudos de Linguas Estrangeiras Forma~o I 

! 

Estudos da Estudos Literarios 420h + 60h PIPEs pedag6gica 
Linguagem 120h 

120h 240 h + 15h = 25Sh 

1o. PERiODO - Estudos de texto: - Leituras do texto 
coesao, coerencia e litera rio -Lingua Francesa: - Lingua Inglesa: - Lingua Espanhola: 
tipologia Aprendizagem Aprendizagem Aprendizagem 

critico-reflexiva critico-reflexiva critico-reflexiva 

+PIPE 1 - LFr. +PIPE 1 _Ling. 

2o. PERIODO - Introdu<;ao aos - Estudos dos generos -Lingua Francesa: -Lingua Inglesa: 
estudos da linguagem literarios Fundamentos Fundamentos - Lingua Espanhola: - Politica e Gestao da 1 

I 
LingOisticos LingOisticos Fundamentos Educa<;ao I 

I 

+PIPE 2 - LFr. +PIPE 2 _Ling. LingOisticos 

3o. PERIODO - Lingua Introdu~o aos Estudos CJassicos 
- Psicologia da Espanhola: 120h + 1Sh PIPE 

Metodologia de Pesquisa em Letras Habilidades Educa~o 

60h integradas com - Do Latim ao Portugues 
enfase na leitura 

+ PIPE 3 - Estudos Classicos (Modulo 2) 

/~.~~. ~.······· f~:. 

\ f:~ 
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2o. CICLO: 990 h 

40. PERIODO 

so. PERIODO 

6o. PERIODO 

Estudos da Lingua Espanhola Forma~o pedag6gica 
480h 240h + 60h PIPE 

- Lingua Espanhola: Lingua Espanhola: Lingua Espanhola: 
Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas Didatica Geral 
com enfase na com enfase na prodw;ao com enfase na produc;;ao 
compreensao oral oral esc rita 
(Modulo 2) (Modulo 2) (Modulo 2) 

- Lingua Espanhola: - Lingua Espanhola: - Lingua Espanhola: Linguistica Aplicada e 
Praticas Discursivas do Praticas Discursivas da Estudos em Traduc;;ao Ensino de Unguas 
Cotidiano Academia (Modulo 3) 

(Modulo 3) (Modulo 3) 

Estudos Literarios em Lingua Espanhola Estudos Lingiiisticos em Lingua 

- Literatura Espanhola: da 
Idade Media ao Renascimento 

Ou 

- Literatura Espanhola: 
"Siglo de Oro" 

Ou 

- Literatura Espanhola: 
Contempor€mea 

Ou 

- Literatura Espanhola: 

120h 

- Literatura Hispano-Americana: 
da Colonizac;;ao ao seculo XVIII 

Espanhola 

Ou - Lingua Espanhola: 
(Modulo 4) 

- Literatura Hispano-Americana: Disciplina a escolher 
do Romantismo as Vanguardas 

Ou 

- Literatura Hispano-Americana: 
Contemporanea 

120h 

- Lingua Espanhola: 
(Modulo 4) 
Disciplina a escolher 

- Metodologia do 
Ensino do Portugues 
como LE 
+PIPE 4_PLE 

60h + 30h = 90h 

- Metodologia do 
Ensino de Ungua 
Espanhola 
+PIPE S_LE 

60h + 30h = 90h 

Forma~o 
pedag6gica 

60h + 30h PIPE 

Metodologia de 
Espanhol para fins 
espedficos 
+PIPE 6 _LFr. 
60h + 30h = 90h 

/.~'-~. 
I . i 
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30. CICLO: 735 h 
Estudos Literarios em Lingua Espanhola (120h) 

(Literatura Espanhola ou Hispano-Americana) 

1o. PERiODO 
- Literatura Espanhola: da !dade Media ao Renascimento 

Ou 
- Literatura Espanhola: "Sigle de Oro" 

Ou 
- Literatura Espanhola: Contemporanea 

- Literatura Hispano-Americana: da Colonizac;ao ao seculo XVIII 
Ou 

- Literatura Hispano-Americana: do Romantismo as Vanguardas 
Ou 

- Literatura Hispano-Americana: Contemporanea 

so. PERIODO Estudos Literarios em Lingua Espanhola (60h) 
(Literatura Espanhola ou Hispano-Americana) 

- Literatura Espanhola: da !dade Media ao Renascimento 
Ou 

- Literatura Espanhola: "Sigle de Oro" 
Ou 

- Literatura Espanhola: Contemporanea 
Ou 

- Literatura Hispano-Americana: da Colonizac;ao ao seculo XVIII 
Ou 

- Literatura Hispano-Americana: do Romantismo as Vanguardas 
Ou 

- Literatura Hispano-Americana: Contemporanea 

-- -- -- -- -- -- -------

~ 

Disciplina livre 
60h 

- Disciplina livre de qualquer area 
do curso 

60h 

Disciplina livre 
60h 

- Disciplina livre de qualquer area 
do curso 

60 

- - --

Forma~ao pedagogica 
195h I 

- Estagio Supervisionado de I 

Lingua Espanhola 1 
75h 

I 

I 

PIPE 7 - Seminaries 
I 

45h 
I 

- Estagio Supervisionado em 
I 

Portugues como Ungua 
I 

Estrangeira 
75h I 

Forma~ao pedagogica I 

255h 
I 

- Estagio Supervisionado em 
Espanhol com Fins Espedficos 

I 

75h I 

! 

- Estagio Supervisionado de 
Lingua Espanhola 2 

90 

- Praticas de Traduc;ao 

90h 

,tl!.,,. .• ;.·-~ .. .,-~ •. 
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Modulo 1 

FICHAS DE DISCIPLINAS DA HABILITACAO ESPANHOL 

E LITERATURAS DE LiNGUA ESPANHOLA 

01 LEsp Lingua Espanhola: aprendizagem critico-reflexiva (sem. impar) 

02 LEsp Lingua Espanhola: fundamentos lingOisticos (sem. par) 

Modulo 2 

03 LEsp Lingua Espanhola: habilidades integradas com enfase na leitura (sem.impar) 

04 LEsp Lingua Espanhola: habilidades integradas com enfase na compreensao 

oral (sem. par) 

OS LEsp Lingua Espanhola: habilidades integradas com enfase na produc;ao oral 

(sem. par) 

06 LEsp Lingua Espanhola:habilidades integradas com enfase na escrita (sem.par) 

Modulo 3 

07 LEsp Lingua Espanhola: praticas discursivas do cotidiano (sem. impar) 

08 LEsp Lingua Espanhola: praticas discursivas da academia (sem. impar) 

09 LEsp Lingua Espanhola: Estudos em Traduc;ao (sem. impar) 

Modulo 4 

10 LEsp Lingua Espanhola: Civilizac;ao e cultura espanhola (sem.impar) 

11 LEsp Lingua Espanhola: Civilizac;ao e cultura dos povos de lingua espanhola (sem.par) 

12 LEsp Lingua Espanhola: Leitura instrumental (sem. impar) 

13 LEsp Lingua Espanhola: Leitura para fins academicos (sem. par) 

14 LEsp Lingua Espanhola: Ensino de Espanhol e as novas tecnologias (sem. par) 

15 LEsp Lingua Espanhola: LEsp em contextos empresariais (sem. par) 

16 LEsp Lingua Espanhola: Fonetica e Fonologia (sem. impar) 

17 LEsp Lingua Espanhola: Morfossintaxe da Lingua espanhola (sem. impar) 

18 LEsp Lingua Espanhola: Avaliac;ao da aprendizagem (sem. par) 

19 LEsp Lingua Espanhola: Estudos descritivos (sem. impar) 

20 LEsp Lingua Espanhola: Analise e elaborac;ao de material didatico para ensino de 
L.Esp.(sem. par) 

21 LEsp Lingua Espanhola: 0 contexte global do ensino de Espanhol (sem. par) 

22 LEsp Lingua Espanhola: Introduc;ao aos estudos sobre identidade (sem. par) 

23 LEsp Lingua Espanhola: Traduc;ao de Artigos Academicos (sem. impar) 

24 LEsp Lingua Espanhola: Traduc;ao de quadrinhos- Espanhoi/Portugues (sem. impar) 

25 LEsp Lingua Espanhola: Traduc;ao de filmes- Espanhoi/Portugues (sem. par) 

LITERATURAS DE EXPRESSAO ESPANHOLA 

Literatura Espanhola 



01 Lit Esp SIGLO de ORO (sem. fmpar) 

02 Lit Esp da Idade Media ao Renascimento (sem. fmpar) 

03 Lit Esp Contemporanea (sem. par) 

04 Lit Esp Teatro Espanhol (sem. par) 

OS Lit Esp Literatura e Cinema Espanhol (sem. fmpar) 

06 Lit Esp Literatura e Cinema: Luis Buiiuel eo Surrealismo (sem. par) 

07 Lit Esp Teatro espanhol e sua representac;ao textual (sem. par) 

08 Lit Esp Teoria do Ensaio (sem. fmpar) 

Literatura Hispano-Americana 

09 Lit Hisp-Amer da Colonizac;ao ao Seculo XVIII (sem. fmpar) 

10 Lit Hisp-Amer do Romantismo as Vanguardas (sem. fmpar) 

11 Lit Hisp-Amer Contemporanea (sem. par) 

12 Lit Hisp-Amer A "Arte de Convergencia" de Octavia Paz (sem. par) 

13 Lit Hisp-Amer Brasil e Argentina: Convergencias culturais (sem. fmpar) 

14 Lit Hisp-Amer 0 Canto Hispano-Americano (sem. par) 

1S Lit Hisp-Amer Vanguardas Hist6ricas do Seculo XX (sem. par) 

16 Lit Hisp-Amer A Novela (sem. fmpar) 

17 Lit Hisp-Amer A Poesia Mexicana moderna: "Confluencias" (sem. par) 

18 Lit Esp e Hisp-Amer Estudos Interartes: origens e casas (sem. fmpar) 

19 Lit Esp e Hisp-Amer no Brasil: Estudos comparados (sem. par) 

FORMAc;AO PEDAGOGICA ESPECIFICA DA LINGUA ESPANHOLA 

Metodologias 

01 Metodologia do Ensino de Portugues como Ungua Estrangeira (sem. par) 

02 Metodologia do Ensino de Ungua Espanhola (sem. fmpar) 

03 Metodologia do Ensino de Espanhol para fins espedficos- ESP (sem. par) 

Estagios Supervisionados 

01 Estagio Supervisionado em Ungua Espanhola1 (sem. fmpar) 

02 Estagio Supervisionado em Ungua Espanhola 2 (sem. par) 

03 Estagio Supervisionado em Portugues como Ungua Estrangeira (sem. fmpar) 

04 Estagio Supervisionado em Espanhol para fins espedficos (sem. par) 

OS Estagio Supervisionado de Praticas em Traduc;ao (sem. par) 

PIPEs 



PIPE 1 LI 0 ensino de linguas estrangeiras e o processo de inclusao no contexte escolar nos 
niveis mediae fundamental ....• ,-···~""'~ 

PIPE 1 LF Francofonia ;/ Jo3\ 
PIPE 2 LI Conhecendo os egresses do curso de Letras 

PIPE 2 LF 0 ensino de lingua francesa nos curses de idiomas 

PIPE 3 ECias Os estudos classicos no ensino da lingua portuguesa e literatura 

PIPE 3 LEsp Conhecendo a realidade das escolas de Hnguas 

PIPE 4 A Lusofonia 

PIPE 5 A criatividade no ensino de LE : tecnicas de ensino e interac;oes 

;if~-y:: __ , __ 
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PIPE 6 Investigando necessidades e interesses para o ensino de Ungua Estrangeira em 
diferentes contextos 

PIPE 7 Seminaries de Praticas Educativas 

DISCIPLINAS COMUNS A TODAS AS HABILITACCES 

Disciplinas do Cicio I 

- LPeL Estudos do Texto: coesao, coerencia e tipologia (sem. impar) 

- LPeL Introduc;ao aos Estudos da linguagem (sem. par) 

- Lit. Leituras do Texto Litera rio (sem. impar) 

- Lit. Estudos dos generos literarios (sem. par) 

- LFr. Aprendizagem crltico-reflexiva (sem.impar) 

- LFr. Fundamentos lingOisticos (sem. par) 

- Ling. Aprendizagem crltico-reflexiva (sem. impar) 

- Ling. Fundamentos lingOfsticos (sem. par) 

- ECL. Do Latim ao Portugues (sem. impar) 

Disciplinas Pedag6gicas 

- Didatica geral (obrigat.) 

- Polftica e Gestae da Educac;ao ( obrigat.) 

- Psicologia da educac;ao (obrigat.) 

- Educac;ao Especial (optativa) 

- LingOistica aplicada e Ensino de Unguas Estrangeiras e Portuguesa (obrigat.) 

- Metodologia de pesquisa em Letras (obrigat.) 
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CURSO DE LETRAS 

I FICHA DE DISCIPLINA J 
DISCIPLINA: Lingua Espanhola - Aprendizagem critico-reflexiva 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I-Basi co- Modulo 1 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 - 60 

C. OBS: Disciplina obrigat6ria oferecida em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA I 

I I 
Esta disciplina proporciona o debate sobre questfies culturais, politicas, sociais e cognitivas relacionadas com 
o processo de aprendizagem de lingua espanhola, de forma que os alunos possam despertar para suas 
expectativas e reais necessidades de aprendizado da lingua alvo, refletindo, ainda, sobre suas dificuldades e 
possibilidades de uso de Espanhol (falado e escrito) quando se vive em urn pais no qual essa lingua parece 
nao fazer parte de seu cotidiano. A abordagem adotada contani com o uso de textos autenticos (em lingua 
materna e em lingua Espanhola) que tratam das questfies propostas. 

I 
I 

OBJETIVOS I 
I 

Objetivo Geral: 
• Criar es~o para discussao e conscientiza~ao sobre o processo de aprendizagem de Lingua 

Espanhola e sobre o uso de Lingua Espanhola no Brasil e no mundo. 
Objetivos especificos: 
Espera-se que o aluno possa: 

• Refletir sobre as expectativas e dificuldades em rel~ao ao aprendizado da lingua alvo; 
• Definir seu proprio processo de aprendizagem da lingua alvo; 
• Pesquisar e descrever os possiveis contextos de uso da lingua alvo no Brasil; 

• Discutir e descrever a importancia social, politica, cultural e educacional do aprendizado de Espanhol 
no Brasil; 

-' I PROGRAMA I 
I 

• Levantamento de expectativas e cren~as em rel~ao ao aprendizado da Lingua Espanhola 

• Conceito de Lingua Estrangeira 

• Estudo do Lexico 



• Defini9ao dos tipos de aprendizes 

• Objetivos de Aprendizagem do Espanhol 

• Estrategias de aprendizagem da Lingua Espanhola 

• Generos disponiveis em nosso contexto 

• Implicayoes politicas e culturais relacionadas ao aprendizado de Espanhol 

• Diferenyas culturais e sociais que se refletem no uso da lingua 

• Modelos de Pronuncia: falante nativo x professor proficiente na lingua espanhola 

• Espanhol e Globalizayao 

• Estrategias de leitura de textos em Espanhol 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
I 

ALONSO, E. Como ser profesorla y querer seguir siendolo. Madrid: Edelsa, 2006. 

BESCHERELLE, L. El arte de conjugar en espanol. 12.000 verbos. Paris: Hatier, 1990. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 1996. 

____ . Uso de Ia gramatica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

CORACINI, M.J.R.F. E por falar em leitura ... (em lingua estrangeira). Sao Paulo: PUC, 1986. 

COSTE, D. Leitura e competencia comunicativa. In: ____ 0 texto: leitura & escrita. Campinas: 
Pontes, 1997. 

CUENOT, J.; ALFARO, M.S. Corso Practico de Gramatica Espanola. Madrid: Edelsa, 1994. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: Edelsa, 
1999. 

MARINHO, M. Ler e navegar. Espa~os e Percursos da Leitura. Campinas: Mercado das Letras, 200 I. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol (tomos I y II). Madrid: Edelsa- Nueva Edici6n 
revisada, 1998. 

MOLINA, 0. Ler para aprender: desenvolvimento de habilidades de estudo. Sao Paulo: EPU, 1989. 

PUJOL-BERCHE, M. et alh. Adquisicon de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa, 2006. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Ortografia de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. 

ROSING, T. M. K. A forma~ao do professor e a questao leitura. Passo Fundo: Universidade de Passo 
Fundo, 1996. 

FLAVIAN, E.; FERNANDEZ, I.G.E. Minidicionario Espanhoi-Portugues I Portugues-Espanhol. Sao 

Paulo: Atica, 1995. 

MORENO, F.; GONZALEZ, N. M. Diccionario Bilingtie de uso Espanol-Portugues I Portugues -
Espanhol. Madrid: Arco Libros. 

SECO, M. Diccionario de dudas y dificultades de Ia Iengua espanola. Madrid: Espasa, 1998. 

Diccionario de Ia lengua espanola (2 vol.) Real Academia Espanola Madrid: Edis;ao da R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensenanza de Espanol para Brasilenos- Senas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 



Diccionario de uso del espanol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 

Diccionario del uso del espanol- Marfa Moliner. 

Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de Ia Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santillana/ Universidad de Salamanca. 

Diccionario Larousse. 

APROVA<;AO 

I I --------

Carimbo e Assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Fundamentos Lingi.iisticos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: zo- Cicio I- basico (modulo 1) 
CHTOTAL CHTOTAL 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) TEO RICA: PRATICA: 
-

60 

OBS: Disciplina do Cicio Basico, oferecida no segundo semestre (semestre par) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I I 
EMENTA I I 

CHTOTAL: 

60 

Estudo dos mecanismos de funcionamento da Lingua Espanhola, dentro de uma perspectiva 
que considere a lingua como instrumento de comunicac;:ao e como uma pnitica social 
constituida tambem por uma dimensao etico-politica. 

I I 
OBJETIVOS I I 

Objetivo Geral: 

• Descrever os mecanismos de funcionamento da lingua espanhola de forma a propiciar 
ao aluno uma melhor compreensao sabre as formas de organizac;:ao dessa lingua, de 
acordo com seus sistemas de significac;:ao e suas func;:oes nos diversos contextos de 
comunicac;:ao e nas diversas instanciac;:oes de uso da lingua. 

Objetivos Especificos: 

• Descrever os diferentes niveis de organizac;:ao da lingua espanhola para a construc;:ao de 
significado (frase; oraci6n; grupo/frase, y palabra); 

• Estudar os recursos lexico-gramaticais da lingua espanhola para a construc;:ao de 
significado, a partir dos diferentes generos discursivos, nos diversos contextos da vida 
contemporanea; 

• Explorar a noc;:ao de "propriedade" na utilizac;:ao da lingua espanhola, de acordo com 
cada situac;:ao de uso da lingua; 

• Explorar as implicac;:oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas lingi.iisticas 
que compoem os dizeres dos usmirios da lingua estudada. 



PROGRAMA 

• Uso da lingua em diferentes contextos 

• Os diferentes generos discursivos 

• Nfveis de organizac;ao da Lingua Espanhola 

• Construc;ao de significados (frase; oraci6n; grupo/frase, y palabra) 

• Recursos lexico-gramaticais para construc;ao de significados 

• Noc;ao de propriedade na utilizac;ao da Lingua Espanhola 

• Implicac;oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas lingtiisticas 

I BIBLIOGRAFIA 

BART ABURU, M. E. A. Espanol en Accion- Tareas y proyectos. Sao Paulo: Hispania, 2004. 

' . Espanol en Accion- Gramatica condensada. Sao Paulo: Hispania, 2005. 

BERCHE, M. P. et alii. Adquisicion de lenguas extranjeras: perspectivas actuates en Europa. 
Madrid: Edelsa, 1998. 

BESCHERELLE, L. El arte de conjugar en espanol. 12.000 verbos. Paris: Hatier, 1990. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 1996. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

CUENOT, J.; SANCHEZ ALFARO, M. Curso Practico de Gramatica Espanola. Madrid: Edelsa, 
1994. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: Edelsa, 
1999. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol, (tomos I y II). Madrid: Edelsa, 1998. 

MILANI, E. M. et alii. Listo. Espanola traves de textos. Sao Paulo: Modema I Santillana, 2006. 

MOLINA, G. Las unidades lexicas en espafiol. Carabela, n. 56, Madrid: SGEL, 2004, p. 27-50. 

PRESTON, D. R.; RICHARD, Y. Adquisicion de segundas lenguas: variacion y contexto 
social.Madrid: Arco Libros, 2000. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Ortografia de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. 

SARMIENTO, R.; SANCHEZ, A. Gramatica basica del espanol - norma y uso. Madrid: SGEL, 
2001. 

SEGOVIANO, C. La ensenanza del Jexico espanol como lengua extranjera. Madrid: lberoamericana, 
1996. 

SECO, M. Diccionario de dudas y dificultades de Ia lengua espafiola. Madrid: Espasa, 1998. 

Real Academia Espafiola. Diccionario de Ia 1engua espafiola (2 vol.). Madrid: Edi9ao da R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensefianza de Espafiol para Brasilefios, Sefias.Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Diccionario de uso del espafiol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 

Diccionario del uso del espafiol - Maria Moliner. 



Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de la Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santillana/ Universidad de Salamanca. 

Diccionario Larousse. 

Diccionario Bilingtie de uso Espafiol-Portugues I Portugues-Espanhol. Madrid: Arco Libros. 

Minidiciomirio Espanhol-Portugues I Portugues-Espanhol. Sao Paulo: Atica, 1995. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Habilidades integradas com enfase na leitura 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERJODO/SERIE: Cicio II - M6dulo 2 CH TOTAL CH TOTAL 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGA TORI A: ( X ) I OPTATIVA: ( ) 
60 -

OBS: Disciplina do Modulo 2, semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

1\:· 
·.,_-!> 

CH TOTAL: 

60 

I I 
~----------~~ EMENTA ,~----------~ 

Esta disciplina tern seu foco predominante no desenvolvimento da habilidade de leitura em 
Lingua Espanhola, embora as demais habilidades nao sejam dispensadas. Sao trabalhados os 
conhecimentos estrategicos pertinentes ao processo de leitura, textual, de mundo, atitudinal e 
sistemico, de forma a possibilitar a insen;ao e participa<;ao comunicativa dos alunos em rela<;ao 
aos generos discursivos, nas suas dimensoes textual e discursiva, que permeiam sua vida 
pessoal, profissional e academica tanto em contextos presenciais como nos mediados pelas 
novas tecnologias. 

I I OBJETIVOS I I 
Objetivo Geral: 

• Reconhecer e compreender diferentes generos do discurso que possibilitem aos alunos 
desenvolver sua habilidade de leitura em Lingua Espanhola de forma que possam ler 
criticamente textos de outras disciplinas em Lingua Espanhola, bern como outros de seu 
interesse academico, pessoal e profissional. 

Objetivos Especificos: 

• Estudar as cren<;as sobre leitura 

• Analisar o processo de Leitura 

• Compreender os generos estudados e reconhecer suas diferen<;as discursivas 

I l PROGRAMA I I 
Conteudo Atitudinal: 

• Conscientiza<;ao sobre o processo de leitura 
• Leitura em LE 

Conteudo Estrategico: 
• Estrategias de Leitura 

~ ---. 
•! . 

. ..._. 



• 

• 

Conteudo Textual (e de Mundo) 
• Generos textuais 
• Marcas textuais 
• Analise de paginas da WEB em Lingua Espanhola, e-mail, Msn, chat, forum, etc 
• Artigos de jomais e revista 
• Texto academico 
• Texto literario 

Conteudo sistemico: 
• Caracteristicas dos generos 
• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade dos generos abordados. 
• Estrutura da Frase 
• Afixos 
• Grupos Nominais 
• Tempos Verbais 
• Elementos Coesivos 
• Uso do dicionario e da gramatica. 

I I BIBLIOGRAFIA l J 
ALMEIDA FILHO, J.C. Portugues para Estrangeiros, Interface com o Espanhol. Campinas, SP: 
Pontes, 200 1 . 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 1996. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

CEROLAZA, M.; CEROLAZA, 0. Como trabajar con libros de texto. La planificacion de Ia clase, 
Madrid: Edelsa, 1999. 

COKH, LV.; TRAVAGLIA, L.C. A coerencia textual. Sao Paulo: Contexto, 1991. 

CORACINI, M.J.R.F. Interpreta~ao, autoria e legitima~ao do Livro Didatico: lingua materna e 
lingua estrangeira. Campinas: Pontes, 1999. 

____ E por falar em leitura ... (em lingua estrangeira). Sao Paulo: PUC, 1986. 

COSTE, D. Leitura e competencia comunicativa. In: 0 texto: leitura & escrita. Campinas: Pontes, 
1997. 

EISENCK, M.W.; KEANE, M.T. Psicologia Cognitiva: urn manual introdutorio. Trad. Wagner 
Gesser e M.Helena F. Gesser. Porto Alegre: Artes Medicas, 1994. 

FARIA, M.A. 0 jornal na sala de aula. Sao Paulo: Contexto, 1992. 

FARRELL, T. S. C. Planejamento de Atividades de Leitura para Aulas de Idiomas. Trad. ltana 
Summers Medrado. Sao Paulo: SBS, 2003. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: Edelsa, 
1999. 

KLEIMAN, A. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura. Sao Paulo: Pontes, 2002. 

MARINHO, M. Ler e Navegar. Espa~os e Percursos da Leitura. Campinas: mercado das Letras, 
2001. 

MOLINA, 0. Ler para aprender: desenvolvimento de habilidades de estudo. Sao Paulo: EPU, 1989. 

ROSING, T.M.K. A forma~ao do professor e a questao da leitura. Passo Fundo: Universidade de 
Passo Fundo, 1996. 

SILVA, E. T. da. Elementos de pedagogia da leitura. Sao Paulo: Martins Fontes, 1993. 

SMITH, F. Compreendendo a Leitura. Uma analise psicolingiiistica da leitura e do aprender a ler. 
Trad. Daise Batista. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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VAN DIJK, T.A. Modelos na memoria - o papel da representayao da situayao no processamento d~ __ i{J.;_::;-_)- ' 
discurso. In: Van DIJK, T. Discurso, Cogni~ao, Intera~ao. Sao Paulo: Contexto, 1992. : ., ~. _ :' 
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Diccionario de Ia lengua espanola (2 vol). Real Academia Espanola. Madrid: Ediyao da R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensenanza de Espanol para Brasilenos, Senas.Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Diccionario de uso del espanol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 

Diccionario del uso del espanol -Maria Moliner. 

Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de Ia Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santillana/ Universidad de Salamanca. 

Diccionario Larousse. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Habilidades integradas com enfase na compreensao oral 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 2 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 - 60 

I OBS: Disciplina semestral, do Modulo 2, oferecida em semestre par. 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I I 
EMENTA I I 

Esta disciplina tern seu foco predominante no desenvolvimento da habilidade de compreensao oral em 
Lingua Estrangeira, embora as demais habilidades nao sejam negligenciadas. Sao trabalhados os 
conhecimentos: estrategico, textual, contextual, atitudinal e sistemico, de forma a possibilitar a insers;ao e 
participas;ao comunicativa do aluno em relas;ao a diferentes generos, nas suas dimensoes textuais e 
discursivas, que permeiam sua vida pessoal, profissional e academica, tanto em ambientes presenciais como 
aqueles mediados pelas novas tecnologias. 

I I 
OBJETIVOS I I 

Objetivo Geral: 

• Reconhecer e compreender diferentes generos em Lingua Estrangeira que possibilitem ao aluno 

desenvolver sua habilidade de compreensao oral de textos/discursos que permeiam seu ambiente 

academico, pessoal e profissional. 

Objetivos Especificos: 

• Estudar e refletir sabre as representas;oes relativas ao processo de compreensao oral; 

• Analisar o processo de compreensao oral; 

• Observar, perceber, analisar, comparar e discutir as diferens;as entre os textos/discursos nos generos 

estudados; 

• Estudar, ampliar e utilizar estrategias de compreensao oral. 

PROGRAMA 

--



Conteudo Atitudinal: 

• Sensibilizac;:ao para o processo de compreensao oral; 

• Compreensao oral em Lingua Espanhola. 

Conteudo Estrategico: 

• Contextualizac;:ao e utilizac;:ao do conhecimento textual e de mundo para compreensao e 

produc;:ao dos diversos generos focalizados; 

• Levantamento de ideias; 

• Uso de inferencia e dedw;;ao; 

• Selec;:ao de informac;:oes especificas. 

Conteudo Textual e Contextual: 

• Generos textuais; 

• Marcas textuais dos generos estudados; 

• Dialogos sobre atividades do cotidiano pessoal, profissional e academico; 

• Pec;:as teatrais, noticiarios, programas de TV, documentarios, filmes, musicas, material 

publicitario, entre outros; 

• Entrevistas; 

• Mensagens na secretaria eletronica; 

• Debate; 

• Generos presentes nos meios digitais: Msn, chat, forum, webtandem, etc.; 

• Texto academico (comunicac;:ao, palestras, seminarios, etc). 

Conteudo sistemico: 

• Caracteristicas dos generos estudados; 

• Movimentos especificos de cada genero; 

• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade/necessidade dos generos abordados; 

• Discursos formal, informal e coloquial; 

• Expressoes idiomaticas e vicios de linguagem caracteristicos da fala; 

• Fonologia (fonemas, pronuncia, entoac;:ao, etc); 

• Tempos Verbais; 

• Elementos de coesao e fatores de coerencia. 

I I BIBLIOGRAFIA I I 
GOH, C. C. M. Ensino da Compreensao Oral em Aulas de Idiomas. Trad. Rosana Sakugawa Ramos 
Cruz. Sao Paulo, SP: SBS, 2003. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espaiiol. Madrid: SM, 1997. 
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GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de Ame;i~·a~~M~drid: E~el5.21~-~J 
1999. 

GONZALO, C. et alii. Dialogos en espanol. Practicas de compresi6n y expresi6n orales. Madrid: 
Alhambra-Longman, 1991. 

KUNDERT, H.; MARiN, M.A. Ejercicios de espanol. Madrid: Alhambra, 1987. 

LEWIS, M. Feedback em Aulas de Idiomas. Trad. Renata Lea F. Oliveira. Sao Paulo, SP: SBS, 2003. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol. Madrid: Edelsa, 1998. 

MIGUEL, L.; SANS, N. Como Suena 2 - Materiales para Ia Comprensi6n Auditiva Nivel 
Intermedio y Avanzado. Barcelona: Difusi6n, 1996. 

____ . Como Suena 1 - Materiales para Ia Comprensi6n Auditiva Nivel Basico. Barcelona: 
Difusi6n, 1996. 

_____ . Desde Espana - Bueno, Bonito y Barato 1. Barcelona: Difusi6n, 1996. 

_____ . Desde Espana - Bueno, Bonito y Barato 2. Barcelona: Difusi6n, 1994. 

MINISTERIO DE CULTURA. En espanol. Materiales audio. Madrid,1988. 

RICHARDS, J. C. Planejamento de Metas e Objetivos em Programas de Idiomas. Trad. Rosana 
Sakugawa Ramos Cruz. Sao Paulo, SP: SBS, 2003. 

SANS, N. Gente de Ia Calle 1 - Documentos de Ia vida Cotidiana. Barcelona: Difusi6n, 2000 . 

. Gente de Ia Calle 2- Documentos de Ia vida Cotidiana. Barcelona: Difusi6n, 2001. ----

Entrevistas, debates, filmes, clips, publicidades e outras emissoes em Lingua Estrangeira gravados de 
canais de TV. 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Habilidades integradas com enfase na Produ<;ao oral 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio II -Modulo 2 CH TOTAL CH TOTAL CH TOTAL: 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 - 60 

OBS: Disciplina semestral, do Modulo 2, semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

r EMENTA I 
I I 

Foco predominante nas habilidades e estrategias para comunica<;ao oral em Lingua 

Espanhola, embora as demais habilidades nao sejam negligenciadas. Trabalho pedag6gico 

para desenvolvimento e amplia<;ao de conhecimentos estrategicos, textual, de mundo, 

atitudinal e sistemico, de forma a otimizar e possibilitar a participa<;ao comunicativa dos 

graduandos na produ<;ao de generos discursivos que permeiam sua vida pessoal, profissional 

e academica. 

I 
I OBJETIVOS 

I 
r 

Objetivo Geral: 

• Identificar e produzir diferentes generos de discurso que possibilitem o 
desenvolvimento de habilidades de expressao oral por meio do estudo de 
discursos/textos que permeiam o ambiente academico, pessoal e profissional do 
graduando. 

Objetivos Especificos: 

• Estudar e refletir sobre as representa<;5es relativas ao processo de produ<;ao oral; 

• Analisar o processo de desenvolvimento das habilidades e estrategias de expressao 
oral em Lingua Espanhola; 

• Produzir oralmente textos/discursos nos generos estudados . 



' 

I 
PROGRAMA I 

Conteudo Atitudinal: 
• Sensibiliza~ao ao processo de produ~ao oral; 
• Expressao oral em LE; 

Conteudo Estrategico: 
Planejamento/organiza~ao de apresenta~ao oral 

• Levantamento de ideias 
• Reformula~ao 

• Parafrase 

l 
J 

• Explica~ao de termos para expressar sentidos na falta de vocabul<irio apropriado 
• Auto-monitoramento durante a produ~ao do discurso/texto oral 
• Mecanismos para atrair, manter a aten~ao e engajar os interlocutores 

Conteudo Textual e Contextual: 
• Generos textuais 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Marcas textuais 
Dramatiza~oes (pe~as teatrais, noticiario, programas de TV, etc) 
Narra~ao de fatos ou eventos 
Entrevistas 
Mensagens na secretaria eletronica 
Debate 
Elabora~ao de perguntas e respostas 
Solicita~ao de informa~oes diversas 

• Solicita~ao de esclarecimentos em diversos contextos ( duvidas na sala de aula, 
interven~oes em eventos e/ou em discussoes na sala de aula, etc); 

• Generos presentes nos meios digitais: Msn, chat, forum, webtandem, etc.; 

• Texto academico: comunica~ao, palestras, exposi~oes, seminarios sobre temas da 
atualidade, etc.; 

• Estudo da pronuncia. 

Conteudo sistemico: 
• Caracteristicas dos generos estudados 
• Movimentos especificos de cada genero 
• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade e necessidade dos generos 
• Discursos formal, informal e coloquial 
• Expressoes idiomaticas e vicios de linguagem caracteristicos da fala 
• Fonologia (fonemas, pronuncia, entona~ao, etc) 
• Tempos verbais e a comunica~ao oral 
• Elementos de coesao e fatores de coerencia. 

I BIBLIOGRAFIA l 
AUTHIER-REVUZ, J. Palavras Incertas. As nao coincidencias do dizer. Campinas: UNICAMP, 
1998. 

BORDON, T. AI habla. Tacticas de conversacion. Madrid: SM, 1991. 

____ . AI Telefono. Compresion y expresion oral. Madrid: SM, 1994. 

CASAL, I. 1.; GRANDE, M. P. jHagan Juego! Actividades y Recursos Ludicos para Ia Enseiianza del 
Espaiiol. Madrid: Edinumen, 1998. 



.~:Jr/ I 
COST A, A. L. E. S.; MARRA, P. A Juegos para Ia Clase de Espafiol ~Lengu~ Eitra~je~~----·· 
Consejerfa de Educaci6n de Ia Embajada de Espafia en Brasil. Madrid: La Factorfa d~ Ediciones, }(, 
1995. 

DOMINGUEZ, P. et alii. Actividades comunicativas. Entre bromas y veras. Madrid: Edelsa, 1991. 

GARCES, C.; NAUTA, J. P. Con voz y voto. Tareas de conversaci6n. Nivel avanzado. Madrid: 
Santillana, 1997. 

GONZALO, C. et alii. Dialogos en espafiol. Madrid: Alhambra-Longman, 1991. 

LOPEZ, M. R. Las clases de expresi6n oral. Frecuencia L, n.JJ, Madrid: 1999, p.26-27. 

MIGUEL, L.; SANS, N. De dos en Dos. Ejercicios interactivos de producci6n oral. Madrid: 
Difusi6n, 1992. 

Desde Espana- Bueno, Bonito y Barato 1. Barcelona: Difusi6n, 1996. 

Desde Espana - Bueno, Bonito y Barato 2. Barcelona: Difusi6n, 1994. 

MINISTERIO DE CULTURA. En espafiol. Materiales audio. Madrid, 1993. 

NAVAS RUIZ, N.; ALEGRE, J. M. Conversaciones hispanicas. Introducci6n a Ia conversaci6n y a 
Ia lectura. Salamanca: Almar, 1998. 

RICHARDS, J. C. Planejamento de Metas e Objetivos em Programas de Idiomas. Trad. Rosana 
Sakugawa Ramos Cruz. Sao Paulo: SBS, 2003. 

ROLLAN, M.; GAUNA, M. R. Comunicando, Comunicando Funciones Comunicativas en Situaciones 
Cotidianas. Madrid: Edinumen, 1999. 

SANCHEZ, A.; MA TILLA, M. Manual practico de correcci6n fonetica del espafiol. Madrid: SGEL, 
1988. 

SANS, N. Gente de Ia Calle 1 - Documentos de Ia vida Cotidiana. Barcelona: Difusi6n, 2000 . 

-----. Gente de Ia Calle 2 - Documentos de Ia vida Cotidiana. Barcelona: Difusi6n, 2001. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Habilidades integradas com enfase na escrita 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 2 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) I OPTATIVA: ( ) 
60 -

OBS: Disciplina do Modulo 2, oferecida em semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 
l I 
I 

CHTOTAL: 

60 

Esta disciplina tern seu foco predominante no desenvolvimento da habilidade de escrita em lingua 
estrangeira, embora as demais habilidades nao sejam dispensadas. Sao trabalhados os conhecimentos 
estrategicos de produ9ao escrita, textual, de mundo, atitudinal e sistemico, de forma a possibilitar a inser9ao 
e participa9ao comunicativa dos alunos em rela9ao aos generos discursivos, em suas dimensoes textual e 
discursiva, que permeiam sua vida pessoal, profissional e academica, tanto em ambientes presenciais como 
em ambientes mediado pelas novas tecnologias. 

I 
I OBJETIVOS I 

I 
Objetivo Geral: Reconhecer, compreender e produzir por escrito diferentes generos do discurso 
que possibilitem aos alunos desenvolver sua habilidade de escrita em Lingua Espanhola de forma 
que possam elaborar textos que permeiam seu ambiente academico, pessoal e profissional. 

Objetivos Especificos: 

• Estudar e refletir sobre as crenc;as relativas ao processo de escrita 
• Analisar o processo de escrita 
• Produzir textos nos generos estudados 

I PROGRAMA I 

Conteudo Atitudinal: 

• Conscientiza9ao sobre o processo de escrita 

• Escrita em Lingua Espanhola 

Conteudo Estrategico : 

• Planejamento de texto 

• Levantamento de ideias 

I 
I 



r---~~~~~~--~~----------------------------~~~~~1 • Uso de reformula~ao a partir de textos produzidos por usmirios proficientes da lingua i p 
1 • U so de panifrase i ; · 

• Re-escrita/refac~ao textual '"'''" •- •-u-~---' 

Conteudo Textual (e de Mundo) /~~ r ... q __ ~:_J Generos textuais 
Marcas textuais 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bilhete, cartas pessoais 

Diario reflexivo (sobre o processo de escrita vivenciado) 
Curricula e carta administrativa 

Analise de paginas da WEB em LE, e-mail, Msn, chat, forum, etc 

Artigos de jornais e revista ( cronica, editorial, noticia, etc) 
Texto academico 

Texto literario (poema, narrativa pessoal, drama, conto) 
Plano de aula 

Conteudo sistemico: 

• Caracteristicas dos generos 

• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade dos generos 
• Tempos Verbais 

• Elementos Coesivos 

• Uso do dicionario e da gramatica 

I 
l BIBLIOGRAFIA I 

I 
ARNAL, C. et alii. Escribe en Espanol, Madrid: SGEL, 1996. 

BESCHERELLE, L. El arte de conjugar en espanol. 12.000 verbos. Paris: Hatier, 1990. 

CASSANY, D. Describir el escribir. Como se aprende a escribir. Barcelona: Paid6s. 1988 

____ . et. alii. La cocina de Ia escritura. Barcelona: Gra6, 1994. 

____ . Reparar Ia escritura: didactica de Ia correci6n de lo escrito. Barcelona: Gra6, 1996. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 1996. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

CHANDRASEGARARAN, A. A interven~ao como recurso no Processo de Escrita. Trad. Rosana 
S.R. Cruz Gouveia. Sao Paulo, SP: SBS, 2003. 

COSTA VAL, M.G. Reda~ao e textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1991. 

CUENOT, J.; SANCHEZ ALFARO, M. Curso Practico de Gramatica Espanola. Madrid: Edelsa, 
1994. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: 
Edelsa, 1999. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol (tomos I y II). Madrid: Edelsa, 1998. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Ortografia de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. 

REYES, G. Manual de redaccion. Como escrihir bien en espaiiol. Madrid: Arco Libros. 1999. 

Diccionario de Ia lengua espanola (2 vol.) Real Academia Espanola. Madrid: Edi9ao da R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensenanza de Espanol para Brasilefios, Senas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Diccionario de uso del espafiol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 
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Diccionario del uso del espanol- Marfa Moliner. 

Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de Ia Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santillana/ Universidad de Salamanca. 

FLAVIAN, E.; FERNANDEZ, I.G.E. Minidiciom1rio Espanhoi-Portugues I Portugues-Espanhol. Sao 
Paulo: Atica, 1995. 

MORENO, F.; GONZALEZ, N. M. (orgs.) Diccionario Bilingi.ie de uso Espanoi-Portugues I 
Portugues - Espanhol. Madrid: Arco Libros. 

SECO, M. Diccionario de dudas y dificultades de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Pniticas discursivas do cotidiano 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 3 -5o sem. CHTOTAL CHTOTAL CH TOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
60 - 60 

(; OBS: Disciplina obrigatoria da habilitar;:ao de Espanhol e literaturas, oferecida em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: I C0-REQUISITOS' 
120 h de Lingua Espanhola (Modulo I) 

I EMENTA l 
l I 

Nesta disciplina as habilidades de leitura, escrita, produ9ao oral e compreensao oral serao 

trabalhadas tendo em vista as pn'tticas discursivas do cotidiano em Lingua Espanhola que 

circulam nos contextos presenciais e nos contextos mediados pelas novas tecnologias. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

' • Reconhecer, compreender e produzir os diferentes generos das praticas discursivas do 
cotidiano. 

Objetivos Especificos: 

• Identificar as caracteristicas especificas de cada genera abordado 

• Analisar e reconhecer as diferen9as e semelhan9as lingiiisticas e culturais entre os 
varios generos do cotidiano. 

• Planejar e elaborar textos arms e escritos peculiares e apropriados a cada contexto 

especifico. 

• Interagir na Lingua Estrangeira em aprendizagem nas praticas do cotidiano vivenciadas 
na sala de aula. 

I 



I PROGRAMA I 
Conteudo Atitudinal: l.__ _______________ ____jl 

• Conhecimento das especificidades das praticas discursivas do cotidiano. 
• Conhecimento da diversidade e do multiculturalismo que permeiam os discursos da 

pnitica cotidiana em diferentes contextos de falantes de Lingua Espanhola. 

Conteudo Estrategico: 
• Planejamento/organiza<;ao de apresenta<;oes orais e escritas. 
• Levantamento de ideias. 
• Uso de estrategias de reformula<;ao e re-escrita/refac<;ao textual. 
• Uso de parafrase. 

• Estrategia de compensa<;ao ( explica<;ao de termos para expressar sentidos na falta de 
vocabulario apropriado ). 

• Auto-monitoramento durante a produ<;ao do discurso/texto oral e escrito. 
• Adequa<;ao do discurso ao objetivo de cada pratica discursiva do cotidiano e aos seus 

interlocutores. 
• Contextualiza<;ao e utiliza<;ao de conhecimentos do legado cultural e de mundo para 

compreensao e expressao nos diversos generos. 
• U so de inferencia e dedu<;ao 
• Sele<;ao de informa<;oes especificas no texto impressa e em documentos sonoros e 

audio-visuais. 

Conteudo Textual e contextual 
• Generos textuais 
• Marcas textuais 
• Bilhetes 
• Conversas telefOnicas 
• Lista de compras 
• Carta de pedido de emprego 
• Curricula 
• Agenda 
• Entrevistas (de emprego, no medico, na sala de aula, ... ) 
• Ficha cadastral em diversos contextos (hotel, firmas, escolas, hospitais, etc) 
• Anuncio em geral ( compra e venda de produtos, de em pre go, de im6veis, etc) 
• Relatos de experiencias 
• Participa<;ao em eventos sociais (festas, reunioes formais e informais, etc) 

Conteudo sistemico: 
• Caracteristicas dos generos do cotidiano 
• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade dos generos abordados. 
• Tempos Verbais 
• Elementos Coesivos e de coerencia 
• Uso do dicionario e da gramatica 
• Expressoes idiomaticas 

r I 

I BIBLIOGRAFIA I 
BESCHERELLE, L. El arte de conjugar en espafiol. 12.000 verbos. Paris: Hatier, 1990. 

CARABELA. Nuevas tecnologias aplicadas a Ia ensefianza del E/LE. n. 42, Madrid: SGEL, 1997. 
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____ . Uso de Ia gramatica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

COCH, I. V. Argumenta~ao e linguagem. Sao Paulo: Cortez, 1996. 

COSTA VAL, M.G. Reda~ao e textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1991. 

CUENOT, J.; SANCHEZ ALFARO, M. Curso Pnictico de Gramatica Espanola. Madrid: Edelsa, 1994. 

FlORIN, J. L. As astucias da enuncia~ao. Sao Paulo: Atica, 2001. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: 
Edelsa, 1999. 

KENSKI, V. M. Novas tecnologfas. 0 redimensionamento do espas;o e do tempo e os impactos no 
trabalho docente. Revista Brasileira de Educa~ao, n. 8, 1998, p.58-71. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol. Madrid: Edelsa, 1988 

MILLAN, J.A. De redes y saberes. Cultura y educacion en las nuevas tecnologias. Madrid: 
Santillana, 1998. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Ortografia de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. 

REYES, G. Manual de redaccion. Como escribir bien en espanol. Madrid: Arco Libras, 1999. 

Diccionario de Ia lengua espanola (2 vol.) Real Academia Espanola Madrid: Edis;ao da R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensenanza de Espanol para Brasilenos,Senas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Diccionario de uso del espanol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 

Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de Ia Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santillanal Universidad de Salamanca. 

Minidicionario Espanhoi-Portugues I Portugues-Espanhol. FLAVIAN, E.; FERNANDEZ, I.G.E. Sao 
Paulo: Atica, 1995. 

Diccionario de uso del espanol. MOLlNER, M. Madrid: Gredos, 2002. 

~ Diccionario Bilingtie de uso Espanoi-Portugues I Portugues-Espanhol. MORENO, F.; MAlA 
GONZALEZ, N. Madrid: Arco Libras. 

Diccionario de dudas y dificultades de Ia lengua espanola. SECO, M. Madrid: Espasa, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUiSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Praticas discursivas da academia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio II- Modulo 3 CHTOTAL CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 
TEO RICA: PAATICA: 

60 -

OBS: Disciplina do Modulo 3, oferecida em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 
120 h de Lingua Espanhola (modulo 1) 

I 
I EMENTA l 

r 

CHTOTAL: 

60 

Nesta disciplina as habilidades de leitura, escrita, oralidade e compreensao oral serao 

trabalhadas em termos das praticas discursivas do contexto academico em lfngua 

estrangeira. Seu foco, portanto, sao os textos especfficos da academia, tais como resenha, 

resumo, ensaio, artigo cientffico, poster, comunica<;ao em evento, oficina, palestra, mesa 

redonda, etc. 

I 
I OBJETIVOS 

l 
r 

Objetivo Geral: 

• Reconhecer, compreender e produzir os diferentes generos do universe academico. 

Objetivos Especificos: 

• ldentificar as caracterfsticas especificas de cada genera abordado; 

• Analisar e reconhecer as diferen<;as entre os varios generos do discurso academico; 

• Planejar e elaborar textos orais e escritos peculiares ao contexte academico. 

\ /~ 



I 
I 

PROGRAMA l 
I 

Conteudo Atitudinal: 

• Conhecimento das especificidades das praticas discursivas academicas; 

• Inseryao efetiva do discente no mundo academico, desempenhando o papel de aluno
pesquisador; 

• Reconhecimento da diversidade e do multiculturalismo que permeiam os discursos da pratica 
academica dos falantes nao nativos. 

Conteudo Estrategico: 

• Planejamento de apresentayao orale escrita; 
• Levantamento de ideias; 
• Reformulayao textual; 
• Panifrase; 
• Explicayao de termos ( expressar sentidos na falta de vocabulario apropriado ); 
• Auto-monitoramento durante a produyao do discurso/texto oral e escrito; 
• Adequa9ao do discurso ao objetivo de cada pratica discursiva academica e aos seus 

interlocutores; 
• Contextualizayao e utilizayao do conhecimento de mundo para compreensao dos diversos 

generos focalizados; 
• Inferencia I dedu9ao; 
• Seleyao de informayoes. 

Conteudo Textual (e de Mundo) 

• Generos textuais; 
• Marcas textuais; 
• Artigos cientificos; 
• Ensaio; 
• Resenha; 
• Resumo de proposta de trabalho para apresenta9ao em evento academico; 

• Poster; 
• Comunicayao; 
• Palestra; 
• Mesa redonda; 
• Oficinas; 
• Referencias bibliograficas. 

Conteudo sistemico 

• Caracteristicas dos generos academicos; 
• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade dos generos abordados; 

• Estrutura da Frase; 
• Afixos; 
• Grupos Nominais; 



• Tempos Yerbais; 

• Elementos Coesivos 

• Uso de diciomirios monolingi.ies e/ou especializados e de gramaticas; 
• Normas tecnicas para apresenta9ao e publica9ao de trabalhos academicos. 

I 
I BIBLIOGRAFIA I 

I 
BARALO, M. La adquisici6n del espanol como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 1999. 

BARBOSA, S. A. M. Reda~ao: escrever e desvendar o mundo. Campinas: Papirus, 1991. 

BESCHERELLE, L. El arte de conjugar en espanol. 12.000 verbos. Paris: Hatier, 1990. 

CASSANY, D. Describir el escribir. Como se aprende a escribir. Barcelona: Paid6s, 1988. 

____ . Reparar Ia escritura: didactica de Ia correcci6n de to escrito. Barcelona: Gra6, 1996. 

CASTRO, F. Uso de Ia gramatica espanola. Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 1996. 

FML\ ·J&:' 1 ......... --·"'' ...... - ' 

____ . Uso de Ia gram:itica espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 1996. 

CHANDRASEGARAN, A. A interven~ao como recurso no Processo de Escrita. Trad. Rosana S. R. Cruz 
Gouveia. Sao Paulo: SBS, 2003. 

COCH, I. V. Argumenta~ao e linguagem. Sao Paulo: Cortez, 1996. 

COSTA VAL, M.G. Reda~ao e textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1991. 

CUENOT, J .; SANCHEZ ALFARO, M. Curso Practico de Gramatica Espanola. Madrid: Edelsa, 1994. 

FlORIN, J. L. As astucias da enuncia~ao. Sao Paulo: Atica, 2001. 

GOMEZ TORREGO, L. Gramatica didactica del espanol. Madrid: SM, 1997. 

GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil en espanol de Espana y de America. Madrid: Edelsa, 1999. 

MATTE BON, F. Gramatica comunicativa del espanol. Madrid: Edelsa, 1998. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Ortografia de Ia lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. 

Diccionario de Ia lengua espanola. Real Academia Espanola Madrid: R.A.E., 1992. 

Diccionario para Ia Ensenanza de Espanol para Brasilenos, Senas. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Diccionario de uso del espanol actual. Clave. Madrid: SM, 1996. 

Diccionario espanol de sin6nimos y ant6nimos- Federico de Robles, 1970. 

Diccionario Actual de Ia Lengua Espanola. Vox. Barcelona. 

Diccionario Salamanca de Ia Lengua Espanola. Madrid: Santi IIana/ Universidad de Salamanca. 

Minidiciomirio Espanhol-Portugues I Portugues-Espanhol. FLAVIAN, E.; FERNANDEZ, I.G.E. Sao Paulo: 

Atica, 1995. 

Diccionario de uso del espanol. MOLlNER, M. Madrid: Gredos, 2002. 

Diccionario BilingOe de uso Espanol-Portugues I Portugues-Espanhol. MORENO, F.; MAlA GONZALEZ, 
N., Madrid: Arco Libros. 

Diccionario de dudas y dificultades de Ia lengua espanola. SECO, M. Madrid: Espasa, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Estudos em Tradw;ao 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 3 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) IOPTATIVA: (X) 
60 -

OBS: Disciplina do Modulo 3, oferecida em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: 360 h de Lingua Espanhola I c6-REQmsnos, 

I ' 

CH TOTAL: 

60 

I EMENTA 
I 'r---------, r 

Essa disciplina proporciona debates sobre a identifica~ao e caracteriza~ao dos princ1p1os e 
procedimentos usados pelo tradutor no ato de tradw;ao; os modelos de Tradu~ao; analise critica de 
tradu~oes consagradas a partir de compara~oes com o texto original; classifica~ao dos processes e 
procedimentos usados pelo tradutor. 

I OBJETIVOS f L----------__.J 
- ldentificar e classificar os procedimentos tecnicos mais comumente usados por tradutores; 

- Analisar os modelos de tradu~ao; 

- Comparar tradu~oes feitas e identificar os procedimentos seguidos; 

- Analisar criticamente tradu~oes a partir do confronto com o texto original; 

- ldentificar os processes tecnicos da tradu~ao: 

- definir fidelidade; 

- concep~ao de texto de partida e texto de chegada; 

- discutir a visibilidade e invisibilidade do tradutor; 

- avaliar tradu~oes feitas por meio de segmenta~ao e tradu~ao inversa; 

- discutir a concep~ao de "erros" e "acertos" no processo de tradu~ao; 

- analisar os aspectos funcional e estrutural das tradu~oes realizadas. 



I 
I 

UNIDADE 1 
I. Modelos de Traduc;:ao; 

1.1 Analise dos modelos; 

1.2 Resumo dos modelos. 

PROGRAMA 

2. Propostas de (re)caracterizac;:ao dos procedimentos tecnicos da traduc;:ao 

3. Crenc;:as sobre a traduc;:ao eo tradutor; 

4. Unidades de traduc;:ao; 

5. Estrategias de busca de subsidios extemos; 

6. Estrategias de busca de subsidios intemos; 

7. Estrategias de analise macrotextual; 

8. Estrategias de analise microtextual; 

9. Urn modelo didatico do processo tradut6rio; 

UNIDADE 2 
01. Comparac;:ao entre dois sistemas lingtiisticos; 

1.1 Sistema Fonol6gico; 

1.2. Sistema Grafol6gico e Sintatico; 

1.3 Sistema Semantico e pragmatico. 

02. Comparac;:ao entre duas culturas. 

03. Processos de analise de traduc;:ao 

3.1 Analise preliminar do texto 

3 .I. I U nidades linguistic as 

C 3.2. Formas de segmentac;:ao 

3.2.1 Unidades lexicol6gicas 

3.2.2 Unidades outras 

UNIDADE3 

Traduc;:ao e novas tecnologias 

3 .I. A utilizac;:ao das ferramentas tecnol6gicas 

3 .1.1. 0 computador 

3 .1.2. Os tradutores automaticos 

3 .1.3. Os meios eletr6nicos (e-mail e outros) 

3.1.4. Links e hiperlinks 

3.1.5. Outras ferramentas uteis. 
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Florian6polis: Ed. UFSC, 1991. 

BARBOSA, H. G. Procedimentos tecnicos da tradu~ao. 2. ed.,Campinas, SP: Pontes, 2004. 
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Atica, 1990. 
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Contexto, 2000. 159 p. 

RONAl, P. A Tradu~ao Vivida. 2a ed. Revista e aumentada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 
210p 

ROSAS, M. Tradu~ao de Humor: Transcriando Piadas. Rio de Janeiro:Lucema, 2002. 128p. 

THEODOR, E. Tradu~ao: Oficio e Arte. 3a ed., revista. Sao Paulo: Cultrix, 1986. 152 p. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Civilizayao e cultura espanhola. 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA:( ) OPTATIVA: (X) 
60 -

e I OBS: Disciplina optativa, do Modulo 4, a ser oferecida em semestre impar 

I PRi:-REQUISITOS: I c6-REQmsrros: 

I EMENTA l 
I I 

Panorama hist6rico, geognifico, social, politico e cultural da civilizas:ao espanhola. 

I l OBJETIVOS 
I l 

Objetivo Geral: 

CHTOTAL: 

60 

• Conhecer e identificar aspectos hist6ricos, geograficos, sociais, politicos e culturais da 
civilizayao espanhola. 

- Objetivos Especificos: 

• Ampliar os conhecimentos lingOisticos e culturais estabelecendo vinculos com a hist6ria da 
civilizayao espanhola; 

• Fornecer instrumentos de reflexao para favorecer os processes de aprendizagem da 
civilizayao e da cultura espanhola; 

• Refletir, analisar e estabelecer analogia entre aspectos da cultura espanhola e da cultura 
brasileira. 

I PROGRAMA ~ 

• A peninsula Hispanica 

• As Culturas primitivas 

• A Romanizac;ao de Hispania 

• A Espanha Visigoda 

• A Espanha Muc;ulmana 

• A Espanha Medieval 
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• Auge a decadencia do Imperio Espanhol 

• A Cultura do "Seculo de Ouro" 

• 0 despotismo ilustrado do Seculo XVIII 

• A Cultura do Seculo XVIII 

• A Espanha Moderna 

• A Cultura do Seculo XIX e XX 

I BIBLIOGRAFIA I 
I I 

ABELLAN, J. L. La cultura en Espana. Pamplona: Eudicusa, 1981. 

ALVAREZ, F. B.; PECHARROMAN, J. G. Historia de Espana. Madrid: SGEL, 2006. 

ARTOLA, M. Historia de Espana Alfaquara. (7 vol.). Madrid: Alianza, 1973. 

BELLINI, G. Historia de Ia literatura hispanoamericana. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 
1982 

BELLON, V.; RONCERO, E. Espana, ayer y hoy. Apuntes de lengua y civilizaci6n espanola. 
Madrid: Edinumen, 1995. 

BOZAL, V. Historia del Arte en Espana. Madrid: Istmo, 1972. 

GASCON, A. R. Espana hoy. Madrid: Catedra, 1991. 

GUERRA, C. G. Nexos. Madrid: SGEL, 2006. 

LINZ, J. J. Espana: sociedad y politica. Madrid: Espasa-Calpe, 1990. 

MARCO, S. Q. Curso de Civilizaci6n Espanola. Madrid: SGEL, 2006 

MILLET, C. V. La cultura en Ia Espana contemponinea. Madrid: Edelsa, 1991 

MORA, C. Espana, ayer y hoy. Madrid: SGEL, 2006. 

QUESADA, S. Curso de civilizaci6n espanola. Madrid: SGEL. 1987. 

ROLDAN, J. M. Historia de Espana. Madrid: Edelsa, 1992. 

VAZQUEZ, G.; MARTINEZ, N. Historia de America latina. Madrid: SGEL, 1991. 

VILAR, P. Historia de Espana. Barcelona: Critica, 1978 

VIVES, J. V. Historia Social y Econ6mico de America y Espana. (5 vol.) Barcelona: Vives, 1977. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Civiliza9ao e cultura dos povos de lingua espanhola 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTA TIV A: ( ) 60 -

OBS: Disciplina do Modulo 4, oferecida em semestre par. 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA I 
I r 

\) 

CHTOTAL: 

60 

Compreensao do conceito de Hispanofonia e estudo de aspectos hist6ricos, geograticos, politicos, 
economicos, sociais, lingilisticos e culturais de paises de lingua espanhola. 

I OBJETIVOS I 
I r 

Objetivo Geral: 

• Possibilitar ao graduando a aquisic;ao de conhecimentos sobre os paises de expressao espanhola . 

Objetivos Especificos: 

• Conhecer o conceito de Hispanofonia e os pafses de lingua espanhola em seus aspectos hist6ricos, 
geograticos, polfticos, economicos, sociais, lingilisticos e culturais; 

• Refletir sobre a importancia do multiculturalismo no ensino de Lingua Espanhola; 

• Identificar e discutir sobre as diferen9as lexicais, ortognificas, semanticas e fonol6gicas 

existentes entre os povos de lingua espanhola. 

I 
I 

PROGRAMA l 
I 

• Conceito de Hispanofonia. 
• Multiculturalismo no ensino de Lingua Espanhola 
• Aspectos hist6ricos, geograficos, politicos, economicos, soc1a1s, lingufsticos e 

culturais dos pafses de lfngua espanhola: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica,Cuba,EI Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Guine Equatorial, Honduras, 

-~· F 
.; 
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Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Porto Rico, 
Uruguai, Venezuela 

• Diferenc;as lexicais, ortograficas, semfmticas e fonologicas existentes entre os povos 
de lingua espanhola 

• Variantes lingliisticas e suas implicac;oes para o ensmo e aprendizagem da lingua 
espanhola 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I 

CARPENTIER, A. Literatura Y Conciencia Politica en America Latina. Madrid: Alberto Coraz6n, 
1969. 

CASTILLO, B. D. Historia Verdadera de Ia Conquista de Nueva Espana. Barcelona: Plaza & 
Janes, 1998. 

CORTES, H. Cartas de Relacion de Ia Conquista de Mexico. Mexico: Espasa, 1994. 

KURT, B. La formacion de los dominios lingiiisticos en Ia Peninsula Iberica. Madrid: Gredos, 
1972. 

LIMA, J. L. La Expresion Americana. La Habana: Casa de Las Americas, 1979. 

MENDEZ, J.P. S. Historia de Ia lengua espanola en America. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. 

OGORMAN, E. La lnvencion de America. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1991. 

PIDAL, R. M. Origenes del espanol. Madrid: Espasa, 1968. 

PIETRI, A. U. La Creacion del Nuevo Mundo. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1991. 

PIZARRO, A.America Latina: palavra, literatura e cultura. Sao Paulo: Funda<;ao Memorial da 
America Latina, 1993. 

POTIER, B. Morfologia historica del espanol. Madrid: Gredos, 1989. 

RAMA, A. Transculturacion Narrativa en America Latina. Mexico: Siglo XXI, 1982. 

REVISTA Hispanista. <http://www.hispanista.com.br>. 

THEODORO, J. America Barroca. Sao Paulo: EDUSP, 1992. 

TODOROV, T. A Conquista da America: a questao do outro. Sao Paulo: Martins Fontes, 1992. 

URENA, P. H. Historia de Ia Cultura en Ia America Hispanica. Mexico: FCE, 1992. 

VELASQUEZ, A. R.; GONZALEZ, Y. R. Nueva Revista de Filologia Hispanica. Mexico: 
El Colegio de Mexico-Centro de Estudios Lingliisticos y Literarios, 1997. 
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ileel 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Leitura Instrumental 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERlE: CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PMTICA: 

OBRlGATORlA: ( ) I OPTATIVA: ( X) 60 - 60 

OBS: Disciplina optativa do modulo 4, oferecida em semestre impar, para aluno de qualquer curso e periodo 

~ I PRE-REQUISITOS: nao tern I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA I 
Desenvolvimento da habilidade de leitura de textos escritos, de diversos generos, em lingua 

espanhola. 

I 
OBJETIVOS I 

Objetivo Geral: 

• Desenvolver a capacidade de compreensao de textos escritos em espanhol, de variados 
generos, de maneira a tornar o aluno apto a ler de forma autonoma. 

Objetivos Especificos: 

c; • Levantar e discutir hip6teses sobre o conteudo dos textos. 
• Desenvolver estraU:gias de leitura. 
• Revisar itens gramaticais. 
• Apresentar o alfabeto fonetico internacional. 

I I 
DESCRI~AO DO PROGRAMA 

r I 
• Concepc;ao de lingua e aprendizagem na abordagem Instrumental de ensino de Lingua 

Espanhola. 

• Enfoques: aspectos lingtiisticos (lexico, gramatica, registro ), habilidades, discurso e 
generos 

• Amilise de necessidades e interesses 

• Estrategias de leitura 

• Uso do diciomirio 

• Formac;ao de palavras 



• Compreensao de textos 

• Gramatica contextualizada 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA l 
I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Uma metodologia especifica para o ensino de linguas proximas? In: 
____ Portugues para estrangeiros. Interface como Espanhol. Campinas: Pontes, 1995. 

ALMEIDA FILHO, J.C.P. 0 professor de lingua estrangeira em formac;ao. Capinas: Pontes, 1999. 

ARTES, J.; MAZA, J. S. Corso de lectura, conversacion y redaccion- nivel elemental, intermedio y 
superior. Madrid: SGEL, 2006. 

BLASCO, M. J. H. Lo que hay que leer. Madrid: Difusion, 1991. 

CORACINI, M. J. R. F Lengua estrangeira e lingua materna: uma quesUio de sujeito e identidade. 
Letras & Letras, v. 14, n. 1, 1998, p. 153-169. 

CORACINI, M. J. R. F. et alii. E por falar em leitura ... (em lingua estrangeira). Sao Paulo: PUC, 1986. 

C CRISTOV AO, V. L. L. Generos e ensino de leitura em LE: os modelos didaticos de generos na 
constru9ao e avaliavao de material didatico. Tese de Doutorado, PUC/SP- LAEL, 2002. 

RANGEL, M. Dinamicas de leitura para sala de aula. Petropolis: Vozes, 1994. 

RODILLA, B. G. Espafiol para fines especificos: el discurso cientifico. El lenguaje de las ciencias. 
Col. Ensenanza y Lengua Espanola, n. 3. Madrid: Gredos, 2005. 

RODRIGUEZ, M.; RODRIGUEZ, A. Leer en espafiol. Madrid: SGEL, 2006. 

SANCHEZ, A. Enseiianza y aprendizaje en Ia clase de EILE. Madrid: SGEL, 2006. 

SERRANI-INFANTE, S. M. Identidade e segundas linguas: as identifica96es no discurso. In: 
SIGNORINI, I. Lingua(gem) e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 1998. 

SIERRA, T.V. Espafiol instrumental. Sao Paulo: IBX, 2005. 

VAzQUEZ, G. Espafiol con fines academicos: de Ia comprension a Ia produccion de textos. 
Madrid: Edimunen, 2001. 

VAzQUEZ, G. et alii. El discurso academico ESCRITO. Proyecto ADIEU. Madrid: Edimunen, 2001. 

Sites na internet www.elmundo.es (jornal El Mundo- Espanha) www.elpais.es (jornal El Pais
Espanha) www.clarin.com (jornal Clarin- Argentina) www.lanacion.ar (jornal La Nacion- Argentina) 
www.pagina12.com (jornal Pagina 12- Argentina) www.reforma.com (jornal Reforma- Mexico) 
www.eltiempo.com.co (jornal El Tiempo- Colombia) www.rae.es (Real Academia Espanola) 
www.cervantes.es (Centro Vitual Cervantes) 
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DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Leitura para fins academicos. 

COD I GO: Unidade Academica: ILEEL 

CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: (X) TEO RICA: PRATICA: 

60 - 60 

OBS.: Disciplina optativa do modulo 4, oferecida em semestre par, para aluno de qualquer curso e 

periodo. 

PRE-REQUISITO: Ter cursado Lingua Espanhola: CO-REQUISITO: 

Leitura Instrumental 

I EMENTA I 
I I 

lnstrumentalizayao do aluno para a leitura critica de textos te6ricos em diversas linhas de 

pesquisa por meio da aplicayao de estrategias de leitura, como identificayao de t6pico e ideias 

principais, reconhecimento de padroes de organizayao textual e de elementos coesivos, 

utilizac;ao de conhecimento previo, decodificayao de palavras desconhecidas por intermedio do 

contexto, elaborayao de pan3frases e resumos, fazer inferencias e analogias e tirar conclusaes. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo Geral: 

• Desenvolver a capacidade de compreensao de textos escritos em espanhol, enfatizando 
a compreensao global de textos academicos, de maneira a tomar o aluno apto a ler de 
forma autonoma e critica. 

Objetivos Especificos: 

• Discutir hip6teses sobre o conteudo dos textos . 
• Consolidar estrategias de leitura . 
• Revisar itens gramaticais . 
• Desenvolver a leitura critica . 

I PROGRAMA I 
I I 

• Concep~o de linguae aprendizagem na abordagem Instrumental de ensino de 
Lingua Espanhola. 

• Enfoques:aspectos lingOisticos (lexico, gramatica, registro), habilidades, discurso 
e gemeros. 



• Analise de necessidades e interesses. 

• Estrategias de leitura. 

• Uso do diciomirio. 

• Formayao de palavras. 

• Compreensao de textos. 

• Gramatica contextualizada. 

• Leitura critica. 

I l 
I 

BIBLIOGRAFIA 
I 

ALMEIDA FILHO, J.C.P. 0 professor de lingua estrangeira em forma-;ao. Capinas: Pontes, 1999. 

ARTES, J.; MAZA, J. S. Curso de lectura, conversacion y redaccion- nivel elemental, intermedio 
y superior. Madrid: SGEL, 2006. 

BLASCO, M. J. H. Lo que hay que leer. Madrid: Difusi6n, 1991. 

CORACINI, M. J. R. F. Lengua estrangeira e lingua materna: uma questao de sujeito e identidade. 
Letras & Letras, v. 14, n. 1, 1998, p. 153-169. 

CORACINI, M. J. R. F. et alii. E por falar em leitura ... (em lingua estrangeira). Sao Paulo: PUC, 1986. 

CRISTOV Ao, V. L. L. Generos e ensino de leitura em LE: os mode los didaticos de generos na 
construs:ao e avalias:ao de material didatico. Tese de Doutorado, PUC/SP- LAEL, 2002. 

RANGEL, M. Dinamicas de leitura para sala de aula. Petr6po1is: Vozes, 1994. 

RODILLA, B. G. Espafiol para fines especificos: el discurso cientifico. Ellenguaje de las ciencias. 
Col. Ensefianza y Lengua Espanola, n. 3. Madrid: Gredos, 2005. 

RODRIGUEZ, M.; RODRIGUEZ, A. Leer en espafiol. Madrid: SGEL, 2006. 

SANCHEZ, A. Enseiianza y aprendizaje en Ia clase de BILE. Madrid: SGEL, 2006. 

SERRANI-INF ANTE, S. M. Identidade e segundas lfnguas: as identificas:oes no discurso. In: 
SIGNORINI, I. Lingua(gem) e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 1998. 

SIERRA, T.V. Espafiol instrumental. Sao Paulo: IBX, 2005. 

SOLE, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Grao, 1994. 

VAZQUEZ, G. Espafiol con fines academicos: de 1a comprension a Ia produccion de textos. 
Madrid: Edimunen, 2001. 

VAZQUEZ, G. et alii. El discurso academico escrito. Proyecto ADIEU. Madrid: Edimunen, 2001. 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Leitura para fins academicos. 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO: 

OPTATIVA: ( X) 
CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 

OBRIGATORIA: ( ) TEO RICA: PRATICA: 

60 - 60 

OBS.: Disciplina optativa do modulo 4, oferecida em semestre par, para aluno de qualquer curso e periodo 

PRE-REQUISITO: preferencialmente ter cursado Lingua CO-REQUISITO: 
Espanhola: Leitura Instrumental 

r I 

I EMENTA I 
Instrumentaliza<;ao do aluno para a leitura critica de textos te6ricos em diversas linhas de 

pesquisa por meio da aplica<;ao de estrategias de leitura, como identifica<;ao de t6pico e ideias 

principais, reconhecimento de padroes de organiza<;ao textual e de elementos coesivos, 

utiliza<;ao de conhecimento previo, decodifica<;ao de palavras desconhecidas por intermedio 

do contexto, elabora<;ao de parafrases e resumos, fazer inferencias e analogias e tirar 

conclusoes. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo Geral: 

• Desenvolver a capacidade de compreensao de textos escritos em espanhol, 
enfatizando a compreensao global de textos academicos, de maneira a tornar o aluno 
apto a ler de forma aut6noma e critica. 

Objetivos Especificos: 
• Discutir hip6teses sobre o conteudo dos textos. 
• Consolidar estrategias de leitura. 
• Revisar itens gramaticais. 
• Desenvolver a leitura critica. 

I PROGRAMA I 
If----------, 
I 

• Concep<;ao de lingua e aprendizagem na abordagem Instrumental de ensino de Lingua 
Espanhola. 

• Enfoques:aspectos lingtiisticos (lexico, gramatica, registro ), habilidades, discurso e 
generos. 
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~--------------------~~~~~:~~411 • Analise de necessidades e interesses. ' --~ ' 

• Estrategias de leitura. l... - -~~-" 
• Uso do dicionario. 

• Forma<;ao de palavras. 

• Compreensao de textos. 

• Gramatica contextualizada. 

• Leitura critica. 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA 
I 
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INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: : Lingua Espanhola: Ensino de Lingua Espanhola e as novas tecnologias 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio II - M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 
60 -

OBS: Disciplina do M6dulo 4, oferecida em semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
r 

CHTOTAL: 

60 

Uso da lingua espanhola por meio de novas tecnologias, numa perspectiva de interdimbio socio-cultural 
com falantes de lingua espanhola. 

I 
I OBJETIVOS I 

I 
Objetivo Geral: 

• Criar oportunidades para a aprendizagem e o uso de lingua espanhola em contextos autenticos 
mediados pelas ferramentas disponiveis na internet. Propicia, ainda, que os docentes possam conhecer 
e refletir sabre as possibilidades de ensino e aprendizagem oferecidos na web. 

Objetivos Especificos: 

• Aprender e utilizar a lingua espanhola para comunicar-se com falantes desta, residentes em diferentes 
lugares do mundo; 

• Analisar criticamente as ferramentas disponiveis na web, possiveis de serem utilizadas no ensino e 
aprendizagem de lingua espanhola. 

I 
I 

DESCRI<;AO DO PROGRAMA l 
I 

Unidade 1 

• Levantamento sabre o conhecimento previa dos participantes com rela<;ao ao uso da informatica 
no ensino de linguas; 

• Apresenta<;ao e discussao da proposta de curso, abrindo espa<;o para negocia<;ao do programa a ser 
desenvolvido e do tipo de avalia<;ao a ser realizada ao seu final, com a participa<;ao ativa dos 
alunos compartilhando responsabilidades sabre o processo de ensino e aprendizagem. 



Unidade 2 
• Estudo Lingilistico dos generos da web: e-mail, perfil, chat, forum, msn messenger, 

paginas da web, sitios de busca 
• Ferramentas e praticas disponiveis na web: tandem, amigo virtual, projeto Kidlink, 

plataforma Prolnfo, sitios de busca, cursos en linea, livros eletr6nicos. 

Unidade 3 
• Analise critica das praticas de aprendizagem 
• Reflexao sabre o contexto de ensino na Web 
• Reflexao sabre o papel do aluno no contexto de aprendizagem mediado pelas novas 

tecnologias 

I 
I 
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CASANOVA, L. Internet para profesores de espafiol. Coleccion Investigacion Didactica, Madrid: 
Edelsa, 1998. 

COLLINS, H.; FERREIRA, A. Relatos de Ensino e Aprendizagem de Linguas na internet. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004. 

GORDILLO, C. R. Internet como recurso didactico para Ia clase de E/LE. Brasilia: Embajada de 
Espana. Consejeria de Educaci6n y Ciencia, 2001. 
HERMOSO,A.G.Guia Hispanica de Internet 1.000 direcciones del mundo hispano. Madrid:Edelsa, 
1999._http://www.sgci.mec.es/redele/revista2/cantero arriba.shtml, 2004. 

INSTITUTO CERVANTES. Catalogo de materiales informaticos para el aprendizaje del espanol 
como lengua extranjera. Madrid: Instituto Cervantes, 1996. 

MARTINELL, E.; PrNOL, M. C. Las nuevas tecnologias y Ia ensefianza del espafiol como lengua 
extranjera. Cuestiones del espanol como lengua extranjera, n.123, Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 1998. 

MILLAN, J. A. Internet: una red para el espafiol. Aetas del Primer Congreso Internacional de Ia 
Lengua Espanola. Zacatecas, Mexico, 1997. 

MOREIRA, M. A. Una nueva educacion para un nuevo siglo. 
http://www.netdidactica.com/articulos/revista/manarea.htm 

OLIVEIRA, E. C. 0 Ensino mediado pelo computador: novas desafios, novas papeis para o professor 
de linguas estrangeiras. Revista Solta a Voz, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educaviio -
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Sitios: 

http://cvc.cervantes.es/ 
http://www.cibercentro.com 
http://www .efe. es 
http://www.espanhol.org/ 
http://www.latintop.com/espanhol/ 
http://www.mundolatino.org/ 
http://www. red iris. es 

Otros Sitios: 

- Universidad Complutense de Madrid, Especulo, 
http://www. ucm.eslinfo/especulo/numero 13/index.html 

- El Viajero Virtual: Un recorrido par el espacio literario de la Red, 
http://www.ucm.es/info/especulo/viajero/turista4.htm 

- Instituto Cervantes, El Oteador (muchas ofertas con mucho interes para profesores y estudiantes del 
E/LE), ht~://cvc.cervantes.es/oteador/ 

- Articulos de interes parae/ profesorado, http://www.spainembedu.org/articulos.html 

- Consejeria de Educaci6n- Embajada de Espana en Washington, D.C. (Contiene enlaces 
interesantespara profesores deE/LEy tiene materiales de aula en linea) ht~://www.spainembedu.org/ 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: : Lingua Espanhola: Ensino de Lingua Espanhola e as novas tecnologias 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 60 - 60 

OBS: 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 1 EMENTA l I 

Uso da lingua espanhola por meio de novas tecnologias, numa perspectiva de intercfunbio socio
cultural com falantes de lingua espanhola. 

r I OBJETIVOS I I 
Objetivo Geral: 

• Criar oportunidades para a aprendizagem e o uso de lingua espanhola em contextos autenticos 
mediados pelas ferramentas disponiveis na internet. Propicia, ainda, que os docentes possam conhecer 
e retletir sobre as possibilidades de ensino e aprendizagem oferecidos na web. 

Objetivos Especificos: 

• Aprender e utilizar a lingua espanhola para comunicar-se com falantes desta, residentes em diferentes 
lugares do mundo; 

• Analisar criticamente as ferramentas disponiveis na web, possiveis de serem utilizadas no ensino e 
aprendizagem de lingua espanhola. 

I I DESCRU;Ao DO PROGRAMA 
I I 

Unidade 1 

• Levantamento sobre o conhecimento previo dos participantes com rela~ao ao uso da informatica 
no ensino de linguas; 

• Apresenta~ao e discussao da proposta de curso, abrindo espa~o para negocia~ao do programa a ser 
desenvolvido e do tipo de avalia~ao a ser realizada ao seu final, com a participa~ao ativa dos 
alunos compartilhando responsabilidades sobre o processo de ensino e aprendizagem. 
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• Estudo Lingiiistico dos generos da web: e-mail, perfil, chat, forum, msn messenger, 
paginas da web, sitios de busca 

• Ferramentas e praticas disponiveis na web: tandem, amigo virtual, projeto Kidlink, 
plataforma Prolnfo, sitios de busca, cursos en linea, livros eletr6nicos. 

Unidade 3 
• Analise critica das praticas de aprendizagem 
• Reflexao sobre o contexto de ensino na Web 
• Reflexao sobre o papel do aluno no contexto de aprendizagem mediado pelas novas 

tecnologias 

I 
I 
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http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolidlponencias/nuevas fronteras del espanol/4 lengua y 
escrituralgomez l.htm 

Sitios: 

http://cvc.cervantes.es/ 
http://www.cibercentro.com 
http://www.efe.es 
http://www.espanhol.org/ 
http://www.latintop.com/espanhol/ 
http://www.mundolatino.org/ 
http://www.rediris.es 

Otros Sitios: 

- Universidad Complutense de Madrid, Especulo, 
http://www. ucm.es!info/especulo/numero 13/index.html 

- El Viajero Virtual: Un recorrido par el espacio literario de Ia Red, 
http://www. ucm.eslinfo/ especulo/viaj ero/turista4.htm 

- Instituto Cervantes, El Oteador (muchas ofertas con mucho interes para profesores y estudiantes del 
E/LE), http://cvc.cervantes.es/oteador/ 

- Articulos de interes para el profesorado, http://www.spainembedu.org/articulos.html 

- Consejeria de Educaci6n- Embajada de Espafia en Washington, D.C. (Contiene enlaces 
interesantespara profesores de E/LE y tiene materiales de aula en linea) http://www.spainembedu.org/ 
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CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Ungua Espanhola: Ungua Espanhola em contexto empresarial 

CODIGO: I TURMA: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 
60 -

PRE-REQUISITOS: 360 h. de Lingua Espanhola I CO-REQUISITOS: 

I 
I EMENTA 

l 
I 

CH 
TOTAL: 

60 

Esta disciplina tem seu foco predominante no desenvolvimento da habilidade de compreensao 
oral/escrita, reda<;ao de documentos especificos e o dominic da expressao oral em Lingua 
Espanhola para a comunica<;ao em contexte empresarial. Serao trabalhados os 
conhecimentos estrategico, contextual, atitudinal e sistemico, de forma a possibilitar a inser<;ao 
do licenciado em Letras nessa area de atua<;ao profissional. 

I OBJETIVOS 
Objetivo Geral: I 

• Reconhecer e compreender diferentes generos discursivos em Lingua Espanhola que 
possibilitem ao futuro profissional da area de Letras desenvolver e ampliar habilidades 
de compreensao/expressao orale escrita, de modo a capacitar-se para a utiliza<;ao de 
generos discursivos que permeiam o ambiente empresarial. 

Objetivos Especificos: 

• Facultar ao graduando o aprendizado de conhecimento especifico que atenda suas 
necessidades de comunica<;ao como assistente em transa<;6es empresariais e 
comerciais. 

• Desenvolver habilidades basicas para a compreensao e utiliza<;ao de conhecimentos 
necessaries a comunica<;ao oral (atender chamadas telefonicas, marcar entrevistas, 
contatar clientes, assistir a teleconferencias, etc.) e a comunica<;ao escrita 
(compreender e redigir documentos relacionados ao funcionamento interne de uma 
empresa: elabora<;ao de cartas comerciais, instru<;6es, notas de servi<;o, memorandos, 
anuncios para recrutamento de pessoal, ata de reuniao, e-mail, relat6rios, curriculos, 
etc.) 

• Estudar aspectos especificos da intera<;ao em contextos empresariais: pedidos e 
reclama<;6es de clientes (por telefone, carta, fax ou Internet), solu<;ao de problemas 
por meio da realiza<;ao de tarefas especificas exigidas no campo empresarial; 

• ldentificar, analisar e reconhecer as caracteristicas especificas de cada genero 
discursive empresarial abordado. 



l 
PROGRAMA 

Conteudo Atitudinal: 

• Estudo e compreensao de estrategias para a pnitica da comunicac;ao eficaz, oral e 
escrita, em situac;oes cotidianas do contexto empresarial; 

• Utilizac;ao de conteudos e abordagens com base nas necessidades empresariais e 
exigencias profissionais; 

• Participac;ao efetiva do discente no mundo empresarial, desempenhando o papel de 
al uno-pesq uisador. 

• Conhecimento das especificidades das praticas discursivas empresariais: socializar; 
fazer apresentac;oes, conduzir e participar de reunioes e negociac;oes de trabalho; 
expressar opinioes; lidar com conflitos, fazer pedidos, negociar prec;os, completar 
pedidos, ler e redigir contratos, participar e realizar entrevistas; ler todos os tipos de 
correspondencias (fax, e-mails, cartas, etc). 

Conteudo Estrategico: 

• Contextualizac;ao e utilizac;ao do conhecimento de mundo para compreensao dos 
diversos generos focalizados 

• Adequac;ao do discurso ao objetivo de cada pratica discursiva empresarial e aos seus 
interlocutores 

• Planejamento e organizac;ao de apresentac;oes orais e escritas; 
- Auto-monitoramento durante a produc;ao do discurso I texto oral e escrito 
- Selec;ao de informac;oes especificas 

• Levantamento de ideias 
• Uso de estrategia de reformulac;ao e re-escrita textual: 

- Explicac;ao de termos 
- U so de parafrase 
- Inferencia 

Conteudo Textual e contextual 

• Generos discursivos 
• Marcas textuais: Artigos, resumo de propostas de trabalho, projetos, poster, 

comunicac;ao, palestra, oficina, secretaria eletronica e meios digitais. 
Conteudo sistemico: 

• Caracteristicas dos generos estudados 
• Gramatica contextualizada de acordo com a especificidade dos generos abordados: 

estrutura da frase, afixos, grupos nominais, tempos verbais, elementos coesivos e de 
coerencia. 

• Uso do dicionario e da gramatica. 
• Normas tecnicas para apresentac;ao de trabalhos academicos. 
• Elaborac;ao de material didatico e de atividades de ensino; 
• Elaborac;ao de instrumentos de avaliac;ao; 
• Atividades de micro-ensino p/ fins especificos. 
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Clave ELE. Madrid. 2005. 

GODED, M.; VARELA, R. Bienvenidos 2. Espafiol para profesionales. Turismo y hosteleria. En 
Clave ELE. Madrid. 2005 

GOH, C. C. M. Ensino da Compreensao Oral em Aulas de Idiomas. Trad. Rosana Sakugawa 
Ramos Cruz. Sao Paulo, SP: SBS Editora, 2003. 

GOMEZ DE ENTERRiA, J. Correspondencia comercial en espafiol, Colecci6n "El espafiol por 
areas". Madrid: SGEL, 1990. 

MORENO, C.; TUTS, M. El espaiiol en el hotel, Madrid: SGEL, 1999. 

PALOMINO, M. A. Tecnicas de correo comercial, Madrid, Edelsa, 1996. 

RICHARDS, J. C. Planejamento de Metas e Objetivos em Programas de ldiomas. Trad. Rosana 
Sakugawa Ramos Cruz. Sao Paulo, SP: SBS, 2003 

SABATER, M. L.; MARTiN, M. B. E. Hablemos de negocios, Madrid: Alhambra Longman, S.A., 
1992. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Fonetica e Fonologia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: ( X) 60 -

OBS: Disciplina do Modulo 4, da habilitayao Espanhol e literaturas, ofertada em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: Disciplinas do Modulo 1 I CO-REQUISITOS: 

I 
EMENTA 

CH TOTAL: 

60 

l 

I 
Conhecimentos de fonetica (acustica e articulat6ria) e fonologia da lingua espanhola e 

utiliza<;:ao do Alfabeto Fonetico Intemacional em leitura e transcri<;:5es foneticas de textos 

diversos. Verifica<;:ao da importfmcia dada ao estudo da fonetica e da fonologia em Livros 

Didaticos e materiais gravados em audio. 

I OBJETIVOS 
I 

Objetivo Geral: 
• Apresentar alguns estudos sobre fonetica e fonologia da lingua espanhola e suas 

' rela<;:5es como ensino e a aprendizagem da lingua espanhola. 

Objetivos Especificos: 
• Possibilitar ao graduando a utiliza<;:ao de conhecimentos de fonetica (acustica e 

articulat6ria) e de fonologia da lingua espanhola, para realiza<;:ao de leituras e 
transcri<;:5es foneticas. 

• Analisar Livros Didaticos e materiais registrados em audio para ensino de espanhol 
como lingua estrangeira e verificar a importfmcia dada ao estudo da fonetica e da 
fonologia em tais materiais. 

I r 
r 

PROGRAMA 
I 

• Apresenta<;:ao de elementos basicos da fonetica (acustica e articulat6ria) e da 
fonologia da lingua espanhola. 

• Estudo do Alfabeto Fonetico Intemacional 

• Transcri<;:5es e leituras foneticas de textos diversos 

• Analises de Livros Didaticos de lingua espanhola e materiais gravados em audio. 

• Busca e analise de materiais disponiveis na Internet. 
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ALARCOS LLORACH, E. Fonologia Espanola. Madrid: Gredos, 1981. 

AL V AR, M. Manual de dialectologia hispanica. El espanol de Espana. Barcelona: Ariel, 1996. 

CALLOU, D.; LEITE, Y. Inicia~ao a fonetica e a fonologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 

CANFIELD, D. L. La pronunciacion del espafiol en America. Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1962. 

D'INTRONO, F. et alii. Fonetica y fonologia actual del espanol. Madrid: Catedra, 1995. 

ESPIGA, J. W. Problemas de fonologia en Ia adquisici6n de espaiiol por brasileiios. I SEN ALE -
Semimirio Nacional de Lingua gem e Ensino. Pelotas: UCPel, 1997. 

_____ . Interferencias do portugues no aprendizado de lingua espanhola. II SENALE -
Semimhio Nacional de Linguagem e Ensino. Pelotas: UCPel, 1999. 

____ . Interferencia e interlinguas no aprendizado de Espanhol por falantes nativos de 
Portugues: aspectos de Fonologia. In: MATZENAUER-HERNANDORENA, C. L. Aquisi~ao de 
Lingua materna e de lingua Estrangeira - aspectos fonologicos. Pelotas: ALAB/EDUCA T, 2001. 

FERNANDEZ, A. L. R. Interface Portugues/Espanhol: o problema de fonemas em uma lingua e 
alofonia em outra. Disserta~ao de Mestrado. Pelotas: UCPEL, 2001. 

GARCiA de DIEGO, V. Manual de dialectologia espanola. Madrid: Cultura Hispanica, 1959. 

GILl GAY A, S. Elementos de fonetica general. Madrid: Gredos, 1966. 

LAPESA, R. Historia de lengua espanola. Madrid: Gredos, 1980. 

MASIP, V. Fonetica do Espanhol para brasileiros. Barcelona: Difusi6n, 1998. 

______ . Gente que pronuncia bien. Curso de pronunciacion espanola para brasilenos. 
Barcelona: Difusi6n, 1998. 

POCH OLIVE, D. Fonetica para aprender espanol: pronunciacion. Serie Estudios. Madrid: 
Edinumen, 2000. 

QUILlS, A. Principios de fonologia y fonetica espaiiolas. Madrid: Gredos, 1997. 

SANCHEZ, A. Manual practico de correccion fonetica del espanol. Madrid: SGEL, 1974. 

SANTOS GARGALLO, I. Analisis contrastivo, Analisis de errores e Interlengua en el marco de 
Ia Lingiiistica Contrastiva. Madrid: Sintesis, 1993. 

ZAMORA VICENTE, A. Dialectologia espanola. Madrid: Gredos, 1960. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Morfossintaxe da Lingua Espanhola 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: (X),OPTATIVA:() 60 -

OBS: Disciplina do Modulo 4, semestre impar. 

CHTOTAL: 

60 

~~P_RE_·_-RE __ Q_u_•_s_IT_o_s_= ____________________ ~ ~~c_o_·-_R_E_Q_u_•_si_T_o_s_= ______________________ ~ 
I I EMENTA 

I I 
Estudo de estruturas simples e complexas da Lingua Espanhola em sua modalidade escrita e oral; processos de 
formas;ao de palavras e de sentens;as; constituis;ao sintagmatica. 

I l OBJETIVOS I I 
Objetivo Geral: 
Dotar o aluno de conhecimentos necessarios a compreensao e reconhecimentos das diversas construs;oes da 
Lingua Espanhola. 

Objetivos Especificos: 
a) Facultar o aprendizado da Lingua Espanhola, evidenciando os seguintes aspectos: 
-aspectos morfol6gicos da constituis;ao da Lingua Espanhola; 
-aspectos sintaticos da constituis;ao da Lingua Espanhola. 

b) Identificar e sistematizar estruturas morfol6gicas e sintaticas da Lingua Espanhola. 

I PROGRAMA 
I 

I. Estudo das estruturas morfol6gicas da Lingua Espanhola. 
2. Formas;ao de palavras em Lingua Espanhola. 
3. Estruturas;ao de oras;oes simples da Lingua Espanhola. 

l 
r 

3.1. Uso correto e adequado em lingua oral e escrita de oras;oes enunciativas, interrogativas, 
imperativas, exclamativas, etc. 

4. Concordancia morfossintatica e lexica: 
4.1. Sujeito-verbo; sujeito-atributo; 



I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
[ 

ALLARCOS LLORACH, E. Gramatica de Ia lengua espanola. Real Academia Espanola- Colecci6n 
Nebrija y Bello. Madrid: Espasa Calpe, 1994. 

MATTE BON, F. Gramatica Comunicativa del Espanol. Torno Iy II. Madrid: Edelsa, 2004. 

MONZU FREIRE, M.T. Sintesis Gramatical de Ia lengua espanola. Una gramatica contrastiva. 
Sao Paulo: Entreprise, 1999. 

SARMIENTO, R., SANCHEZ, A. Gramatica Basica del Espanol - norma y uso. Madrid: SGEL, 
2001. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Avalia9ao da Aprendizagem 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: ( X) 60 -

OBS: Disciplina do Modulo 4, oferecida em semestre par. 

ILP_R_t_-R_E_Q_u_•s_IT_o_s= __________ _.JII c6-REQUISITOS: 

I EMENTA I 
~~--------------------------------~1 

CHTOTAL: 

60 

Abordagem de diferentes concep~oes do processo de avalia~ao e sua fun~ao. Elabora~ao de pianos e 
instrumentos de avaliacao. 

I I OBJETIVOS r I 
Objetivo geral: 
• Conhecer e analisar criticamente os aspectos te6ricos da avaliayao e saber aplica-los em 

situa~oes reais de ensino e aprendizagem de linguas estrangeiras. 

Objetivos especificos: 
• Distinguir instrumentos avaliativos tradicionais e contemponlneos; 
• Relacionar os instrumentos utilizados para avalia~ao com a abordagem adotada para o ensino de 

Linguas Estrangeiras; 
• Elaborar urn Plano de avalia~ao da aprendizagem de Lingua Estrangeira que inclua o uso de 

metodos avaliativos contemporaneos. 

I PROGRAMA I 
• Conceito de avalia~ao 

o Conceito de avalia~ao curricular 
o Conceito de avalia~ao pedag6gica 
o Conceito de avalia~ao de rendimento 
o Avalia~ao de processo versus Avalia~ao de produto 
o Avalia~ao formativa versus Avalia~ao somativa 
o Conceitos de confiabilidade, validade e efeito retroativo 



• Fun~oes da avalia~ao 
o Classificac;:ao 
o Promoc;:ao 
o Diagn6stica 
o Aprendizagem 

• Plano de avalia~ao 
o Observac;:ao 
o Portfolios 
o Diarios 
o Conversas 
o Questionarios 
o Entrevistas 
o Auto-avaliac;:ao 
o Instrumentos mais usados 
o Tipos de testes 

• Testes de proficiencia 
• Testes de rendimento 
• 
• 
• 
• 
• 

Testes diagn6sticos 
Testes de nivelamento 
Teste direto e indireto 
Testes de habilidades integradas 
Testes de habilidades isoladas 

• Avalia~ao nas aulas de Lingua Estrangeira. 
o A valiac;:ao da compreensao oral e escrita 
o A valiac;:ao da produc;:ao oral e escrita 
o A valiac;:ao de gramatica 
o A valiac;:ao de vocabulario 
o A valiac;:ao de conhecimentos culturais 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

l 
I 

ALARCAO, I. Forma.;ao Reflexiva de Professores - Estrah~gias de Supervisao. Porto: Porto 
Editora, 1996. 

ALVAREZ MENDEZ, J. M. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Trad. Magda 
Schwartzhaupt Chaves. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 

ANDRADE, A. 1.; sA, M. H. A. Didactica da Lingua Estrangeira. Porto: Asa, 1992. 

BIZARRO, R. ; BRAGA, F. Forma.;ao de Professores de Linguas Estrangeiras : Reflexoes, 
Estudos e Experiencias. Porto: Porto Editora, 2006. 

BONNIOL, J.-J.; VIAL, M. Modelos de avalia.;ao: textos fundamentais. Trad. Claudia Schilling. 
Porto Alegre: Artmed, 2001. 

DEPRESBITERES, L. Avaliayao da aprendizagem- revendo conceitos e posi96es. In: SOUZA, C. P. 
Avalia.;ao do rendimento escolar. Campinas: Papirus, 991. 

ENRICONE, D.; GRILLO, M. Avalia.;ao: uma discussao em aberto. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2000. 

FRAGA, S.M. R. Avalia.;ao em Espanhol. Urn novo olhar sabre velhas quest6es. Passo Fundo:UFP, 
2003. 

HADJI, C. Avalia.;ao desmistificada. Trad. Patricia C. Ramos. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

HOFFMANN, J. M. L. Avalia.;ao, mito & desafio: Uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: 
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~------------------------~~~~~till Mediayao, 1991. 

LUCKESI, C. C. Avalia~iio da aprendizagem esrolar. Silo Paulo: Cortez, 2001. \ ~- i 
PERRENOUD, P. Nao mexam na minha avaliayao! Para uma abordagem sistemica da mudanya 
pedag6gica. In Rodrigues, P. et alii. Avalia~oes em educa~ao: novas perspectivas. Porto/Portugal: 
Porto Editora, 1993. 

PERRENOUD, P. Avalia~ao: da Excelencia a Regula~ao das Aprendizagens. Entre Duas 
Logicas. Trad. Patricia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

_____ et alii. As competencias para ensinar no Seculo XXI. Trad. Claudia Schilling e Fatima 
Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SANT'ANNA, I. M. Por que avaliar? Criterios e instrumentos. Petr6polis, RJ: Vozes, 1995. 

VASCONCELOS, C. S. Avalia~ao - Concep~ao dialetica-libertadora do processo de avalia~ao 
escolar. Sao Paulo: Libertad, 2000. 

SILVEIRA, I. M. Linguas estrangeiras: uma visao historica das abordagens, metodos e tecnicas de 
ensino. Macei6: Catavento, 1999. 
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COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Estudos descritivos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: ( X ) 60 - 60 

OBS: Disciplina do Modulo 4, oferecida em semestre impar 

1'-r_RE_· -_RE_Q_u_I_si_T_o_s_:_4_8_o_h_d_e_L_in_g_u_a _E_sp_a_nh_o_la __ __jll CO-REQUISITOS: 

I 

I EMENTA l 
I 

Estudo de elementos linguisticos da Lingua Espanhola presentes em situa<;oes diversas de 

comunica<;ao, levando-se em conta o desenvolvimento das quatro habilidades ( ouvir, falar, ler, 

escrever). Introdu<;ao e sistematiza<;ao de aspectos foneticos e fonol6gicos da Lingua 

Espanhola. 

I 
I OBJETIVOS l 

I 
Objetivo Geral: 

• Possibilitar que o aluno tenha os primeiros contatos com a Lingua Espanhola nos seus 
aspectos morfossintaticos, semanticos, lexicais, textuais e s6cio-culturais. 

Objetivos Especificos: 
• Facultar o aprendizado da Lingua Espanhola, evidenciando os seguintes aspectos: 

- inter-rela<;oes com a hist6ria, a cultura e suas manifesta<;oes; 
- variantes linguisticas, tanto do pais de origem como de outras comunidades onde a 

linguae utilizada; 
- rela<;oes com a cultura brasileira e a lingua portuguesa do BrasiL 

• Utilizar de forma oral e por escrito conhecimentos linguisticos, lexicais, estrategicos 
e textuais para expressar-se na Lingua Espanhola em situa<;oes diversas de 
comunica<;ao. 

• Identificar e sistematizar aspectos da fonetica e fonologia da Lingua Espanhola. 
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Conhecimentos lexicais relacionados a: familia, cores, vestuario, numerais, meios de ·--- · · • 
transporte, animais, o corpo humano, profissoes e nacionalidades; 

• Conhecimentos sabre a vida cotidiana: festas, habitos alimentares, mudan<;:as s6cio-culturais, 
evolu<;:ao tecnol6gica e suas implica<;:oes no cotidiano das pessoas; 

• Expressao oral e escrita: termos e expressoes de localiza<;:ao espacial e temporal, relata de 
atividades cotidianas, projetos futuros (de fim de semana, de viagens e de vida), 
acontecimentos do passado, de mudan<;:as ocorridas na sociedade, proposi<;:ao, aceite e recusa, 
proibi<;:ao e permissao de algo, orienta<;:ao no espa<;:o e indica<;:ao de trajetos, compara<;:oes, 
descri<;:ao fisica e psicol6gica de pessoas (membros da familia, amigos, personalidades); 
descri<;:ao de anima is - reais ou imaginarios ( domesticos, selvagens, ex6ticos, etc.) e de 
lugares (paisagens, cidades, paises); 

• F onetica e fonologia: 

- o Alfabeto Fonetico Intemacional; 

- elementos de fonetica articulat6ria; 

- elementos de fonetica acustica; 

- aspectos fonologicos 

-aspectos pros6dicos: acento, ritmo e entoa<;:ao. 

I 
I 

BIBLIOGAAFIA l 
I 

ALFARO, M. S.; HERMOSO, A. G. Para comprender - mensajes orales de Ia vida cotidiana. 
Madrid: Edelsa, 2002. 

BARTABUM, M. E. A. Espanol en accion. Gramatica Condensada. Sao Paulo: Hispania-Editora 
Ltda., 2005. 

____ Espanol en accion. Tareas y proyectos. Sao Paulo: Hispania-Editora Ltda, 2004. 

BART ABURU, M. E. Espanol en accion. Gramatica Sinoptica de Ia lengua espanola comparada 
al portugues brasileno. Sao Paulo: Editora Hispania, 1999. 

CARBO, C. Conversar es facil. Madrid: Espasa-Calpe, 2003. 

DUARTE. C. A. Diferencias de usos gramaticales entre el espanol y el portugues. Madrid: 
Edinumen, 1999. 

DUENAS, C. R.; HERMOSO, A. G. Para pronunciar- mais de 100 ejercicios para practicar y 
mejorar Ia pronunciacion del espanol. Madrid: Edelsa, 2002 

LLEBOT, M. R. L. Hablemos en clase. Madrid: Edinumen, 1999. 

MATTE BON, F. Gramatica Comunicativa del Espanol. Torno I y II. Madrid: Edelsa, 2004. 

MILANI, E. M. et alii. Listo- Espanol a traves de textos. Sao Paulo: Modema/Santillana, 2006. 

MONTERO, C. G. M. Sin duda - Usos del espanol: teoria y pnictica comunicativa - nivel 
intermedio. Madrid: SGEL, 2002. 

MONTOSA, A. J. H. et alii. Actividades hldicas para Ia clase de espanol. Madrid: SGEL, 2005. 

MONZO FREIRE, M.T. Sintesis Gramatical de Ia lengua espanola. Una gramatica contrastiva. 
Sao Paulo: Entreprise, 1999. 

PALHANO, H. Vocalismo e Consonantismo. Estudo comparativo entre o portuguese o espanhol. 
Sao Paulo: Alves, 1959. 



~----------------------------~~~ 
SARMIENTO, R.; SANCHEZ, A. Gramatica Basica del Espafiol - norma y uso. Madrid: SGELf .i 
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SARMIENTO, R. Gramatica Progresiva de Espafiol. Madrid: SGEL, 2002. 

SILVA, C. F. Los falsos amigos en espafiol y portugues. Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico, 2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

'' 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Analise e elaboraryao de material didatico para ensino de Lingua Espanhola 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II - M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) I OPTATIVA: ( ) 
60 - 60 

OBS: Disciplina do M6dulo 4, oferecida em semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 
I I 
r 

Esta disciplina tern seu foco no estudo sobre elaboraryao e uso de material didatico para ensino de Lingua 
Espanhola, alem de discussao sobre o conceito de material didatico. Considera-se material didatico os 
recursos utilizados para ensino e aprendizagem de linguas. 

I I 

I OBJETIVOS I 
Objetivo Geral: 

• Analisar as diversas possibilidades de uso e elaboraryao de material didatico para ensino de Lingua 
Espanhola. 

Objetivos Especificos: 

• Analisar a variedade de material didatico disponivel para ensino de Lingua Espanhola 

• Discutir o conceito de material didatico e suas implicaryoes para o ensino e aprendizagem de linguas 

• Refletir sobre a importiincia do uso de material autentico 

• Analisar a adequaryao de material didatico de Lingua Espanhola para fins especificos 

• Elaborar material didatico para o ensino de Lingua Espanhola 

I 
I PROGRAMA 

I 
I 

• 0 conceito de material didatico 

• 0 livro didatico e suas implicaryoes na aprendizagem 

• 0 autoritarismo do livro didatico na sala de aula 

• Cultura, Politica e estere6tipos nos livros didaticos 

• Elaboraryao de material didatico alternativo (sem o uso de livro) 

• Material didatico e as novas tecnologias 



• Material didatico e a forma<;ao do professor de linguas estrangeiras 

• Oficina de prepara<;ao de material didatico 

I l BIBLIOGRAFIA 
l I 

BARALO, M. La adquisicion del espafiol como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 1999. 

CASANOVA, L. Internet para professores de espanhol. Madrid: Ede1sa: 1998. 

DEJUAN ESPINET, M. La comunicacion en Ia clase de espafiol como lengua extranjera. Orientaciones 
didacticas y actividades. Madrid: Consejeria de Educaci6n y Ciencia/La Factoria, 1997. 

FERNANDES CINTO, J. Actos de habla de Ia lengua espanola: repertorio. Madrid: Edelsa, 1991. 

GELABERT, M. J. et alii. Repertorio de funciones comunicativas del espafiol. Niveles umbra!, 
intermedio y avanzado. Madrid: SGEL, 1998. 

GOMES MOLINA, J. R. Las unidades lexicas en espafiol. Carabela, n. 56, Madrid: SGEL, 2004. p. 27-50. 

LEFFA, V. J. Aspectos politicos da forma<;:ao do professor de linguas estrangeiras. In: 
professor de linguas estrangeiras, construindo a profissao. Pelotas: Educat, 2001. 

----· 0 

____ . Como produzir materiais para o ensino de linguas. In: ____ Produc;ao de materiais de 
ensino: teoria e pratica. Pelotas: Educat, 2003. 

LOBERA, M. et alii. Competencia comunicativa documentos nasicos en Ia ensefianza de lenguas 
extranjeras. Madrid: Ed elsa, 1995. 

SANCHES PERES, H. Hacia un metodo integral en Ia ensefianza de idiomas. Madrid: SGEL, 1993. 

SANTOS, I. et alii. Vademecum para Ia formacion de profesores. Ensefiar espafiol como segunda 
lengua!lengua extranjera. Madrid: SGEL, 2004. 

SEGOVIANO, C. La ensefianza del lexico espafiol como lengua extranjera. Madrid: Iberoamericana, 
1996. 

SILES ARTES, J. Didactica del espafiol para extranjeros. Madrid: Publicaciones Pablo Montesino, 1992. 

ZAN ON, J. La ensefianza del espafiol mediante tareas. Madrid: Edinumen, 1999. 

TONLINSON, B.; MASHUARA, H. A elaborac;ao para cursos de idiomas. Trad. Rosana Sakugaia R. C. 
Gouveia. Sao Paulo: SBS, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: 0 contexto global do ensino de Espanhol 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II - M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 
60 -

OBS: Disciplina do M6dulo 4, oferecida em semestre par . 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I l EMENTA l I 

CHTOTAL: 

60 

Estudo da Lingua Espanhola, considerando os diversos e diferentes povos e civilizay6es nos quais se realiza 

a utilizayao dessa lingua, como lingua materna ou segunda lingua. Panorama de ensino global e local e 

implicayoes para o ensino e aprendizagem de Lingua Espanhola no contexto brasileiro. 

I I OBJETIVOS r I 
Objetivo Geral: 

• Discutir os desdobramentos, para o ensino e aprendizagem de Lingua Espanhola, nos diversos 
panoramas Iingi.iisticos e culturais construidos a partir das variantes Iingi.iisticas que se observam em 
diferentes e diversos paises nos quais se pratica o uso dessa lingua, seja como lingua materna ou 
como segunda lingua. 

Objetivos Especificos: 

• Discutir o uso da Lingua Espanhola nos diferentes e diversos paises nos quais se utilizam essa 
lingua. 

• Refletir sobre o panorama global de ensino de Lingua Espanhola e suas implicay6es no contexto 
escolar brasileiro. 

r I 
PROGRAMA I I 

• Linguas globais de comunicayao 
• V ariantes lingliisticas e suas implicayoes para o ensino e a aprendizagem 
• Imperialismo lingiifstico 
• Espanhol ou Castelhano entre a hist6ria e a razao 
• A lingua espanhola como urn fator social, politico, cultural e economico 
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Brasilia: Embajada de Espana, 1995. 
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Anuario del Instituto Cervantes. Madrid: Arco Libras. 1998. 
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1999. 
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Lisboa: Colibri, 2002. 

POVEDA, S. M. El espanol para extranjeros en el mercado brasileno. Sao Paulo: Exportaciones 
de Castilla y Leon, S. A. 1999. 

SCHWARTZ, J. Vanguardas latino-americanas. Sao Paulo:EDUSP, 1995. 

SERRANI, S. M. Por una politica plurilingtiistica y una perspectiva pragmatico discursiva en la 
pedagogia de lenguas. In: Orlandi, E. P. Politica Lingiiistica na America Latina.Campinas: Pontes, 
1998 

SILVA, T. T. Identidade e diferem;a: a perspectiva dos estudos culturais.Petr6polis: Vozes, 2000. 

STORIG, H. J. A aventura das linguas. Sao Paulo: Melhoramentos, 1990. 

TENORIO-MEJiA, R. Politica lingiiistica e politica de ensino de espanhol no Brasil. Brasilia: 
Universidade de Brasilia, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Introdw;:ao aos estudos sobre identidade 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: ( ) 
60 -

OBS: Disciplina optativa, do Modulo 4, ofertada em semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

r 
EMENTA 

I 
I r 

CH 
TOTAL: 

60 

Esta disciplina propoe o estudo das concep96es de lingua, linguagem e identidade, interculturalidade e 

suas implica96es para o processo de ensino e aprendizagem de linguas. 

I OBJETIVOS I 
Objetivo Geral: 

Apresentar e problematizar os estudos sabre identidade dentro do campo da lingiiistica e da 
Lingiiistica Aplicada e suas rela96es com o ensino e a aprendizagem de lingua materna e estrangeira. 

Objetivos Especificos: 
Discutir as implica96es do conceito de identidade para o ensmo de lingua materna e 

estrange ira; 
Analisar o campo dos estudos sabre identidade e sua rela9ao com a pesquisa sabre o ensino e 

aprendizagem de lingua materna e estrangeira. 

I PROGRAMA 
I 

l r 
• Os conceitos de Lingua, linguagem e identidade; 

• Identidade e interculturalidade; 

• Identidade e aprendizagem de linguas; 

• Discurso, identidade e ensino; 

• Sujeito e identidade . 

I 
I BIBLIOGRAFIA 

I 
[ 

CALLI GARIS, C. Hello Brasil- Notas de um Psicanalista Europeu Viajando ao Brasil. Sao 
Paulo: Escuta, 1996. 

\' 
..., ) 



CELADA, M. T. 0 espanho I para o brasileiro. Uma lingua singu larmente estrangeira. Tese dj !tl.PJ 66 "1 
Doutorado. UNICAMP, 2002. ( ! 
http://www.ftlch.usp.br/dlm/espanhol/docente/teresa.html '+-·- ____ ..: 

CORACINI, M. J. Identidade e Discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. ~~:."'', , ..... ........,\. 
GAUTHIER, C.; TARDIF, M. Elementos para uma Amilise Critica dos Modos de Funda9ao 1' ' ft ~~-6(;, : 
Pensamento e da Pn'ttica Educativa. Contexto 48, Ijui: Editora Unijui, 1997, p.37-49. \ ·; ;·7·:: ,, ~·: 

GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Cartografias do Desejo. Petropolis: Vozes, 2000. i'''·' , .... ~ ... 1 

HALL, S. A identidade Cultural na Pos-modernidade. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva e Guaciara 
Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

KRISTEV A, J. Estrangeiros para Nos Mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

LARROSA, J. Tecnologias do Eu e da Educar;:iio. In SILVA, T. T. 0 Sujeito da Educac;io - Estudos 
Foucautianos. Petropolis: Vozes, 1994. 

MOlT A LOPES, L. P. Jdentidades Fragmentadas- A Construc;io Discursiva de Rac;a, Genero e 
Sexualidade. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

SCHMITZ, J. R. Temas e Pesquisas em Lingtiistica Aplicada: Novos Rumos. TLA n.lO, 1987, p.71-
85. 

~ SERRANI, S. M. Identidade e Segundas Linguas: as identificayoes no discurso. In: SIGNORINI, I. 
Lingua(gem) e ldentidade. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

____ . Transdisciplinaridade e Discurso em Lingtiistica Aplicada. Anais do II Congresso 
Brasileiro de Lingiiistica Aplicada. TLA 16, 1990, p.39-45. 

SIGNORINI, I. Lingua(gem) e Identidade - Elementos para uma Discussio no Campo Aplicado. 
Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

_____ . Identidade e Diferenc;a. -A Perspectiva dos Estudos Culturais. Petropolis: Vozes, 
2000. 

-----. Documentos de Identidade - Uma lntrodu~iio as Teorias do Curriculo. Belo 
Horizonte: Autentica, 2000. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGiHSTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Tradu<;ao de Artigos Academicos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4- sem.impar CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PHATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X) 60 -

OBS: Disciplina optativa do Modulo 4, a ser ofertada em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I CO-REQUISITOS: 

EMENTA 

CHTOTAL: 

60 

Reflexao sobre as cren<;as relativas ao papel do tradutor e as visoes sobre o tradutor de Lingua 

Estrangeira no mundo globalizado. Estudo de modelos, metodos e tecnicas mais utilizados no 

processo tradut6rio e aplica<;ao dos mesmos na tradu<;ao de artigos academicos. 

OBJETIVOS 
Geral: 

i-;Jf~l 
, P-· I ! I 

'-··-·· } --

• Possibilitar ao graduando urn primeiro contato com as teorias da tradu<;ao, bern como 
inicia-lo na utiliza<;ao de tecnicas do processo tradut6rio por meio da pratica da tradu<;ao 

~ de artigos academicos. 

Especificos: 

• Ler, refletir e discutir sobre aspectos relevantes da tradu<;ao, a partir das leituras sugeridas; 

• Estudar os fundamentos te6ricos e elementos constitutivos da teoria de tradu<;ao; 

• Analisar e aplicar tipos de modelos e tecnicas de tradu<;ao; 

• Realizar a tradu<;ao escrita de artigos academicos. 

PROGRAMA I 
I I 

• Reflexao cientifica sabre a traduviio. 
o 0 ato de traduzir 
o Representa<;oes sobre a tradu<;ao; 
o 0 papel do tradutor de LE no mundo globalizado; 

• Fundamentos te6ricos: elementos constitutivos da teoria de traduyao 
o Modelos de tradu<;ao; 
o 2.1 Analise dos modelos; 



,---~~~:------------~~-i-+-.i~] 
o Resumo dos modelos !. -~ {J:.:~.J 

• Analise de terminologia e significado em uma perspectiva interlingtiistica. -r-
o Linguagem, linguae cultura; 
o Questoes fundamentais dos contatos de lfngua; 
o 0 contato entre linguas e o problema da equival€mcia; 
o 0 conceito de fidelidade: ganhos e perdas; 
o Os limites da traduc;ao. 

• Tipos e tecnicas de tradu9ao. 
o Estrategias de analise macrotextual; 
o Estrategias de analise microtextual. 

• A traduc;ao cientifica 
o Conceitos 
o Pnitica de traduc;ao escrita de tres artigos academicos. 

I 

I BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, 0. B. Abordagens Teoricas da Tradu~ao. Goifmia: Ed. da UFG, 2000. 

ARROJO, R. Oficina de tradu~ao. Sao Paulo: Atica, 1986. 

BARBOSA, H. G. Procedimentos tecnicos da tradu~ao. Campinas, SP: Pontes, 2004. 

CAMPOS, G. 0 que e tradu~ao. Sao Paulo: Brasiliense, 1986. 

I r 

COSERIU, E. Lo err6neo y lo acertado en Ia teoria de Ia traducci6n. En: El hombre y su Ienguaje. Estudic 
de teoria y metodologia lingtiistica. Madrid: Gredos, 1977. 

COULTHARD, M.; CALDAS. Tradu~ao: teoria e pnitica. Florian6polis: Ed. UFSC, 1991. 

JUNIOR, J. A. Tradu~ao Tecnica e Condicionantes Culturais: primeiros passos para urn estudo 
integrado. Sao Paulo: Humanitas I FFLCH I VSP, 1999. 

LARANJERIA, M. Poetica da tradu~ao. Sao Paulo: EDUSP, 1993. 

MATOS, D. Estudos de Tradutologia. Brasilia: Kontakt, 1981. 

MILTON, J. Tradu~ao: Teoria e Pnitica. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998. 

MOUNIN, G. Os problemas teoricos da tradu~ao. Sao Paulo: Cultrix, 1975. 

PAES, J. P. Tradu~ao, a ponte necessaria- aspectos e problemas da arte de traduzir. Sao Paulo: Atica, 1990 

PAGANO, A. Traduzir com autonomia: estrategias para o tradutor em forma~ao. Sao Paulo: 
Contexto, 2000. 

RONAl, P. A. Tradu~ao Vivida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

THEODOR, E. Tradu~ao: Oficio e Arte. Sao Paulo: Cultrix, 1986. 

VIEIRA, E. R. P. Teorizando e contextualizando a tradu~ao. Belo Horizonte, Faculdade de Letras da 
UFMG. 1996. 

YEBRA GARCIA, V. Teoria y pnictica de Ia traduccion. Madrid: ed. Gredos, 1982. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 
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~--------------------------------------------------------------------~,~-~--··,}-,&.•~~.:;'T 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Traduc;ao de quadrinhos - Espanhol/Portugues 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- M6dulo 4 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 
60 - 60 

• OBS: Disciplina do M6dulo 4, oferecida em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I C6-REQUISITOS' 

I EMENTA l 
~~----------------------------------------~1 

Esta disciplina cria oportunidades para analise critica do trabalho de tradus:ao de hist6rias em quadrinhos a 

partir do levantamento das crens:as que permeiam o processo de tradus:ao; da exposis:ao e discussao das 

perspectivas te6ricas de tradus:ao e do desenvolvimento de oficinas de tradus:ao de hist6rias em quadrinhos. 

I 
I OBJETIVOS 1 

I 
• Objetivo Geral: 

• Analisar criticamente traduc;oes de Hist6rias em quadrinhos. 

Objetivos Especificos: 
• Identificar e analisar criticamente os procedimentos tecnicos e estrategicos que permeiam o 

processo de traduc;ao, suas dificuldades e limitac;oes; 
• Identificar ideologia na arte, na propaganda e principalmente na hist6ria em quadrinhos; 
• Analisar aspectos da comunicac;ao nao verbal; 
• Traduzir uma revista em quadrinhos, alem de avaliar o processo tradut6rio vivido e seus 

problemas. 

I 
I 

PROGRAMA 1 
I 

UNIDADE 01 

1. 0 que e Ideologia 
2. Aparelhos ideol6gicos do Estado 
3. Ideologia na arte e na publicidade 
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4. Hist6ria em quadrinhos e ideologia \ ! 
5. Levantamento sobre as crem;;as dos alunos sobre o processo de tradu<;ao .,., r 

6. Analise e discussao sobre as cren<;as que permeiam o processo de tradu<;ao 

UNIDADE 02 

1. Comunica<;ao nao verbal 
3. Onomatopeias 
4. Simplifica<;ao do sistema grafol6gico 
5. Analise de tradu<;5es 

UNIDADE 03 

1. Introdu<;ao dos procedimentos tecnicos da tradu<;ao 
2. Defini<;5es da tradu<;ao e do tradutor 
3. A lingua gem de tradu<;ao 
4. Unidades de tradu<;ao 
5. Estrategias de tradu<;ao 
6. Traduzibilidade 
7. Tradu<;ao e Autoria 
8. Articula<;ao da mensagem 
9. Os limites e as armadilhas da tradu<;ao 

9.1 Polissemia e cognatos 
9.2 Trocadilhos, proverbios, metaforas e rimas 
9.3 Nomes pr6prios 
9.4 Adapta<;ao da tradu<;ao ao balao 

UNIDADE 04 

1. Projeto: Tradu<;ao de uma revista em quadrinhos 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
I 

AL YES, F. et alii. Traduzindo com Autonomia: estrategias para o tradutor em forma~ao. Sao 
' Paulo: Contexto, 2000. 

AL TRUSSER, L Ideologia e Aparelhos ideo/Ogicos do Estado. Lis boa: Presen9a I Martins Fontes, 1980. 

ARROJO, R. Oficina de Tradu~ao: a teoria na pnitica. Sao Paulo: Atica, 2001. 

BARBOSA, H. G. Procedimentos Tecnicos da Tradu~ao: uma nova proposta. Campinas: Pontes, 
2004. 

BIDE-LUYTEN, S. M. 0 que e historia em quadrinhos. Cole9ao Primeiros Passos. n. 44. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1985. 

___ . Historia em quadrinhos Leitura critica. Sao Paulo: Paulinas, 1984. 

CAGNIN, A. L. Os quadrinhos. Sao Paulo: Atica, 1975. 

CHAUI, M. 0 que e ideologia? Cole9ao Primeiros Passos n. 07, Sao Paulo: Abril Culturai/Brasiliense, 
1984. 

COUTHARD, M. Tradu~ao: Teoria e Pnitica. Florian6polis: UFSC, 1992. 

YEBRA, V. G. En torno a Ia traduccion .. Madrid: Gredos, 1989. 

_____ . Teoria y pnictica de Ia traduccion. Madrid: Gredos, 1989. 

HATIM, B.; MASON, Y. Teoria de Ia traduccion. Barcelona: Ariel,1995. 

ALBIR, A. H. Enseiiar a traducir. Madrid: Edelsa, 1999. 



PAGANO, A. et alii. Estudos da Tradu~ao no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

RONAl, P. Escola de tradutores. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

___ . A tradu~ao vivida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

SILVEIRA, B. A Arte de Traduzir. Sao Paulo: UNESP, 2004. 

TARALLO F. Aspectos Sociolingiiisticos da Tradus;ao. In: COULTHARD, M. Tradu~ao: Teoria e 
Pnitica. Florian6polis: UFSC, 1991. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Espanhola: Tradw;:ao de Filmes- Espanhol I Portugues 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- Modulo 4 CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA:(X) 60 -

OBS: Disciplina do Modulo 4, oferecida em semestre par 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

CHTOTAL: 

60 

r EMENTA I !--------, 
'~----------------------------------------------~' 

Esta disciplina cria oportunidades para analise critica do trabalho de traduc;:ao para legendagem e dublagem de 
filmes a partir do levantamento das crenc;:as que permeiam o processo de traduc;:ao; da exposic;:ao e discussao 
das perspectivas te6ricas de traduc;:ao e do desenvolvimento de oficinas de dublagem e legendagem. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo Geral: 
• Criar espac;:o para o estudo do processo de traduc;:ao e suas implicac;:oes para o desenvolvimento de 

legendas e dublagem de filmes. 
Objetivos Especificos: 

• Analisar criticamente o processo de traduc;:ao e as crenc;:as e concepc;:oes te6ricas subjacentes ao ato de 
traduzir; 

• Discutir o Iugar do tradutor e a questao da autoria que permeiam o processo de traduc;:ao; 

• Desenvolver oficinas de traduc;:ao de filmes seguindo as perspectivas te6ricas estudadas e descrever, 
alem de avaliar, o processo tradut6rio vivido e seus problemas. 

I DESCRI<;AO DO PROGRAMA I 
Unidade I- Re-significa9ao do trabalho de tradu9ao 

• Levantamento sobre as cren9as dos alunos sobre o processo de tradu9ao 

• Analise e discussao sobre as cren9as que permeiam o processo de tradu9ao 

' ) 



,, ~1j :- ---------D 
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• Apresentaylio e discusslio de proposta e proj etos para o desenvo I vim en to do curso --~- -- i 
Unidade 2 ~ Tr:duvao: .p~rspectiv~s.te6ricas . r~! 

• Reahza9ao de at1v1dades pratlcas que penmtam o levantamento do processo de traduvao - ~ 1_7__3 \1 
de filmes. \--,-~--1.::.,;,--J; 

\,.___ '• / ; 
• Leitura e discussao de textos te6ricos sobre o processo de tradu9ao . 

o Procedimentos tecnicos de tradu9ao 

o Estrategias de tradu9ao. 

o Traduzibilidade. 

o Tradu9ao e Autoria. 

Unidade 3- Oficina de Tradu9ao 

• 0 ato de dublar 

• 0 ato de legendar 

I 

I BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, 0. B. Abordagens teoricas da traduc;ao. Goiania: UFG, 2000. 

I 

I 
ALVES, F. et alii. Traduzindo com Autonomia: estrategias para o tradutor em formac;ao. Sao 
Paulo: Contexto, 2000. 

ARROJO, R. Oficina de Traduc;ao: a teoria na pnitica. Sao Paulo: Atica, 2001. 

AUBERT, F. A Tradus;ao Literal: impossibilidade, inadequas;ao ou meta? Ilha do desterro -
Retrospectiva, v. 25/26, Florian6polis: UFSC, 1991, p.185-192. 

BARBOSA, H. G. Procedimentos Tecnicos da Traduc;iio: uma nova proposta. Campinas: Pontes, 2004. 

BOHUNOVSKY, R. A (lm)possibilidade da "Invisibilidade" do Tradutor e da sua "Fidelidade": por urn 
dialogo entre a teoria e a pratica de tradus;ao. Caderno de Tradu{:iio, n. VIII, 2001-2, p.51-61. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LING0iSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: SIGLO DE ORO 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II, semestre impar CHTOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
60 -

CH TOTAL: 

60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240h obrigat6rias de Literatura Espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480h de Lingua Espanhola I C6-REQUISITOS: 

I EMENTA l 
I I 

A literatura espanhola durante o seculo XVII ate o seculo XVIII. 

I OBJETIVOS I 
Objetivo Geral: Obter uma visao mais detalhada do seculo XVII, o periodo de maior esplendor da literatura 

espanhola. 

Objetivos Especificos: 

• 1 - Compreender os motivos que deram ao seculo XVII o titulo de "seculo de ouro" espanhol. 

2 - Conhecer o contexto e a formayao da narrativa modema espanhola atraves de sua obra-prima, El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de Ia Mancha. 

3 - Examinar os aspectos esteticos e ideo16gicos do Barroco frente aos seus antecedentes litenirios. 

4 - Obter urn panorama da literatura do seculo que sucede o seculo de ouro. 

I 
I 

PROGRAMA 

I - Conceitua~ao de "siglo de oro". 

2 - Miguel de Cervantes e a "novela" modema. 

3 - Barroco: estetica e ideologia. 

4- 0 teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina e Calderon de Ia Barca. 

I 
r 



,-----::------=--:-:--:----:---~------------l-----t7--+-:..._____;, j-rlJtG l' 
5- 0 "culteranismo" de Gongora. ~ \r- . 1 

6-0 "conceptismo" barroco eo romance picaresco de Quevedo. L~=fl!.L'__j' 
7 - Panorama da produ<;ao liteniria do seculo XVIII. 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
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Alianza, 1988. 

FUENTE, R. DE LA. (Ed.) Historia de Ia literatura espanola. Madrid: Jucar, 1991. 

GARCIA-LOPEZ, J. Historia de Ia literatura espanola. Barcelona: Vicens-Vives, 1980. 
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•.• INSTITUTO DE LETRAS E LING0iSTICA ;/ 
CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: da Idade Media ao Renascimento 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre impar CH TOTAL CH TOTAL CH TOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) I OPTATIVA: ( ) 60 - 60 

• 085: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanholal L-c_o_' -_R_E_a_u_I_S_Ir_o_s_= __________ ___, 

I EMENTA 
I 

A literatura espanhola da ldade Media ao seculo XVI. 

I I OBJETIVOS r I 
Objetivo Geral: Obter urn panorama das obras capitais da Literatura Espanhola do 
periodo Medieval ate a Renascen<;a. 

e Objetivos Especificos: 
1 - Compreender a origem e o desenvolvimento da Literatura Espanhola na ldade Media 
considerando sua contextualiza<;ao hist6rica. 
2 - Examinar os principais aspectos da produ<;ao literaria da Renascen<;a atraves das 
obras fundamentais deste periodo. 

I PROGRAMA 
I 

1 - 0 "Mester de juglaria" eo "Mester de clerecia". 
2 - A prosa medieval. 
3- 0 "romancero" e a lirica tradicional. 
4 -A poesia do seculo XV: Jorge Manrique. 
5- Fernando de Rojas e La Celestina. 
6- Amadfs de Gaula de Rodriguez de Montalvo. 
7 - Garcilaso de Ia Vega e a poesia renascentista. 



8- El Lazarillo de Tormes e a picaresca. 

9 -A mistica de San Juan de la Cruz. 

I BIBLIOGRAFIA 
I 
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Barcelona: Ariel, 1997. 
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DISCI PUNA: 

CODIGO: 

SEMESTRE: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL..i.NDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOiSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

Literatura Espanhola Contemporanea 

UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

Cicio II - semestre par CH TOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) I OPTATIVA: ( ) 60 -

CH TOTAL: 

60 

085: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480 h de ungua Espanhola IL_c_o_· -_R_E_a_u_t_s_tr_o_s_: ___________ _) 

I 
I 

EMENTA l 
I 

A literatura espanhola dos seculos XIX e XX. 

I 

I OBJETIVOS l 
I 

Objetivo Geral: Conhecer a produc;ao liteniria mais representativa da literatura espanhola dos 
seculos XIX e XX. 
Objetivos Especificos: 
1 - Estudar a poesia e o romance dos autores mais representativos do seculo XIX. 
2 - Compreender como se deu o Modemismo e a vanguarda liteniria na Espanha. 
3 - Examinar produc;oes litenirias do exilio e do pes-guerra. 

I 
I 

PROGRAMA 

1 -Gustavo Adolfo Becquer e a poesia do seculo XIX. 

2 - Benito Perez Gald6s e o romance realista do seculo XIX. 

3 -A gera~ao de 98: Miguel de Unamuno e Antonio Machado. 

4- Ruben Dario, Ramon del Valle-Inchin, Juan Ramon Jimenez eo Modernismo. 

5- A gera~ao de 27: Lorca, Rafael Alberti, Guillen e Pedro Salinas. 

6 -A literatura do exilio. 

7- A narrativa de pas-guerra: Carmen Laforet, Camilo Jose Cela e Miguel Delibes. 

I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: da Colonizac;ao ao Seculo XVIII 

COOl GO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre impar CH TOTAL CHTOTAL 
TEORICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) OPTATIVA: ( ) 60 -

CHTOTAL: 

60 

085: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480h de Lingua Espanhola I c6-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
I 

Estudo do processo de descobrimento, conquista e coloniza((ao da America Hispanica atraves dos textos da 
epoca ate as produ!foes litenirias do sec. XVIII. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo Geral: Compreender os diferentes textos litenirios produzidos a partir da colonizayao ate o sec. 

XVIII. 

Objetivos Especificos: 

1 - Proporcionar urn panorama hist6rico do periodo colonial atraves dos textos da epoca. 

2 - Discutir os principais problemas da forma((ao da America Hispanica atraves dos textos mais 

representativos do periodo. 

3 - Compreender o estilo Barroco na America e seus nomes mais representativos. 

4- Estabelecer urn paralelo entre questoes e textos abordados do periodo e produyoes litenirias da atualidade. 

I PROGRAMA I 
I r 

1 -A conquista e coloniza((ao da America Hispanica atraves das narra((oes hist6ricas/cronicas: 

1.1 - Crist6vao Colombo, Heman Cortes, Inca Garcilaso, Bartolome de las Casas, Bernal Diaz del 

Castillo e Gaspar de Carvajal. 

~ ' \ 
!..._.. 



2 - A epica de Alonso de Ercilla. 

3- A poesia de Hernando Dominguez Camargo. 

4- 0 Barroco em Bernardo de Balbuena/ Sigtienza y Gongora. 

5- Juan del Valle Caviedes. 

6- Poesia e prosa de Sor Juana Ines de la Cruz. 

7- Recria<;:oes da conquista e o Barroco na atualidade. 

I 
I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOiSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: Do Romantismo as vanguardas 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre impar CH TOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTATIVA: ( ) 60 -

CH TOTAL: 

60 

C OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

I PRE-REQUISITOS: I c6-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA 1 
I 

Estudo de generos litenirios hispano-americanos do seculo XIX as vanguardas do seculo XX. 

I 

I OBJETIVOS I 
I 

Objetivo Geral: Compreender autores e obras representativos do romantismo, gauchesca e 

modernismo e vanguardas hispano-americanos. 

~ Objetivos Especificos: 

1- Discutir as oposi9oes civiliza9ao/barbarie como tematicas de uma produ9ao especifica da 

I iteratura hispano-americana. 

2 - Discutir a questao da tradi9ao e modernidade atraves da analise dos textos. 

3-Compreender as problematicas que envolvem a questao da identidade cultural hispano-americana. 

4 - Discutir os mecanismos de continuidade e choque que propoem os movimentos de vanguarda 

imediatamente posteriores ao modernismo frente ao panorama literario que os antecede. 

I 
PROGRAMA 

1- Civiliza9ao e barbarie: Domingo F. Sarmiento e Facundo. 
2- A poesia gauchesca: Jose Hernandez e Martin Fierro. 

I r 



- ........ -, 
r:---::-------::--:---:--------------,-----~~~l 'i· L~ l 
3- Jose Martie a constrm;ao de uma identidade cultural. i ...... ! 

!. ••. JJ-__ ~_ ..... i 3 - 0 Modemismo hispano-americano: Ruben Dario. ~-

4 -As vanguardas hist6ricas de principios do sec. XX. 

I 
I 
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