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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOiSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana Contempon1nea 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre par CH TOTAL CH TOTAL 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTATIVA: ( ) 
60 -

CH TOTAL: 

60 

·~ OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua &ponhola jLc_o_· -_R_E_Q_U_I_S_IT_o_s_: ___________ _] 

I 
EMENTA L I 

I 
Estudo de autores e obras representatives da America Hispanica contemporanea. 

I 
I OBJETIVOS I 

I 
Objetivo Geral: Proporcionar uma visao panoramica e crftica de autores e textos hispano
americanos significativos da contemporaneidade. 

Objetivos Especificos: 
1- Relacionar a leitura dos textos com as questoes da sociedade e da hist6ria dentro da 
cultura hispano-americana. 
2 - Estudar as caracterfsticas que permeiam o fantastico no contexte literario. 
3- Discutir questoes que envolvem o regionalismo no perfodo posterior as vanguardas. 
4- Compreender novas leituras do Barraco no ambito da contemporaneidade. 

I 
I 

PROGRAMA 

1- A literatura fantastica . 

2 -A visao da cidade e da moderniza~ao a partir da literatura. 

3 - 0 realismo maravilhoso e os ideais americanistas. 

4 -A questao do regionalismo p6s- vanguardas. 

5 -A recria9ao do barroco: o neobarroco. 

I 
I 
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ARGUEDAS, J. M. Formaci6n de una cultura nacional indoamericana. 5. ed. Mexico: 
Siglo Veintiuno Editores, 1989. 

ARLT, R. Os sete loucos & Os lanc;a-chamas. Trad. Maria Paula G. Ribeiro. Sao Paulo: 
Iluminuras, 2000. 

___ . Cuentos completos. 3. ed. Buenos Aires: Seix Barra!, 1997. 

AVILA, A. 0 territ6rio do barroco no seculo XXI. In: .(Dir.). 0 territ6rio do 
Barroco no seculo XXI. Ouro Preto/Belo Horizonte: Institute Cultural Fhivio Gutierrez, 
2000. p. 13-19. 

BRUSHWOOD, J. S. La novela hispanoamericana del siglo XX: una vista panonimica. 
Mexico: FCE, 1993. 

CARPENTIER, A. 0 barroco e o real maravilhoro. In: . A literatura do 
maravilhoso. Trad. Rubia Prates Goldoni. Sao Paulo: V ertice, 1987. p.1 09-129. 

CHIAMPI, I. 0 Realismo Maravilhoso. Sao Paulo: Perspectiva, 1980. 

FERNANDEZ MORENO, C. America Latina em sua Iiteratura. Sao Paulo: Perspectiva, 
1979. 

FREUD, S. 0 estranho. In: . Hist6ria de uma neurose infantil e outros trabalhos. 
Trad. Jayme Salomao. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 275-314. 

GRUZINSKI, S. Do Barroco ao Neobarroco: Fontes coloniais dos tempos P6s-modemos. In: 
CHIAMPPINI, L.; AGUIAR, F. W. (Orgs.). Literatura e Hist6ria na America Latina. Sao 
Paulo: Edusp, 1993. p. 76-98. 

HUTCHEON, L. Poetica do p6s-modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

LIMA. L. A curiosidade barroca. In: . A expressao americana. Trad. Irlemar 
Chiampi. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. p. 78-106. 

MENTON, S. La nueva novela histOrica de America Latina 1979-1992. Mexico: FCE, 
1993. 

___ . El cuento hispanoamericano: antologia critico-hist6rica. 4. ed. Mexico: FCE, 
1992. 

TODOROV, T. Introduc;ao a Literatura Fantastica. Trad. Maria Clara C. Castello. Sao 
Paulo: Perspectiva, 1975. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: A "Arte de Convergencia" de Octavio Paz 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre par CH TOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 60 -

CH TOTAL: 

60 

CBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de Iiteratura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480h de Lingua Espanhola I c6-REQUISITOS: 

I I EMENTA [ I 
A "Arte de Convergencia" paziana e suas contribui~oes para os estudos de teoria e critica liteniria . 

I l OBJETIVOS 
r I 

Objetivo Geral: Identificar nas distintas fases ou periodos criativos da produ~ao paziana a 
concretiza~ao da sua "Arte de Convergencia". 

Objetivos Especificos: 

1- Desenvolver, a partir da leitura critica de fragmentos da obra de Octavio Paz, reflexoes acerca de 

questoes que se apresentam como pontos recorrentes em toda sua produ~ao; 

2 - Analisar a rela~ao entre a "Arte de Convergencia" paziana e as questoes te6rico-criticas 

presentes nos temas da modernidade; 

3 - Discutir, analisar e problematizar o conceito de "Arte de Convergencia", tendo em vista a 

produ~ao liteniria contemporanea. 
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1. 0 conceito de "Arte de Convergencia" paziana e outros conceitos correlatos; 

2. A trajet6ria evolutiva da obra de Octavio Paz, didaticamente classificada em cinco 

fases; 

3. "Tradi<;ao" e "modemidade" sob a 6tica do poeta-critico mexicano; 

4. Paz e as "vanguardas" europeias e hispano-americanas; 

5. Da hispano-america ao Oriente; 

6. 

7. 

8. 

9. 

lncursoes pelo "concretismo" e a antidiscursividade da poesia no Ocidente; 

Paz e Haroldo de Campos; 

A poesia e a "outra voz"; 

0 "dialogo" com a humanidade. 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

DEOCTAVIOPAZ 

I 
r 

Conjun~;oes e disjun~;oes. Trad. Lucia Teixeira Wisnik. Sao Paulo: Perspectiva, 1979. 

Convergencias: ensaios sobre arte e literatura. Trad. Moacir Wemeck de Castro. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1991. 

La otra voz: poesia y fin de siglo. Mexico: Seix Barra!, 1990. 

0 mono gramatico. Trad.Lenora de Barros e Jose Simao. Rio de Janeiro: Guanabara S.A., 1988. 

Os filhos do barro. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

Signos em rota~;ao. Trad. Sebastiao Uchoa Leite. Sao Paulo: Perspectiva, 1976. 

Vislumbres de Ia india: un dialogo con la condici6n humana. Barcelona: Seix barral, 1995. 

' SOBRE OCTA VIO PAZ 

GUILLEN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Barcelona: Critica, 1985. 

MACIEL, Maria Ester. As vertigens da lucidez: poesia e critica. Sao Paulo: Experimento, 1995. 

MICHEL, Jean-Bloch. La "nueva novela" (trad. G. Torrente Ballester). Madrid: Guadarrama, 1967. 

PAVESE, Cesare. El oficio de poeta (trad. Rodolfo Alonso). Buenos Aires: Nueva Vision, 1957. 

ROSENBERG, Harold. La tradici6n de lo nuevo. Madri: Monte Avila, 1969. 

SILVA, Maria lvonete Santos. Octavio Paz e o tempo da reflexao. Sao Paulo: Scortecci, 2006 

ULACIA, Manuel. El arbol milenario: un recorrido por la obra de Octavio Paz. Barcelona: 
GalaxiaGutemberg, 1999. 

VERNANI, Hugo J. Las vanguardas literarias en hispano-america. Mexico: Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1990. 

VALDES, Mario (com.). Leyendo Octavio Paz. Revista Canadense de Estudios Hisptmicos XVI, 3. 
Toronto: University ofToronto, 1992. 
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WILSON, Jason. Octavio Paz: un estudio de su poesia. Bogota: Pluma Ltda, 1980. · . , ""'"'"' . ..P.-~ ... J 
YURKIEVICH, Saul. Octavio Paz: revelaci6n e invenci6n. In: La movediza modernidad. Madrid: 
Taurus, 1996. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

.. ·~~ 

ileel 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: Brasil e Argentina- convergencias culturais 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Ciclo 11-7° sem. CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: 

PMTICA: 
OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240 h obrigat6rias de Literatura 
estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I I EMENTA 
r I 

Estudo das correspondencias artistico-literarias entre o modemismo brasileiro e a vanguarda 

argentina. 

I I OBJETIVOS I l 
Objetivo Geral: Estabelecer pontos de contato entre o modemismo brasileiro e a vanguarda 

argentina. 

Objetivos Especificos: 

1 - Examinar a importancia da figura de Mario de Andrade no modemismo brasileiro e nos 

intercambios culturais entre Brasil e Argentina. 

2- Ter contato com as principais revistas de vanguarda do periodo. 

3 - Examinar as formulay5es ao redor das linguagens artificiais elaboradas na epoca. 

4- Conhecer artistas/escritores significativos dos anos 20 de ambos os paises. 

r I PROGRAMA 
I I 

1. Anos 20: Modemismo no Brasil, Vanguarda na Argentina e a influencia europeia. 

2. A vanguarda liteniria argentina atraves das revistas e os grupos Florida e Boedo. 

3. Figura chave: Mario de Andrade e sua leitura critica atraves dos textos. 

4. Personagens significativos: Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. 
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5. 0 grupo Verde e a Revista de Antropofagia. \~ :~-:~/ 'JL • 
6. Pontos e figuras de contato entre Brasil e Argentina e as trocas litenirias. '·, .. ,,,,"~:.,"' i ... -~i 

f. 

7. As visitas de Marinetti eo Futurismo em Buenos Aires e Sao Paulo. ' 

8. As linguagens artificiais. 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA l 
I 

ALCALA, M. L. Vanguardia argentina y modernismo brasileiio: anos 20. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1994. 

AMARAL, A. A. Tarsila: Sua obra e sen tempo. Sao Paulo: Ed. 34/Edusp, 2003. 

ANDRADE, M. DE. Aspectos das Artes Phisticas no Brasil. Sao Paulo: ltatiaia, I 984. 

___ . Macunaima, o heroi sem nenhum caniter.17. ed. Sao Paulo: Martins, 1979. 

___ . Movimento modernista. Rio de Janeiro: Casado estudante do Brasil, I 942. 

___ . Aspectos da literatura brasileira. Sao Paulo: Martins, I 9[ --]. 

~ ANDRADE, 0. Feira das sextas. 2. ed. Sao Paulo: Globo, 2004. 

BELLUZO, A. M. (Org.). Modernidade: vanguardas artisticas na America Latina. Sao Paulo: 
Memoriai/Unesp, I 990. 

FABRIS, A. (Org.). Critica e Modernidade. Sao Paulo: ABCA: Imprensa Oficial do Estado de Sao 
Paulo, 2006. 

___ . 0 futurismo paulista: hipoteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil. Sao 
Paulo: Perspectiva!Edusp, I 994. 

OSORIO, N. Manifiestos, proclamas y polemicas de Ia vanguardia literaria hispanoamericana. 
Caracas: Biblioteca Ayacucho, I 988. 

SARLO, B. Una modernidad periferica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva vision, 
I988. 

SCHWARTZ, J. Vanguardas latino-americanas: Polemicas, manifestos e textos criticos. Sao 
Paulo: Edusp/IIuminuras/FAPESP, 1995. 

___ ;ALCALA, M. (Orgs.) Vanguardas argentinas: anos 20. Trad. Maria A. K. de Almeida. Sao 
~ Paulo: Iluminuras, 1992. 

___ . Vanguarda e cosmopolitismo. Sao Paulo: Perspectiva, 1983. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 
COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: 0 Conto Hispano- Americano 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II - go sem. CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: (X) 60 -

·\'J 
II eel 

CHTOTAL: 

60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240 h obrigat6rias de Literatura 
estrange ira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I 
EMENTA I I 

I 
Do relato em hispano-america as produy5es mais recentes do genero "conto" 

I 

l OBJETIVOS I 
I 

Objetivo Geral: Identificar por meio da leitura critica, as especificidades do conto hispano
amencano. 

Objetivos Especificos: 

1 - Discutir, analisar e problematizar o conceito de conto, sobretudo, do conto hispano

americano, tendo em vista sua natureza e a sua funyao no conjunto das produ9oes litenirias 

contemponlneas; 

2-;0ferecer uma fundamentayao te6rica consistente acerca dos elementos composicionais 

que estruturam as diversas modalidades do conto hispano-americano; 

3 -.Analisar uma sele9ao de contos hispano-americanos que inclui produ9oes do seculo XIX, 

do modernismo, das vanguardas e da atualidade. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

A teoria do conto: principais teses; 

conceito de conto hispano-americano; 

0 relato e o conto hispano-americano como genero. 

Contos e contistas hispano-americanos; 

5. Elementos composicionais e as distintas modalidades do conto hispano
amencano; 

6. 

7. 

8. 

9. 

"Tradi<;ao" e "modemidade" na produ<;ao dos contos hispano-americanos; 

0 conto hispano-americano e o movimento modemista; 

A produ<;ao de contos hispano-americanos e a influencia das vanguardas; 

0 conto hispano-americano na contemporaneidade; 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

l 
I 

ANDERSON IMBERT, Enrique. Historia de Ia literatura hispanoamericana I- La colonia cien 
afios de republica. Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Economica, 11 3 ed. 2003. 

__ . Historia de Ia literatura hispanoamericana II- Epoca contemponinea. Mexico, D. F. : 
Fondo de Cultura Economica, 1 ! 3 ed. 2003. 

Antologia Cuentistas mexicanas del siglo XX. Introduccion, seleccion y notas de Aurora 
Ocampo. Mexico, D.F.: Universidade Autonoma de Mexico, 1976. 

Antologia. Cuentos mexicanos. Introduccion, seleccion y notas de Enrique Congrains Martin. 
Mexico, D.F.: Instituto Latinoamericano de Vinculacion Cultural, 1963. 

Anuario del cuento mexicano- numeros de 1945 hasta 1962. Mexico, D.F.: Instituto Nacional de 
Bella Artes, 1954 a 1962. 

BORGES, BIOY CASARES, OCAMPO. Antologia de Ia literatura fantastica.Coleccion 
Diamante - Ediccion especial 60aniversario. Buenos Ayres: Editorial Sudamericana, 163 ed., 
1999. 

BURGOS, Fernando. Antologia del cuento hispanoamericano - "Sepan cuantos ... " Mexico, D.F.: 
Editorial Porrua, S. A., 199 I. 

Antologia de Cuentos Terror y Misterios- "Sepan cuantos ... " Mexico, D.F.: Editorial Porrua, S. 
A.,1993. 

CARBALLO Emanuel. Cuentos mexicanos del siglo XX. Textos de Humanidades. Mexico, 
D.F.:Coordinacion de Difusion Cultural, Direccion de Literatura, Universidade Nacional 
Autonoma de Mexico-Premia, 1987. 

FUENTES, Carlos. Cantar de ciegos. Mexico: Editorial Joaquin Moertiz, 1983. 

GARRO, Elena. La semana de co/ores. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1964. 

INGARDEN, Roman. La obra de arte literaria. Trad. Gerald Nyenhuis H. Mexico, D.F.: Primera 
edicion en Taurus, 1998 (Coedicion con Ia Universidad Iberoamericana). 

SABINES, Jaime. Nuevo recuento de poemas. Mexico, D.F.: Joaquin Mortiz, 1983. 

SILVA, Maria Ivonete Santos. Octavia Paz e o tempo da rejlexiio. Sao Paulo: Soctecci, 2006. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura de expressao espanhola: Estudos lnterartes- Origens e Cases 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II - Semestre par. CH TOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) loPTATIVA: (X) 60 -

CH TOTAL: 

60 

S OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480h. de Lingua Espanhola. [ c6-REQUISITOS: 

I I EMENTA r I 

Estudo das rela~oes entre literatura e outras artes ao Iongo da hist6ria. 

I I OBJETIVOS I I 

I ~· 

Objetivo Geral: Compreender a proximidade que ha entre diferentes tipos de artes e como tal rela~ao se deu 
atraves de algumas obras representativas no decorrer da hist6ria. 

e Objetivos Especificos: 
I - Conhecer a origem eo desenvolver das relay5es e dos estudos interartes ao Iongo do tempo. 
2- Examinar os aspectos esteticos contidos nas diferentes expressoes artisticas: semelhanyas e discrepiincias. 
3- Discutir questoes centradas em obras e periodos especificos da hist6ria que envolveram a proximidade das 
artes. 

I PROGRAMA I 
'L-------------------------------~' 

1- Origens das discussoes sobre a correspondencia das artes. 

2- Horario eo ut pictura poesis. 

3- Artes do tempo e artes do espa~o? 

4- 0 Laocconte de Lessing. 

5- 0 barroco entre letras e formas. 

6- As rela~oes interartes no seculo XX: 

I 
[ 
l 
' l 

I 
! 
I 
I 
! 
i 
f 
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5.1 - Texto e imagem/ poesia e pintura. t. ft.j-
0 

) _p_ l · 

5.2- Expressionismo alemao: arquitetura como pintura. ·,., .. . :.,vi .. ____ ; 
-.;~,;.,;,.~--~ 

5.3- Surrealismo: cinema e literatura. 

5.4- 0 "fantastico" entre a literatura e a arquitetura. 

BIBLIOGRAFIA 

DIAS, M.H.M. A estetica expressionista. Cotia: Ibis, 1999. 

FLACCO, Q. H. Arte poetica. Trad. Candido Lusitano. 2. ed. Lisboa: Officina Rollandiana, 1778. 

FOUCAULT, M. Esto noes una pipa: ensayo sobre Magritte. 3. ed. Barcelona: Anagrama, 1993. 

___ . Las palabras y las cosas. Mexico: Siglo XXI, 1968. 

GOIC, C. La poesia visual de las vanguardias hist6ricas 1: Vicente Huidobro. In: Quimera, n. 20, 
Barcelona: Montesinos Editor, 2002, p. 33-8. 

GOMES JUNIOR, G. S. Palavra peregrina: o Barroco eo pensamento sobre Artes e Letras no 
' Brasil. Sao Paulo: Edusp, 1998. 

' 

KANDINSKY, V.; MARC, F.(Orgs.). Eljinete azul. Buenos Aires: Paid6s, 1989. 

LESSING, G. E. Laocoonte, ou sobre as fronteiras da Pintura e da Poesia. Trad. Marcio 
Seligmann-Silva. Sao Paulo: Iluminuras, 1998. 

MANGUEL, A. Lendo Imagens: uma historia de amor e odio. Trad. Rubens Figueiredo et. al. Sao 
Paulo: Companhia das Letras, 200 1. 

MUHANA, A. Poesia e Pintura ou Pintura e Poesia: Tratado Seiscentista de Manuel Pires de 
Almeida. Sao Paulo: Edusp/Fapesp, 2002. 

OLIVEIRA, V. S. Poesia e Pintura: Urn dhilogo em tres dimensoes. Sao Paulo: Unesp, 1999. 

PONGE, R. Arquiteturas fantasticas na literatura: Urn passeio explorat6rio. In: FUAO, F.F. (Coord.). 
Arquiteturas fantasticas. Porto Alegre: Ed.UFRGS, 1999. p. 113-36. 

SIMOES, M. H. H. 0 dialogo das artes: Relas;oes da literatura com as artes plasticas. In: Ariane: 
Revue d'etudes litteraires fran-;aises, n. 17, v. II, Lisboa: Edis;oes Colibri, 2001-2202, p. 11-22. 

SOURIAU, E. A correspondencia das artes. Trd. Maria Cecilia Q. M. Pinto. Sao Paulo: Cultrix, 

19893. 

WOLFE, T. A palavra pintada. Trad. Lia A. Wyler. Porto Alegre: L&PM, 1987. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA -~ 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA lleel COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS "'"'•'• .. "~·· <. -····~··· • 

FICHA DE DISCIPLINA t----

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: Literatura e Cinema Espanhol. 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- 7° sem. CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: 

OBRIGA TO RIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 
PRATICA: 

60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240 h obrigat6rias de Literatura 
estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I 
I EMENTA 

l 
I 

0 curso tern como proposta o estudo de filmes que mantem rela9ao com a Literatura 

Espanhola, seja atraves do trabalho de adapta9ao de textos narrativos, seja pelo processo de 

incorpora9ao de elementos poeticos na constru9ao da linguagem cinematognifica. Serao 

discutidas questoes te6ricas referentes a articula9aO literatura I cinema. 

I 
I 

OBJETIVOS I 
r 

Objetivo Geral: 

• Analisar o processo de adapta9ao cinematognifica de obras litenirias . 

Objetivos Especificos: 

• Discutir as rela9oes entre literatura e cinema . 

• Analisar filmes que tenham rela9ao com textos litenirios . 

I PROGRAMA 
I 

I r 

• Literatura e Cinema 

• Adapta9ao cinematognifica de narrativas litenirias . 

• Filmes e obras litenirias . 
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VIDAL, N. El Cine de Pedro Almodovar. Barcelona: Ediciones Destino, 1989. 

WENDERS, W. A logica das imagens. Trad. Maris Alexandra. Lisboa: Edis:oes 70, s/d. 

APROVA<;AO 

__ / __ / __ _ 

Carimbo e Assinatura do Diretor da 
U nidade Academica 



DISCIPLINA: 

CODIGO: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LING0iSTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

Literatura Espanhola e Cinema Espanhol: Luis Buriuel e o Surrealismo 

UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II CH TOTAL CHTOTAL CH TOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X ) 60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de 
literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Ungua Espanholal '---c_6_-_R_E_a_u_,_s_lr_o_s_= __________ __J 

I I EMENTA r I 

0 cinema espanhol atraves da obra de Luis Bunuel no contexte do Surrealismo. 

I l OBJETIVOS r I 
Objetivo Geral: Compreender o cinema de Luis Bunuel inserido no contexte do 
movimento surrealista. 
Objetivos Especificos: 
1 - Compreender o Surrealismo como movimento de arte moderna do seculo XX. 
2 - Conhecer a obra de Luis Bunuel dentro do contexte surrealista e seu contato com 

outros artistas/escritores. 
3- Compreender as caracterfsticas marcantes do cinema de Luis Bunuel. 
4- Estudar as producoes filmograficas de Luis Bunuel em diferentes pafses. 

I PROGRAMA l 
'~--------------------------------~1 

1 -Origem, conceito e contexte do Surrealismo na Europa e na America hispanica. 

2 - Buriuel no cinema espanhol. 

3 - Relay6es entre Buriuel e o Surrealismo. 

4 - Relay6es entre Buriuel e outros artistas/escritores. 

5 -A filmografia de Buriuel. 

5.1 -A causalidade e a ambigUidade em um cinema de vanguarda. 
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5.2- Bufiuel na Fran<;a. ~ ' 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola e Hispano-Americana no Brasil: Estudos comparados 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II - semestre par ou impar CH TOTAL CH TOTAL CH TOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par ou impar, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

I PRE-REQUISITOS: I c6-REQUISITOS: 

EMENTA 

Panorama da literatura espanhola e hispano-americana no ambito academico 

I 

I OBJETIVOS I 
r 

Objetivo Geral: Analisar comparativamente o desenvolvimento dos estudos de literatura espanhola e 
hispano-americana no ambito das universidades brasileiras, dos anos 30 a atualidade. 

Objetivos Especificos: 

1 - Discutir, analisar e problematizar o conceito de literatura comparada; 

2- Analisar o desenvolvimento hist6rico dos estudos de literatura espanhola e hispano-americana como 

disciplinas de grande importiincia no contexto academico dos anos 30; 

3 - Estabelecer pontos e contrapontos entre os conceitos de literatura espanhola e hispano-americana, 

sobretudo a partir dos anos 60; 

4-.Identificar na trajet6ria evolutiva da literatura espanhola e hispano-americana os pontos de convergencia e 

divergencia, no que tange aos paradigmas que orientam suas produ~oes; 

5- Analisar autores e obras de generos distintos da literatura espanhola e hispano-americana, bern como a 

correspondencia de escolas e movimentos litenirios. 
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I I PROGRAMA 
I I 

1. 0 surgimento das catedras em literatura espanhola nas universidades brasileiras dos 
anos 30; 

2. Desenvolvimento hist6rico dos estudos de literatura espanhola e hispano-americana 
sobretudo a partir dos anos 60; 

3. 0 conceito de literatura comparada; 

4. A questao dos generos litenirios; 

5. A correspondencia das escolas e dos movimentos litenirios; 

6. Pontos e contrapontos da literatura espanhola e hispano-americana no que tange aos 
paradigmas que orientam suas produ9oes; 

7. Autores e obras espanh6is e hispano-americanos. 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I 
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AMOROS, Andres. Introduccion a Ia novela contemporanea, 4ed. Madrid: Catedra, 1976. 

ANDERSON IMBERT, Enrique. Historia de Ia literatura hispanoamericana I - La colonia cien 
afios de republica. Mexico, D. F.: Fonda de Cultura Economica, 11 3 ed. 2003. 

__ . Historia de Ia literatura hispanoamericana II- Epoca contemporanea. Mexico, D. F. : 
Fonda de Cultura Economica, 11 3 ed. 2003. 

ARENAS, Reinaldo. El mundo alucinante (una novela de aventuras). Buenos Aires: Tiempo 
Contemporaneo, 1970. 

BEHAR, Henry. Sobre el teatro dada y surrealista. Barcelona: Barra), 1971. 

BRETON, Andre. Antologia (1913-1966)- 63 ed., Mexico: Siglo XXI, 1983. 
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espanola en Brasil en el siglo XX. In: Anuario brasilefio hispanico, n. 1 - 1990 - Madrid, 1990 -
Brasflia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GARCiA, Angel Lopez. El significado de Brasil para Ia suerte del idioma espaFiol. In: Anuario 
brasilefio hispanico, n. 1- 1990- Madrid, 1990- Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GUBERMAN, Marilici, JOSEF, Bella y SILVA, Maria Aparecida da. La ensefiaza de Ia literatura 
hispanoamericana en Brasil. In: Anuario brasilefio hispanico, n. 1 - 1990 - Madrid, 1990 -
Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

HENRIQUEZ, Urefias. Las corrientes literarias en Ia America Hispanica. Mexico: Fonda de 
Cultura Economica, 1978. 

INGARDEN, Roman. La obra de arte literaria. Trad. Gerald Nyenhuis H. Mexico, D.F.: Primera 
edicion en Taurus, 1998 (Coedicion con Ia Universidad Iberoamericana). 

MOREJON, Julio Garcia. Creacion y desarrollo del hi~anismo en Brasil (1964). In: Anuario 



brasilefio hispiinico, n. 1 - 1990 -Madrid, 1990 - Brasilia: Thesaurus Editora de Brasfliat L. 

NAVARRO, M.H. (Org.). Rompendo o silencio: Genero e literatura na America Latina. Porto 
Alegra: Ed. da Universidade!UFRGS. 

NITRlNI, S., "Um comparatista dialetico". Revista de Letras. Sao Paulo: 36: 17-32. Primeiro 
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PAZ, Octavio. "Nova Espanha: orfandade e legitimidade", en-, 0 ogro filantropico. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara, 1989. 
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Brasil. In: Anmirio brasilefio hispanico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990 - Brasilia: Thesaurus Editora de 
Brasilia, 1990. 

PRA T, Angel Valbuena. En torno al hispanismo de Brasil (1953). In: Anuario brasilefio hispanico, 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: Teatro Espanhol 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II- semestre par CH TOTAL CH TOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 60 -

/ 

CH TOTAL: 

60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par, para compor as 240h obrigat6rias de literatura espanhola 

PRE-REQUISITOS: 480h de Lingua Espanhola CO-REQUISITOS: 

I EMENTA l 
I I 

Partindo do estudo te6rico do teatro espanhol, do classico ao contempon1neo, seriio feitas analises e 
estudos de textos teatrais, culminando com a representa~iio de urn deles. 

I OBJETIVOS I 
I r 

Objetivo Geral: Fazer urn estudo do teatro espanhol, do classJco ao contemporaneo, levando-se em 

considera~iio os aspectos lingiiisticos e culturais pertinentes as obras de teatro selecionadas para tal estudo. 

Objetivos Especificos: 

• Estudar e analisar textos teatrais classicos e contemporaneos do teatro espanhol; 

• Desenvolver a capacidade lingiiistica e comunicativa por meio de linguagem teatral; 

• Representar urn texto do teatro espanhol 

I PROGRAMA l 
I I 

• Siglos V a XV: El teatro medieval 

• Siglo XVI: Don Quijote de La Mancha 

• Siglo XVII: El Barroco I El Siglo de Oro 

• Siglo XVIII: La illustraci6n 

• Siglo XIX: El movimiento romantico, Realismo y Naturalismo . 

• Siglo XX: Literatura de Ia Posguerra I La Generaci6n del 27 I La Generaci6n del 98 



I 
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ARELLANO, I. Historia del teatro espanol del Siglo XVII. Madrid: Catedra, 1995. 

ARELLANO, I. Loca Ficta: Los espacios de Ia rnaravilla en Ia Edad Media y Siglo de Oro. 
Madrid: Aurea Hispanica, 2003. 
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trabajador. Madrid: Aurea Hispanica, 20004. 
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BANDERA, C. Monda y desnuda: La hurnilde historia de Don Quijote. Reflexiones sobre el 
origen de Ia novela rnoderna. Madrid: Aurea Hispanica, 2005. 

CALDERON DE LA BARCA, P. El gran teatro del rnundo, Madrid: Catedra, 1991. 

CALDERON DE LA BARCA. La Vida es sueno. Madrid: Catedra, 1992. 

CANAVAGGIO, J. Historia de Ia literatura espanola. Trad. Ana Bias. Barcelona: Ariel, 1995. 

COT ARELO Y MORl, E. Ensayo sobre Ia vida y obras de don Pedro Calderon de Ia Barca. 
Madrid: Aurea Hispanica, 2001. 
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INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA I~ I eel r .. ·-
COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: Teatro espanhol e sua representac;ao textual 

COD! GO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Ciclo II- 7° ou go sem. CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: 

OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 
PRATICA: 

60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par ou impar, para compor as 240 h obrigat6rias de 
' Literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I I EMENTA 
I J 

A evoluc;ao hist6rica do genero teatral espanhol e sua representac;ao textual. 

l l 
OBJETIVOS I I 

Objetivo Geral: Obter urn panorama geral da evoluc;ao hist6rica do teatro espanhol e do 
contemporaneo teatro hispano-americano por meio de sua representac;ao textual. 

' Objetivos Especificos: 

1 - Compreender as origens do teatro castelhano na Idade Media a partir do "Auto de los 
Reyes Magos" 

2- Examinar os aspectos esteticos do teatro Pre-renascentista ao Romantico. 

3 - Estudar o teatro de fim de seculo da Gerac;ao de 98 e o teatro de vanguarda da Gerac;ao de 
27. 

4 - Discutir questoes do teatro argentino contemporaneo. 

J PROGRAMA I 
1~------------------------------~J 

1. Origem do teatro castelhano medieval. 

2. Pre-renascimento: Fernando de Rojas. 

3. 0 teatro renascentista. 

4. 0 teatro do Siglo de Oro espanhol eo Barroco: 

4.1- Lope de Vega 



4.2 - Tirso de Molina 

4.3 - Pedro Calderon de la Barca 

5. 0 teatro do seculo XVIII: Leandro Fernandez de Moratin 

6. 0 teatro rornantico: Jose Zorrilla e Duque de Rivas. 

7. A gerayao de 98 eo teatro: Unarnuno e Valle-Inclan 

8. A gerayao de 27 eo teatro: Federico Garcia Lorca 

9. 0 teatro argentino conternporaneo atraves da obra de Patricia Zangaro. 

BIBLIOGRAFIA 

ARELLANO, I. His to ria del teatro espanol del siglo XVII. Madrid: Catedra, 1995. 
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Madrid: Catedra, 1987. 
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JONES, R. 0. (Ed.). His to ria de Ia literatura espanola. Barcelona: Ariel, 1971. 

MARiN, J. M.; REY HAZAS, A. Antologia de Ia Literatura Espanola basta el siglo XIX. 2 ed. 
Madrid: Sociedad General Espanola de Libreria, 1993. 

PEDRAZA JIMENEZ, F. B.; RODRIGUEZ CACERES, M. Las epocas de Ia literatura espanola. 
Barcelona: Ariel, 1997. 

RAMONEDA, A. Antologia de Ia Literatura Espanola del siglo XX. Madrid: Sociedad General 
Espanola de Libreria, 2001. 

RUIZ RAMON, F. Historia del teatro espanol siglo XX. Madrid: Catedra, 1995. 

___ . Calderon y Ia tragedia. Madrid: Alhambra, 1984 . 

---
. Historia del teatro espanol: desde sus origenes basta 1900.2 ed. Madrid: Alianza, 1971. 

VALBUENA PRA T, A. Historia de Ia literatura espanola. 5. ed. Barcelona: G.G. 1957. 

ZANGARO, P. Por un reino. In: ___ . Teatro y margen. Buenos Aires: Amaranta Ediciones, 
1997. 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: Vanguardas Historicas do Seculo XX 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II - 7° ou go sem. CHTOTAL CHTOTAL CH TOTAL: 
TEORICA: 

OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 
PJMTICA: 

60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par ou impar, para compor as 240 h obrigatorias de 
Literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

r , ... 
r·"'-

I 

I EMENTA '~--------, 
r 

Estudo da produ<;ao artistico-liteniria correspondente ao periodo das vanguardas 

historicas do seculo XX. 

I OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender os principais autores e obras das vanguardas de principios do 
seculo XX. 

Objetivos Especificos: 

1- Discutir os processos de ruptura que envolveram os movimentos de vanguarda. 

2 - Discutir a questao de Nacionalismo e Cosmopolitismo a partir dos textos. 

3 - Proporcionar uma visao panoramica e critica dos principais manifestos, produ<;oes 
litenirias e revistas de vanguarda e estabelecer paralelos entre a produ<;ao liteniria e as demais 
artes deste periodo. 

4 - Estabelecer paralelos entre o Modemismo brasileiro e a V anguarda hispano-americana. 

I 

I 
PROGRAMA 

1 - Formula<;oes teoricas de Octavio Paz .. 

2 - Leitura critica dos principais manifestos. 

3 - A poesia de vanguarda: 

2.1 -Vicente Huidobro 

2.2 - Oliverio Girondo 

l 
I 



2.3 - Cesar Vallejo 

2.4- Jorge Luis Borges 

4- Os "ismos" e autores/artistas hispano-americanos: 

3.1-0 Futurismo e Ruben DarioNicente Huidobro 

3.2-0 Construtivismo e Joaquin Torres-Garcia 

3.3-0 Expressionismo e Jorge Luis Borges/ Jose Carlos Mariategui 

3.4-0 Surrealismo e Alejo Carpentier/Cesar Vallejo 

5 - As revistas de vanguarda. 

6 - Modemismo brasileiro e Vanguarda hispano-americana. 

I 
BIBLIOGRAFIA 

I 

,;,...-·· 

l 

r 
ALCALA, M. L. Vanguardia argentina y modernismo brasileiio: aiios 20. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1994. 

BELLUZO, A. M. (Org.). Modernidade: vanguardas artisticas na America Latina. Sao Paulo: 
Memorial/Unesp, 1990. 

BORGES, J. L. Obras completas. Buenos Aires: Emece, 1985. 

FABRIS, A. (Org.). Critica e Modernidade. Sao Paulo: ABCA: Imprensa Oficial do Estado de Sao 
Paulo, 2006. 

GIRONDO, 0. Veinte poemas para ser leidos en un tranvia. Buenos Aires: Losada, 1997. 

HUIDOBRO, V. Altazor. Madrid: Alberto Coraz6n, 1973. 

OSORIO, N. Manifiestos, proclamas y polemicas de Ia vanguardia literaria hispanoamericana. 
Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988. 

PAZ, 0. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barra!, 1989. 

SARLO, B. Una modernidad periferica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva vision, 
1988. 

SCHWARTZ, J. Vanguardas latino-americanas: Polemicas, manifestos e textos criticos. Sao 
Paulo: Edusp/IIuminuras/F APESP, 1995. 

---
; ALCALA, M. (Orgs.) Vanguardas argentinas: anos 20. Trad. Maria A. K. de Almeida. Sao 

Paulo: Iluminuras, 1992. 

___ . Vanguarda e cosmopolitismo. Sao Paulo: Perspectiva, 1983. 

SUBIRA TS, E. Una ultima vision del paraiso. Mexico: FCE, 2004 . 

. A flor e o cristal: ensaios sobre arte e arquitetura modernas. Trad. Eduardo Brandao. Sao 
---
Paulo: Nobel, 1988. 

VALLEJO,C. Obra poetica completa. Madrid: Alianza, 1999. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA ~ 
INsTITuTo DE LETRAs E LINGutsTicA 1) 1 e· e 1 COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: A Nove/a 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio II - 7° ou go sem. CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par ou impar, para compor as 240 h obrigatorias de 
Literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I EMENTA I 
I I 

Estudo das caracteristicas essenciais da nove/a tradicional e da nueva nove/a hispano-

amencana. 

I 

I 
OBJETIVOS I 

I 

C. Objetivo Geral: Contextualizar as rela9oes hist6ricas, politicas, culturais, religiosas, 
filos6ficas e, sobretudo, esteticas a partir da analise de nove/as hispano-americanas. 

Objetivos Especificos: 

1 ...,. Analisar o desenvolvimento da nove/a hispano-americana - da sua origem mitica a 
condi9ao de "genero" da modemidade; 

2 - Identificar, a partir da leitura de autores e obras previamente selecionadas, os elementos 
composicionais da nove/a tradicional e da nueva nove/a hispano-americana; 

3 - Discutir, analisar e problematizar o conceito de nove/a tradicional e nueva nove/a 
hispano-americana, tendo em vista a produ9ao liteniria contemporanea. 



1. Contextualizas:ao historica das manifestas:oes litenirias que motivaram o surgimento 
da novela hispano-americana; 

2. Levantamento de influencias gerais que identificam as tematicas e a constituis:ao 
estetica das novelas hispano-americanas; 

3. 0 conceito de novela hispano-americana e outros conceitos correlatos; 

4. A novela tradicional e 

5. A nueva novela hispano-americana e as vanguardas europeias; 

6. A produs:ao contempon1nea 

7. Principais autores e obras de novelas hispano-americanas. 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I 

ALBERES, Rene-Marie. Metamorfosis de Ia novela. Version espanola de Cecilio Sanchez 
Gil. Madrid: Taurus Edicciones, 1971. 

ANDERSON IMBERT, Enrique. Historia de Ia literatura hispanoamericana I - La 
colonia cien afios de republica. Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Economica, 11a ed. 2003. 

__ . Historia de Ia literatura hispanoamericana II- Epoca contempon1nea. Mexico, D. 
F.: Fondo de Cultura Economica, 11a ed. 2003. 

BAQUERO GOY ANES, Mariano.Estructura de Ia novela actual. Barcelona: Editorial 
Planeta, 1976. 

BOURNEUF, R yR. Oullet. La novela. Barcelona: Editorial Ariel, 1975. 

CAMPOS, Julieta. Funcion de la novela. Mexico: Joaquin Mortiz, 1973. 

DUMEZIL, Georges. Del mito a Ia novela. Mexico: FCE, 1973. 

FERRERAS, Juan Ignacio. Teoria y praxis de Ia novela. Paris: Edicciones 
Hispanoamericanas, 1970. 

FOSTER, E.M. Aspectos de Ia novela. Version castellana de Guillermo Lorenzo. Madrid: 
Editorial Debate, 1983. 

FUENTES, Carlos.La nueva novela hispanoamericana Mexico: Editorial Joaquin Mortiz, 
1997. 

GULLON GERMAN y AGENES. Teoria de Ia novela. Madrid: Taurus Edicciones, S.A., 
1974. 

INGARDEN, Roman. La obra de arte literaria. Trad. Gerald Nyenhuis H. Mexico, D.F.: 
Primera edicion en Taurus, 1998 (Coedicion con la Universidad Iberoamericana). 

KOYINOV, A., A. Moravia, P. Paolo Pasolini, et al. El destino de Ia novela. Buenos Aires: 
Editorial Orbelus, 1967. 

MICHEL, Jean-Bloch. La "nueva novela" (trad. G. Torrente Ballester). Madrid: 
Guadarrama, 1967. 
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Trad.Lenora de Barros e Jose Simao. Rio'de..~neiro: ... .-,-~; , PAZ, Octavio.O mono gramatico. 
Guanabara S.A., 1988. 

__ . Os filhos do barro. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

PIZARRO, Narciso. Analisis estructural de Ia novela. Madrid: Siglo XXI de Espana 
Editores, 1970. 

ROSENBERG, Harold. La tradicion de lo nuevo. Madri: Monte Avila, 1969. 

SAUVAGE, Jacques. Introduccion al estudio de Ia novela. Tr. Del frances de Alejandro 
Perez Vidal. Barcelona: Editorial Laia, 1982. 

SILVA, Maria Ivonete Santos. Octavio Paz e o tempo da reflexao. Sao Paulo: Soctecci, 
2006. 

VERNANI, Hugo J. Las vanguardas literarias en hispano-america. Mexico: Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1990. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA -.., 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGiHSTICA ',·· . I 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS I ee 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Hispano-Americana: A Poesia Mexicana Modema: "Confluencias" 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Ciclo II- 7o ou go sem. CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: 

PAATICA: 
OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( X ) 60 - 60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre par ou impar, para compor as 240 h obrigat6rias de 
Literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 480 h de Lingua Espanhola I COREQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA 1 
I 

0 fenomeno poetico sob a 6tica comparativa de poetas-criticos mexicanos. 

I 
I 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: ldentificar nas produyao poetica modema, a intrinseca relayao entre tradiyao 
e modemidade 

Objetivos Especificos: 

1 - Analisar a produyao ensaistica que trata da poesia mexicana modema; 

2 - Examinar na produyao poetica modema, ecos e ressonancias de autores e obras que 
representam as bases fundacionais da poesia mexicana; 

3 - Desenvolver, a partir da leitura critica de poemas modemos mexicanos, criterios que 
viabilizem a compreensao e a amllise dos distintos procedimentos utilizados, quando de suas 
elaborayoes; 

4- Discutir, analisar e problematizar a ideia de "confluencia" presente na produyao poetica 
mex1cana. 
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I PROGRAMA I 

1. A poesia mexicana modema: fundac;:ao; 

2. Tres antologias e a formac;:ao do dinon; 

3. Poesia e poetic a em Alfonso Reyes 

4. Alfonso Reyes e Octavio Paz: analise do fenomeno poetico; 

5. Luis Cemuda e Octavio Paz: convergencias e divergencias; 

6. Octavio Paz e a sombra de Francisco de Quevedo; 

7. Os contemporaneos eo debate em tomo da "poesia pura"; 

8. Sor Juana Ines de la Cruz entre os contemporaneos; 

9. A poesia de Jaime Sabines 

10. A poesia e a "outra voz"; 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA l 
I 

ANDERSON IMBERT, Enrique. Historia de Ia literatura hispanoamericana I- La colonia cien 
afios de republica. Mexico, D. F. : Fondo de Cultura Econ6mica, 11 a ed. 2003. 

__ . Historia de Ia literatura hispanoamericana II- Epoca contemporfmea. Mexico, D. F. : 
Fondo de Cultura Econ6mica, 11a ed. 2003. 

ARISTOTELES. Poetica. Trad. Eudoro de Sousa. Lisboa: lmprensa Nacional/Casa da Moeda, 1986. 

BACHELARD, Gaston. A poetica do devaneio.Trad. Antonio Padua Danesi. Sao Paulo: Martins 
Fontes, 1988. 

BOSI, Alfredo. 0 sere o tempo da poesia. Sao Paulo: Cultrix, 1977. 

GUILLEN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Barcelona: Critica, 1985. 

INGARDEN, Roman. La obra de arte liteniria. Trad. Gerald Nyenhuis H. Mexico, D.F.: Primera 
edici6n en Taurus, 1998 (Coedici6n con la Universidad lberoamericana). 

KISTEV A, Julia. La revolution du langage poetique. Paris: Seuil, 1974. 

MACIEL, Maria Ester. As vertigens da lucidez: poesia e critica. Sao Paulo: Experimento, 1995 

OCTA VIO, Paz. El ogro filantropico. Mexico: Joaquin Mortiz, 1979. 

__ .La otra voz: poesia y fin de siglo. Mexico: Seix Barral, 1990. 

__ .Os filhos do barro. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

_____ . Signos em rota.yao. Trad. Sebastiao Uchoa Leite. Sao Paulo: Perspectiva, 1976. 

PAVESE, Cesare. El oficio de poeta (trad. Rodolfo Alonso). Buenos Aires: Nueva Vision, 1957. 

POUND, Ezra. A arte da poesia. Trad. Jose Paulo Paes. Sao Paulo: Cultrix, 1976. 

ROSENBERG, Harold. La tradicion de lo nuevo. Madri: Monte Avila, 1969. 

SABINES, Jaime. Nuevo recuento de poemas. Mexico, D. F.: 1980. 

SILVA, Maria Ivonete Santos. Octavio Paz eo tempo da reflexao. Sao Paulo: Soctecci, 2006. 

STANTON, Anthony. Inventores de tradicion: ensayos sobre poesia mexicana moderna. Mexico, 



D.F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1998. 
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VERNANI, Hugo J. Las vanguardas literarias en hispano-america. Mexico: Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1990. 

VERGARA, Gloria. Tiempo y verdad en Ia literatura.Mexico, D.F.: Universidad Iberoamericana
Produce ion Gnifica y Comunicaci6n S/ A, 2001. 

WILSON, Jason. Octavio Paz: un estudio de su poesia. Bogota: Pluma Ltda, 1980. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Literatura Espanhola: Teoria do Ensaio 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

SEMESTRE: Cicio Ill - 7° semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) I OPTATIVA: (X) 60 -

CHTOTAL: 

60 

OBS: Disciplina a ser escolhida dentre as de semestre impar, para compor as 240h obrigat6rias de 
literatura estrangeira 

PRE-REQUISITOS: 400 h de Ungua EspaMola I C6-REQUISITOS: 

~----------------------------------~ 

I EMENTA I 
I J 

Caracteristicas essenciais do ensaio como genero literario e sua importancia no conjunto 
das produ~es te6rico-criticas contemporaneas. 

I 

I OBJETIVOS l 
I 

Objetivo Geral: Analisar a dimensao te6rica do ensaio, tendo em vista suas contribuic;oes para os 
estudos literarios. 

Objetivos Especificos: 
1 - Analisar a trajet6ria evolutiva do ensaio, desde suas origens ate a atualidade 
2 - Estudar as caracteristicas essenciais do ensaio como genero literario; 
3 - ldentificar no conjunto das produc;Oes contemporaneas as contribuic;Oes do ensaio como genero 
que melhor se adapta a fruic;Bio do pensamento critico criativo. 
4- Desenvolver estudos comparatives entre as varias modalidades de ensaio e outras formas de 
produc;ao te6rica afins. 

I 
I 

PROGRAMA I 
I 

1. Defini~o de ensaio: origem e desenvolvimento; 

2. Forma e classifica~o do ensaio; 



3. 0 ensaio e as formas de expressao afins; 

4. A palavra "ensaio" e seu uso na Espanha; 

5. 0 ensaio eo "especialista"; 

6. 0 "subjetivo" no ensaio: o ensaio como confissao; 

7. 0 caniter dialogal do ensaio; 

8. 0 ensaio como forma de pensar; 

9. 0 ensaio e sua fun<;ao de "sugerir" ao leitor; 

10. A vontade de estilo do ensaio; 

11. A atualidade do tema tratado. 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I C. ADORNO, Theodor W. El ensayo comoforma". Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962. 

ALTAMIRA, Rafael. Estudios de critica liteniria y ensayo. Madrid: Editorial Arte y Ciencia, 1925. 

ARCINIEGAS, German. America, tierra firme. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1937. 

BACON, Francis. Works of Francis Bacon. New York: Garret Press, 1968. 

BORGES, Jorge Luis. Nueva antologia personal.Buenso Aires: Emece Editpores, 1968. 

CASO, Antonio. Obras Completas: Vol. IV. Ensayo, doctrinas discursos. Mexico:UNAM, 1971. 

CORTAzAR, Julio. La vuelta al dia en ochenta mundos. 2 vols. Madrid: Siglo Veintiuno, 1970. 

DiAZ PLAJA, Guillermo. La ventana de papael: ensayos sobre el frenomeno litenirio. Barcelona: 
Apolo, 1939. 

GOMEZ-MARTINEZ, Jose Luis. Teoria del ensaio: un estudio bibliografico. Cuadernos 
Salmantinos de Filosofia 4, 1977. 

MARTi, Jose. Politica de nuestra America. Mexico: Siglo Veintiuno, 1982. 

MONTAIGNE, Michel de. Oeuvres completes. Bruges: La Pieiade, 1967. 

' ORTEGA Y GASSET, Jose. La caza y los otros. Madrid: Espasa-Calpe, 1962. 

PAZ. Octavio. Los signos en rotacion y otros ensayos. Madrid: Alianza Editorial, 1971 

__ . Posdata. Mexico: Siglo Veintiuno, 1977. 

__ . El ogro filantropico. Mexico: Joaquin Mortiz, 1981. 

REYES, Alfonso. Universidad, politica y pueblo. Mexico: UNAM, 1967. 

RiO, ANGEL DEL y JOSE Bemadete. El concepto contemponineo de Espana. Antologia de 
ensayos. New York: Las Americas Publishing CO., 1962. 

SCHULTZ CAZENUEVE DE MANTOV ANI, Fryda. Ensayo sobre el ensayo. Bahia Blanca: 
Universidad Nacional del Sur, 1967. 

SILVA, Maria Ivonete Santos. Octavio Paz e o tempo da reflexao. Sao Paulo: Soctecci, 2006. 

UNAMUNO, Miguel de. El Caballero de Ia tristejigura. Madrid: Espasa-Calpe, 1963. 

__ . Ensayos. 2 vols. Madrid: Aguilar, 1943. 

VERGARA Y VERGARA, Jose Maria. Las tres tazas.Cuadros de Costumbres. Editado por Mario 
Carvajal. Cali: Carvajal, 1969. 



ZEA, Leopoldo. Filosofia de lo americano. Mexico: Editorial Nueva Imagen, 1984. 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Metodologia de ensino do Portugues como lingua estrangeira 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- 4° CH TOTAL CHTOTAL CH TOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 
45 15 60 

OBS: Disciplina do Nucleo de Formafi:ao Pedag6gica, das duas Habilitafi:oes em Lingua Estrangeira, de Pnitica 
~ de Ensino, oferecida anualmente em semestre par. 

PRE-REQUISITOS: Didatica Geral, Politica e 
Gestao da Educafi:ao, Psicologia da Educafi:ao e 120 
h de Lingua estrangeira 

I c6-REQUISITos, 

I EMENTA 
I 

l 
I 

Essa disciplina proporcwna o debate sobre a forma9ao metodol6gica do professor de 

Portugues Lingua Estrangeira; a pnitica de metodologias de ensmo de Portugues como 

Segunda Lingua e como Lingua Estrangeira (P.L.E); conceitos basicos e pressupostos 

te6ricos de instrumentos de avalia9ao de rendimento e proficiencia em P.L.E. 

I OBJETIVOS l 
Objetivo geral: 

Proporcionar formafi:ao metodol6gica que !eve o aluno a uma reflexao critica sobre o processo de 
ensino/aprendizagem da lingua portuguesa como segunda lingua e/ou lingua estrangeira e que o prepare 
para a pratica de ensino da mesma. 

Objetivos especificos: 
- Refletir sobre o sistema educativo brasileiro, a formafi:ao dos educadores e o papel do professor de 

linguas; 

Analisar pressupostos te6ricos sobre o ensino contemporiineo de linguas e teorias recentes de 
aprendizagem e aquisifi:ao de segunda linguae lingua estrangeira; 

Promover uma atitude reflexiva e questionadora diante de situafi:oes de ensino/aprendizagem de linguas; 

Refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem de portugues lingua estrangeira e sobre as 
especificidades desse ensino para aprendizes de linguas tipologicamente pr6ximas ou distantes; 

Analisar criticamente materiais didaticos publicados de Portugues Lingua Estrangeira; 

Preparar os alunos para o ensino da lingua portuguesa como segunda lingua ou lingua estrangeira, 
ensino esse que propicie ao aluno estrangeiro condifi:oes de se expressar autonomamente nas 
modalidades oral e escrita da lingua portuguesa, e conhecer aspectos da cultura brasileira; 

-
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Conhecer o universo de expressao portuguesa; 

Apresentar e discutir aspectos culturais, geograticos e hist6ricos do Brasil contemporaneo; 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas te6ricas, integrando, assim, a teoria a pnitica, atraves do 
micro-ensino e elaborac;ao de materiais didatico-pedag6gicos; 

Conhecer instrumentos de avaliac;ao de rendimento e proficiencia em Portugues Lingua Estrangeira 

I PROGRAMA l 
I I 

1. Forma~ao do professor e cidadania 
1.1 Sistema educativo brasileiro e forma~ao dos educadores 
1.2 0 papel do profissional da linguagem no contexto socio-cultural brasileiro 
1.3 ldeologia e op~oes politicas, educacionais, pedag6gicas e lingliisticas na constitui~ao de uma 

metodologia de ensino. 

2. Pressupostos te6ricos sabre o ensino de linguas estrangeiras e teorias de aprendizagem e 
aquisi~ao de segunda linguae lingua estrangeira 

2.1 Diferentes abordagens de ensino e seus principios conceptuais, particularmente a abordagem 
comunicativa. 

3. Fundamentos para o ensino de Lingua Portuguesa como lingua estrange ira: constitui~ao de 
uma metodologia de ensino. 

3 .I A lingua portuguesa no mundo 
3.2 Portugues Lingua Materna X Portugues Lingua Estrange ira 
3.3 Portugues Lingua Estrange ira X Portugues Segunda Lingua 
3 .4 Portugues Lingua Estrange ira para falantes de linguas de origem latina 
3.5 Portugues Lingua Estrangeira para falantes de linguas de origem nao-latina 

4. Planejamento de ensino 
4.1 Plano de curso 
4.2 Plano de aula 
4.3 Conteudo programatico 
4.4 Objetivos de ensino 
4.5 Metodologia de ensino 
4.6 Recursos didaticos 

' 4.7 Criterios de avalia~ao 

5. Pratica de metodologia para o ensino de compreensao e expressao escritas: aspectos te6ricos 
fundamentais e elabora~ao de atividades. 

6. Pratica de metodologia para o ensino de compreensao e expressao orais: aspectos te6ricos 
fundamentais e elabora~ao de atividades. 

7. Pratica de metodologia para o ensino de aspectos da cultura brasileira: elabora~ao de 

atividades. 

8. Pratica de analise de atividades de ensino apresentadas par livros didaticos e outras fontes. 

9. Analise de conceitos basicos e pressupostos te6ricos dos instrumentos de avalia~ao de 
rendimento e proficiencia em Portugues Lingua Estrangeira, particularmente o exame oficial 
CELPE-Bras. 

I 0. Micro-ensino. 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. 0 ensino de portugues para estrangeiros: pressupostos para o planejamento de 
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cursos e elabora~ao de materia is didaticos. Campinas: Pontes, 1989. ·.. .. . . f;: ·in ! 
_______ . ldentidade e caminhos no en sino de portugues para estrangeiros. Camp'!na"9:!·:r ontes, ·--- ·-·- ~ 
1992. 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. & Cunha, M. J. C. Projetos iniciais no ensino de portugues a falantes de outras 
linguas. Campinas: Pontes, 2005. 

CELANI, M. A. A. Professores e formadores em mudan~;a: relato de urn processo de reflexao e transforma~ao 
da pratica docente. Campinas: Mercado de Letras, 2002. 

CONSOLO, Douglas Altamiro. Forma~ao de professores de linguas: reflexao. In: Lingua e literatura, ensino e 
pesquisa. Sao Paulo: Contexto, 2003. 

GODOY, Claudia Maria et alii. Planejamento de ensino e avalia~;ao. Porto Alegre: Sagra, 1991. 

OLIVEIRA, Gilvan Muller de. Declara~;ao Universal dos Direitos Lingiiisticos: novas perspectivas em 
politica lingtiistica. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 

PEROBELLI, Silvia. 0 ensino de linguas estrangeiras. In: Seculo XXI: urn novo olhar sobre o ensino e a 
aprendizagem de linguas estrangeiras. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2002. 
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lingua no dialogo de culturas. Tese de doutorado. Unicamp, 2004. 

SILVA, itala M. Wanderlei. Uma abordagem metodologica para o ensino da Lingua Portuguesa. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 1983. 

TROUCHE, Lygia Maria Gon~alves; JUDICE, Norimar. Topicos em Portugues como lingua estrangeira. 
Disponivel em http://www. filologia.org. br/ixcnlf/5/ 16.htm 

TROUCHE, L. M. G .. Interfaces culturais no ensino de portugues para estrangeiros. Cadernos do CNLF, v. 
VII, n. 8, p. 101-109,2004. 

TROUCHE, L. M.G .. Ensino de Portugues Lingua Estrangeira- Caminhos para o Portugues Lingua Materna?. 
Boletim Siple, 1995. 

TROUCHE, L. M.G .. 0 Ensino de Portugues para Estrangeiros: Cicio de Palestras/ UFF. Niter6i: EDUFF, 
1995. 

TROUCHE, L. M. G .. Ensino de Portugues Lingua estrangeira: uma experiencia multidiciplinar . In: Nome. 
(Org.). Ensino de Portugues para estrangeiros. Niter6i: EDUFF, 1997. 

VIANA, N .. Planejamento de Cursos de linguas - Pressupostos e Percurso. In: Jose Carlos Paes de Almeida 
Filho. (Org.). Parametros Atuais para o Ensino de Portugues Lingua Estrangeira. Campinas - SP: Pontes, 
1997, v. 'p. 29-48. 

VASCONCELOS, S. I. C. C .. lmagens de ensinar e de ser professor de portugues como lingua estrange ira. In: 
XII ENDIPE, 2004, Curitiba. Anais. v. 1. 

VASCONCELOS, S. I. C. C .. A Forma~ao do professor de lingua portuguesa (lingua materna e lingua 
estrangeira) em discussao. In: XI ENDIPE - Encontro de Didatica e Pnitica de Ensino, 2002, Goiania. CE
ROM, 2002. v. I. p. 1-29. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Metodologia do ensino de lfngua espanhola 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II- semestre fmpar CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPT A TIV A: ( ) 45 15 

CHTOTAL: 

60 

OBS: Disciplina do Nucleo de Formayiio Pedag6gica, da Habilitayiio em Espanhol e Literaturas, de Pnitica de Ensino, 
oferecida anualmente em semestre im ar 

PRE-REQUISITOS: Didatica Geral, Psicologia 
da Educayiio, Politica e Gestiio da Educa9iio e 360h 
de Lingua Espanhola 

I 
I 

I c6-REQUISiros, 

EMENTA 

Esta disciplina proporciona o debate sobre a construc;ao do perfil do professor de lingua 
estrangeira enquanto cidadao etico, crftico, politico e reflexivo; a formalizac;ao das 
metodologias, abordagens, metodos e tecnicas de ensino de lfngua estrangeira, tanto 
no que tange ao ensino das quatro habilidades quanto ao ensino para fins especificos; 
analise, escolha e produc;ao de material didatico; planejamento de curso e de aulas; 
avaliac;ao. 

I I OBJETIVOS I I 
Objetivo Geral: 

• Fazer com que o aluno reflita sobre o papel do professor de lfngua estrangeira no 
contexto educacional brasileiro, enquanto cidadao etico, crftico, politico e reflexivo. 

Objetivos Especificos: 

• Capacitar o aluno para fazer uso de varias metodologias e abordagens de ensino de 
lfngua estrangeira nos diversos contextos educacionais (ensino das quatro 
habilidades e com fins especificos). 

• Capacitar o aluno para a elaborac;ao de pianos de aula, confecc;ao de materiais 
didaticos e uso de recursos de ensino. 



I I PROGRAMA 
I I 

• Conceito de "professor cidadao". 

• Conhecimento dos documentos oficiais e da polftica sobre ensino de lingua estrangeira. 

• Panorama s6cio-hist6rico do ensino de lingua estrangeira em diversos contextos 
educacionais no Brasil. 

• Fundamentos das teorias de ensino/aprendizagem e suas implicas;oes. 

• Metodologias, abordagens, metodos, tecnicas e procedimentos de ensino de lfnguas 
estrangeiras. 

• Materiais didaticos: seles;ao, avalias;ao e elaboras;ao. 

• Ensino de linguas estrangeiras e as novas tecnologias: teoria e pnitica. 

~ • Planejamento didatico: plano de curso, de unidade e de aulas. 

• Avalias;ao: aspectos te6ricos, analise e elaboras;ao de instrumentos. 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I 
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Pontes, 1999. 
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CASANOVA, L. Internet para profesores de espafiol. Madrid: Edelsa, 1998. 

CELANI, M. A. A. Ensino de Linguas. Sao Paulo: EDUC, 1984. 

CELANI, M. A. A. Professores e Formadores em Mudan~;a: relato de urn processo de reflexao e 
transforma~;ao da pratica docente. Sao Paulo: Mercado das Letras, 2003. 

ESPINET, M. D. La comunicaci6n en Ia clase de espafiol como lengua extranjera. Orientaciones 
didacticas y actividades. Brasilia/ Madrid: Consejerfa de Educaci6n y Ciencia/ La Factorfa, 1997. 

DURAO, A. B. A. B. Analisis de errores e interlengua de brasilefios aprendices de espafiol y de 
espafioles aprendices de portugues. Londrina: UEL. 1999. 

FERNANDEZ, G. E. La producci6n de materiales didacticos de espafiollengua extranjera en Brasil. In: 
Anuario Brasilefio de Estudios Hispanicos. Suplemento El Hispanismo en Brasil. Brasilia: Consejerfa 
de Educaci6n y Ciencia I Thesaurus, 2000. p. 58-80. 

FERNANDEZ, S. Interlengua y analisis de errores en el aprendizaje del espafl.ol como Iengua 
extranjera. Madrid: Edelsa, 1997. 

GIOVANNINI, A. et alii. Profesor en Acci6n 1, el proceso de aprendizaje. Colecci6n Investigaci6n 
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HALLIDAY, M.A. K. et alii. As ciencias lingiiisticas eo ensino de linguas, Sao Paulo: Vozes, 1974. 

LEFFA, V. J. Aspectos Politicos da Formas;ao do Professor de Lfnguas Estrangeiras. In: LEFFA, V. J. 
0 professor de linguas estrangeiras, construindo a profissao. Pelotas, v. 1, 2001, p. 333-335. 

LLEFFA, V. J. Como produzir materiais para o ensino de lfnguas. In Produ~;ao de Materiais de 
Ensino: teoria e pratica. Pelotas, RS; EDUCAT, 2003, p.13-38. (Tambem disponfvel em 
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Alegre: Artes Medicas Sui, 2000. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Metodologia de Ensino de Espanhol para fins especificos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio II - semestre par CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

45 15 

CHTOTAL: 

60 

OBS: Disciplina de Pnitica Pedag6gica, da Habilita<;ao Espanhol e Literaturas, ofertada anualmente em semestre par. 

Educa<;ao, Politica e Gestao da Educa<;ao e 360h de 
PRE-REQUISITOS: Didatica Geral, Psicologia da I ~0-REQUISITOS: 
Lingua Espanhola L..._ _________________ __J 

I 
I 

EMENTA l 
r 

Estudo sobre o ensino de Lingua Espanhola para fins especificos. Os componentes que 
constituem esta disciplina abrangem o conceito de ensino para fins especificos e as concep~oes 
de lingua e aprendizagem subjacentes a essa abordagem. 

I OBJETIVOS I 
Objetivo Geral: IL..._ _____________________ __jl 

• lntegrar e discutir os conhecimentos lingOistico, te6rico e pratico no contexte de ensino de 
lingua espanhola para fins especificos, considerando o desenvolvimento das quatro 
habilidades, de acordo com as necessidades de cada contexte de ensino particularmente. 

Objetivos Especificos: 
• Discutir possibilidades de ensino de lingua espanhola para fins especificos. 
• Elaborar e expor material didatico para ensino em contextos especificos. 
• Preparar e expor unidades didaticas para ensino em contextos especificos. 
• Avaliar e criticar materiais e unidades didaticas para ensino de lingua espanhola para fins 

especificos. 

I 
I 

PROGRAMA 11---------., 
I 

• Concep<;ao de lingua e aprendizagem na abordagem Instrumental de ensino de 
lingua Espanhola 

• Enfoques: aspectos lingOisticos (lexica, gramatica, registro), habilidades, discurso e 
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Amllise de necessidades e interesses · :i' \.....- -·-
Planejamento de curso I programa 
Preparavao de material didatico 
Organizavao de unidades didaticas 
A valiavao de materiais 

0 papel do professor e do aluno nos cursos de Espanhol para fins especificos 
A valiavao formativa 
A valiavao do curso 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
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FREIRE, P. A importancia do ato de ler: em tres artigos que se completam. Sao Paulo: Cortez, 1992. 

KATO, M. 0 aprendizado da leitura. Campinas: Pontes, 1989. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Estagio Supervisionado em Lingua Espanhola 1 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: 

PERIODO/SERIE: Cicio III - semestre impar 
CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) I OPTA TIV A: ( ) 30 45 

CHTOTAL: 

75 

OBS.: Disciplina do Nucleo de Forma9ao Pedag6gica, da Habilita9ao em Espanhol e Literaturas, de Pnitica de Ensino, 
oferecida anualmente em semestre impar. 

PRE-REQUISITOS: Disciplinas do Cicio Basico, CO-REQUISITOS: 
Didatica Geral, Psicologia da Educa91io, Politica e Gestao 
da Educa9ao, 240h de disciplinas especificas de Lingua 
Espanhola e Metodologia de Ensino de Lingua 
Espanhola. 

I EMENTA 

Abordagem comunicativa para 0 ensino da habilidade de expressao oral em lingua espanhola, 
planejamento, avalia~ao, regencia de sala de aula. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo geral: 

• Praticar o ensino de lingua espanhola em sala de aula, de forma motivadora, dinamica e produtiva, 
contemplando uma habilidade especffica: a expressao oral. 

Objetivo especifico: 

• Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem de lingua espanhola em contextos de educa~ao 
regular (Ensino Fundamental e Medio ). 

• Preparar pianos de curso e pianos de aula visando a pnltica diaria . 

I PROGRAMA I 
TE6RICO: I I 

• Abordagem comunicativa para o ensino da habilidade de expressao oral em lingua 
espanhola. 

0 Orienta96es metodol6gicas sabre os procedimentos efetuados pelo aprendiz 
para chegar a compreensao de textos e documentos orais: como ensinar e 
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o Gramatica e lingua: 

• 0 que ensinar da gramatica em espanhol. 
• Como ensinar a gramatica: apresentac;:ao e progressao gramatical. 

o Tecnicas de ensino de compreensao e expressao oral. 

o Recursos didaticos para ensinar essas habilidades. 

• Planejamento: 

• Plano de Curso e Plano de Aula. 

• 
• 

Definic;:ao dos objetivos de aprendizagem . 

Selec;:ao dos conteudos . 

• Selec;:ao de tecnicas de ensino adequadas ao desenvolvimento das 
habilidades de compreensao e expressao oral. 

• Selec;:ao dos recursos didaticos a serem utilizados no desenrolar das 
aulas. 

o Elaborac;:ao do Plano de Curso. 

o Elaborac;:ao de Pianos de Aula. 

o Plano de A valiac;:ao. 

• A valiac;:ao. 

o 0 que avaliar. 

o Quando avaliar. 

o Como avaliar. 

o Por que avaliar. 

PRATICO: 

• Planejamento para as regencias: 

o Elaborac;:ao de atividades de ensino I aprendizagem. 

o Elaborac;:ao de atividades de avaliac;:ao. 

o Elaborac;:ao de material didatico 

• Aulas praticas demonstrativas dos proprios estagiarios, seguidas de discussoes sobre 
os resultados. 

• Regencias no Estagio Supervisionado. 

I I BIBLIOGRAFIA 
I I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensoes Comunicativas. Campinas: Pontes, 1993. 
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2002. 

KULIKOWSKI, M. Z. M; GONZALEZ, N. T. M. Espa:fi.ol para brasile:fi.os. Sobre por d6nde 
determinar la justa medida de una cercania. Anuario Brasileiio de Estudios Hispanicos. N.9. 
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MENDES, E. A mesma face, duas moedas: materiais para o ensino de portugues a ·ralantes de+ ___ , 
Espanhol. In: PARAQUETT, M.; TROUCHE, A. Formas & Linguagens: Tecendo o hispanismo 
no Brasil. Rio de Janeiro: Publishing House, 2004, p.l7 -36. 

MENDES, E. Abordagem Comunicativa Intercultural (ACIN): uma proposta para ensinar e aprender 
lingua no dialogo de culturas. Campinas: UNICAMP, 2003. Tese de doutorado. 

MOlT A LOPES, L. P. da. Oficina de Lingiiistica Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 1996. 

MOITA LOPES, L.P. et al. Reorienta~ao Curricular - Linguas Estrangeiras - Ensino 
Fundamental. Secretaria Estadual de Educayao/RJ/2005. 

MOTA, K. M. S. lncluindo as diferen9as, resgatando o coletivo - novas perspectivas multiculturais 
no ensino de linguas estrangeiras. In: MOT A, K. ; SHEYERL, D. Recortes Interculturais na sala 
de aula de Linguas Estrangeiras. Salvador: EDUFBA, 2004, p.35-60. 

PENNYCOOK, A. A lingtiistica aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem critica. In: 
SIGNORINI, 1.; CAVALCANTI, M. Lingiiistica Aplicada e Transdisciplinaridade. Campinas: 
Mercado das Letras, 1998, p.23-49. 

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. Professor Reflexivo: genese e critica de urn conceito. Sao Paulo: 
Cortez, 2000. 

TARDIF, M. Saberes Docentes e Forma~ao Profissional. Petr6polis: Vozes, 1995. 

VALLS, E. Os Procedimentos Educacionais: aprendizagem, ensino e avalia9ao. Porto Alegre: 
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DISCIPLINA: 

CODIGO: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

Estagio Supervisionado em Lingua Espanhola 2 

UNIDADE ACADEMICA: 

.f 
I' ... 
,f' ' ~ ' 

~: 

PERIODO/SERIE: Cicio III- go CH TOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTATIVA: ( ) 30 60 

CHTOTAL: 

90 

OBS: Disciplina d Nucleo de Forma<yao Pedag6gica, da Habilita<yao em Espanhol e Literaturas, de Pnitica de 
Ensino, oferecida anualmente em semestre par. 

PRE-REQUISITOS: 

Estagio supervisionado em Lingua Espanhola 1 

I cO-REQursrTos, 

r 
I 

EMENTA I 
I 

Abordagem comunicativa para o ensino da habilidade de leitura e compreensao de textos 

escritos em lingua espanhola, planejamento, avaliayao e regencia de sala de aula. 

I OBJETIVOS 
I 

I 
Objetivo geral: 
• Praticar o ensino de lingua espanhola em sala de aula, de forma motivadora, dimlmica e 

produtiva, contemplando uma habilidade especifica: a leitura e a compreensao de textos 
escritos. 

Objetivo especifico: 
• Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem de lingua espanhola em contextos de 

educayao regular (Ensino Fundamental e Medio ). 
• Preparar pianos de curso e pianos de aula visando a pratica diaria. 

I 
I 

PROGRAMA I 
I 

TEORICO: 

• Abordagem comunicativa para o ensino da habilidade de leitura e compreensao de 
textos escritos. 

o Orientayoes metodol6gicas sobre os procedimentos efetuados pelo aprendiz 
para chegar a compreensao de textos e documentos escritos: como ensinar e 



como fazer aprender. 

o Amilise comparada de algumas atividades de leitura e compreensao de textos 
escritos em espanhol. 

o Estrategias de leitura de textos em espanhol. 

o Gramatica e lingua: 

• 0 que ensinar da gramatica em espanhol. 

• Como ensinar a gramatica: apresenta9ao e progressao gramatical. 

o Tecnicas de ensino de leitura e compreensao de textos escritos. 

o Recursos did:iticos para ensinar essas habilidades. 

• Planejamento: 

o Plano de Curso e Plano de Aula. 

• Defini9ao dos objetivos de aprendizagem. 

• Sele9ao dos conteudos. 

• Seleyao de tecnicas de ensino adequadas ao desenvolvimento das 
habilidades de leitura e compreensao de textos escritos. 

• Sele9ao dos recursos did:iticos a serem utilizados no desenrolar das 
aulas. 

o Elabora9ao do Plano de Curso. 

o Elabora9ao de Pianos de Aula. 

o Plano de A valia9ao. 

• Avalia9ao. 

o 0 que avaliar. 

o Quando avaliar. 

o Como avaliar. 

o Por que avaliar. 

PIUTICO: 

• Planejamento para as regencias: 

o Elabora9ao de atividades de ensino I aprendizagem. 

o Elabora9ao de atividades de avalia9ao. 

o Elabora9ao de material didatico. 

• Aulas pr:iticas demonstrativas dos pr6prios estagiarios, seguidas de discussoes sobre 
os resultados. 

• Regencias no Estagio Supervisionado. 

I I BIBLIOGRAFIA 
r I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensoes Comunicativas. Campinas: Pontes, 1993. 

AQUINO, J. G. Indisciplina na Escola: alternativas te6ricas e pn1ticas. Sao Paulo: Summus, 1998. 

COLL,C.; EDWARDS, D. Ensino, aprendizagem e discurso em sala de aula: aproxima96es ao 
estudo do discurso educacional. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
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KLEIMAN, A.; MORAES, S. Leitura e Interdisciplinaridade. Campinas: 
2002. 

KULIKOWSKI, M. Z. M.; GONZALEZ, N. T. M. Espafiol para brasilefios. Sobre por d6nde 
determinar Ia justa medida de una cercania. Anuario Brasilefio de Estudios Hispanicos. N.9. 
Embajada de Espana en Brasil. Brasilia: Thesaurus, 1999, p.11-19. 

MENDES, E. A mesma face, duas moedas: materiais para o ensino de portugues a falantes de 
Espanhol. In: PARAQUETT, M.; TROUCHE, A. Formas & Linguagens: Tecendo o hispanismo 
no Brasil. Rio de Janeiro: Publishing House, 2004, p.l7-36. 

MENDES, E. Abordagem Comunicativa Intercultural (ACIN): uma proposta para ensinar e aprender 
lingua no dialogo de culturas. Campinas: UNICAMP, 2003. Tese de doutorado. 

MOlT A LOPES, L. P. da. Oficina de Lingiiistica Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 1996. 

MOITA LOPES, L. P. et alii. Reorienta~;ao Curricular - Linguas Estrangeiras - Ensino 
Fundamental. Secretaria Estadual de Educas:ao/RJ/2005. 

MOT A, K. M. S. Incluindo as diferens:as, resgatando o coletivo - novas perspectivas multiculturais 
no ensino de lfnguas estrangeiras. In: MOTA, K. ; SHEYERL, D. Recortes Interculturais na sala 
de aula de Linguas Estrangeiras. Salvador: EDUFBA, 2004, p.35-60. 

PENNYCOOK, A. A lingilistica aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem critica. In: 
SIGNORINI, 1.; CAVALCANTI, M. Lingiiistica Aplicada e Transdisciplinaridade. Campinas: 
Mercado das Letras, 1998, p.23-49. 

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. Professor Reflexivo: genesee critica de urn conceito. Sao Paulo: 
Cortez, 2000. 

TARDIF, M. Saberes Docentes e Forma~;ao Profissional. Petr6polis: Vozes, 1995. 

VALLS, E. Os Procedimentos Educacionais: aprendizagem, ensino e avalias:ao. Porto Alegre: 
ArtMed, 1997. 

ZABALA, A. A Prtitica Educativa: como ensinar? Porto Alegre: Artmed, 1999. 
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I FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Estagio Supervisionado em Portugues como Lingua Estrangeira 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio III- semestre impar 
CHTOTAL CHTOTAL CH 
TEO RICO- PIUTICA: TOTAL: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: () PIUTICA: 
15 60 75h 

OBS.: Disciplina do Nucieo de Formayao Pedag6gica, das Habilitayoes de Francese Literaturas e Inglese 
Literaturas, de Pnitica de Ensino, oferecida anualmente em semestre impar 

PRE-REQUISITOS: Disciplinas do Cicio basico, CO-REQUISITOS: 
Politica e Gestao da Educayao, Didatica Geral, Psicologia 
da Educayao, 240 h de disciplinas especificas de Lingua 
Inglesa, Metodologia de ensino de Portugues como 
Lingua Estrangeira 

r I 
I EMENTA DA DISCIPLINA r 

Esta disciplina propoe o estudo te6rico e a pratica critico-reflexiva de forrna9ao de professores 
de Portugues como Lingua Estrangeira (PLE) e/ou como Segunda Lingua (PSL), como 
pesquisador, agente politico de mudan9as sociais e promotor do desenvolvimento de projetos 
de ensino inter e transdisciplinares. 

I 
l OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

I 
r 

Objetivo Geral: 
• Desenvolver pratica de ensino de Portugues como Lingua Estrangeira (PLE) e/ou Segunda Lingua 

(PSL), atrelada a realizayao de projetos de extensao a serem realizados com os alunos estrangeiros em 
Programa de Mobilidade Estudantil na UFU e/ou estrangeiros recem-chegados a Uberliindia. Essa 
pratica podera estar associada a projetos de pesquisa, ensino e extensao do Instituto de Letras e 
Lingiiistica - ILEEL. 

Objetivos Especificos: 
• Vivenciar, como professor pre-serviyo, experiencias metodol6gica e Iingiiistica de ensino do Portugues 

como Lingua Estrangeira e/ou Segunda Lingua, necessarias a formayao de urn docente sintonizado com 
as mudanyas do mundo globalizado. 

• Vivenciar pratica reflexiva como ponto de partida para desenvolvimento de postura de professor
pesquisador de sua pratica docente. 

• Elaborayao e analise de pianos de curso, de disciplina e de projetos didaticos. 

I 

I PROGRAMA [ 
• Planejamento de curso 
• Planejamento de unidades didaticas para o ensino de PLE 
• Planejamento de aulas. 
• Ensino de lingua inglesa por meio de desenvolvimento de projetos didaticos 
• Trabalho com generos no ensino de PLE 
• Escolha e preparayao de material didatico 
• Pesquisa em sala de aula: o professor-pesquisador 
• Desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre a pratica realizada 

> 
,.". . ...,,,, 



I BIBLIOGRAFIA I 
Bibliografia de apoio: 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. 0 ensino de portugues para estrangeiros: pressupostos para o planejamento de 
cursos e elabora~ao de materiais didaticos. Campinas: Pontes, 1989. 

____ . Identidade e caminhos no ensino de portugues para estrangeiros. Campinas: Pontes, 1992. 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. & Cunha, M. J. C. Projetos iniciais no ensino de portugues a falantes de outras 
linguas. Campinas: Pontes, 2005. 

CELANI, M. A. A. Professores e formadores em mudan.;a: relato de urn processo de retlexao e transforma<;ao 
da pnitica docente. Campinas: Mercado de Letras, 2002. 

CONSOLO, Douglas Altamiro. Forma~ao de professores de linguas: retlexao. In: Lingua e literatura, ensino e 
pesquisa. Sao Paulo: Contexto, 2003. 

GODOY, Claudia Maria et alii. Planejamento de ensino e avalia.;ao. Porto Alegre: Sagra, 1991. 

OLIVEIRA, Gilvan Muller de. Declara.;ao Universal dos Direitos Lingiiisticos: novas perspectivas em 
politica lingtifstica. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 

PEROBELLI, Silvia. 0 ensino de linguas estrangeiras. In: Seculo XXI: urn novo olhar sobre o ensino e a 
' aprendizagem de linguas estrangeiras. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2002. 

SANTOS, E. M. 0. Abordagem comunicativa/intercultural - uma proposta para ensinar e aprender 
lingua no dialogo de culturas. Tese de doutorado. Unicamp, 2004. 

SILVA, ftala M. Wanderlei. Uma abordagem metodologica para o ensino da Lingua Portuguesa. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 1983. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Estagio supervisionado em espanhol para fins especificos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio III- semestre par 
CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) I OPTATIVA: ( ) 
30 45 

CHTOTAL: 

75 

OBS: Disciplina do Nucleo de Forma~ao Pedag6gica, da Habilita~ao em Espanhol e Literaturas, de Pn1tica de Ensino, 
oferecida anualmente em semestre par. 

PRE-REQUISITOS: Disciplinas do Cicio basico, CO-REQUISITOS: 
Politica e Gestao da Educa~ao, Didatica Geral, Psicologia 
da Educa~ao, 240 h de disciplinas especificas de Lingua 
lnglesa, Metodologia de ensino de Portugues como 
Lingua Estrangeira 

I EMENTA I 
I I 

Forma9ao de professores de lingua espanhola para atua9ao em ensino de Espanhol para 
fins especificos. 

I OBJETIVOS I 
I I 

Objetivo Geral: 

• Desenvolver pratica de ensino de lfngua espanhola para fins especificos . 

Objetivos Especificos: 

• Vivenciar experiencias metodol6gicas e lingOisticas de ensino de lingua espanhola para fins 
especificos. 

I PROGRAMA I 
I I 

• 0 conceito e as origens do ensino de Espanhol para fins especificos 

• Diferentes abordagens metodol6gicas 

• Concepc;ao de lingua e aprendizagem na abordagem Instrumental de ensino de lingua 
espanhola 

• Analise de necessidades e interesses 

• Planejamento de curse 

• Planejamento de unidades didaticas para o ensino de lingua espanhola para fins 
especificos 

• Planejamento de aulas . 

• Trabalho com generos no ensino de lingua espanhola para fins especificos 



, .,, 

• Escolha e prepara<;ao de material didatico 

• Pesquisa em sala de aula: os contextos de ensino para fins especificos 

• Desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre a pnitica realizada 

I 'r-----------, 
I BIBLIOGRAFIA I 

ARTES, J.; MAZA, J. S. Corso de lectura, conversacion y redaccion- nivel elemental, intermedio 
y superior. Madrid: SGEL, 2006. 

BORDON, T. AI habla. Tacticas de conversacion. Madrid: SM, 1991. 

____ . AI Telefono. Compresion y expresion oral. Madrid: SM, 1994. 

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 Textuais, Material Didatico e Forma~ao de Professores. 
SIGNUM, Londrina, v. 8, n. 1, p. 173-191, 2005. 

CRISTOV Ao, V. L. L. Generos e ensino de leitura em LE: os modelos didaticos de generos na 
constru<;ao e avalia<;ao de material didatico. Tese de Doutorado, PUC/SP- LAEL, 2002. 

CRISTOV Ao, V. L. L.; NASCIMENTO, E. L. Generos Textuais: Teoria e Pratica II. Palmas e 
Uniao da Vit6ria: Kayguangue, 2005. 

GOH, C. C. M. Ensino da Compreensao Oral em Aulas de ldiomas. Trad. Rosana Sakugawa 
Ramos Cruz. Sao Paulo, SP: SBS, 2003. 

GONZALO, C. et alii. Dialogos en espaiiol. Practicas de compresion y expresion orates. Madrid: 
Alhambra-Longman, 1991. 

NAVAS RUIZ, N.; ALEGRE, J. M. Conversaciones hispanicas. Introduccion a Ia conversacion y 
a Ia lectura. Salamanca: Almar, 1998. 

RANGEL, M. Dinamicas de leitura para sala de aula. Petr6polis: Vozes, 1994. 

RICHARDS, J. C. Planejamento de Metas e Obj~tivos em Programas de ldiomas. Trad. Rosana 
Sakugawa Ramos Cruz. Sao Paulo: SBS, 2003. 

RODILLA, B. G. Espaiiol para fines especificos: el discurso cientifico. Ellenguaje de las ciencias. 
Col. Ensefianza y Lengua Espanola, n. 3. Madrid: Gredos, 2005. 

ROLLAN, M.; GAUNA, M. R Comunicando, Comunicando Funciones Comunicativas en 
Situaciones Cotidianas. Madrid: Edinumen, 1999. 

SIERRA, T.V. Espaiiol instrumental. Sao Paulo: IBX, 2005. 

SOLE, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Grao, 1994. 

VAZQUEZ, G. Espafiol con fines academicos: de Ia comprension a Ia produccion de textos. 
Madrid: Edimunen, 2005. 

VAZQUEZ, G. et alii. El discurso academico escrito. Proyecto ADIEU. Madrid: Edimunen, 2001. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Est<igio Supervisionado de Pniticas em Tradu9ao 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio III- go CH TOTAL CHTOTAL 

OBRIGATORIA:( X) I OPT A TIV A: () 
TEO RICA: PIUTICA: 

30h/a 60h/a 

"""" ileel 

CHTOTAL: 

90 h/a 

OBS: Disciplina de Pratica, da habilita9ao Espanhol e literaturas de lingua espanhola, oferecida anualmente em 
semestre par 

PRE-REQUISITOS:- Estudos em tradu9ao; 
- 480 h de Lingua Espanhola 

I C0-REQUJSITOS: 

EMENTA 

0 reconhecimento da possibilidade de se realizar urn processo tradut6rio levando-se em conta 

a literaridade e os efeitos de sentido. 0 papel do tradutor em urn mundo globalizado. Os 

diversos tipos de tradu9ao e as novas tecnologias. Os tipos de pesquisa empirica e o trabalho 

metodol6gico. Processos mentais e criatividade na tradu9ao. Analise pragmatica e analise de 

significado. 

I l OBJETIVOS 
I I 

Ao final da disciplina o aluno deveni 

- Traduzir textos autenticos complexos; 

- Reconhecer seu papel enquanto profissional tradutor; 

- Ter conhecimento sobre a importiincia das novas tecnologias enquanto ferramentas importantes para o ato 
tradut6rio; 

- Reconhecer tipos de pesquisa empirica; 

- Lidar com problemas metodol6gicos; 

- Trabalhar processos mentais; 

- Desenvolver a criatividade na tradu9ao; 

- Proceder a analises pragmaticas; 

- Proceder a analises de significado. 
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PARTE 1 (TEORICA) 30 H/A 

Unidade 1. 

l.Traduzir o intraduzivel 

DESCRI<;AO DO PROGRAMA 

2. Traduyao literal e efeitos de sentido 
3. Traduyoes indiretas 
4. "A arte de traduzir" 
5. 0 papel do tradutor 
6. "A traduyao no mundo modemo" 
7. As ciladas da traduyao tecnica 
8. A traduyao liteniria 
9. A traduyao cientifica 
I 0. Traduyao e novas tecno1ogias 

Unidade 2. 

I. 0 que se passa na mente do tradutor 
2. Criatividade na traduyao 
3. Analise pragmatica 
4.Analise de significado 
5. Traduyao e novas tecnologias 

PARTE 2 (PRATICA) 60/A 

2.1 Estagio supervisionado em traduyao escrita com apresentayao de relat6rio final. 

I 

I BIBLIOGRAFIA ( 0 asterisco (*)indica livro-texto 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

l r 

RONAl, P. Escola de Tradutores*. 6• ed. Revista em amp1iada. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, INL, 1987. 17\p. 

ALVES, F., MAGALHAES, C. & PAGANO, A. Traduzir com autonomia: estrategias para o tradutor em 
formayao. Sao Paulo: Contexto, 2000. 

ARROJO, R. Oficina de tradw;ao. A teoria na pratica. Sao Paulo: Atica, 1986. 

AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradu~;ao. Servidoes e autonomia do tradutor. Campinas: Ed. da 
Unicamp, 1993. 

BARBOSA, H. Procedimentos tecnicos da tradu~;ao: uma nova proposta. Campinas: Pontes, 1990. 

' CAMPOS, H. Metalinguagem. Petr6polis: Vozes, 1970. 

JAKOBSON, R. Aspectos lingi.iisticos da traduyao. In: Lingiiistica e comunica~;ao. Trad. lzidoro Blikistein. 
Sao Paulo: Cultrix, 1987. 

MATOS, Delton de (editor). Estudos de Tradutologia. Brasilia, DF: Kontakt, 1981. 150 p. 

MIL TON, John. Tradu~;ao: Teo ria e Pratica. 2• ed., Sao Paulo:Martins Fontes, 1998. 248 p. 

PAES, Jose Paulo. Tradu~;ao: A Ponte Necessaria- aspectos e problemas da arte de traduzir. Sao Paulo: 
Atica, 1990. 

RONAl, P. Escola de Tradutores*. 6• ed. Revista em amp1iada. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, INL, 1987. 171p. 

RONAl, P. A tradu~;ao vivida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

ROSAS, Marta. Tradu~;ao de Humor: Transcriando Piadas. Rio de Janeiro:Lucema, 2002. 128p. 

VIEIRA, E. R. P. Teorizando e contextualizando a tradu~;ao. * Belo Horizonte, Faculdade de Letras da 
UFMG, 1996. 280 p 

THEODOR, Erwin. Tradu~;ao:Oficio e Arte. 3• ed., revista. Sao Paulo: Cultrix, 1986. !52 p. 

Dicionarios monolingues e bilingues 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSQ-DE LETRAS 

PIPE 1: LINGUA ESPANHOLA 

.'..., 
ileel 

DISCIPLINA: "Conhecendo a Realidade das Escolas de Lingua" 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio I- Modulo 1 - 1 o Semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigatorio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina do 
Modulo 1 - Lingua Francesa: aprendizagem critico-reflexiva ( 1 o sem.) 

I PRE-REQUISITOS: 

I 
I 

I CO-REQUISITOS: 

EMENTA lf-----------, r 
Criar oportunidades para o desenvolvimento de estudos relacionados aos procedimentos de sala 

de aula em escolas de linguas, no tange ao ensino de literatura hispano-americana. 

Geral: I OBJETIVOS I 
Identificar nos distintos procedimentos de sala de aula de escolas de linguas, a importancia 
atribuida aos estudos de literatura hispano-americana. 

Especificos: 

' 1 - Desenvolver, a capacidade de observac;:ao para, em seguida, analisar as metodologias 
aplicadas no ensino de literatura hispano-americana, nas escolas de linguas; 

2 - Elaborar e aplicar questionario, aU:m de entrevistar alunos e professores, para colher o 
maximo de informac;:oes relativas a eficiencia do metodo aplicado no estudo de literatura 
hispano-americana; 

3- Discutir, analisar e problematizar os dados colhidos nos questionarios, nas entrevistas e no 
processo de observac;:ao do ensino de literatura hispano-americana, nas escolas de linguas; 

4- Elaborar urn relat6rio final onde deverao constar os aspectos positivos e negativos das 
metodologias e dos procedimentos adotados em sala de aula, nas escolas de linguas, para o 
ensino de literatura hispano-americana. 

I 
I 

DESCRI<;AO DO PROJETO I 

0 projeto devera constar de pesquisa junto as escolas de linguas, para observac;:ao das 
metodologias de ensino de literatura hispano-americana. Em urn primeiro momento os alunos 
receberao orientac;:oes para preparac;:ao dos questionarios, das entrevistas, bern como outras 
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informa<;:6es que deverao orientar a sele<;:ao das escolas a serem visitadas. P · ente .... .os --·--' 
alunos entrarao em contato com as escolas para o agendamento das vistas e, nesta oportunida 
deverao, de forma breve, explicar os objetivos do projeto. Como trabalho final, todos os alunos 
deverao redigir urn relat6rio que deveni ser apresentado ao professor responsavel pelo projeto e 
a coordena<;:ao do curso, com os resultados dos estudos realizados. 

I BIBLIOGRAFIA I 
I I 

ANDRE, M.E.D.A. de. 1995. Etnografia da Pnitica Escolar.6a ed. Campinas, SP: Papirus, 200 I. 

CARCAMO DE ARCUN, Silvia Ines y GONZALEZ, Mario Miguel. Los estudios sabre Ia literatura 
espanola en Brasil en el siglo XX. In: Anmirio brasilefio hispanico, n. 1 - 1990 - Madrid, 1990 -
Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GARCiA, Angel Lopez. El significado de Brasil para Ia suerte del idioma espana!. In: Anmirio 
brasilefio hispanico, n. 1- 1990- Madrid, 1990- Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GUBERMAN, Marilici, JOSEF, Bella y SILVA, Maria Aparecida da. La ensenaza de Ia literatura 
hispanoamericana en Brasil. In: Anmirio brasilefio hispanico, n. 1- 1990- Madrid, 1990- Brasilia: 
Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

HENRIQUEZ, Urefias. Las corrientes litenirias en Ia America Hispanica. Mexico: Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1978. 

MOREJON, Julio Garcia. Creaci6n y desarrollo del hispanismo en Brasil ( 1964). In: Anuario 
brasilefio hispanico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990- Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

NAVARRO, M.H. (Org.). Rompendo o silencio: Genero e literatura na America Latina. Porto 
Alegra: Ed. da Universidade/UFRGS. 

PAZ, Octavio. "Nova Espanha: orfandade e legitimidade", en -, 0 ogro filantropico. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara, 1989. 

PEDEREO-SANCHEZ, Maria Guadalupe. Hist6ria e cultura espanhola e hispano-americana no Brasil. 
In: Anuario brasilefio hispanico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990 - Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 
1990. 

PIMENTA, Selma Garrido: CHEDIN, Evandro (Orgs.) Professor reflexivo no Brasil: genesee critica 
de urn conceito. Sao Paulo: Cortez, 2002. 

SILVEIRA, Maria Inez Matoso. Linguas estrangeiras: uma visao historica das abordagens, metodos 
e tecnicas de ensino. Macei6: edi<;oes Catavento, 1999. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 2: LINGUA ESP ANHOLA 
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DISCIPLINA: Hispanofonia: Civilizac;ao e Cultura dos povos de lingua espanhola 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio l- Modulo I - 2° Semestre CH TOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TORI A: (X ) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigatorio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina do 
~ Modulo I - Lingua Espanhola: Fundamentos lingtiisticos (I o sem.) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
r 

Compreensao do conceito de Hispanofonia e estudo de aspectos hist6ricos, geograficos, 

politicos, economicos, sociais, lingtiisticos e culturais de paises de lingua espanhola. 

Elaborac;ao de atividades pedag6gicas relacionadas com o conteudo abordado. 

Geral: I OBJETIVOS I 
Possibilitar ao graduando a aquisic;ao de conhecimentos sobre os paises de expressao 
espanhola 

Especificos: 

• Conhecer o conceito de Hispanofonia e os paises de lingua espanhola em seus aspectos 
hist6ricos, geognificos, politicos, economicos, sociais, lingtiisticos e culturais; 

• Refletir sobre a importancia do multiculturalismo no ensino de Lingua Espanhola; 

• ldentificar e discutir sobre as diferenc;as lexicais, ortognificas, semanticas e fonol6gicas 
existentes entre os povos de lingua espanhola. 

l 
DESCRI(AO DO PROJETO I 

I 
Sob a orientac;ao do professor-orientador, os graduandos, divididos em subgrupos, farao uma 
pesquisa sobre o que e Hispanofonia e quais os paises que utilizam a lingua espanhola (1). Na 
sequencia, cada aluno, de forma autonoma, sera responsavel pela pesquisa mais detalhada de 2 
(do is) paises de lingua espanhola, nos seus aspectos hist6ricos, geograficos, politicos, 
economicos, sociais, lingtiisticos e culturais. 0 (a) estudante devera se responsabilizar pela 
elaborac;ao de uma apresentac;ao oral e escrita, a fim de compartilhar com o grupo e o professor 
os resultados do estudo. A partir da pesquisa, os graduandos trabalharao em grupos de tres na 



elabora<;ao de atividades pedag6gicas que contemplem o conteudo pesquisado, apresefltando
em forma de semimirios, paineis ou outras modalidades de apresenta<;ao a escolha do grupo. 
Estes estudos possibilitarao uma expansao dos conhecimentos gerais dos graduandos e 
contribuirao, ainda, para que passem a ter uma outra concep<;ao do uso da Lingua Espanhola no 
mundo. Alem disso, estarao se engajando no proprio processo de forma<;ao ao se iniciarem em 
atividades de prepara<;ao de material pedag6gico, tarefa inerente a atua<;ao do docente. 

(I) Paises de Lingua Espanhola: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, 
Guatemala, Guine Equatorial, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Porto 
Rico, Republica Dominicana, Uruguai, Venezuela. 

BIBLIOGRAFIA 

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 formaci6n 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 Invencion de America. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1991. 

PIDAL, R. M. Origenes del espana!. 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: Funda9ao Memorial da 
America Latina, 1993. 

POTIER, B. Morfologia his to rica del espafiol. Madrid: Gredos, 1989. 

RAMA, A. Transculturacion Narrativa en America Latina. Mexico: Siglo XXI, 1982. 

REVIST A 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 Lingilisticos y Literarios, 1997. 

APROVA<;AO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGiHSTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 4: LiNGUA ESP ANHOLA 

DISCIPLINA: Lingua Portuguesa para estrangeiros ' I I 

' 
CODIGO: 

UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERlODO/SERIE: Cicio I- 4o Semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X) OPTATIVA: ( ) 
- 15 

'' ' 

CHTOTAL: 

15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre par, vinculado a disciplina do 
Nucleo de Forrnas;ao Pedag6gica- Metodologia de Ensino de Portugues como Lingua Estrangeira (4° periodo) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA I 
1 I 

Compreensao do conceito de lusofonia e estudo dos aspectos hist6ricos, geognificos, 

politicos, economicos, sociais, lingiiisticos e culturais de paises lus6fonos. Elaborayao de 

atividades pedag6gicas relacionadas como conteudo abordado. 

I OBJETIVOS: I 
I 

Geral: 

Possibilitar ao graduando a aquisis;ao de conhecimentos sobre os paises que utilizam a lingua portuguesa como 

forma de expressao, seja por meio impresso ou pela web; 

Especificos: 

• Conhecer o conceito de Lusofonia e os paises lus6fonos em seus aspectos hist6ricos, geognificos, 

politicos, econ6rnicos, sociais, linguisticos e culturais. 

• Refletir sobre a importancia do multiculturalismo no ensino de Linguas. 

• Identificar e discutir sobre as diferens;as lexicais, ortognificas, semanticas e fonol6gicas existentes 

entre as comunidades lus6fonas estudadas e o portugues do Brasil. 

I 
DESCRI<;AO DO PROJETO I 

r 
Sob a orientas;ao do professor-orientador, os graduandos, divididos em subgrupos, farao uma pesquisa sobre os 

paises que utilizam a lingua portuguesa como meio de expressao. Na sequencia, cada aluno, de forma aut6norna, 

sera responsavel pela pesquisa rnais detalhada de 2 ( dois) paises lus6fonos, nos seus aspectos hist6ricos, 

geograficos, politicos, econ6rnicos, sociais, lingiiisticos e culturais. 0 (a) estudante deveni se responsabilizar 

pela elaboras;ao de urna apresentas;ao oral e escrita, a fim de compartilhar com o grupo e o professor os 

resultados do estudo. A partir da pesquisa, os graduandos trabalharao em grupos de tres na elaboras;ao de 



~\ 

\,~~\ 
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atividades pedagogic as que contemplem o conteudo pesquisado, apresentando-as em forma ·de nos, ~-
paineis ou outras modalidades de apresenta<;:ao, a escolha do grupo. 

Estes estudos possibilitarao uma expansao dos conhecimentos gerais dos graduandos e contribuirao, ainda, para 

que passem a ter uma outra conceps;ao do uso da Lingua Portuguesa no mundo. Alem disso, estarao se 

engajando no proprio processo de forma<;:ao ao se iniciarem em atividades de preparas;ao de material 

pedag6gico, tarefa inerente a atuas;ao do docente. 

I I BIBLIOGRAFIA BASICA 
I I 

ABDALA JUNIOR, B., YOUSSEF CAMPEDELLI, S. Tempos da literatura brasileira. Sao Paulo: Atica, 

1999. 

ELlA, S. A lingua portuguesa no mundo. Sao Paulo: Atica, 2001. 

SANTILLI, M. A . Estorias africanas - Hist6ria & Antologia. Sao Paulo: Atica, 2000. 

SPINA, S. Historia da lingua portuguesa. Sao Paulo: Atica, 1999. 

Sites: a serem indicados durante o desenvolvimento do projeto. 

APROVA<;AO 

Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 5: LiNGUA ESP ANHOLA 

DISCIPLINA: A criatividade no ensino de LE : tecnicas de ensino e intera~oes 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I- Modulo 1 - 2° Semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA:( ) 
- 15 

~'~ 

ileel 

CHTOTAL: 

15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina do 
Nucleo de Forrna<;:ao Pedag6gica: Metodologia do ensino de Lingua Espanhola (5° sem.) 

PRE-REQUISITOS: I I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA l 
I I 
Levantamento de tecnicas de ensino e intera~ao em sala de aula. 

I 

I OBJETIVOS L 

I 
Objetivo Geral: 

• Possibilitar que o graduando conhe~a e analise algumas tecnicas de ensino e intera~ao 
que tern como objetivo desenvolver a criatividade e a imagina~ao dos alunos em aulas 
de lingua estrangeira. 

Objetivos especificos: 

• Realizar urn levantamento dos tipos de tecnicas de ensino e sua aplica~ao pedag6gica; 
• Discutir os efeitos da criatividade sobre a motiva~ao na sala de aula e sobre a 

aprendizagem da L.E. 

I 

I 
DESCRI<;AO DO PROJETO l 

I 
0 projeto constani de urn estudo sobre algumas tecnicas de ensino que tern como objetivo 

desenvolver a criatividade e a imagina~ao dos alunos em aulas de lingua estrangeira. Num 

primeiro momenta os alunos irao pesquisar na literatura o conceito de criatividade no ambito de 

ensino e aprendizagem de linguas estrangeiras. Deverao, em seguida, fazer urn levantamento, 

uma descri~ao e uma analise das tecnicas de ensino que desenvolvem a criatividade e a sua 

aplica~ao pedag6gica. Como trabalho final os alunos deverao apresentar todo o resultado do 



estudo em forma de urn seminario. 

I 

I 
BIBLIOGRAFIA BASICA l 

I 
ARMANDA, I. Juegos. Frecuencia ELE 3, Madrid: Edinumen, 1996, pp. 18-20. 

CARABELA. Las actividades hidicas en Ia ensefianza de ELE. n. 41, Madrid: SGEL, 1997. 

CONTRERAS, M. A. Creatividad, motivaci6n y rendimiento academico. Malaga: Aljibe, 1998. 

COSTA, A. L. MARRA, P. A. jVamos ajugar! 175 juegos para Ia clase de E/LE. Barcelona: 
Difusi6n, 1997. 

DOMINGUEZ, P. et alii. Actividades comunicativas. Entre bromas y veras. Madrid: Edelsa, 1991. 

GARCiA OLIVA, C. Juegos en el aula. Memoria de Master, Madrid: Universidad de Alcala, 1996. 

GOMEZ SACRISTAN, M. L. Jugar es tambien aprender. Cuadernos Cervantes 14, Madrid, p. 43-46. 

IGLESIAS, 1.; PRIETO, M. jHagan juego! Actividades y recursos hidicos para Ia ensefianza del 
espafiol. Madrid: Edinumen, 1998. 

LOPEZ, M. C. F. Materiales ludicos en el aula de ELE. Cuadernos Cervantes 7, Madrid, pp. 28-32. 

LOPEZ, S. F. El desarrollo de la funci6n ludica en el aula. In: Jornadas internacionales de didactica 
del espafiol como lengua extranjera. Madrid: Ministerio de Cultura, Direcci6n General de 
Cooperaci6n Cultural, Servicio de Difusi6n de la lengua, 1988, pp.19-40. 

MEJIA, C., et alii. Actividades comunicativas: el ludismo no es algo marginal. Aetas del I 
Congresso Nacional de ASELE. 1990, p. 277-287. 

NARANJO, G. et alii. Actividades hidicas para Ia clase de espafiol. Practicas interactivas de 
gramatica, vocabulario, expresi6n oral y escrita. Madrid: SGEL, 1999. 

NARANJO, M. La poesia como instrumento didactico en el aula de espafiol como lengua 
extranjera. Madrid: Edinumen, 1999. 

PALENCIA, R. Te toea a ti. Madrid: Servicio de Difusi6n del Espafiol, Ministerio de Cultura, 1990. 

PRANGE, L.; PICHARDO, F. Por turnos. Actividades para aprender espafiol jugando. Madrid: 
Santillana, 1997. 

REVIEJO, C.; SOLER, E. Cantares y decires. Antologia de folclore infantil. Madrid: SM, 1998. 

RINDERKNECHT, P. Manual de juegos - 200 juegos al servicio de Ia educaci6n. Buenos Aires: 
Santillana, 1999. 

SAINZ, T. G. Para jugar. Juegos comunicativos. Espafiollengua extranjera. Madrid: SM, 1994. 

TORRES SANCHEZ, M. A. La adquisici6n del nivel ludico en el espafiol como lengua extranjera. 
Madrid: REALE 6, 1996, pp. 81-99. 

I APROVA<;AO I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 6: LINGUA ESP ANHOLA 

DISCIPLINA: Investigando necessidades e interesses para o ensino de Lingua Estrangeira em 
diferentes contextos. 

CODIGO: VINCULO: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio III - 6° semestre CHTOTAL CH TOTAL CH 
TEO RICA: PRATICA: TOTAL: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 

30 30 

OBS: Componente obrigat6rio, oferecido em semestre par, vinculado a disciplina do Nucleo de Formar;ao 
Pedag6gica- Metodologia de Ensino de Espanhol para fins especificos (6° semestre) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I I EMENTA 
I I 

Desenvolvimento de pniticas educativas sobre a elaborac;:ao e aplicac;:ao de questiomirios e 

entrevistas em contextos pre-determinados para o levantamento de "necessidades e interesses" e 

organizac;:ao, estruturac;:ao e compilac;:ao dos dados para a redac;:ao de relat6rio. 

I l OBJETIVOS 
I I 

Objetivo Geral: 

• Identificar as necessidades, desejos e objetivos de aprendizagem de lingua estrangeira 
de diferentes grupos ou comunidades. 

Objetivos Especificos: 

• Pesquisar na literatura pertinente o significado dos conceitos "necessidades e 
interesses" em contextos de ensino e aprendizagem de lingua estrangeira para fins 
especificos. 

• Elaborar e aplicar questiomirios e entrevistas para a pesquisa de "necessidades" e 
"interesses" em diferentes contextos: empresas, organizac;:oes, instituic;:oes escolares. 

• Redigir relat6rio final apresentando os dados levantados. 
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DESCRI<;AO DO PROJETO I 
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I 
0 projeto constara de uma pesquisa junto a empresas, organizac;oes e instituic;oes sobre as 

necessidades assim como os desejos de uso da lfngua estrangeira. Num primeiro momento os 

alunos irao pesquisar na literatura o conceito de analise de necessidades e desejos no ambito de 

ensino e aprendizagem de linguas estrangeiras para fins especificos. Deverao tambem pesquisar e 

analisar criticamente questionarios ja elaborados com esta finalidade. Num segundo momento 

deverao trabalhar em grupos na elaborac;ao e aplicac;ao de seus pr6prios questionarios e 

entrevistas. Os dados serao posteriormente organizados e estruturados para redac;ao do trabalho 

final, que consistira da elaborac;ao de urn Relat6rio. Os resultados do estudo serao considerados 

pelo professor na elaborac;ao de seus cursos e poderao ser encaminhados a Coordenac;ao do Curso 

de Letras para conhecimento das necessidades e interesses do alunado. 

I 

I BIBLIOGRAFIA BASICA 
l 

I 
ANDRE, M.E.D.A. Etnografia da Prti.tica Escolar. Campinas: Papirus, 2001. 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investiga~iio qualitativa em educa~iio - uma introdu~iio a teoria e aos 
metodos. Porto: Porto Editora, 1994. 

BUNGE, M. La investigaci6n cientifica. Barcelona: Ariel, 1969. 

CAMPBELL, D. T.; STANLEY, J.C. Delineamentos experimentais e quase-experimentais de 
pesquisa. Sao Paulo: EDUSP, 1979. 

CAMPS, A.: El Aula como Espacio de Investigaci6n y Reflexi6n. Investigaciones en Didactica 
de Ia Lengua, Barcelona: Gra6. 2001. 

ELLIOTT, J. El cambio educativo desde Ia investigaci6n-acci6n. Madrid: Morata, 1993. 

FODDY, W. Como perguntar: teoria e pratica da constru~iio de perguntas em entrevistas e 
questionarios . Oeiras: Celta, 1996. 

FOX, D. J. El proceso de investigaci6n en educaci6n. Pamplona: Universidad de Navarra, 1981. 

GAL TUNG, J. Teoria y metodo de Ia investigaci6n social. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1973. 

GHIGLIONE, R.; MATALON. B. 0 inquerito: teoria e pratica. Oeiras: Celta, 1993. 

GOETZ, J. P.; LE COMPTE, M. D. Etnografia y disefio cualitativo en investigaci6n educativa. 
Madrid: Morata, 1988. 

KORN, F. et alii. Conceptos y variables en Ia investigaci6n social. Buenos Aires: Nueva Vision, 1973. 

MADRID, D. Modelos para investigar en el aula de L.E. En: Lingiiistica Aplicada a Ia Ensefianza de 
Lenguas Extranjeras. Almeria: Servicio de Publicaciones de Ia Universidad de Almeria, 1999, p. 126-
181. 

MCKERNAN, J.: Investigaci6n-Acci6n y Curriculum, Madrid: Morata. 1999. 

PIMENTA, S.G.; CHEDIN, E. Professor reflexivo no Brasil: genese e critica de urn conceito. Sao 
Paulo: Cortez, 2002. 



RIZZINI, 1., et alii. Pesquisando ... : guia de metodologias de pesquisa para programas sociais. Rio de 
Janeiro: USU Ed. Universitaria, 1999. 

SILVEIRA, M. I. M. Linguas estrangeiras: uma visao hist6rica das abordagens, metodos e tecnicas 
de ensino. Macei6: Catavento, 1999. 

TRAVERS, R. M. W. Introducci6n a Ia investigaci6n educacional. Buenos Aires: Paidos, 1971. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUiSTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 7: LINGUA ESP ANHOLA 

DISCIPLINA: Semimirio de Pniticas Educativas 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio III- 7o semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 
0 45 

··~ 

II eel 

CHTOTAL: 

45 

OBS: Componente curricular vinculado a disciplina Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola l, oferecida 
em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: PIPEs l, 2, 3, 4, 5 e 6 I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA I 
Finalizac;ao do Projeto Integrado de Pniticas Educativas, com apresentac;ao dos resultados das 

atividades realizadas nos diferentes momentos de seu desenvolvimento, propiciando a articulac;ao 

teorico-pnitico-pedagogica, pretendida entre os conhecimentos especificos da area, os conhecimentos 

educacionais e pedagogicos e o fazer profissional desses professores. 

I 

I OBJETIVOS l 
I 

Ao apresentar seu Seminario de Praticas Educativas, o graduando devera divulgar experiencias, estudos 
e pesquisas desenvolvidas ao Iongo de seus Projetos Integrado de Praticas Educativas, bern como 
propor projetos relativos aos Estagios Supervisionados. 

I 

I DESCRI<;AO DO PROGRAMA 
I 

I 
Elaborac;ao final de memorial descritivo, ou portfolio, documentando todas as atividades e projetos 
desenvolvidos, bern como suas reflexoes sobre o processo educativo, a realidade escolar e seu proprio 
aprendizado. 

Apresentac;ao, em evento cientifico (Semana de Letras do Pet - SeLet ou Semana Academica da UFU) 
de relato de experiencia, comunicac;ao ou outro meio de divulgac;ao cientifica, de seus estudos e 
pesquisas. 

I 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

I 
ANDRE, M.E.D.A. Etnografia da Pnitica Escolar. Campinas: Papirus, 2001. 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investiga~ao qualitativa em educa~ao- uma introdu~ao a teoria e aos 
metodos. Porto: Porto Editora, 1994. 

BUNGE, M. La investigacion cientifica. Barcelona: Ariel, 1969. 
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pesquisa. Sao Paulo: EDUSP, 1979. """""- · 

CAMPS, A.: El Aula como Espacio de lnvestigacion y Reflexion. Investigaciones en Didactica 
de Ia Lengua, Barcelona: Gra6. 2001. 

CARPENTIER, A. Literatura Y Conciencia Politica en America Latina. Madrid: Alberto Coraz6n, 1969. 

ELlA, S. A lingua portuguesa no mundo. Sao Paulo: Atica, 2001. 

ELLIOTT, J. El cambio educativo desde la investigaci6n-acci6n. Madrid: Morata, 1993. 

FODDY, W. Como perguntar: teoria e pratica da construc;ao de perguntas em entrevistas e 
questionarios . Oeiras: Celta, 1996. 

FOX, D. J. El proceso de investigacion en educacion. Pamplona: Universidad de Navarra, 1981. 

GALTUNG, J. Teoria y metodo de Ia investigacion social. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 
1973. 

GHIGLIONE, R.; MATALON. B. 0 inquerito: teoria e pratica. Oeiras: Celta, 1993. 

GOETZ, J. P.; LE COMPTE, M. D. Etnografia y disefio cualitativo en investigacion educativa. 
Madrid: Morata, 1988. 

HENRIQUEZ, Urefias. Las corrientes literarias en Ia America Hispanica. Mexico: Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1978. 

KORN, F. et alii. Conceptos y variables en Ia investigacion social. Buenos Aires: Nueva Vision, 
1973. 

LIMA, J.L. La Expresi6n Americana. La Habana: Casa de Las Americas, 1979. 

MADRID, D. Modelos para investigar en el aula de L.E. En: Lingiiistica Aplicada a Ia Ensefianza de 
Lenguas Extranjeras. Almeria: Servicio de Publicaciones de Ia Universidad de Almeria, 1999, p. 126-
181. 

MCKERNAN, J.: Investigaci6n-Acci6n y Curriculum, Madrid: Morata. 1999. 
NAVARRO, M.H. (Org.). Rompendo o silencio: Genero e literatura na America Latina. Porto 
Alegra: Ed. da Universidade/UFRGS. 

PIMENTA, S.G.; CHEDIN, E. Professor reflexivo no Brasil: genesee critica de urn conceito. Silo 
Paulo: Cortez, 2002. 
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DISCIPLINA: Didatica Geral 

CODIGO: GFP03l 

PERIODO/SERIE: Cicio basi co - 3° 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

UNIDADE ACADEMICA: Faculdade de Educayiio - FACED 

CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) I OPTATIVA: ( ) 
60 - 60 

OBS 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 

I EMENTA l 
I 

Tendo como objeto de estudo o processo de ensino, a disciplina Didatica Geral abordara os enfoques 
das diferentes teorias pedag6gicas com base na realidade escolar, considerando os principais 
elementos desse processo, ou seja, a escola, o professor e o aluno. 

I 

I OBJETIVOS l 
I 

OBJETIVO GERAL 
• Analisar o processo de ensino e seus componentes a partir dos pressupostos das teorias 

pedag6gicas, tendo por base a realidade escolar, objetivando uma op~ao consciente do futuro 
educador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Discutir a organiza9ao do trabalho pedag6gico, tendo a escola como seu local de realiza9ao; 
• Analisar e discutir criticamente os elementos especificos da Didatica - objetivos, 

planejamento, conteudos e avalia9ao - articulando as dimensoes humana, tecnica, politica e 
socio-cultural da pratica pedag6gica; 

• Discutir os desafios da pratica docente face a constru9ao e reconstru9ao da Didatica numa 
perspectiva critica de educa9ao e a forma9ao inicial e continuada de professores nesse 
processo. 

• Oferecer elementos para o licenciado em letras poder se instrumentalizar enquanto docente da 
area de forma a pensar a pratica cotidiana da sala de aula. 



I 
I 

PROGRAMA I 
I 

Unidade 1: Educa~ao e Didatica: as diferentes perspectivas de amilise sobre o ensino e a 

aprendizagem. 

1.1. 0 que e Didatica; 

1.2. Objeto de Estudo da Didatica: processo de ensino e suas re1ac;:5es; 

1.3. Didatica: trajet6ria hist6rica: tendencias pedag6gicas. 

Unidade 2: Forma~ao, Identidade e Saberes da Docencia. 

2.1. Os Diferentes Tempos e Espac;:os da Formac;:ao Docente: o aprender a aprender 

2.2. A Sala de Aula: espac;:o de construc;:ao e mobilizac;:ao de saberes 

2.3. As Diferentes Tecnicas de Ensino 

Unidade 3: Organiza~ao do Trabalho Docente 

3.1. 0 Planejamento do trabalho pedag6gico: importancia e necessidade de planejar. 

3.1.2. Elementos principais no planejamento. 

3.2. Os fundamentos da Avaliac;:ao na Aprendizagem 

3.2.1. Concepc;:oes de A valiac;:ao; 

3.3. Polemicas Pedag6gicas: disciplina na escola. 

Unidade 4. Projeto da Pnitica Pedagogica 

I 
I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS 
COORDENA<;AO DOS CURSOS DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Politica e Gestao da Educas:ao COD I GO: U.A: FACED 

PERiODO: DISCIP. OBRIGATORIA (X) DISCIP. OPTATIVA ( ) N2 CREDITOS: 

C.H. TEORICA: 60 C.H. PRA TIC A: C.H. PIPE: C.H. TOTAL: 60 

PRE-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

I 
I 

. . 

OBJETIVOS DADISCIPLINA I 
I 

Objetivos Gerais: 

• Compreender critica do processo de constituis:ao e reformulas:ao da educas:ao brasileira. 

• Analisar a legislas:ao educacional brasileira. 

• Analisar as politicas educacionais e suas implicas:oes na gestao da educas:ao. 

• Compreender o papel do professor frente a organizas:ao e gestao do trabalho na escola. 

I EMENTA I 
I I 

A educas:ao enquanto fen6meno hist6rico-social. A organizas:ao da educas:ao brasileira a partir 

dos anos de 1960. A educas:ao brasileira frente as reformas educacionais e seus impactos nas 

politicas educacionais e na gestao da educas:ao. A Lei de Diretrizes e Bases da Educas:ao 

Brasileira e suas implicas:oes na organizas:ao do trabalho escolar. 0 professor frente a 

organizas:ao e gestao da escola na atualidade. 



' 

Conteudo programatico: 

Unidade I: A educa-rao como constru-rao historico-social 

1.1 ldeologia, educayao e legislayao: produyao da educayao e seus condicionantes s6cio-

hist6ricos. 

Unidade II: Organiza-rao da educa-rao brasileira mo periodo militar. 
2.1 A primeira L.D.B. (lei 4024161). 
2.2 Reformas do ensino no Regime Militar: 
2.3 Reforma Universitaria- Lei n°. 5540 I 
2.4 Reforma do ensino de 1°. e 2°. graus- Lei n°. 5692 I 71 
2.5 A gestae da escola no contexte da organizayao educacional no periodo limitar 

Unidade III: Contexto socio-cultural das politicas educacionais nos anos de 1980 e 1990. 
3.1 Reforma da Reforma -:Lei n°. 7044 I 82 
3.2 Educayao na Constitui9ao de 1988 
3.3 A crise dos anos 197011990 e o projeto educacional 
3.4 Movimentos Sociais da decada de 1980/1990 
3.5 A politica neoliberal para America Latina 
3.6 A gestae da escola frente as politicas educacionais nos anos de 1980 e 1990 

Unidade IV: As politicas educacionais e suas implica-roes na gestao da escola 

4.1 Gestae e organizayao do trabalho escolar: fundamentos e perspectivas contemporaneas 
4.2 Gestae democratica da escola: principios e instrumentos 
4.3 0 professor e sua atua9ao na organiza9ao do trabalho escolar na perspectiva da gestae 
democnitica 

I BIBLIOGRAFIA I 
I I 

Bibliografia Basica: 

AMADOR, Milton. Ideologia e Legisla-rao Educacional no Brasil. Concordia (SC), 
Universidade do Contestado, 2002. 
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Autores Associados, 2001. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto e AGUIAR, Marcia Angela da S. (orgs.). Gestao da 
educa-rao: Impasses, perspectivas e compromissos Sao Paulo: Cortez, 2000. 

LIBANEO, Jose Carlos. (org) Educa-rao escolar: politicas, estrutura e organiza9ao. Sao Paulo: 
Cortez, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Constitui-rao da Republica Federativa do Brasil. 18 ed. rev. ampl. Sao Paulo: 
1998. 
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prevista no art. 60, panig. 7°, do Ato das Disposi<;oes Constitucionais Transit6rias, e d~ ·-· · ·~-· 
outras providencias]. 
BRASIL. Lei n.0 9.394, de 20.12.96: estabelece as Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional. 
Brasilia: [s.n.], 1996. 
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• UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Psicologia da educa~ao 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PERIODO/SERIE: Cicio I- 3° semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEORICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: (X )I OPTATIV A: ( ) 
60 

OBS: Disciplina obrigat6ria, oferecida semestralmente 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 

1. 0 SER HUMANO EM DESENVOL VIMENTO; 

Heel 

CH TOTAL: 

60 

I 

2. NECESSIDADES BIOPSICOSSOCIAIS E 0 PROCESSO DE APRENDIZGEM HUMANA; 

3. A ATUAc;AO DOCENT£ NA APRENDIZAGEM DE CRIANc;AS, ADOLESCENTES, 

ADULTOS E IDOSOS. 

I 
I 

. OBJETIVOS · I 
I 

PROPICIAR AO FUTURO PROFESSOR A COMPREENSAO DOS MECANISMOS 

QUE FA VORECEM A APROPRIA<;AO DE CONHECIMENTOS, NO QUE DIZ 

RESPEITO AOS ASPECTOS LIGADOS AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

E APRENDIZAGEM DA CRIAN<;A, DO ADOLESCENTE, DO ADULTO E DO 

IDOSO E SUA REPERCUSSAO NA PMTICA DOCENTE EM CONTEXTO 

EDUCACIONAL. 



--------------l.._ _____ D_Es_c_R_I_<;_A_o_n_o_P_R_o_G_R_A_MA _____ ___, 

l?VII>AJ>E 1-A PSJCOLOGIA NA EDUC4~'A-O 

1.1 - Objetivos da disciplina Psicologia na Educa~ao. 

: l 2 - A relayao da Psicologia com outras areas de conhecimento. 

' I 3 - 0 papel da Psicologia na compreensao do processo ensino-aprendizagem. 

CN/l>ADE II- CORRE:VTES TEllRJC4 .. \' QUE SUBSIDJAjf A PRA.TIC4 DO PROFESSOR 

. 21 --As diferentes concep<;oes de desenvolvimento lnatismo, Ambientalismo, lnteracionismo. 
! 
! 2.2- Abordagem Comportamentalista. 

i 23 - Abordagem Humanista. 

(;2A- Abordagens Interacionistas: Piaget e Vygotsky. 

)2 5- Abordagem Psicanalitica. 
I 
i UN/DADE Ill- 0 INDJVfDVO ENQUANTO SER EM TRANSFORMA(.::4o 

3 I - A crian~a, o adolescente, o adulto e o idoso: aspectos biopsicossociais. 
UN/DADE IV- TEMAS ATUAIS EM P .. \'/COLOG/A EDUCACJONAL 

: -t.l - Repensando o fracasso escolar. 

42- Mitos preconceitos e expectativas que interferem na relayao ensino-aprendizagem. 

-13 - lnclusao escolar 

1 4.4 - A relayao·Familia e Escola. 
' i 4 5 - Disciplina e limttes na sala de aula. 

4 6 - A questao da formayao do professor 

· -t 7 - Reflexoes e altemativas para a educa~ao no pais. 
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C TIBA, I9ami. Disciplina: o limite na medida certa. Sao Paulo: Editora Gente, 1996. 

VIKTOR, M. Vigiar nao e punir. Educa~ao, nov. 1999. 

WEISZ, Telma. 0 dialogo entre o ensino e a aprendizagem. Sao Paulo: Atica, 2001 
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• UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA ./~ 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA II eel COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS ·~ .. --····· ,.,. 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Educa9ii0 Especial 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: FACED 

PERIODO/SERIE: CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) OPTATIVA: ( x ) 

60 - 60 

OBS: 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
I 

A hist6ria da educa9iio especial. Educa9iio especial e educa9iio geral: proximidades e diferen9as. A 

inclusao da pessoa com necessidades educativas especiais: limites e possibilidades. As diversas 

deficiencias fisicas e sensoriais, suas caracteristicas e causas. A96es e praticas pedag6gicas. 0 

professor eo processo de ensino na educa9iio inclusiva. 

I 
I OBJETIVOS I 

I 
a) Gerais 

Criar urn espas:o propfcio a reflexao e ao debate sobre os varios aspectos da educas:ao especial buscando 

estabelecer diferentes olhares sobre o cotidiano escolar, visando despertar para a necessidade de uma 

sociedade e escola uma inclusiva para todo cidadao independente de suas condis:oes fisicas ou sensoriais. 

b) especificos 

• Identificar na hist6ria da educas:ao especial elementos que a aproximam e a distanciam da educas:ao 
geral; 

• Reconhecer e diferenciar as varias deficiencias fisicas e sensoriais, suas caracterfsticas e principais causas 
e origens; 

• Analisar a inclusao escolar nos seus varios aspectos presentes na educa9ao brasileira, no campo legal e na 
realidade escolar; 



• Conhecer e analisar os documentos e propostas do MEC para a educa9ao especial no Brasil 

• Desvincular o rendimento escolar de problemas de saUde, reais ou criados artificialmente; 

• Identificar o papel do professor na educa9ao inclusiva; 

• Identificar alguns pressupostos pedag6gicos apropriados ao trabalho em uma escola especial e inclusiva. 

I 
I 

PROGRAMA I 
I 

I UNIDADE: A HISTORIA DA EDUCA<;AO ESPECIAL 

~ As determina96es hist6rico-sociais no processo educativo das pessoas com Necessidades Educativas 

Especiais no mundo e no Brasil; 

~ As condi96es s6cio-econ6micas como fator determinantes a educa9ao especial; 

~ Hist6rico da educa9ao especial no mundo e no Brasil; 

~ As implica96es na vida das pessoas com Necessidades Educativas Especiais decorrentes dos modelos de 

educa9ao apresentados; 

~ Educa9ao especial e educa9ao geral caminhos antag6nicos que quase nunca se cruzaram. 

II UNIDADE- AS V ARIAS FASES DA EDUCA<;AO ESPECIAL NO BRASIL 

~ A escola especial e o estigma da segrega9ao; 

~ A integra9ao escolar; 

~ A inclusao escolar e social. 

III UNIDADE: AS CONCEP<;OES DE EDUCA<;AO ESPECIAL E SUAS IMPLICA<;OES 

PEDAGOGICAS 

~ A concep9ao clinico-terapeutica; 

~ A concep9ao s6cio-antropol6gica 

IV UNIDADE: AS DIVERSAS FORMAS DE DEFICIENCIAS FISICAS E SENSORIAS: 

caracteristicas e principais causas e origens: 

~ A Pessoa com Deficiencia Mental: 

~ Principais caracteristicas e causas; 

~ Sfndromes mais comuns; 

~ A educa9ao da pessoa com deficiencia mental 

~ A pessoa cega 

~ Principais caracteristicas e causas; 

~ Sindromes mais comuns; 

~ A educa9ao da pessoa cega 

~ Diferen9as entre a pessoa cega e a com visao subnormal 



' 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

A pessoa com visao subnormal 

Principais caracterfsticas e causas; 

Sindromes mais comuns; 

A educar;:ao da pessoa com deficiencia mental 

A pessoa surda 

Principais caracteristicas e causas; 

A educar;:ao da pessoa com surdez (leve, moderada e severa) 

~ 

~ 

A Lingua de Sinais caracterfsticas e importancia para o desenvolvimento do surdo; 

Comunicar;:ao Total, Oralismo e bilinguismo. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

A pessoa com problemas psicomotores 

Principais caracteristicas e causas; 

A educar;:ao da pessoa com problemas psicomotores.l 

0 superdotado 

Principais caracteristicas e causas; 

A educar;:ao da pessoa superdotada 

V UNIDADE: LEGISLA<;AO BRASILEIRA E AS PROPOSTAS DO MEC PARA EDUCA<;AO 

ESPECIAL NO BRASIL 

~ A LDB 9394\96 e a educar;:ao especial; 

~ A Declarar;:ao de Salamanca 

~ Diretrizes Curriculares para educar;:ao especial na educar;:ao basica; 

VI UNIDADE: A REALIDADE DA EDUCA<;AO ESPECIAL EM UBERLANDIA 

~ Na rede estadual de ensino 

~ Na rede Municipal; 

~ Escolas filantr6picas e particulares. 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

I 
I 

BOTELHO, Paula. Segredos e silencios na educa~ao dos surdos. Belo Horizonte: Autentica, 1998. 

COLLARES, C. A. L. e MOYSES. M. A. A. A transforma~ao do Espa~o Pedagogico em Espa~o Clinico: A 
patologizat;iio da educar;iio. Revista Ideias, n. 23. 

COLLARES, C. A. L. e MOYSES. M. A. A. 0 renascimento da Saude Escolar legitimando a ampliar;iio do mercado de 
trabalho na escola. Cadernos CEDES, n. 28, Papirus/CEDES, 1993. 

DECLARA<;:AO DE SALAMANCA E LINHA DE A<;:AO sobre necessidades educativas especiais. i edi<;:ao. Brasilia: 
CORDE,1997. 

MACHADO. A. M. Crian~as deClasse Especial. Editora Casado Psic61ogo, Sao Paulo, 1994 

MAZZOTTA, Marcos J.S. Educa~ao Especial no Brasil. Hist6ria e Politicas Publicas. Sao Paulo: Ed. Cortez, 1996. 

MINISTERIO DA EDUCA(:AO E DO DESPOSTO/ SECRET ARIA DE EDUCA(:AO ESPECIAL Atualidades 



Pedagogicas. Brasilia: SEEP, 1997. v. 1-7. 

MINISTERIO DA EDUCA<;Ao E DO DESPOSTO/ SECRETARIA DE EDUCA<;Ao ESPECIAL. Brasilia: SEEP, 
1997. Diretrizes Nacionais Curriculares para Educa~ao Especial na Educa~ao Basica. 

MIRANDA, Maria Irene. Crian~as com problemas de aprendizagem na alfabetiza~ao: Contribui9oes da teoria de 
piagetiana. Araraquara: JM editora, 2000. 

MINISTERIO DA EDUCA<;A.O E DO DESPOSTO/ SECRET ARIA DE EDUCA<;Ao ESPECIAL. Brasilia: SEEP, 
1997 Lei 9394/96. 

MOURA, E .. Biologia educacional- nor;oes de biologia aplicadas a educar;ao. Editora Moderna, S.P. 1995. 

MOYSES, M. A. A. e COLLARES, C. A. L. A Historia nao contada dos Disturbios de Aprendizagem. Cadernos 
CEDES, n. 28, Editora Papirus/CEDES, 1993 

MOYSES, M. A. A. e COLLARES, C. A. L. Aprofundamento a discussao das rela~oes entre desnutri~ao, Fracasso 
Escolar e Escola. Em Aberto, ano 15, n. 67, INEP, Brasilia, 1995. 

MOYSES, M. A. A. e COLLARES, C. A. L. Respeitar ou submeter. A avaliar;ao cognitiva de crianr;as em idade escolar. 
In: Educa~ao Especial em Debate, Sao Paulo, Editora Casado Psic61ogo, 1997. 

MOYSES, M. A. A. e LIMA, G. Z. Desnutrir;do e Fracasso Escolar: uma relar;ao tao simples? In: Revista da Andes, 

' n. 5,1982. 
PA ITO, Maria Helena, S. Psicologia e Ideologia. T. A. Queiroz, Editor, Sao Paulo, 1984. 

SASSAKI, Romeu Kazumi. lnclusao construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WV A, 1997 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusiio dti Trabalho. Belo Horizonte: Armazem de Ideias,2000 

SILVA, Shirley e VIZIM, Marli (org.). Educa~ao especial: Multiplas leituras e diferentes significados. Campinas/SP: 
Mercado de letras, 200 I. 

SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: Urn olhar sobre a diferen~a. Porto Alegre: Media9ao, 1998. 

SKLIAR, Carlos (org.). Educa~ao e exclusao: Abordagens s6cio-antropol6gicas em educa9ao. Porto Alegre: 
Media9ao, 1997. 

SOARES, Maria Aparecida Leite. A Educa~ao de Surdos no Brasil. Campinas, SP: Editora Autores Associados, 1999. 

SUCUPIRA, Ana Cecilia. S. L. Hiperatividade: Doenr;a ou R6tulo? In: Cadernos CEDES, n. 15, Fracasso Escolar -
uma questao medica? Cortez Editora!CEDES, Sao Paulo, 1985. 

VALLA, Victor. V. Sem educar;ao e sem dinheiro. In: Minayo, M. Cecili S. (org). A Saude em Estado de Choque. 
Editora Espa9o e Tempo e FASE, Rio de Janeiro, 1986. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Metodologia de Pesquisa em Letras 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERlODO/SERIE: Cicio I- Modulo 1 - 3o CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGATORIA: (X ) I OPTATIVA: ( ) 60 

OBS: Disciplina obrigat6ria, oferecida anualmente em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 

··'1"J 
ileel 

CHTOTAL: 

60 

l 
Analise de diferentes paradigmas metodol6gicos de pesqmsa em Letras, Lingtiistica e 
Lingtiistica Aplicada; 
Etica e pesquisa; 
Sele9aO e analise de corpus; 
Elabora9ao de projeto de pesquisa para desenvolvimento de Inicia9ao cientifica (PIBIC); 
Formata9ao do trabalho academico- ABNT. 

I 
I 

OBJETIVOS I 
r 

OBJETIVO GERAL: 

Criar espa9o para constru9ao de conhecimento sobre a concep9ao de pesquisa e o universe de 
pesquisa academico, de forma a oportunizar a inser9ao dos alunos na comunidade cientifica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Discutir e Analisar criticamente OS tipos de pesquisa desenvolvidas na area de LA; 
• Reconhecer os caminhos de busca para pesquisas de material (incluindo normas 

ABNT) em ambientes presencia! e on line; 
• Analisar o generos academico projetos de pesquisa; 
• Produzir generos academicos: resenha, resumo, abstract e projeto de pesquisa; 
• Analisar e produzir generos academicos relacionados a apresenta9ao de trabalhos em 

eventos: Poster e comunica9ao. 



DESCRI~AO DO PROGRAMA 

Esta disciplina sera desenvolvida em quatro unidades: 

Unidade 1. No~oes Gerais sobre Pesquisa 
1.1. Levantamento de expectativas e de necessidades 
1.2. Apresenta9ao do Plano de Curso e negocia9ao sobre o sistema de avalia9ao proposto 
1.3. Debate sobre tipos de conhecimento, concep9ao de Pesquisa e caminhos te6rico
metodol6gicos percorridos na area de Letras, Linguistica e Linguistica Aplicada. 
1.2. 0 Universe academico: p6s-gradua9ao lato sensu e stricto sensu, agencias de fomento, 
normas de formaliza9ao do trabalho academico, comite de etica etc 

Unidade 2. Elabora9ao e Desenvolvimento de projeto de pesquisa 
2.1. Analise do genero "Projeto de Pesquisa" 
2.2. Escolha do tema 
2.2. Elabora9ao de objetivos e questoes ou hip6teses de pesquisa 
2.3. Elabora9ao e Formata9ao do projeto 

~ 2.4. Oficina de projetos 

Unidade 3. Reda9ao de Generos Academicos 
3 .1. Resenha 
3.2. Resumo 
3.3. Ensaio 
3.4. Artigo 

Unidade 4. Generos Academicos na divulga9ao de pesquisas 
4.1. Sessao de Paineis 
4.2. Comunica9ao oral 
4.3. Avalia9ao do curso e encaminhamentos finais. 

I BIBLIOGRAFIA 
I 

BIBLIOGRAFIA BASICA: 

I 
J 

FRAN<;A, J. L. Manual para normaliza~ao de publica~oes tecnico-cientificas. 7a ed. Belo 
Horizonte: UFMG, 2004. 

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Metodologia Cientifica. 2a ed. Sao Paulo: Atlas, 1995. 

MACHADO, A. R. (coord.) Resenha. Sao Paulo: Parabola Editorial, 2004. 

__ . Resumo. Sao Paulo: Parabola Editorial, 2004. 

PESSOA, V. L. No~oes basicas sobre metodologia do trabalho cientifico (para fins didaticos). 
Apostila. Universidade Federal de Uberlfmdia, 2004. 

BIBLIGRAFIA COMPLEMENT AR: 

BARROS, A. P. dee LEHFELD, N. A deS. Fundamentos de metodologia. Urn guia para a 
inicia9ao cientifica. Sao Paulo, McGrraw-Hill do Brasil, 1986. 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para elabora~ao de projetos e relatorios de pesquisas, 
teses, disserta~oes e monografias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 



.---
~--------------------------~f.f~~~l.· BlANCHETT!, Lucidio; MACHADO, Ana Maria Netto. (Orgs.) A bussola de escrever: desafios e ~ _/ 
estrategias na orienta~ao de teses e disserta~oes. Florian6polis: Ed. Da UFSC; Sao Paulo: Cortez, ··~-1 

2002. -----

CA V ALCANTI, Marilda C. Applied Linguistics: Brazilian perspectives. In GASS, Susan M. & I <::. , 21 {. ·· 
MAKONI, S~nfree. ~orld applied Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 1/,_ !'i .... · ~ ~- ... ·--·:::] 
Company, Atla Revtew, v. 17, 23-30, 2004. , . . 

~. ' . :1 

FREIRE, Maximina M.; ABRAHAO, Maria Helena; BARCELOS, Ana Maria Ferreira. (Orgs.) ,,, ' 
Lingiiistica Aplicada e contemporaneidade. Sao Paulo:ALAB; Campinas, SP: Pontes Editores,2005. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 3a ed. Sao Paulo: Atlas, 1996. 

INSTITUTO P ARANAENSE DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. Normas para 
apresenta~ao de documentos cientificos. 10 v. Curitiba: UFPR, 2001. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 20a ed. Sao Paulo: Cortez, 1996. 

SIGNORINI, Ines; CA V ALCANTI, Marilda C. (Orgs.) Lingiiistica Aplicada e 
Transdisciplinaridade. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingiiistica Aplicada e Ensino de Linguas (Estrangeiras e Portuguesa) 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio I - Modulo 1 - 3° semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
30 (LE) 
30 (LP) 0 60 

OBS: Disciplina consorciada entre a area de lingua portuguesa e linguas estrangeiras, 
semestral, oferecida em semestre impar a qual esta vinculado o PIPE 3 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA l 
I 

Fundamentac;ao epistemol6gica da Lingiiistica Aplicada; Modelos de aquisic;ao de L2 e LE; 

Reflexao sobre planejamento de cursos de linguas; 

Lingiiistica Aplicada x Lingiiistica; Ensino produtivo, descritivo e prescritivo; A variac;ao 

lingiiistica e a aprendizagem da lingua portuguesa; A lingiiistica aplicada a leitura, a escrita a 

ao ensino da gramatica. 

I 

1 
OBJETIVOS l 

I 
Objetivo Geral: 

Proporcionar ao futuro professor de linguas uma fundamentac;ao em Lingiiistica Aplicada que 

o leve a compreensao da natureza do processo investigative sobre o ensino e aprendizagem de 

uma lingua estrangeira. 

Objetivos Especificos: 

- Apresentar os fundamentos da lingiiistica aplicada com vistas a uma melhor compreensao 
do processo ensino-aprendizagem de linguas; 

- Proporcionar uma ampla visao sobre os diferentes tipos de ensino da linguas; 

- Levantar e analisar criticamente o estado da arte atual do ensino de linguas estrangeiras nos 
diversos niveis de ensino regular, por meio da analise das pesquisas desenvolvidas na area; 

- Tratar de quest6es envolvidas na relac;ao entre a norma e as variantes regionais; 

) 



~-----.--· 

- Apresentar e discutir variados problemas concernentes aos trils pilares que sustentam J 'j!-l 
ensino da lingua portuguesa: leitura, escrita e gram:itica. ~--··1 

I I ~~\ 
l~ _______ n_E_s_c_ru_~_A_·o __ n_o_P_R_o_G_RA __ MA __________ ~1r---~t'~;~;~/ 

LINGUA ESTRANGEIRA: ~--~ 
1 -A Lingtiistica Aplicada: conceitua<;ao, objetivos, natureza dos estudos; 

2 - A Analise do Discurso: conceitua<;oes basicas e contribui<;oes em interface com a 

Lingtiistica Aplicada; 

3 - Aspectos gerais de modelos de aquisi<;ao de L2 e LE; 

3 .1 - Abordagens de Ensino de Linguas Estrangeiras. 

3 .2 - Interlingua. 

' 3. 3 - 0 movimento de reflexao/conscientiza<;ao no ensino-aprendizagem de linguas 

estrangeiras. 

LINGUA PORTUGUESA: 

1. Ensino produtivo, descritivo e prescritivo: 

2. Varia<;ao lingtiistica; 

2.1. Fatores da varia<;ao lingtiistica; 

2.2. Dialetos, registros. 

3. Leitura: 

3.1. 0 leitor competente; 

3.2. A pratica da leitura; 

4. A pratica da escrita: 

C, 4.1. o texto em sala de aula; 

5. Gramatica: 

5 .1. Conceitos e tipologias; 

A gramatica em sala de aula. 

r 
l 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Basica da area de Linguas Estrangeiras: 

I 
I 

BERTOLDO. E. S. Lingliistica Aplicada e forma<;ao de professores de lingua estrangeira. In: Freitas, 
A. C. e Guilherme de Castro, M. F. F. (Orgs.) Linguae Literatura: Ensino e Pesquisa. Sao Paulo: 
Contexto, p. 123-142, 2003. 

BLATYTA, D. F. Mudan<;a de habitus e teorias implicitas- uma rela<;ao dial6gica no processo de 
educa<;ao continuada de professores. In: Almeida Filho, J. C. P. (Org.) 0 Professor de Lingua 
Estrangeira em Formac;io. Campinas, SP: Pontes, p. 63-81, 1999. 

BOHN, H. I. Lingliistica Aplicada. In: Bohn, H. e Vandresen, P. (orgs) Topicos de Lingiiistica 
Aplicada: o ensino de linguas estrangeiras. Florian6polis: Editora da UFSC, 1988. 



;:-~'Prj, 
CARMAGNANI, A. M. Identidade e formayao de professores: a construyao da posiyao "sujeito- I ~' 
professor" em cursos de atualizayao. Letras & Letras, Volume 19, Numero 1, 89-98, Jan./Jul. 1998. ---;;~~---.! 

:-
CAVAL~ANTI, M. C. Reflexoes sobre a pniti~a co~o fonte de temas para projetos de pesquisa para V. 
a formay~o de professo~es de L~. In: Almetda Fllho, J. C. P. (Org.) 0 Professor de Lingua. n· "·:c·_:l:J<j \ 
Estrange~ra em Forma~ao. Campmas, SP: Pontes, p. 179-184, 1999. , __ --~ .. __ i 

CAY ALCANTI, M. C. e MOlT A LOPES, L. P. da. lmplementac;ao de pesquisa na sala de aula ·· · :,/ 
de linguas no contexto brasileiro. In: Trabalhos em Lingfi.istica Aplicada, 17:133-144, 
UNICAMP, 1991. 

FRANZONI, P. H. Nos bastidores da comunica~ao autentica: uma reflexao em lingiiistica 
aplicada. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 1992. 

GRIGOLETO, M. 0 discurso do livro didatico de lingua inglesa: representayoes e construyao de 
identidades. In: Coracini, M. J. (Org.) ldentidade e Discurso: (des)construindo subjetividades. 
Campinas: Editora da UNICAMP, Argos Editora Universitaria. 2004. 

MARl, H. Analise do Discurso e Ensino: a importancia de se repensar o trabalho com a lingua. In: 
Mari, H. (Org.) Categoria e Pniticas de Amilise do Discurso. Belo Horizonte: Nucleo de Analise do 
Discurso/FALE-UFMG, 12-22, 2000. 

MOITA LOPES, L. P. da. Eles nao aprendem portugues quanto mais o ingles. In: Oficina de 
Lingfi.istica Aplicada. Campinas:Mercado de Letras. 1996. 

SIGNORINI, I. & CAVALCANTI,M. (orgs.). Lingiiistica Aplicada e transdiciplinaridade. 
Campinas: Mercado de Letras, 1998. 216 p. 

SCHMITZ, J. R. Temas e Pesquisas em Lingiiistica Aplicada: novos rumos. In: Trabalhos em 
Lingiiistica Aplicada, 10: 71-85, UNICAMP, Campinas, 1987. 

Bibliografia Complementar da area de Linguas Estrangeiras:: 

CORACINI, M. J. Lingua estrangeira e lingua materna: uma questao de sujeito e identidade. Letras 
& Letras, Volume 14, Numero 1, 153-169, Jan./Jul. 1998. 

_______ & BERTOLDO, ES. (org.) 0 desejo da teoria e a contingencia da pratica
discursos sobre /na sala de aula. Campinas, Mercado de letras, 2003. 

FIGUEIREDO, C. A. Leitura critica: mas isso faz parte do ensino da leitura? Subsidios para a 
formayao de professores de lingua estrangeira. 2000. Tese (Doutorado)- IEL/UNICAMP, 2000. 

FREITAS, A. C. 0 ensino da lingua inglesa no Brasil: mitos e crenyas. In: Freitas, A. C. e Guilherme 
de Castro, M. F. F. (Orgs.) Linguae Literatura: Ensino e Pesquisa. Sao Paulo: Contexto, p. 97-108, 
2003. 

GON<;:AL YES, D. D. 0 discurso do professor ap6s urn curso de reflexao sobre a ayao. Interciimbio. 
Volume X, 159-166, 2001. 

GRIGOLETO, M. 0 discurso do livro didatico de lingua inglesa: representayoes e construyao de 
identidades. In: Coracini, M. J. (Org.) ldentidade e Discurso: (des)construindo subjetividades. 
Campinas: Editora da UNICAMP, Argos Editora Universitaria. 2004. 

GUILHERME DE CASTRO,M.F.F. "0 discurso midiatico institucional para o ensino de segundas 
linguas" In: FERNANDES,C.A. & SANTOS,J.B.C. Amilise do Discurso - unidade e dispersao. 
Uberlandia:Entremeios. 2004. p. 197-209. 

MONTEMOR, W. 0 ensino de linguas: sua perspectiva epistemol6gica. In: Contexturas, 1:9-13, 1992. 

NERI, R. M. Analise do Discurso e Ensino de Linguas Estrangeiras. In: Mari, H. et al (Orgs.) 
Fundamentos e Dimensoes da Amilise do Discurso. Belo Horizonte: Carol Borges- Nucleo de 
Analise do Discurso. FALEIUFMG, 431-443, 1999. 

REVISTAS 
LETRAS & LETRAS. Ver os seguintes volumes: 9 (n. 1), 11 (n. 1), 12 (n. 1), 13 (n. 2) e 14 

(n.l). 



r:~1 
TRABALHOS EM LINGDISTICA APLICADA (TLA). Ver os seguintes volwnes: 01, 03, 15, -Jc-- ' 
16, 17, 18,20,21,22,23,26,28,29,32. ----
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Bibliografia Basica da area de Lingua Portuguesa:: ~- .. ·:---~ ___ J 

GERALDI, J. V. Portos de passagem. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. \'_~~·~._,~,;.,.••"' 

KATO, M.A. (Org.). A concep~ao da escrita pela crian~a. 3' ed. Campinas: Pontes, 2002. 

___ . 0 aprendizado da leitura. i ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1987. 

HALLIDAY, M.; STTEVENS, P. As ciencias lingiiisticas e o ensino de linguas. Petropolis-RJ: 
Vozes, 1974. 

ILARI, R. A lingiiistica eo ensino da lingua portuguesa. Sao Paulo: Martins Fontes, 1985. 

MOLLICA, M. C. ; BRAGA, M. L. Introdu~ao a sociolingiiistica: o tratamento da varia<;:ao. Sao 
Paulo: Contexto, 2003. 

NEVES, M.H.M. A gramatica funcional. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 

___ . Que gramatica estudar na escola? Norma e uso na lingua portuguesa. Sao Paulo: 
Contexto, 2003 . 

---. Gramatica na escola. s' ed. Sao Paulo: Contexto, 2001. 

___ . Gramatica de usos do portugues. Sao Paulo: Ed. UNESP, 2000. 

Bibliografia Complementar da area de lingua portuguesa: 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualiza<;:ao. i ed. Sao Paulo: Cortez, 
2001. 

SIGNORINI, I.; CA V ALCANTI, M. C. (Orgs.). lingiiistica aplicada e transdiciplinaridade: 
questoes e perspectivas. Campinas: Mercado das Letras, 1998. 

SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 10' ed. Sao Paulo: Atica, 1993. 

TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetiza~ao 3' ed. Sao Paulo: Cortez, 2000. 

TRA V AGLIA, L. C. et al. Metodologia e pratica de ensino da lingua portuguesa. i ed. Porto 
Alegre: Mercado das Letras, 1986. 

___ . Gramatica e intera~ao: uma proposta para o ensino de gramatica no 1· e i' graus. Sao 

' Paulo: Cortez, 1996. 

APROVAC";AO 

____ / / ____ __ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 1: LINGUA INGLESA 

DISCIPLINA: 0 ensino de linguas estrangeiras e o processo de inclusao no contexto escolar 
nos niveis medio e fundamental 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio I- 10 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido em semestre impar, vinculado a disciplina do Modulo 1 -
Lingua Ingle sa: Aprendizagem critico-reflexiva ( 1 o semestre) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA l 
I 

• Analise das condi<;oes de trabalho dos professores de linguas estrangeiras, no contexto 

escolar, nos niveis fundamental e medio, no que tange ao processo de inclusao de alunos 

com necessidades especiais, particularmente, alunos com problemas severos de visao e de 

audi<;ao. 

• Analise das condi<;oes de forma<;ao do professor de linguas estrangeiras, no que se refere 

especificamente as questoes ligadas ao ensino de linguas estrangeiras para alunos com 

necessidades especiais. 

• Levantamento das politicas socio-economic as que envolvem a inclusao desses alunos (com 

necessidades especiais ), bern como dos recursos (materiais e humanos) que sao propiciados 

(ou negados) para a efetiva implementa<;ao da chamada politica de inclusao. 

r 
I 

OBJETIVOS I 
r 

Possibilitar ao aluno urn contato direto com professores de linguas estrangeiras de ensino 

medio e fundamental, tanto da rede publica quanto da particular, para analise do processo de 

inclusao de alunos com necessidades especiais no contexto de ensino de lingua estrangeira, 

particularmente, alunos com problemas severos de visao e de audi<;ao. 
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.--------------------------------,\".'·. ·- ~/ ---... ·--' 
I DESCRI<;Ao no PROJETO I -- .... 
I I 

0 aluno deveni comparecer as escolas e investigar as condic;oes de trabalho dos professoresde 

linguas estrangeiras, atraves de: observac;ao direta; entrevistas e estudo das recentes 

discussoes sobre a politica de inclusao. Em seguida, ele apresentara ao professor o resultado 

dessa pesquisa. 0 projeto devera ser realizado fora da Universidade, nas escolas publicas e 

privadas. 

I BIBLIOGRAFIA BASICA I 
~~----------------------------~1 

BRASIL, Ministerio da Educa9ao e do Desporto. Secretaria de Educa9ao especial. Programa de Capacita~;ao 

de Recursos Humanos do Ensino fundamental: deficiencia visual, vol. 2. Brasilia: MRC, 2001. 162 p. 

BRUNO, Marilda M. Garcia e colaboradores. 0 deficiente visual na classe co mum. Sao Paulo, News work, 

1987. 

CARNEIRO, Rogeria. Sobre a Integrac;iio de Alunos Portadores de Deficiencia no Ensino Regular. 

Revista Integra~;ao. Secretaria de Educa9ao Especial do MEC, 1987. 

CARY ALHO, Keila M. M. de e outros. Baixa visao: orienta~;oes ao professor do ensino regular. Campinas, 

SP: Universidade de Campinas, 1994. 

KAZEN, Sandra. 0 ensino de lingua estrangeira no Brasil. Disponivel em 

http://www.google.com/searche?g+cache: elYbE uUZcJ:www.fdc.br/lingua estrangeira.htm+o+ensinode+I%C 

3%ADngua=inglesa+na+escola+p%BAblica*&hl=pt-BR (acessado em 10 jun. 2005). 

MANTOAN, M. Tereza Egler. A integra~;ao de pessoas com deficiencia: contribui~;oes para uma retlexao 

sobre o tema. Sao Paulo: Memnon. Editora SENAC,1997. 

MINISTERIO DA A<;AO SOCIAL. Declara~;ao de Salamanca e linhas de a~;ao sobre necessidades 

educativas especiais. Brasilia: Ministerio da A9ao sociaVCORDE, 1994. 

MINISTERIO DA ruSTI<;A Escola para todos. Brasilia: Ministerio da Justiya!CORDE, 1997. 

' PAIVA, Vera L. M. de Oliveira e. 0 Iugar da leitura na aula de lingua estrangeira. Disponivel em: 

http://www. google.com/search?g=cache:txJ gjRdhhjAJ :www. veramenezes.com/leitura.htm+o+ensino+de+ I%C3 

%ADngua inglesa+na+escola+p%C3%BAblica*&hl=pt-BR Acessado em 8 jun. 2005. 

ROCHA, Leticia C. 0 Ensino de Lingua Inglesa e o deficiente visual: o processo de inclusiio no contexto da 

escola publica. Uberlfmdia: Universidade Federal de Uberlandia, 2005. Trabalho monografico, 33p. 

33 p. SASSAKI, R. Kasumi. Inclusao: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WV A, 1991. 

SECRET ARIA DE EDUCA<;AO DO DISTRITO FEDERAL/ FEDF. Plano orientador das a~;oes de educa~;ao 

especial nas escolas publicas do DF. Brasilia: SE, 1994. 

SILVA, Gisele F. S. da. Disponobilizac;iio de material te6rico e didatico para professores de lingua estrngeira 

da rede publica de ensino de Santa Catarina. Florian6polis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 

disponivel em http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/10853.pdf. Acesso em 10 jun., 2005. 

SIGNORINI, Ines; CA V ALCANTI, M.C. ( orgs.) Lingiiistica Aplicada e transdisciplinaridade. Campinas: 

Mercado da Letras, 1998. 
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TAKAHAMA, James R. A Educa<;iio Especial, o Processo de Inclusiio, aforma<;iio dos educador€S'{i~o direito .J --·-
deter direitos com perspectivas de educa<;iio para todos.2002. Disponivel em: 

http://www.cidade.usp.br/educar2002/modulo6/tpl mensagembfcb.htlm?id mensagem=848 Aces so em 10 de 

jun., 2005. 

WERNECK, Claudia. Ninguem vai ser bonzinho na Sociedade inclusiva. Rio de Janeiro: WV, 1997. 

APROVA~AO 

____ / _____ / ______ _ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 2: LINGUA FRANCESA 

DISCIPLINA: 0 ensino de lfngua francesa nos cursos de idiomas 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - 2° Semestre CHTOTAL CHTOTAL 

OBRIGA TO RIA: ( X ) 
TEO RICA: PAATICA: 

OPTATIVA: ( ) 

- 15 

'~.ya.J ; -fl- C) 7 (), -., ~ .. tt· __ j:·. ~~l~]_ 
. .. ' . \' ., t . 
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.. 1\'J 
ih~el 

1 

CHTOTAL: 

15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre par, vinculado a disciplina do 
Modulo I - Lingua Francesa: Fundamentos lingtiisticos- 2° semestre 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 

I 
EMENTA 

I 

I 
Criar oportunidades de desenvolvimento de pniticas educativas sobre as condi<;:oes de trabalho 

do professor de LE nas escolas /institutos de idiomas, o papel do professor de LE em escolas 

/institutos de idiomas, o papel das escolas/institutos de idiomas no contexto educacional 

brasileiro, as visoes de ensino e aprendizagem de lfnguas que permeiam as abordagens e 

metodos utilizados pelas escolas/institutos de idiomas e as polfticas de linguagem e de 

educa<;:ao. 

I 
I 

OBJETIVOS l 
I 

Possibilitar ao aluno urn contato direto com as condic;oes de trabalho do professor de lingua estrangeira 

nas escolas/institutos de idiomas, bern como analise das visoes de ensino e aprendizagem vigentes nesse 

contexto. 

I 

I DESCRI<;AO DO PROJETO 
I 
r 

Sob a orienta<;:ao do professor-orientador, o graduando visitani escolas e institutos de 
idiomas, visando conhecer esse contexto de ensino de lfnguas. Por meio de entrevistas, pela 
analise dos panfletos e material publicitarios, alem do material didatico utilizado e distribuido 



por essas escolas, o graduando podeni analisar e refletir cnttcamente sobre o papel dos 
professores nesse contexto de ensino e sobre a proposta de ensino e aprendizagem dessas 
escolas. Com base nos dados coletados, sera possivel discutir sobre o papel desse tipo de 
institui~ao de ensino e politicas de linguagens subjacentes a essa realidade. 

I I BIBLIOGRAFIA BASICA 
I I 

ALMEIDA FILHO, J.C. Lingilistica Aplicada Ensino de Linguas & Comunica~lio. Campinas, SP: Pontes 
Editora e ArteLfngua, 2005. 

CELANI, M. A. A. Culturas de aprendizagem: risco, incerteza e educac;:ao. In Magalhaes, M.C.C. (2004) A 
Forma~lio do Professor Como Urn Profissional Critico: linguagem e reflexlio. Sao Paulo: Mercado de Letras, 
2004, 37-56. 

CORACINI, M.J.R.F. (org.) Interpreta~ao, autoria e legitima~lio do Livro Didatico: lingua materna e lingua 
estrangeira. 1 • ed.- Campinas, SP: Pontes, 1999. 

LEFFA, V. J. Aspectos Politicos da Formac;:ao do Professor de Linguas Estrangeiras. In Leffa, Vilson J. (Org.) 0 
professor de linguas estrangeiras, construindo a profissao. Pelotas, 2001, v. 1, 333-335. 

SCHMITZ, J. R. Lingtiistica Aplicada eo Ensino de Linguas Estrangeiras no Brasil. Alfa 36:213-236, 1992. 

SILVEIRA, Inez Matoso. Linguas estrangeiras: uma vislio hist6rica das abordagens, metodos e tecnicas de 
ensino. Macei6: Catavento, 1999. 

APROVA<;AO 

/ ___ / ___ _ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS ~, r~ -I e e . f'-o .••. ---

PIPE 3: LINGUA ESP ANHOLA 

DISCIPLINA: "Conhecendo a Realidade das Escolas de Lingua" 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE:Ciclo II- Modulo 2- 3o Semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA:( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigatorio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina do 
Modulo 2- Lingua Espanhola: Habilidades integradas com enfase na Leitura (3° sem.) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
I 

Criar oportunidades para o desenvolvimento de estudos relacionados aos procedimentos de sala 

de aula em escolas de linguas, no tange ao ensino de literatura hispano-americana. 

Geral: I OBJETIVOS I 
Identificar nos distintos procedimentos de sala de aula de escolas de linguas, a importancia 
atribuida aos estudos de literatura hispano-americana. 

Especificos: 

1 - Desenvolver, a capacidade de observa<;:ao para, em seguida, analisar as metodologias 
aplicadas no ensino de literatura hispano-americana, nas escolas de linguas; 

2 - Elaborar e aplicar questiomirio, alem de entrevistar alunos e professores, para colher o 
maximo de informa<;:oes relativas a eficiencia do metodo aplicado no estudo de literatura 
hispano-americana; 

3 - Discutir, analisar e problematizar os dados colhidos nos questionarios, nas entrevistas e no 
processo de observa<;:ao do ensino de literatura hispano-americana, nas escolas de linguas; 

4- Elaborar urn relat6rio final onde deverao constar os aspectos positivos e negativos das 
metodologias e dos procedimentos adotados em sala de aula, nas escolas de linguas, para o 
ensino de literatura hispano-americana. 

I 
I 

DESCRI<;AO DO PROJETO ~~------------~ 
I 

0 projeto devera constar de pesquisa junto as escolas de linguas, para observa<;:ao das 
metodologias de ensino de literatura hispano-americana. Em urn primeiro momento os alunos 
receberao orienta<;:oes para prepara<;:ao dos questionarios, das entrevistas, bern como outras 



~..,. 

informlli'Oes que deveriio orientar a sel"1'3o das escolas a serem visitadas. Posterionnente, '£ ~ ~~~\' 
alunos entrarao em contato com as escolas para o agendamento das vistas e, nesta oportunida~ 'j{ll/ . ·.J 
deverao, de forma breve, explicar os objetivos do projeto. Como trabalho final, todos os aluno~~f'<""""' .. p'·· 

deverao redigir urn relat6rio que devera ser apresentado ao professor responsavel pelo projeto e 
a coordenavao do curso, com os resultados dos estudos realizados. 

I BmUOGRAFIA I 
I I 

ANDRE, M.E.D.A. de. 1995. Etnografia da Pratica Escolar.68 ed. Carnpinas, SP: Papirus, 2001. 

CARCAMO DE ARCUN, Silvia Ines y GONZALEZ, Mario Miguel. Los estitdios sobre Ia literatura 
espanola en Brasil en el siglo .IT. In: Anuario brasileiio hispanico, n. 1 - 1990 - Madrid, 1990 -
Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GARCIA, Angel Lopez. El stinificado de Brasil para Ia suerte del idioma espanol. In: Anuario 
brasileiio hispinico, n. 1-1990- Madrid, 1990- Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

GUBERMAN, Marilici, JOSEF, Bella y SILVA, Maria Aparecida da. La ensenaza de Ia literatura 
hispanoamericana en Brasil. In: Anuario brasileiio hispiinico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990 - Brasilia: 
Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

HENRIQUEZ, Ureiias. Las corrientes literarias en Ia America Hispanica Mexico: Fondo de Cultura 
Econ6rnica, 1978. 

MOREJON, Julio Garcia. Creacion y desarrollo del hispanismo en Brasil (1964). In: Anuario 
brasilefto hispanico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990 ~ Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 1990. 

NAVARRO, M.H. (Org. ). Rompendo o silencio: Genero e literatura na America Latina. Porto 
Alegra: Ed. da Universidade!UFRGS. 

PAZ, Octavio. ''Nova Espanha: orfandade e legitirnidade", en-, 0 ogro filantr6pico. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara, 1989. 

PEDEREO-SANCHEZ, Maria Guadalupe. Historia e cultura espanhola e hispano-americana no Brasil. 
In: Anuario brasilefto hispiinico, n. 1 - 1990- Madrid, 1990 - Brasilia: Thesaurus Editora de Brasilia, 
1990. 

PIMENTA, Selma Garrido: CHEDIN, Evandro (Orgs.) Professor reflexivo no Brasil: genesee critica 
de um conceito. Sao Paulo: Cortez, 2002. 

SILVEIRA, Maria Inez Matoso. Linguas estrangeiras: uma visio hist6rica das abordagens, metodos 
e tecnicas de ensino. Macei6: edi9oes Catavento, 1999. 

I APROVA~AO I 
I I 

I I I I -- --

Carirnbo e assinatura do Coordenador do curso Carirnbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Acadernica 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 3 : Estudos Classicos 

.. ...., 
ileel 

DISCIPLINA: Os estudos chissicos na aprendizagem de lingua portuguesa e de literatura 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - 3° semestre- CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X ) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina de 
Estudos Classicos: "Da cultura greco-latina: estudos lingiiisticos-literarios" 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I l 
EMENTA l I 

Investigar as condic;oes de trabalho do professor de literatura e de portugucs no ensmo 

fundamental e medio em relac;ao ao apoio didatico. que lhe proporcione conhecimento dos 

fundamentos te6ricos de literatura chissica greco-latina. 

OBJETIVOS 

Possibilitar ao aluno o inicio de urn contato com as condic;oes de trabalho do professor de 
ensino fundamental e medio, bern como os recursos (materiais e humanos) que lhe sao 
propiciados (ou negados) para uma contfnua formac;ao e atualizac;ao em temas que dizem 
respeito ao conhecimento de obras litenirias de ongem greco-latinas, hoje traduzidas/ 
adaptadas para a literatura infanto-juvenil e encontradas nos livros didaticos das diferentes 
series e/ou nas bibliotecas das escolas. 

DESCRI<;AO DO PROGRAMA 

TEO RICA 

1. Planejamento das etapas da pesquisa de campo; distribuic;ao das series a serem 
observadas entre os alunos; e organizac;ao do cronograma do trabalho; 

2. Orientac;ao nos trabalhos de observac;ao; 

3. A valiac;ao dos resultados finais. 

PaATICA 

1. Consultar nas bibliotecas das cscolas de ensino fundamental e medio a listagem 



de obras relacionadas a Literatura Latina, hoje traduzidas e 
literatura infanto-juvenil. 

/··· 4" 12 {J :- ~04) I'_. - ..... J_ ... J I fl.t~~·-
·.· .. :,J I~. 
ad~ptatias·'para a,__ -' 

2. Analisar os livros didaticos de literatura e de portugues em relac;ao aos textos 
traduzidos ou adaptados a patiir de obras gregas ou latinas; 

3. Verificar se o educador ao elaborar o seu material de aula, complementar ao livro 
didatico, utiliza-se de textos referentes a algum genero litenirio Iatino e se tem 
conhecimento desta origem; 

Apresentac;ao de Relat6rio das atividades de consulta nas escolas. 

I DESCRic;AO DO PROJETO 
1 

Distribuidas as tarefas e organizado o cronograma de trabalho, o aluno deven'i comparecer as 

escolas e investigar o trabalho de literatura e de Portugues em relac;ao ao prop6sito deste 

c; Projeto. por meio de visita a biblioteca da escola e entrevista com profcssores das series do 

ensino fundamental e medio. 0 projeto deveni ser realizado fora da Universidade, nas escolas 

publicas e privadas. Colhidas as informac;oes necessarias, o discente apresentara o resultado 

de sua pesquisa para o grupo de trabalho. Pretende-se, desta forma, integralizar os resultados, 

para posterior analise em um segundo momento do PIPE. 

I I BIBLIOGRAFIA BASICA r I 
Neste primeiro momento de contato com a escola, tem-se a intenc;ao de levar os alunos a 

investigar o uso do livro didatico e da biblioteca em relac;ao aos temas classicos, o que 

proporcionaria discuss5es e analise em outro momento deste Projeto. Assim, nao ha 

necessidade de levantar alguma lista de livros. 

APROVAc;Ao 

_ __:! __ ! ___ _ 

Carimbo e Assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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ATA DA REUNL.\.0 DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS .. f L_p. -1 

Aos vinte e dois dias do mes de abril de dois mil e oito, as quatorze horas, 
na sala de reuniao do Colegiado, reuniu-se o Colegiado do Curso de Letras, 
extraordinariamente, sob a presidencia da Coordenadora do Curso de 
Letras, a professora Maria Ines Vasconcelos Felice, para aprovar a proposta 
do projeto pedag6gico do Curso de Licenciatura Plena em Letras 
Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola. 
Compareceram a reuniao as professoras Aldeci Cacique Calixto, Maria 
Bemadete Gonc;alves dos Santos, Maria Cristina Martins e Paula Godoi 
Arbex. Registraram-se as ausencias das professoras Luciene Almeida de 
Azevedo e Marisa Martins Gama-Khalil, as quais justificaram suas faltas e 
da representante discente Luana Marques Fidencio. Inicialmente, a 
professora Maria Ines informou sobre os prazos para a tramitac;ao desse 
projeto nos Conselhos do Instituto de Letras e Lingiiistica e do Conselho de 
Graduac;ao ate a sua aprovac;ao final, que deven1 ocorrer em tempo habil 
para a implantac;ao no primeiro semestre do ano de dois mil e nove. A 
Coordenadora apresentou o projeto em sua versao final e fez os seguintes 
destaques : 1) o Curso de Licenciatura Plena em Letras habilitac;ao em 
Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola sera oferecido somente no 
tumo da manha, com trinta vagas anuais; 2) o processo seletivo sera 
especifico para essa habilitac;ao, porem os alunos do Espanhol cursarao o 
ciclo basico, ou ciclo 1 (urn), juntamente com os alunos que ingressarem 
para as outras habilitac;oes, em Frances, Ingles e Portugues, pois o ciclo 
basi co e co mum para essas quatro habilitac;oes. 3) foi manti do o 
"espelhamento" com as outras habilitac;oes, ou seja, a carga horaria total e a 
mesma, ou seja, 2930 horas; a durac;ao do curso e de 4 anos, com a 
possibilidade do aluno cursar o- habilitac;ao dentro do prazo maximo de 
integralizac;ao do curso que e de seis anos e seis meses; ap6s o terceiro 
periodo, as disciplinas oferecidas para o curso de Espanhol terao o mesmo 
nome das outras habilitac;oes, apenas sendo especificas do Espanhol; os 
PIPEs (Projetos Integrados das Praticas Educativas) tambem serao 
oferecidos em forma de disciplinas vinculadas a disciplina da area, nos 
respectivos periodos. A diferenc;a sera que o aluno do Espanhol cursara as 
tres disciplinas de lingua estrangeira no basico (Frances, Ingles e 
Espanhol), enquanto os alunos das outras habilitac;oes cursarao somente o 
Francese o Ingles como lingua estrangeira. 0 curso tera quatro literaturas, 
dado a possibilidade ao aluno de escolher qualquer literatura: espanhola ou 
hispano-americana. A Coordenadora informou tambem que foi aprovada a 
contratac;ao de sete docentes para ministrarem aulas nesse curso, dentro do 
projeto REUNI. 0 projeto da nova habilitac;ao em Licenciatura Plena em 
Espanhol e Literatura Espanhola foi aprovado por unanimidade pelo 
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Lingtiistica e Conselho de Graduac;ao da UFU, para apreciac;ao e aprovac;ao 
final. Na sequencia, a professora Maria Ines apresentou tambem alguns 
requerimentos de alunos do Curso de Letras, para parecer. F oram 
examinados os seguintes requerimentos: 1) a solicitac;ao Nelson Perez de 
Oliveira Junior, matricula numero 93504, de dispensa de disciplinas 
cursadas no Curso de Letras nos anos de mil novecentos e oitenta e tres a 
oitenta e nove e, posteriormente, de mil, novecentos e noventa e sete a dois 
mil e dois. Foi verificado que algumas disciplinas do curricula dos anos de 
mil novecentos e oitenta possuiam carga horaria inferior a carga horaria 
prevista no curricula implantado nos anos noventa, nas quais o academico 
obteve dispensas, aproveitando carga horaria que excedia em outras 
disciplinas da mesma area, para fazer a complementac;ao. Porem, como o 
aluno ingressou novamente, pelo vestibular, no Curso de Letras nesse 
primeiro semestre de dois mil e oito, quando neste momenta ha urn novo 
curricula implantado, o Colegiado decidiu que ele podera permanecer no 
curricula antigo (implantado em mil novecentos e noventa e urn), mas as 
dispensas de disciplinas deverao ser dadas, obviamente, considerando as 
disciplinas cursadas. Nesse caso, surgiu, entao, a duvida com relac;ao ao 
aproveitamento de materias com carga horaria inferior. 0 Colegiado achou 
por bern consultar a Diretoria de Administrac;ao e Controle Academico 
sobre essa questao, para, posteriormente, proceder as dispensas solicitadas. 
2) o pedido de Gabriela da Rocha Graciano, matricula numero 83871, de 
convalidac;ao das disciplinas Didatica 2 e Teorias Pedag6gicas e Trabalho 
Docente, cursadas na Universidade Cat6lica de Uberlandia, para fins de 
dispensa da disciplina Didatica Geral. Ap6s verificar a existencia de 
equivalencia de conteudo e carga horaria, o Colegiado foi favoravel a 
dispensa. 3) solicitac;ao de Erika Teixeira Silva, matricula numero 93357, 
de mudanc;a de turma, das disciplinas do primeiro periodo notumo para o 
diumo. A aluna justificou seu pedido, informando que foi aprovada para o 
Curso de Letras da UFU, no notumo, mas ja estava matriculada em outro 
curso de outra IES nesse horario e nao conseguiu ainda fazer a troca de 
tumo. 0 Colegiado considerou o pedido da discente, uma vez que haviam 
vagas nas disciplinas solicitadas, e aprovou a troca de turma somente para 
este primeiro semestre de dois mil e oito. 4) pedido de Monize Oliveira 
Perasio, matricula numero 87803, para dar continuidade ao seu curso no 
curricula novo, implantado neste primeiro semestre de dois mil e oito, 
apesar de ter ingressado no primeiro semestre de dois mil e sete, 
considerando que nao obteve aproveitamento nos dois semestres, por 
motivo de doenc;a de familiar. Considerando que a academica nao cursou 
nenhuma disciplina do curricula antigo, e considerando tambem a 
justificativa apresentada, o Colegiado aprovou a matricula e tambem a 
mudanc;a de opc;ao de curso para o novo curricula. 5) requerimento de 
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matrfcula fora de extempori'mea, fora do prazo previsto no ~a~~~~ ~~. 
academico, de Fabiana Maria da Silva, matricula numero 3032536, para 
regularizac;ao de seu vinculo com a UFU, tendo em vista que a academica 
se encontra realizando estudos na Franc;a e nao efetuou sua matricula nesse 
primeiro semestre de dois mil e oito, pois achava que nao seria necessaria. 
0 pedido foi deferido. Na sequencia, a professora Maria Ines apresentou 
ao Colegiado, para aprovac;ao, os projetos intitulados "Oficinas Literarias" 
e "Obras Literarias do PAlES - segunda etapa", de autoria da professora 
Marisa Martins Gama-Khalil, OS quais serao desenvolvidos ao longo do 
semestre, dentro da Pratica de Ensino de Literatura, sob responsabilidade 
da referida professora. Esses projetos serao encaminhados a PROEX- Pr6-
Reitoria de Extensao, para serem oficialmente formalizados como projetos 
de extensao. Os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Abadia Brigida Carvalho, Secretaria 

C. da Coordenac;ao do Curso de Letras, lavrei a presente ata, para constar, a 
qual sera assinada por mim e pelos demais membros deste Cole~iado de 
Curso. ' , ' • · O~:JlftJ\)-0-1__~ ~ , c-ft~vJ.JJv._, , 
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Processo no 018/2008 

Universidade Federal de Uberlandia 
Instituto de Letras e Lingiiistica 

Relatora: Pro fa Daisy Rodrigues do Vale 

Por meio do MI/ILEEL/UFU/173/2008, fui designada pelo Sr. Diretor em exercicio do 
Instituto de Letras e Lingiiistica, Prof. Dr. Ernesto Sergio Bertoldo, relatora do Processo 
n° 018/2008, referente ao Projeto Politico Pedag6gico do Curso de Letras -
Licenciatura em Letras Habilitac;:ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola, que 
passo a descrever. 

0 processo consta dos 287 (duzentas e oitenta e sete) paginas devidamente numeradas e 
rubricadas, e apresenta os itens a seguir: 

1. Capa 
2. Pagina de Rosto 
3. Sumario 
4. Nome dos membros da Comissao e Colegiado: 

• Aldeci Cacique Calixto (representante das disciplinas pedag6gicas) 
• Luana Marques Fidencio (representante discente) 
• Luciano Theodora (Tecnico administrativo Cocle) 
• Luciene Almeida de Azevedo (Nucleo de Literaturas de Lingua 

Portuguesa) 
• Maria Abadia Brigida Carvalho (Secretaria da Cocle) 
• Maria Bernadete Gonc;:alves dos Santos (Nucleo de Latim) 
• Maria Cristina Martins (Nucleo de Linguas e Literaturas Estrangeiras) 
• Maria Ines Vasconcelos Felice (Coordenadora 2005/2008) 
• Marisa Martins Gama-Khalil (Coordenadora de Estagios Supervisionados) 
• Paula Godoy Arbex (Nucleo de Lingua Portuguesa e Lingiiistica) 

5. Dados de ldentifica~ao 

• Denominac;:ao: Curso de Letras 
• Modalidades oferecidas: 

o Licenciatura simples 
• Habilitac;:ao: 

• Licenciatura Plena em Letras (Habilitac;:ao em Espanhol e literaturas 
da lingua espanhola - matutino) 

• Titulac;:ao conferida: Licenciado em Letras - Habilitac;:ao em Espanhol e 
literaturas da lingua espanhola. 

• Possibilidade de mais de uma titulac;:ao, cursada em quaisquer turnos, 
desde que dentro do prazo maximo de integralizac;:ao da primeira 
titulac;:ao 

• Ano de inicio de funcionamento do curso: 1960 
• Durac;:ao dos cursos: 
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o Oito (08) semestres (Carga Honiria: 2.930 h) 
o Prazo regular: 4 anos 
o Prazo minima: 3 anos 
o Prazo maximo: 6 anos e meio. 

• N° do ato de reconhecimento do curso: 
o- Decreta n° 56477, de 23 de janeiro de 1964. 

' ·' 

• Regime Academico: semestral, com entrada anual, matricula por 
disciplina. 

• Tumos de oferta: matutino. 
• Numero de vagas oferecidas: 30 vagas anuais. 

Endere~os: 

• 

• 

Da Instituic;ao: Universidade Federal de UberHindia 
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 1 U206 
Tel (34) 3239-4162 - (Telefax) 34-3239-4254 

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

6. Considera~oes iniciais 

0 item faz referencia aos aspectos gerais da proposta elaborada e apresenta uma 
sintese da origem e desenvolvimento do projeto desde a nomeac;ao da primeira 
comissao para elaborac;ao do mesmo, a partir de 2002 ate a presente data. 
Serviram de subsidios para este trabalho os seminarios promovidos pela Pr6-
Reitoria de Graduac;ao, da Universidade Federal de UberHindia, durante os anos 
de 2002 e 2003 e a apresentac;ao de Projetos Pedag6gicos dos cursos de Letras 
da Universidade Federal de Sao Joao Del-rei, Minas Gerais, e da Pontificia 
Universidade Cat6lica de Campinas, Sao Paulo. A partir destes acontecimentos, 
o Colegiado do Curso de Letras foi delineando urn projeto que refletisse os 
interesses da comunidade academica do Instituto de Letras e Linguistica. 0 
trabalho foi todo orientado por leis, resoluc;oes e diretrizes publicadas pelo 
MEC, ouvindo sempre, sugestoes das comunidades docente e discente to Ileel 
por representatividade. 

7. Historico da Trajetoria do Curso 

0 item apresenta o Hist6rico do curso de letras da UFU, desde o surgimento em 
1960, do primeiro vestibular em 22 de fevereiro do mesmo ano, do 
reconhecimento, das alterac;oes curriculares, da distribuic;ao do numero de vagas 
em relac;ao a oferta de cursos, demanda e em relac;ao ao contexto institucional. 0 
trabalho foi todo orientado por leis, resoluc;oes e diretrizes vigentes publicadas 
pelo MEC, ouvindo sempre, sugestoes das comunidades docente e discente to 
Ileel, por representatividade. 
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0 Curso de Letras existe nesta institui9ao desde 1960 com a rrrodahdade 
licenciatura plena em Portugues/Ingles e Portugues/Frances quando, entao foi 
criada a Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Uberhlndia. Inicialmente 
em regime academico anual e, depois, em regime semestral. 
A partir de 1992, uma reforma curricular, autorizada por meio da Resolu9ao n° 
03/92/CONSUN, ampliou a modalidade e a habilita9ao existentes, gerando a 
cria9ao de outras habilita96es, bern como a modalidade Bacharelado, a saber: 
Licenciatura Plena em Portugues e Literaturas de Lingua Portuguesa, 
Licenciatura Plena em Ingles e Literaturas de Lingua Inglesa, Licenciatura Plena 
em Frances e Literaturas de Lingua Francesa, Bacharelado em Portugues e 
Literaturas de Lingua Portuguesa, Bacharelado em Ingles e Literaturas de 
Lingua Francesa. 
Assim, buscou-se construir uma estrutura curricular que oferecesse mais op96es 
e mais flexibilidade a formayaO do graduando em Letras, permitindo-lhe a 
oportunidade de uma forma9ao mais aprofundada em segmentos especificos do 
mercado de trabalho do licenciado e do bacharel. 
Com a implantayao da modalidade Bacharelado acreditava-se "que viesse 
atender o anseio de parte do universo discente interessada na forma9ao 
academica do Curso, mas sem nenhuma intenyao de trabalhar em sal a de aula." 
No processo de aprovayao dessa reforma foram "negociadas" mais vagas para o 
Curso, sem a previsao do aumento do corpo docente. 0 Curso passou, entao, a 
oferecer duzentas e quarenta vagas, divididas em duas entradas semestrais de 
cento e vinte. Esta entrada semestral exigia, no minimo, tres turmas das 
disciplinas do periodo, o que se agravava a medida que se avolumavam 
repetentes e, no caso de algumas disciplinas dos periodos iniciais, esta distor9ao 
levava a necessidade do oferecimento de mais de tres turmas, sobrecarregando a 
oferta de disciplinas obrigat6rias e optativas para outros periodos do curso. 
Como o Curso de Letras nao oferecia mercado de trabalho atrativo, nem tao 
pouco prestigio social, instalou-se no Curso uma politica de desinteresse, 
descaracterizando o perfil do aluno e caracterizando o ingressante pela 
oportunidade facil de entrar em urn curso universitario, dada a falta de 
concorrencia no processo seletivo. Isto e, a oferta de muitas vagas aliada ao 
preenchimento obrigat6rio de todas elas. 
Quatro anos ap6s a implanta9ao desta reforma, constatou-se que: 1. os cento e 
vinte alunos que entravam, semestralmente, nao concluiam o curso; 2. 
quantidade excessiva de repetencia, trancamento e evasao; 3. a modalidade 
bacharelado tida como anseio da comunidade discente, contava com 
pouquissimos alunos; 4. aposentadoria maci9a de docentes ap6s o ano de 1990, 
seguida de lenta e parca reposi9ao de vagas. Todos estes fatores conduziram a 
uma reflexao sobre o Curso, o que propiciou uma tentativa de reestrutura9ao, 
com o objetivo de equacionar os problemas surgidos. 
0 estudo elaborado para dissipar os problemas tramitou do ano de 1994 a 1998, 
quando o CONSEP (atual CONGRAD) deliberou sobre a materia da seguinte 
forma: * oferta de oitenta vagas por semestre; * suspensao dos bacharelados por 
oito semestres, com avalia9ao sobre a pertinencia ou nao da continuidade; * 
todas as licenciaturas passaram a ter oito semestres de dura9ao, ao inves de dez 
semestres; * simplifica9ao do rol de4 disciplinas optativas; * adequa9ao de 300 
horas de Pratica de Ensino. 
A composi9ao anterior das grades curriculares do Curso de Letras apresenta 
urn quadro de integraliza9ao de creditos semestral, a ser cumprido em oito 
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periodos de 300 (trezentas) horas, totalizando 2.400 (duas mil e quatr~cedt:S) ~--' 
horas. 

Nesse curricula ha uma padronizayao dos curriculos, a saber: 

1. Licenciatura Plena em Letras - Habilitayao em Portugues e em Frances 
e respectivas literaturas; 

2. Licenciatura Plena em Letras - Habilitayao em Portugues e em Ingles e 
respectivas literaturas; 

3. Licenciatura Plena em Letras - Habilitayao em Portugues e respectivas 
literaturas, 

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

habilitayao, distribuidas da seguinte forma: 

Licenciaturas Dupla: Simples em Simples em 
Plenas Lingua Lingua Lingua 

Areas Portuguesa e uma Portuguesa Estrangeira 
Lingua 

Estrangeira 
Lingua Portuguesa 420 horas 480 horas 240 horas 

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

Lingiiistica 180 horas 180 horas 120 horas 
Literaturas 600 horas 780 horas 600 horas 

(inclusive as 
estrangeiras) 

Educayao (incluindo 180 horas 240 horas 240 horas 
Filosofia) 

Pratica de Ensino 450 horas 360 horas 300 horas 
(inclusive as 

Metodologias) 
Optativas 90 horas 120 horas 60 horas 
TOTAL 2400 horas 2400 horas 2400 horas 

0 quadro docente do Curso de Letras e composto, atualmente, por quarenta e urn 
(41) professores efetivos, sendo trinta (30) professores-doutores, quatro (04) 
doutorandos, sete (07) mestres, mais dezenove (19) professores contratados 
temporariamente. 

8. Infra-estrutura do Instituto de Letras e Lingiiistica para o desenvolvimento 
das atividades docentes 
A infra-estrutura disponivel para as atividades do curso de Letras consta de: 

• 09 Laborat6rios Pedag6gicos de Lingua 

• 01 Laborat6rio Pedag6gico de Pratica de Ensino 

• 01 Laborat6rio de Linguas 
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CECLE 

• 01 Laborat6rio Multimidia de Projetos 

• Laboratories de Informatica 

• 0 1 Central de Linguas 

• Hall de Estudos 

• Gabinetes dos Docentes 

• Salas Multimidias 

• Sala para grupos de estudo 

• Salas de grupos de pesquisa 

• Coordenadoria de eventos 

Alem dessa infra-estrutura fisica, o Ileel oferece cursos de p6s-gradua9ao latu
sensu (com periodicidade constante) e strictu-sensu (Programa de P6s
Gradua9ao em Lingliistica com o curso de Mestrado em Lingliistica e Programa 
de P6s-Gradua9ao em Letras como curso de Mestrado em Teoria Liten1ria), os 
quais tern como principia fundamental a integra9ao de suas a9oes de pesquisa 
com a gradua9ao, o que e concretizado por meio da participa9ao dos alunos da 
gradua9ao em projetos PIBIC, PIBEG, na organiza9ao de eventos, em grupos de 
estudo e em grupos de pesquisa. 

0 Programa de Ensino Tutorial (PET) existe, no Ileel desde 1994, apresentando 
uma proposta de Plano de Trabalho bastante diversificada e modema, apoiada no 
tripe Ensino, Pesquisa, Extensao. Todos os Petianos tern Projeto de Pesquisa, e 
desenvolvem tambem varios projetos de ensino e extensao, sob o Projeto maior 
do tutor, "Letras que movem", oferecido primeiramente a urn curso de adultos 
da Prefeitura Municipal. Este ano ja organizaram a Semana de Letras- SeLet 
2007 -, assim como os Col6quios Multidisciplinares, entre outros projetos para a 
comunidade. 

A Revista Letras & Letras registrada sob o numero ISSN 0102-3527, e uma 
publica9ao peri6dica ligada ao Institute de Letras e Lingliistica da Universidade 
Federal de UberHindia, e editada em volumes anuais compostos de 02 (dois) 
numeros publicados urn a cada semestre, sendo o do primeiro semestre tematico, 
vinculado a uma das areas do Institute e o do segundo semestre, aberto a 
publica95es de todas as areas de linguagem. 

9. Principios e Fundamentos da Concep~ao Teorico-Metodologica 

Corre~ao feita pelo Colegiado 

10. Principais modifica~oes introduzidas no novo curriculo 

Em atendimento as orienta9oes das Novas Diretrizes Curriculares para os cursos 
de licenciaturas, a elabora9ao do Projeto Pedag6gico, o Curso de Letras foi 
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rediscutido, adequando-se as 800 horas de Estagio Supervisionad·~.~~~~ '~-~-J 
Educativas. Ao mesmo tempo, o Colegiado resolveu fazer uma nova proposta 
curricular, tendo em vista atender as necessidades prementes do curso 
Uma recente reivindica<;ao da comunidade e a cria<;ao de uma habilita<;ao em 
Lingua Espanhola, que se concretiza neste momento. 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<;5es ja existentes 
(Frances e Literaturas de lingua francesa, Ingles e Literaturas de lingua inglesa 
e Portuguese Literaturas de lingua portuguesa). 

11. Perfil do Egresso 

0 perfil do egresso do Curso de Letras - Licenciatura em Lingua Espanhola foi 
tra<;ado para atender as exigencias academico-profissionais atuais, com foco no 
desenvolvimento das seguintes competencias: 

• comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 
democratica; 

• compreensao do papel social da escola; 

• dominio dos conteudos a serem socializados, aos seus significados 
em diferentes contextos e sua articula<;ao interdisciplinar; 

• dominio do conhecimento pedag6gico; 

• conhecimento de processos de investiga<;ao que possibilitem o 
aperfei<;oamento da pratica pedag6gica; 

• gerenciamento do proprio desenvolvimento profissional; 

• capacidade de sintese, de analise e de critica; 

• capacidade de resolu<;ao de problemas em contextos novos e 
imprevisiveis; 

• autonomia intelectual para buscar e construir os conhecimentos e as 
praticas; 

• capacidade de compreensao da atua<;ao profissional a partir de uma 
visao ampla dos processos hist6ricos e sociais. 

0 graduado do Curso de Letras ILEEL/UFU devera ter desenvolvido as 
seguintes habilidades: 
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dominio do uso da lingua portuguesa em sua variante padrao, be~ ,~o'~o I. .I 
compreensao critica das variantes lingUisticas, nas suas manifestac;oes 
oral e escrita, nas perspectivas sincronica e diacronica; 
compreensao critica das condic;oes de uso da linguagem, das restric;oes 
intemas e extemas 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 urn fenomeno semiol6gico, psicol6gico, social, politico e hist6rico; 
dominio de linguas estrangeiras em suas diferentes modalidades, oral e 
escrita, nos registros formal e informal; 
dominio te6rico e critico dos componentes fonol6gico, morfossintatico, 
lexico e semantico de uma lingua; 
dominio de diferentes noc;oes de gramatica; 
compreensao do processo de aquisic;ao da linguagem de modo a 
promover urn melhor entendimento dos problemas de ensino e 
aprendizagem da lingua materna e de linguas estrangeiras; 
dominio critico de urn repert6rio representative de literaturas, brasileira 
e estrangeiras; 
visao critica das perspectivas te6ricas adotadas nas investigac;oes 
lingUisticas e literarias, incluindo fundamentac;ao te6rica atualizada e 
raciocinio critico 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 interculturais e sua 
influencia no funcionamento da linguagem, bern como para o ensino de 
competencias lingUisticas; 
dominio dos conteudos basicos que sao objeto dos processos de ensino e 
aprendizagem no ensino fundamental e medio; 
dominio das abordagens, metodos e tecnicas pedag6gicas que favorec;am 
a construc;ao de conhecimentos para os diferentes niveis de ensino. 

12. Objetivos 

Fundamentados nas concepc;oes citadas, sobre o perfil do egresso do Curso de 
Letras e as competencias e habilidades dele requeridas, pode-se nortear as 
ac;oes academicas do Curso de Letras ILEELIUFU pautadas nos seguintes 
objetivos gerais: 

i) Apresentar uma conjuntura de subsidios te6rico
metodol6gicos no intuito de promover a formac;ao de 
professores de linguas, lingUistica e literaturas, buscando 
compreender a relac;ao entre a linguagem e a sociedade na 
construc;ao de ac;oes pedag6gicas para uma vivencia da 
cidadania; 
ii) Fomentar a construc;ao do conhecimento em tomo das 
particularidades da linguagem com vistas a uma participac;ao 
cogente na formac;ao do futuro profissional em Letras nos 
diversos niveis de educac;ao formal vigentes; 
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iii) Possibilitar uma forma<;ao academica ao futuro p~ssor 
de linguas, lingtiistica e literaturas que lhe permita consorciar 
suas reflexoes te6ricas sobre a linguagem e a linguagem 
liteniria e tecnologias; 
iv) Construir uma forma<;ao academico-pedag6gica, tendo por 
meta urn perfil de professor de linguas e literaturas engajado 
em urn processo de forma<;ao continuada, instaurado em uma 
rela<;ao de autonomia, transforma<;ao e continuidade. 

13. Proposta pedagogica do curso 

0 curso propoe oferecer urn ensino voltado para a autonomia e ser centrado nos 
processes formativos. A autonomia esta calcada nos principios dos PCNs e 
concretizada na flexibilidade relativa do aluno para compor seu curso, e escolher 
uma disciplina oferecida pelo colegiado, de cada nucleo tematico, pois nao 
havera pre-requisites. 
Ap6s o terceiro semestre, o aluno podera escolher uma disciplina de cada nucleo 
tematico, dentre aquelas oferecidas pelo Curso. Cada aluno tera liberdade de 
compor o seu Curso, desde que cumpra a carga horaria. 

~~~q~ 
'~I I : ____ ! 

Alem da autonomia, o Curso trata a pesquisa como fundamento da reflexao-a<;ao e 
da constru<;ao da autonomia intelectual. 0 processo de ensino-aprendizagem deve 
ser orientado por urn principia metodol6gico geral, que pode ser traduzido pela 
a<;:ao-reflexao-a<;ao e que aponta a resolu<;ao de situa<;oes-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 espa<;:o de a<;:ao 
institucional, mas uma pratica constante e inerente ao proprio processo de ensinar e 
de aprender, perpassando todos os momentos da forma<;:ao. 
A extensao e urn espa<;o articulador das praticas e do profissional reflexive pois 
e efetiva nas insHincias do Heel. Diferentes projetos de extensao sao 
desenvolvidos visando a forma<;ao do graduando em Letras, atraves da 
oportunidade de experiencia de multiplas docencias e reflexoes, buscando a 
qualidade de excelencia do profissional formado pela UFU. 

14. Diretrizes Gerais para os Processos de Avalia~ao 

Para atender as orienta<;oes da Pr6-Reitoria de Gradua<;ao desta universidade e a 
legisla<;ao vigente, as diretrizes para a avalia<;ao do trabalho pedag6gico deverao 
estar claramente definidas no Projeto Politico Pedag6gico. 0 ato de avaliar sera 
urn processo continuo e permanente com fun<;:ao diagn6stica, processual e 
classificat6ria e sera feita de maneira a possibilitar a constante reflexao sobre o 
processo formative do aluno. Devera ainda ocorrer de tal forma que possibilite o 
desenvolvimento pleno do discente em suas multiplas dimensoes: humana, 
cognitiva, politica, etica, cultural e profissional. 
Tais diretrizes apontam ainda a avalia<;ao como parte integrante do processo de 
forma<;:ao que possibilita o diagn6stico de lacunas e a aferi<;ao dos resultados 
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alcan9ados, consideradas as competencias a serem constitufdas e a id~ritffic'a<;~o 
das mudan9as de percurso eventualmente necessarias. 

15. Atividades complementares 

Em decorrencia da amplia9ao do conceito de curricula, entende-se que 
diferentes atividades academicas que sao hoje desenvolvidas pelo discente, 
durante sua permanencia na Universidade, sao tao uteis para sua forma9ao 
profissional quanto as diversas disciplinas do nucleo de formayaO especffica que 
ele cursa. Assim sendo, e justo que, do mesmo modo que essas ultimas geram 
creditos, as primeiras tambem o fa9am, sendo consideradas como atividades 
complementares a sua vida academica. 0 projeto proposto preve diferentes 
modalidades de atividades complementares como, por exemplo: 

• Aulas presenciais e nao presenciais 

• Seminaries 

• Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensao 

• Programa de iniciayaO a docencia 

• Pratica docente em atividade de extensao orientada 

• Participayao em eventos 

• Estagio Curricular e Profissional 

• Publica96es 

16. Concep.;ao da Estrutura Curricular 

Considerando a legisla9ao vigente, os principios basicos acima descritos, o perfil do 
egresso e os objetivos propostos, o novo curricula do Curso de Letras ILEELIUFU 
esta organizado em tres nucleos: 

I. Nucleo de Formayao Especifica (Disciplinas 
obrigat6rias e optativas), 

II. Nucleo de Forma9ao Pedag6gica (Disciplinas 
Pedag6gicas obrigat6rias, Praticas Especificas e 
Estagio Supervisionado ), 

III. Nucleo de Formayao Academico-Cientffico-Cultural 
( Atividades Academicas Complementares ). 

• Os ciclos sao organizados em: 

• Cicio I (basi co, especifico, comum e obrigat6rio ), 
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Cicio II (intennediario para os componentes do NUcleo de ·.1'6ITU;;'",ao L.J.I-·1 

Especifica, inicial para o Nucleo de Formayao Pedag6gica, incluindo as 45 h 
de observa9ao das Metodologias, que iniciam os Estagios Supervisionados), 

Cicio III (final, para os componentes do Nucleo de Formayao Especifica e os 
do Nucleo de Formayao Pedag6gica, incluindo os Estagios Supervisionados 
e componentes curriculares de aprofundamento especifico ); 

• Nucleo de Formayao Especifica e de Formayao Pedag6gica, tambem 
chamados Nucleos pelo Projeto Pedag6gico Institucional 

Nos tres primeiros semestres, o aluno cursara obrigatoriamente as mesmas 
disciplinas, que vao compor urn ciclo basico, de urn ano e meio (990 horas), ao final 
do qual ele fara sua op9ao de curso, escolhendo entre as quatro habilita96es que 
serao oferecidas no novo curriculo do Curso de Letras, que sao: 

a) Licenciatura Plena em Letras (Habilitayao em Francese respectivas 
literaturas) noturno; 

b) Licenciatura Plena em Letras (Habilita9ao em Ingles e respectivas 
literaturas) matutino e notumo; 

c) Licenciatura Plena em Letras (Habilita9ao em Portugues e respectivas 
literaturas) matutino e notumo; 

d) Licenciatura Plena em Letras (Habilita9ao em Espanhol e respectivas 
literaturas) matutino. 

• Nucleo de forma~ao especifica da licenciatura plena em Letras -
Habilita~ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola. 

0 Nucleo de Formayao Pedag6gica funciona como urn eixo articulador dos 
conhecimentos necessaries a formayaO dos professores de Lingua Portuguesa e 
Lingtiistica, Literatura e Linguas Estrangeiras que atuarao na Educayao Basica, 
nas dimensoes te6ricas e praticas. 

Na Licenciatura Plena em Letras, habilitayao em Espanhol e literaturas de 
lingua espanhola, a ser integralizada em oito (08) semestres, a carga horaria 
deste nucleo de formayaO especifica e de 1620 h/a. Reline vinte e nove (29) 
disciplinas especificas, sendo dez (10) da area de Lingua Espanhola (600h), 
quatro (04) Literaturas de lingua espanhola e hispano-americana (240h), e mais 
as doze (12) disciplinas (600 h) comuns a formayao especifica, obrigat6rias no 
ciclo basico - Lingua Portuguesa e Lingtiistica (120h), Literaturas de Lingua 
Portuguesa (120h), Estudos Classicos (120h), Metodologia de Pesquisa (60h), 
Lingtiistica Aplicada e Ensino de Linguas (60h) e duas Linguas Estrangeiras 
(240h) -, alem de tres disciplinas optativas de qualquer area do curso (180h). 

• Nucleo de Forma~ao Pedag6gica 

Este nucleo compreende, alem das tres disciplinas pedag6gicas obrigat6rias 
(Didatica Geral, Politica e Gestao Educacional, Psicologia da Educa9ao - 180h), 
conforme o Projeto Pedag6gico Institucional ( cf. Resoluy6es 02/2004 do 
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Conselho Universitario ), mais tres disciplinas pedag6gicas especificas para a ··~--
area de Espanhol e literaturas de lingua espanhola: Metodologia de Ensino do 
Portugues como Lingua Estrangeira, Metodologia de Ensino da Lingua 
Espanhola, Metodologia do Ensino do Espanhol para fins especificos, 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 urn total de 990 h. 

• Projetos Integrados de Praticas Educativas (PIPE) 

Estao vinculadas as areas especificas (Linguas Estrangeiras, Lingua Portuguesa 
e Lingliistica, Literaturas de Lingua Portuguesa e Estudos Classicos ), e serao 
vivenciadas ao longo do curso, do primeiro ate o sexto semestre, quando se 
iniciam os Estagios Supervisionados. Os PIPEs constituem, pois, urn 
componente de natureza interdisciplinar, que reline 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 funbitos 
de atua<;ao profissional, bern como a reflexao sobre os processos de ensino e 
aprendizagem na area de atua<;ao especifica 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, Ingles e Espanhol 
acontece. 
PIPEs, disciplinas pedag6gicas e as Metodologias de Ensino completam urn total 
de 585 horas, que correspondem a 115 da carga horaria total das tres 
habilita<;oes, que perfaz 2.930 horas (cf. quadros 4, 5 e 6 abaixo). 

Quadro: 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 Integrado de Praticas Educativas CH CH 
Teo rica Pratica 

PIPE 1 - vinculado a Lingua Espanhola(15h) 0 30 
vinculado a Lingua Inglesa (15h) 

PIPE 2 - vinculado a Lingua Espanhola (15h) 0 30 
vinculado a Lingua Francesa (15) 

PIPE 3- vinculado a Estudos Classicos (15h) 0 30 
vinculado a Lingliistica Aplicada (15h) 

PIPE 4- vinculado a Metodologia de ensino de 0 30 
Portugues como lingua estrangeira 

PIPE 5- vinculado a Metodologia de ensino Lingua 0 30 
Espanhola 
PIPE 6- vinculado a disciplina Metodologia de ensino 0 30 

de Espanhol com fins especificos 

CH 
Total 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
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PIPE 7 - Semimirios 0 
Total 0 225 

Disciplinas Pedag6gicas Obrigat6rias CH CH 
Teo rica Pratica 

Politica e Gestao da Educa9ao (2° ) 60 0 
Psicologia da Educa9ao (3°) 60 0 
Didatica Geral (3°) 60 0 
Metodologia de Ensino de Portugues Lingua Estrangeira 45 15 
(40) 
Metodologia de Ensino de Lingua Espanhola (5°) 45 15 
Metodologia de ensino de Espanhol com fins 45 15 
especificos ( 6°) 
Total 315 45 
Estagios Supervisionados CH CH 

Teo rica Pratica 
Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 1 15 60 
Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 2 30 60 
Estagio Supervisionado de Espanhol com fins 15 60 
especificos 
Estagio Supervisionado de Praticas de Tradu9ao 30 60 
Estagio Supervisionado de Portugues como Lingua 15 60 
Estrange ira 
Total 105 300 

• 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 participa9ao de alunos em 
eventos de natureza social, cultural artistica, cientifica e tecnol6gica, tanto no 
ambito das Letras de modo geral quanto no ambito de sua prepara9aO etica, 
estetica e humanistica. 

Quadro 7: Pontua~ao das Atividades Academicas Complementares 

225 

CH 
Total 

60 
60 
60 
60 

60 
60 

360 
CH 

Total 
75 
90 
75 

90 
75 

405 

Atividades Cientifico-culturais Pontua~ao Pontua~ao 

parcial final 
Projetos e/ou atividades de ensino (PIBEG, cursinho 20 80 
altemativo, etc.), aprovados no CONSILEEL - por 
semestre 
Projetos de pesquisa aprovado no CONSILEEL 20 60 
(PIBIC/PBIIC) - por semestre 
Projeto de extensao ( organiza9ao de eventos, cursos, 20 60 
palestras, etc.) - aprovado no CONSILEEL - por 
semestre 
Apresenta9ao de trabalho em evento cientifico-cultural 15 60 
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Apresenta<;ao de trabalho em evento cientifico-cultural 20 80 
nacional 
Apresenta<;ao de trabalho em evento cientifico-cultural 20 80 
intemacional 

Participa<;ao em evento cientifico-culturallocal 10 40 
Participa<;ao em evento cientifico-cultural nacional 15 60 
Participa<;ao em evento cientifico-cultural intemacional 15 60 
Grupo de Pesquisa ( aprovado em agencia de fomento) - p/ 30 60 
sem. 
Grupo de estudos de temas especificos 20 60 
( orientado por docente) - por semestre 
PET - por semestre 20 80 
Monitoria ( oficial, com bolsa ou voluntaria) - por 30 90 
semestre 
Representa<;ao estudantil (Colegiado, Consileel, Congrad, 20 80 
D.A., DCE) por semestre 
Disciplinas facultativas 30 90 
Atividade academica a distancia- por atividade 20 40 
Premios recebidos 20 60 
Participa<;ao em grupos artisticos (bandas, grupos de 15 60 
teatro amador, etc) 
Publica<;ao de artigo cientifico (em revista especializada 30 120 
com corpo editorial) 
Publica<;ao de Trabalhos completos em anais de 20 
congressos 
Publica<;ao de resumos 15 
Publica<;ao de artigo em veiculo local 10 
Participa<;ao em campanhas e/ou eventos na comunidade 5 
(coleta de livros, feira de livros, montagem de bibliotecas, 
etc) 
Participa<;ao em atividades artistico-culturais (mostras, 5 
videos, saraus, performances, conta<;ao de hist6rias, Varal 
de poesias, Varal Literario, etc) 
Estagio extra-curricular de curta dura<;ao em empresas 15 

• Considera-se atividade academica a distancia a altemativa pedag6gica 
predominantemente nao-presencial ou semi-presencia! destinada a promover a 
autonomia do aluno, envolvendo meios de comunica<;ao capazes de ultrapassar 
os limites do tempo e do espa<;o e de permitir a intera<;ao do estudante com 
fontes de informa<;ao diversificadas. 

• Cada aluno sera responsavel pela coleta e organiza<;ao dos certificados 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 longo do curso. 

• Todas 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). 

60 

60 
30 
20 

20 

30 



14 

• Casos omissos serao decididos pelo Colegiado do Curso . 

17. Opc;ao de curso 

Ao final dos tres primeiros semestres do curso, em que todas as disciplinas sao 
obrigat6rias, formando urn ciclo basico comum a todas as habilita<yoes, o aluno faz 
sua op<yao por uma delas. 
No caso especifico da habilita<yao do Espanhol e literaturas de lingua espanhola, o 
aluno entrara diretamente no curso de gradua<yao em Letras, licenciatura plena, 
habilita<yao em Espanhol e literaturas, no entanto, o graduando podera cursar 
simultaneamente as outras habilita<yoes, em outro tumo, ou consecutivamente, desde 
que nao ultrapasse 0 prazo maximo de integraliza<yao da habilita<yao para a qual fez 0 

Vestibular. 
Devido a essa peculiaridade do Curso de Gradua<yao em Letras, o aluno podera 
cursar uma habilita<yao em urn tumo e a outra no outro tumo, desde que tenha 
possibilidade de faze-lo, conforme decisao do Conselho de Gradua<yao em 
21109/2007. Em vista disto, os alunos poderao cursar ate quarenta ( 40) horas 
semanais, desde que sejam alunos sem reprova<yao, ou seja, sem debito de 
disciplinas. 
0 aluno tera uma nova oportunidade, podendo fazer a reop<yao de curso antes de 
iniciar os Estagios Supervisionados especificos, ou seja, se estiver seguindo o curso 
normalmente, sem reprova<yoes 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 por meio de novo processo seletivo. 

18. Equivalencia Curricular 

Como se trata de urn curso novo, nao havera aluno de outro curricula para fazer 
equivalencia de disciplinas. 

19. Considerac;oes Finais 

Tendo em vista o que foi proposto ate entao, conclui-se, reiterando: 

• 0 Curso de Letras ILEELIUFU oferecera quatro habilita<yoes, todas na 
modalidade licenciatura; 

• 0 quadro abaixo representa a oferta do Curso de Letras no novo curricula: 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONDic;OES 
DE OFERTA DO CURSO DE LETRAS 

Quadro 8: 

I Modalidade Licenciatura 
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-
Habilita~oes Manha Tarde Noite -

Frances X 

In~les X X 

Portugues X X 

Esoanhol X 

• Esta nova habilita9ao em Espanhol e literaturas de lingua espanhola s6 foi 
possivel de ser implementada gra9as a redu9ao do numero de vagas para o novo 
curricula das outras tres habilita96es, obtida em 28 de setembro de 2007, no 
Conselho Universitario, e ao projeto REUNI, que possibilitou a contrata9ao 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 Tradu9ao a ser implementado a partir 
de2010; 

• Estao suspensas as licenciaturas duplas em lingua materna e lingua estrangeira 
modema, ate que seja definida em definitivo pelo MEC a carga horaria das 
praticas educativas e estagios supervisionados de pratica de ensino das 
licenciaturas 

• Refor9a-se a possibilidade de o graduando em Letras cursar duas ou tres 
habilita95es, em diferentes tumos, desde que nao ultrapasse 0 periodo maximo 
de integraliza9ao do curso para o 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 cursos de idiomas e os cursos de extensao de ensino de 
linguas a comunidade, bern como contextos altemativos, como cursinhos 
comunitarios, cursos oferecidos par Igrejas ou Organiza96es Nao 
Govemamentais (ONGs), entre outras possibilidades. 

20. Fichas de Disciplinas 

0 projeto apresenta XXXX fichas das disciplinas a serem oferecidas no Curso de Letras 
Licenciatura em Espanhol, elaboradas dentro dos principios norteadores desta proposta. 

21. Anexos 

Os anexos constam de: 

a) Normas para Organiza9ao e Funcionamento das Praticas como Componente 
Curricular 

b) Normas do Estagio Curricular Supervisionado em Letras 

ANALISE E PARECER: 

Esta proposta de Projeto Pedag6gico para o Curso de Gradua9ao em Letras Licenciatura 
em Lingua Espanhola, objetiva formar profissionais qualificados, tanto na area do saber, 
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quanto na fun>iio pedag6gica, demonstrando uma •>ilo politico-cultural i~te~o I It!.__,.; 
grupo social em que vivem. T-
A estrutura curricular proposta para a modalidade licenciatura apresenta-se com 2.930h 

distribuidas em tres nucleos, contemplando disciplinas obrigat6rias, optativas, em sua 
maior parte, Estagio Supervisionado e Atividades Complementares a escolha do aluno. 
E urn curso que sera ofertado no periodo matutino e notumo, regime semestral, com o 
oferecimento de trinta vagas anuais. 
Esta proposta contempla a Resolu9ao CNE/CES 8, de 11 de mar9o de 2002 que 
estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Letras, a Resolu9ao n° 02/2004, do Conselho de Gradua9ao da Universidade Federal de 
Uberlandia que dispoe sobre a elabora9ao e/ou reformulayao de projeto pedag6gico de 
cursos de gradua9ao . 
As fichas de disciplinas encontram-se preenchidas, corretamente, dentro do padrao 
estabelecido pela institui9ao. 
Encontram-se, tambem, normatizados o Projeto Integrado de Pratica Educativa e o 
Estagio Supervisionado. 0 Projeto Integrado de Pratica Educativa esta apresentado de 
forma a atender a formayao do profissional da educa9ao, em seus varios momentos, 

C; integrando-se com o Estagio Supervisionado no decorrer do curso, ou seja, do 1° 
periodo ao 8° periodo a pratica esta presente no curso. 
0 que nos chama a atenyao neste Projeto Pedag6gico e a flexibilidade curricular 
proposta. 
Considerando a importancia deste projeto para a Universidade Federal de Uberlandia, 
para a cidade de Uberlandia e macro-regiao, sou de parecer favoravel a aprova9ao do 
Projeto Politico Pedag6gico do Curso de Letras - Licenciatura em Letras Habilita9ao 
em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola, salvo melhor juizo deste conselho. 

Uberlandia, 29 de abril de 2008 

Prof a. Dra.Daisy Rodrigues do Vale 
Conselheira do Institute de Letras e Lingiiistica 
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Encontram-se, tambem, normatizados o Projeto Integrado de Pra tioa Edu.cativa e c 
Estagio Supervis-ionado. 0 Proj•eto Integra do de Pritioa Educativa esta apresentado de 
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periodo ao s= periodo a pra:tica esta presente nocurso. 
0 que nos chama a aten;ao neste Projeto Pedag&gico e a flexibilidad.e curriculat 
proposta. 
Consideran:io a importinci.a deste projeto pl!a a Universidade Fed..."'!al de liberlindia, 
para a cidade de lJberl.india e macro-regiio, !>U de parecer favora'i.~l a aprova~ao de 
Projeto Politico Pedagogico do Curso ·de Letms- Licenciatu.ra em Letras Habilita~ 
em Espanhol e Literatu.rasde Lingua Espanhola, salvo melhor juizo deste conselho. 

Uberlan:iia, 29 de aocil de 2008 

Profi. Dra.DaisyRodri:e;ues do Vale 
Conselheira do instituto de Letras e Linguistica 
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0 DIRETOR EM EXERCICIO DO INSTITUTO DE 

LETRAS E LING0iSTICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLANDIA, PROF. DR. ERNESTO 

SERGIO BERTOLDO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUI<;OES, 

A TEST A, para os devidos fins, que foi aprovado na 8a reuniQo do Conselho do Instituto de 

Letras e Lingiiistica, realizada no dia 29/0412008, o parecer favoravel da Pro}. Dr~ Daisy 

Rodrigues do Vale, relatora do Processo n~ 01812008, referente ao Projeto Politico 

Pedagogico: Habilita~ao em Espanhol, tendo como requerente a Coordena<;ao do Curso de 

Letras. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Uberlandia, 29 de abril de 2008 

. r. 
Diretor em Exercicio ILEEL 

ERIP:\secretaria _ direcao\CORRESPONDENCIAS\A TEST ADO-DECL\A TEST ADO-CONS ILEEL \Atestado-PoliticoPedagogico.doc 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA/DIRETORIA 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Campus Sta Monica, Bl. "U" Sala 206 
CEP: 38408-100- Fone (34)3239-4162 
E-mails: ileeldir(U1ilecl.ufu.br e ilecl@ilecl.ufu.br 

Uberlandia, 14 de maio de 2008. 

MI/ILEEL/UFU /177/2008 

··~ 

ileel 

DE DIRETOR EM EXERCICIO DO INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 
Prof. Dr. Ernesto Sergio Bertoldo 

PARA: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
Prof. Dr. Arquimedes Di6genes Ciloni 

Magnifico Reitor, 

Encaminhamos, para as devidas providencias, o Projeto Politico Pedagogico: Habilita-;ao em 

Espanhol, proposto pelo Colegiado do Curso de Letras e aprovado pelo Conselho do ILEEL em 

29/04/2008. 

Respeitosamente, 

Er/P. \secreta ria_ direcao\CORRESPONDENCIAS\MEMORANDOS\memorandos-2008\mi il eel I 77 -2008-CONGRAD-HABESP AN doc 

!' ·. ', .-?~; ' 
' . . .. ,?.,..,/- . .95:. __ ' ~. 
AS~.:_ E.€~~9-nQ -
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~,~ Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902- Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Recebo o MI/ILEEL/UFU/177/2008, datado de 14 de 

maio de 2008, dirigido ao Reitor da Universidade Federal de 

Uberlandia, que trata do cria~ao da habilitac;ao em Espanhol e 

Literaturas de Lingua Espanhola do Curso de Graduac;ao ern 

Letras. 

A Secretaria-geral para autuar Processo a ser 

submetido aos Conselhos de Graduac;ao e Universitario, e 

despachar, previamente, a analise da Pr6-Reitoria de Graduac;ao. 

Uberlandia, 19 de maio de 2008. 

~/~ 
~~~R~:fift:;:RE~m 

Presidente em exercicio dos Conselhos 
de Graduac;ao e Universitario 
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Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902- Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Processo n2 51/2008 

A Pr6-Reitoria de Gradua<;ao para Parecer, no prazo 

maximo de quinze dias, de acordo com o art. 291 do 

Regimento Geral. 

Uberlandia, 19 de maio de 2008 . 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGiHSTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Estudos dos generos litenirios 

CODIGO: 
UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: Cicio I- Modulo 1 - 2° periodo 
CH TOTAL CHTOTAL 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) TEO RICA: PRATICA: 

60 -

- OBS: Disciplina do Cicio I, basico e obrigat6rio, oferecida anualmente no 2.0 semestre 

• 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 
l 

Estudo das poeticas classica, romantica e modema. 

Os generos literarios e suas formas. 

J OBJETIVOS I 
Objetivo Geral: 

Elaborar uma reflexao critica a respeito do problema dos generos litenirios . 

Objetivos Especificos: 

• Refletir sobre a hist6ria dos generos litenirios; 

• Abordar as controversias te6ricas a respeito dos generos litenirios; 

• Analisar e interpretar textos litenirios de diversos generos. 

I 
I 

1. A teoria dos generos literarios 

1.1 Conceitos e hist6ria 

PROGRAMA 

• 0 ponto de vista dos classicos: Platao, Arist6teles e Horacio. 

• Do Renascimento ao Neoclassicismo: a teoria normativista 

• Os generos no Romantismo 

• 0 formalismo russo 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

CH TOTAL: 

60 



• 

• 
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.---.--A-co_n_t-ri_b_u_i<;_a_o_d_a_li-n-gu-··I-,s-ti_c_a_e_d_o_e_s-tr_u_t_u-ra-l-is_m_o_:_J_a_k_o_b_so_n_,_F_ry_e_e_T_o_d_o_r_o_v_. -----J{~~·---,, :R~) 
• 0 discurso poetico eo discurso romanesco: a proposta de Bakhtin '"r--·""·""''"/ 

2. Os generos do discurso litenirio 

• 0 lirico, o epico eo dramatico: modos de produ<;ao e recep<;ao do literario. 

• As formas hibridas: a crise da no<;ao dos generos 

BIBLIOGRAFIA 

A POETICA CLASSICA. Trad. Jaime Bruna. Sao Paulo: Cultrix, EDUSP, 1981. 

BAKHTIN, M .. Questoes de literatura e de estetica. (Teoria do romance). Sao Paulo: UNESP, HUC1TEC, 1988. 

____ . A cultura popular na ldade Media e no Renascimento: o contexto de Fran~ois Rabelais. Sao 
Paulo: HUCITEC; Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia, 1987 . 

EIKHENBAUN et alii. Teoria da literatura. Formalistas russos. Trad. Ana Mariza Ribeiro Filipousk et alii. Porto 
Alegre: Globo, 1973. 

FRYE, Northrop. lntrodu9ao polemica. In: Anatomia da critica. Trad. Pericles Eugenio da Silva Ramos. Sao 
Paulo: Cultrix, s/d. 

HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. Tradu9ao do Prefacio de Cromwell. Trad. e notas Celia Berretini. Sao 
Paulo: Perspectiva, 1988. (Eios ). 

JOLLES, Andre. Formas simples. Trad. Alvaro Cabral. Sao Paulo: Cultrix, 1976. 

PLATAO. Dialogos III: A Republica. Trad. Leone] Vallandro. Rio de Janeiro, Edi96es de Ouro, s.d. 

ROSENFELD, Anatol. 0 teatro epico. Sao Paulo: Perspectiva, 1985. 179 p. (Debates). 

TODOROV, Tzvetan. Os generos do discurso. Trad. Elisa Angotti Rossovitch. Sao Paulo: Martins Fontes, 1980. 

APROVA<;AO 

I I I I ------------

Carimbo e Assinatura do Coordenador de Carimbo e Assinatura do Diretor da 

Curso Unidade Academica 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Do Latim ao Portugues: estudos lingiiisticos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - M6dulo I - 3° CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) I OPT A TIV A: ( ) 60 

~~~ 

ileel 

CHTOTAL: 

60 

• OBS: Disciplina obrigat6ria, oferecida anualmente em semestre impar 

• 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA l 
Estudar a forma9ao da lingua portuguesa a partir de uma visao hist6rica da expansao 

territorial do Imperio Romano e as circunstancias sociais e politicas que contribuiram para 

que as modalidades chissica e vulgar do Latim condicionassem as evolu96es lingiiisticas 

hispanicas; assim como, estudar as caracteristicas morfol6gicas, foneticas, sintaticas e 

lexicais do latim vulgar em compara9ao a modalidade classica e no desenvolvimento da 

lingua portuguesa . 

I 
I 

OBJETIVOS 1 
r 

OBJETIVO GERAL: 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de reconhecer a importancia hist6rica e lingtiistica do 

conhecimento do idioma Iatino como lingua-mater do Portugues e das demais linguas neolatinas e 

perceber as diferenryas significativas entre o nosso idioma e o Latim, pelas compararyoes com a 

modalidade classica e com a que mais diretamente influenciou neste desenvolvimento - o latim vulgar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Conhecer a formaryao da lingua latina a partir de uma visao hist6rica da expansao territorial do 

Imperio Romano, para melhor compreender as circunstancias hist6ricas, sociais e politicas 

que condicionaram a mudanrya lingiiistica do Latim ate a sua evoluryao nas linguas romanicas. 

• Conhecer, de forma sintetica, as caracteristicas morfol6gicas, sintaticas e foneticas da 



• 

• 

• 

modalidade chissica da lingua latina; 

Conhecer as caracteristicas morfol6gicas, sint<iticas e foneticas da estrutura da modalidade 

vulgar da lingua latina e estabelecer compara96es entre estas estruturas e as da modalidade 

classica e ainda em compara9iio a lingua portuguesa; 

I 1 DESCRI~AO DO PROGRAMA 
I I 

I. Visao hist6rica da expansao territorial do Imperio Romano e as circunstancias 

hist6ricas, sociais e politicas que condicionaram a forma9ao da lingua latina em sua 

duas modalidades e a mudan9a lingiiistica do Latim ate a sua evolu9ao nas linguas 

romanicas ou neolatinas. Hist6ria intema da Peninsula Iberica, desde os povos pre

romanos, a romaniza9ao e latiniza9ao e o periodo das invasoes barbaras, que 

condicionaram as evolu9oes linguisticas hispanicas. 

2. Descri9ao sumaria da morfossintaxe do Latim Classico 

• 0 sistema fonetico do Latim Classico 

• A morfologia nominal e as caracteristicas das cinco declina9oes dos 

substantives, das classes de adjetivos, dos pronomes e dos cardinais e ordinais 

• A flexao verbal em suas quatro conjuga9oes na voz ativa, passiva e depoente 

• As preposi9oes 

3. Caracteristicas morfol6gicas do latim vulgar em compara9ao a modalidade classica e 

no desenvolvimento para a lingua portuguesa 

• A morfologia dos nomes 

• A morfologia dos adjetivos 

• A morfologia dos pronomes 

• A morfologia dos numerais 

• A morfologia dos verbos 

• As palavras invariaveis 

• Desaparecimento do genero neutro e a inclusao do uso de artigos 

4. Caracteristicas foneticas e fonol6gicas do latim vulgar em compara9ao a modalidade 

classica e no desenvolvimento para a lingua portuguesa 

• Acentua9ao e vocalismo 

• Consoantes do latim vulgar 

• Transforma9oes foneticas das palavras na evolu9ao do latim vulgar para a 

lingua portuguesa (Metaplasmos) 



5. Caracteristicas sintaticas do latim vulgar em compara<;ao a modalidade classica e no 

desenvolvimento para a lingua portuguesa 

• Sintaxe das classes de palavras e das flexoes 

• Sintaxe da ora<;ao 

• Sintaxe do periodo 

6. Caracteristicas lexicais do latim vulgar em compara<;ao a modalidade classica e no 

desenvolvimento para a lingua portuguesa 

• Processos de forma<;ao de palavras 

• Tendencias gerais na mudan<;a de significado 

I l BIBLIOGRAFIA 
I I 

BffiLIOGRAFIA BASICA: 

CARDEIRA, Esperan9a. 0 Essencial sobre a historia do Portugues. Lisboa: Caminho, 2006. 

CARDOSO, Zelia de Almeida. Inicia~ao ao Latim. Sao Paulo: Atica, 2006. 

FURLAN, Oswaldo Antonio. Linguae Literatura Latina e sua deriva~ao portuguesa. Petr6polis: 
Vozes, 2006. 

BffiLIGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARY ALHO, Dolores G. Gramatica Historica. Sao Paulo: Atica. 

COMBA, Pe. Julio. Gramatica Latina. Sao Paulo: Salesiana, 2002. 

COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos da Gramatica Historica. Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico. 

FARIA, Emesto - Dicionario escolar latino-portugues - revisao de Ruth Junqueira de Faria, Rio de 
Janeiro: FAE, 1995. 

• TEYSSIER, Paul. Historia da lingua portuguesa. Sao Paulo: Martins Fontes, 2004. 

WILLIAMS, Edwin B. Do latim ao Portugues: fonologia e morfologia hist6ricas da lingua portuguesa. 
Trad. Antonio Houaiss. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1986. 

I APROVACAO I 

I I I I ----

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 
COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 3 : Estudos Classicos 

/-i7 
ileel 

DISCIPLINA: Os estudos chissicos na aprendizagem de lingua portuguesa e de literatura 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - 3° semestre- CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( x ) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre fmpar, vinculado a disciplina de 
Estudos Cilissicos: "Do Latim ao Portugues" 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I L 
EMENTA I I 

Investigar as condi<;5es de trabalho do professor de literatura e de pm1ugucs no ensino 

fundamental e medio em rela<;ao ao apoio didatico, que lhe proporcione conhecimento dos 

fundamentos te6ricos de Iiteratura chissica greco-Iatina. 

OBJETIVOS l 
I 

Possibilitar ao aluno o inicio de urn contato com as condi<;5es de trabalho do professor de 
ensino fundamental e medio, bern como os recursos (materiais e humanos) que lhe sao 
propiciados (ou negados) para uma continua forma<;ilo e atualiza<;ilo em temas que dizem 
respeito ao conhecimento de obras Iitenirias de origem greco-latinas, hoje traduzidas/ 
adaptadas para a Iiteratura infanto-juvenil e encontradas nos livros didaticos das diferentes 
series e/ou nas bibliotecas das escolas. 

I DESCRI~AO DO PROGRAMA [ 
L____ _______ _____. 

TEO RICA 

1. Planejamento das etapas da pesquisa de campo; distribui<;ilo das series a serem 
observadas entre os alunos; e organiza<;ilo do cronograma do trabalho; 

2. Orienta<;ilo nos trabalhos de observa<;ilo; 

3. A valia<;ilo dos resultados finais. 

PRATICA 

1. Consultar nas bibliotecas das escolas de ensino fundamental e medio a listagem 



• 

de obras relacionadas a Literatura Latina, hoje traduzidas e 
literatura infanto-juvenil. 

2. Analisar os livros didaticos de literatura e de portugues em rela<;ao aos textos 
traduzidos ou adaptados a partir de obras gregas ou latinas; 

3. Verificar se o educador ao elaborar o seu material de aula, complementar ao livro 
didatico, utiliza-se de textos referentes a algum genero litenirio Iatino e se tem 
conhecimento desta origem; 

Apresenta<yao de Relat6rio das atividades de consulta nas escolas. 

I DESCRI<;AO DO PROJETO I 
Distribuidas as tarefas e organizado o cronograma de trabalho, o aluno deveni comparecer as 

escolas e investigar o trabalho de literatura e de Portugues em rela<;ao ao prop6sito deste 

Projeto. por meio de visita a biblioteca da escola e entrevista com professores das series do 

ensino fundamental e medio. 0 projeto deveni ser realizado fora da Universidade, nas escolas 

publicas e privadas. Colhidas as informa<yoes necessarias, o discente apresentara o resultado 

de sua pesquisa para o grupo de trabalho. Pretende-se, desta forma, integralizar os resultados, 

para posterior analise em um segundo momento do PIPE. 

I I BIBLIOGRAFIA BASICA 
I I 

Neste primeiro momento de contato com a escola, tem-se a inten<;ao de levar os alunos a 

investigar o uso do livro didatico e da biblioteca em rela<;ao aos temas classicos, o que 

proporcionaria discussoes e analise em outro momento deste Projeto. Assim, nao ha 

necessidade de levantar alguma lista de livros . 

APROVA<;Ao 

I I I I ---- --

Carimbo e Assinatura do Coordenador de Carimbo e Assinatura do Diretor da 
Curso Unidade Academica 
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FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Estudos do Texto: Coesao, Coerencia e Tipologia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I -Modulo 1 - I o Semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
60 - 60 

OBS: Disciplina semestral- I 0 semestre- ciclo basi co 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I I EMENTA 
I I 

0 texto: conceito, criterios de textualidade, coesao, coerencia e tipologia de texto. 

I I OBJETIVOS I I 
Objetivo geral: 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de trabalhar com o texto em seus multiplos 

aspectos, subsidiando com a leitura e produyao de variados tipos textuais. 

Objetivos especificos: 

1. Discutir o que e texto. 

2. Conhecer os fenomenos da coesao e coerencia. 

3. Conhecer e trabalhar com os mecanismos e recursos de coesao. 

4. Conhecer e trabalhar com os fatores de coerencia. 

5. Conhecer sobre categorias fundamentais de texto e suas caracteristicas. 

6. Perceber a importancia desses elementos para a constitui9ao e compreensao dos textos. 

r 
I 

1. Visao geral da Linguistica Textual; 

2. 0 texto: 

2.1 Conceitos 

I PROGRAMA I 



2.2 Diferencia9ao de texto e de discurso 

2.3 Criterios de textualidade 

2.4 A coesao e a coerencia 

3. Mecanismos de constituiyao textual: 

4. A Coesao textual: 

4.1. a coesao referencial 

4.2. a coesao seqiiencial 

5. A coerencia textual: 

5.1 Fatores de coerencia 

5.2 Coerencia e ensino 

6. Tipologia textual: 

6.1 Tipo e criterios de tipologias. 

6.2 Caracteristicas de diversas categorias de texto. 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA I 
I 

CHAROLLES, M. lntrodw;ao aos problemas da coerencia dos textos: abordagem te6rica e estudo das pniticas 
pedag6gicas. Tradu~ao de Paulo Otoni. In: GALVES, C. ORLANDI, E. P. e OTONI, P. 0 texto: escrita e 
leitura. Campinas: Pontes, 1986. 

COST A VAL, M. da G. Reda~ao e textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 

FAVERO, L. L. Coesao e coerencia textuais. Sao Paulo: Atica, 1997. 

FAVERO, L. L.; KOCH, I. G. V. Lingiiistica textual: introdu~ao. 5a ed. Sao Paulo: Cortez, 2000. 

GUIMARAES, E. A articula~ao do texto. 88 ed. Sao Paulo: Atica, 2000. 

KOCH, I. G. V. A coesao textual. Sao Paulo: Contexto, 1997. 

KOCH, I. G. V.; TRA VAGLIA, L. C. A coerencia textual. Sao Paulo: Contexto, 1995 . 

. Texto e coerencia. Sao Paulo: Cortez, 2003. 
t---

KOCH, I. G. V.; FAVERO, L. Contribui~ao a uma tipologia textual. Letras e Letras, Uberlandia, v.3, n. I, p.3-
l 0, jun. 1987. 

I APROVAf;AO I 
I I 

I I I I ----

Carimbo e assinatura do Diretor da Carimbo e assinatura do Coordenador do 
curso Unidade Academica 



- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Introduvao aos Estudos da Linguagem 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - M6dulo 1 - 2° semestre CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 60 -

I ODS: Disciplina semestral - 2' Semestre 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA 
I 

Conceito de Teoria. Pluralidade te6rica na Lingiiistica. 

Estudo da constituivao da lingua como objeto da Lingiiistica. 

-~ 

ileel ........... "' ·'"'''. ~ ...... , .. 

CHTOTAL: 

60 

I 
I 

Explicitavao das teorias lingiiisticas mais representativas dos seculos XIX, XX e XXI. 

Constituivao das areas da lingiiistica. 

J 

,· 
'\, 

I '~--------------, 
I OBJETIVOS I 

- Apresentar as epistemes mais relevantes da Hist6ria da Lingiiistica; 

- Desenvolver novoes como teoria, objeto, metodo e instrumentos de analise; 

- Propiciar reflexoes em tomo da constituivao dos saberes. 

I I PROGRAMA r I 
1. Estudos lingiiisticos pre-saussureanos 

2. Estruturalismo 

3. Gerativismo 

4. Funcionalismo 

5. Teorias da enunciavao 

....... ':'I!Jl.~.-... 

• !.- ·~ ... 

~
i3~~·. 

, 



BORBA, F. da S. Introdu~ao aos estudos lingiiisticos. Campinas: Pontes, 1971. 

FlORIN, J. L. (org.). Introdu~ao a lingiiistica. Sao Paulo: Contexto, 2002. 2 v. 

LEROY, M. As grandes correntes da lingiiistica moderna. Sao Paulo: Cultrix!Edusp, 1971. 

LOPES, E. Fundamentos da lingiiistica contemporanea. Sao Paulo: Cultrix, 1976. 

LYONS, J. Introdu~ao a lingiiistica teorica. Sao Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1979. 

MALMBERG, B. As novas tendencias da lingiiistica moderna. Sao Pau1o: Cia. Ed. Nacional/Edusp, 

1971. 

MOUNIN, G. A lingiiistica no seculo XX. Lisboa: Presen9a, 1972. 

MUSSALIM, F. BENTES, A. C. (orgs.) Introdu~ao a lingiiistica: dominios e fronteiras. Sao 

Paulo: Cortez, 2001. 2 v. 

MUSSALIM, F. BENTES, A. C. (orgs.) Introdu~ao a lingiiistica: fundamentos epistemol6gicos. 

v. 3. Sao Paulo: Cortez, 2004. 

ROBINS, R. H. Lingiiistica geral. Porto Alegre: Globo, 1981. 

I APROVAc;.Ao I 
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Carimbo e assinatura do Coordenador do curso Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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E ~ 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS -· ..... ·~·· u • ~· 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Francesa - Aprendizagem critico-reflexiva 

CODIGO: 
UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: I o - Cicio I - basi co (modulo 1) CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 
60 - 60 

OBS: Disciplina obrigat6ria de todas as habilitac;oes- oferecida em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: nao tern I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA L 
I 

Esta disciplina proporciona o debate sabre questoes culturais, politicas, sociais e cognitivas relacionadas 

com o processo de aprendizagem de lingua francesa, de forma que os alunos possam despertar para suas 

expectativas e reais necessidades de aprendizado da lingua alva, refletindo, ainda, sabre suas 

dificuldades e possibilidades de usa de Frances (falado e escrito) quando se vive em urn pais no qual 

essa lingua parece nao fazer parte de seu cotidiano. A abordagem adotada contara com o usa de textos 

autenticos (em lingua materna e em lingua Francesa) que tratam das questoes pro pastas, como caminho 

para a constrw;ao de conhecimento procedimental, textual, estrategico, de mundo e sistemico. 

I OBJETIVOS I 
~~----------------------------~1 

Objetivo Geral: 

Criar espac;o para discussao e conscientizac;ao sobre o processo de aprendizagem de Lingua Francesa e sobre o uso 
de Lingua Francesa no Brasil e no mundo. 

Objetivos especificos: 

Espera-se que o aluno possa: 

- Levantar e refletir sobre as expectativas e dificuldades em relac;ao ao aprendizado da lingua alvo; 
- Desenhar caminhos possiveis para o seu pr6prio processo de aprendizagem da lingua alvo; 
- Pesquisar e descrever os possiveis contextos de uso da lingua alvo no Brasil; 
- Levantar, discutir e descrever a importiincia social, politica, cultural e educacional do aprendizado de Frances; 
- comunicar-se (lendo, escrevendo, falando) sobre os temas discutidos. 

I 
I 

PROGRAMA I 
I 

• Levantamento de expectativas e crenc;as em relac;ao ao aprendizado de lingua Francesa 
• Lingua estrangeira: 0 que e isso? 
• 0 problema e vocabuhirio? 
• A Gramatica serve para que? 

' . 
.,. 



• 
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• Estrategias I caminhos para aprendizagem de lingua Francesa / 
• Generos acessfveis/disponfveis em nosso contexto (web) ., __ ...,_,,,a-.... ~ 
• Implica~;oes politicas e cuiturais relacionadas ao aprendizado de Frances 
• Diferen~;as culturais e sociais que se refletem no uso da lingua 
• Pronuncia: o modelo ainda precisa ser o falante nativo? 
• Frances e Globaliza~;ao 
• Caminhos possfveis para leitura de textos em Frances 

BffiLIOGRAFIA 

CORACINI, M.J.R.F. E por faiar em leitura ... (em lingua estrangeira). Sao Paulo: PUC, 1986. 

COSTE, D. Leitura e competencia comunicativa.In: 0 texto: leitura & escrita.2" ed.Campinas,SP:Pontes, 1997. 

DELA TOUR, D. Jennepin et alii. Grammaire du fran~ais. Paris : Hachette, 1991 

GREGOIRE, M., THIEVENAZ, 0. Grammaire Progressive du Fran~ais. Paris: Cle Intemationale, 1995. 

LOISEAU, Raymond. Grammaire Fran~aise. Collection Outils. Paris: Hachette, 1976 . 

MARINHO, M. Ler e Navegar. Espa~os e Percursos da Leitura. Campinas: Mercado das Letras, 200 I. 

MOLINA, 0. Ler para aprender: desenvoivimento de habilidades de estudo. Sao Paulo: EPU, 1989. 

MONNERIE, Annie. Le fran~ais au present Paris: Didier- Hatier, 1987. 

ROSING, T.M.K. A forma~ao do professor e a questao leitura. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 1996. 

VEIGA, Claudio. Gramatica nova do frances. Sao Paulo. Editora do Brasil 

DICTIONNAIRES : 

• Le Petit Robert 
• Le Robert Micro 
• Larousse 
• Larousse de poche 

Sites sur internet: 

• 
• 

http:/ /www.apprendreaapprendre.com 
http://www. petillant.com/rubrigue2 7 .html 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

http://www. tv5. org/TV 5 Site/ enseigner-apprendre-francais/accueil apprendre.php 
http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/comment/index.htm 
http://francaisenligne.free.fr/apprendre/index.php 
http://www.fep.umontreal.ca/formationcontinue/apprendre.html 
http://www.leportaildessavoirs.asso.fr/foad/Ileme%20partie/index.htm 
http://www.lepointdufle.net/ressources fle//exercices de francais.htm 

APROVA<;AO 

I I I I ---------

Carimbo e Assinatura do Coordenador de Carimbo e Assinatura do Diretor da 
Curso Unidade Academica 
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INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA ileel COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS .................. """······· 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Francesa: fundamentos lingiiisticos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERiODO/SERIE: 2° -Cicio I- basico (Modulo I) CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) I OPT A TIV A: ( ) 60 - 60 

OBS: Disciplina obrigat6ria de todas as habilita~oes, oferecida no segundo semestre (semestre par) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
I 

Estudo dos mecanismos de funcionamento da lingua francesa, dentro de uma perspectiva que considere 

a lingua como instrumento de comunicayao 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 francesa de forma a propiciar ao aluno uma melhor 
compreensao sobre as formas de organiza~ao da lingua francesa, de acordo com seus sistemas de significa~ao e 
suas fun~oes nos diversos contextos de comunica~ao e nas diversas instancia~oes de uso da lingua. 

Objetivos Especificos: 

>- Descrever os diferentes niveis de organiza~ao da lingua francesa para a constru~ao de significado 
(phrase; proposition; groupe nominal et mot); 

>- estudar os recursos lexico-gramaticais da lingua francesa para a constru~ao de significado, a partir dos 
diferentes generos discursivos, nos diversos contextos da vida contemporanea; 

>- explorar a no~ao de "propriedade" na utiliza~ao da lingua francesa, de acordo com cada situa~ao de uso 
da lingua; 

>- explorar as implica~oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas lingiiisticas que compoem os 
dizeres dos usuarios da lingua estudada. 



• 

~\ 
I PROGRAMA It----~~· ffJ7 
1~.--_______________ ___JI ~~~,.,'--

• Uso da lingua em diferentes contextos 

• Os diferentes generos discursivos 

• Niveis de organiza9iio da Lingua Francesa 

• Constru9ao de significados (phrase; proposition; groupe nominal et mot) 

• Recursos lexico-gramaticais para constru9iio de significados 

• No9ao de propriedade na utiliza9iio da Lingua Francesa 

• Implica9oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas lingilisticas. 

I BffiLIOGRAFIA I 
Bibliografia de apoio: L..._ __________________________ _j 

BADY, J. et alii. Grammaire 350 exercices- niveau debutant. Paris: Hachette, 1996. 

BERARD, Evelyne. Grammaire utile du fran~ais. Paris: Hachette, 1989. 

BESCHERELLE, L. La Conjugaison- 12.000 verbes. Paris: Hatier, 1990. 

_______ . L'orthographe. Paris: Hatier, 2001. 

_______ .La Grammaire. Paris: Hatier, 2001. 

BIRKS, R. et alii. Videogrammaire. Paris : Didier/Hatier, 200 I. 

CALLAMAND, M. Intonation expressive. Paris : Hachette, 1973. 

______ . Methodologie de l'enseignement de Ia prononciation. Paris: Cle International, 1981. 

CARTON, F. Introduction a Ia phonetique du fran~ais. Paris: Bordas, 1974. 

DELA TOUR, D. Jennepin et alii. Grammaire du fran~ais. Paris. Hachette, 1991. 

DUCHET, J.-L. La phonologie. Paris: PUF, 1981. 

DUPRE LA TOUR, Sabine et SALINS, Genevieve D. Premiers Exercices de Grammaire. Paris: Hatier 1985. 

GREGOIRE, Marie , THIEVENAZ, Odile. Grammaire Progressive du Fran~ais - niveau debutant - Paris. Cle 
International, 1995. 

GUIMBRETIERE, E. Phonetique et enseignement de l'oral. Paris: Didier, 2001. 

KANEMANN-POUGATCH, M. Plaisir des sons. Paris: Hatier/Didier, 2001. 

LEBEL, J. G. L'approche communicative et Ia correction phonetique: interventions globales ou ponctuelles. 
Revue de Phonetique Appliquee. 1881, pp. 59-60. 

LEON, M. Exercices systematiques de prononciation fran~aise. Paris :Hachette, 1964. 

MALMBERG, B. La phonetique. Paris: PUF, 1954. 

MONNERIE, Annie. Le fran~ais au present. Paris: Didier, 1987. 

MONNERIE-GOARIN, Annie. Bienvenue en France 1 et 2 (video). Paris: Hatier-Didier, 1992. (Acervo do 
Laborat6rio de Linguas). 

SAINTE FOY, Simone de. Programme d'Hexagone International (video- no• 27-28-29-30-32-34-35). Paris, 
Coproduction SIIS et INA, 1994-1995. (Acervo da Central de Linguas). 

SIREJOL, E. et TEMPEST A, G. Bien entendu. Paris: Hatier/Didier, 2001. 

WALTER, H. La phonologie du fran~ais. Paris: PUF, 1977. 

Bibliografia complementar 

CADIOT, J. et alii. 350 exercices de grammaire. Paris, Hachette, 1992. 
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• Le Petit Robert 
• Le Robert Micro 
• Larousse 
• Larousse de poche 

• Revistas, Jomais franceses e sites da Web: textos de generos diversos a serem selecionados durante o 
periodo letivo, de acordo com o interesse do grupo de alunos. 

• Musicas (Laborat6rio de Linguas, acervo do professor e sites da Web). 

• Emissoes em Lingua Estrangeira gravadas de canais de TV (para a lingua francesa: "TV 5" e/ou 
Eurochannel). 

I APROVA~AO I 
I I 

I I I I ----- -----

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 

-
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INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA ileel COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS """'·"'' .. '"'••<•••"•''"'' 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Inglesa- Aprendizagem critico-reflexiva 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: 1 o - Cicio I- basi co (Modulo 1) CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X) I OPTATIVA: ( ) 60 60 -

OBS: Disciplina obrigat6ria- oferecida em semestre impar 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I EMENTA I 

r 
Esta disciplina proporciona o debate sobre questoes culturais, politicas, sociais e cognitivas 
relacionadas com o processo de aprendizagem de lingua inglesa, 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 Ingles (falado e escrito) 
quando se vive em urn pais no qual essa lingua parece nao fazer parte de seu cotidiano. A 
abordagem adotada con tara com o uso de textos autenticos (em lingua materna e em lingua 
Inglesa) que tratam das questoes propostas, como caminho para a construyao de conhecimento 
procedimental, textual, estrategico, de mundo e sistemico .. 

I 
I 

OBJETIVOS I 
I 

Objetivo Geral: 

Criar espafi:O para discussao e conscientizafi:aO sobre o processo de aprendizagem de lingua Inglesa e sobre o uso 
de Lingua Inglesa no Brasil e no mundo. 

Objetivos especificos: 

Espera-se que o aluno possa: 

- Levantar e refletir sobre as expectativas e dificuldades em relafi:ao ao aprendizado da lingua alvo; 
- Desenhar caminhos possiveis para o seu pr6prio processo de aprendizagem da lingua alvo 
- Pesquisar e descrever os possiveis contextos de uso da lingua alvo no Brasil 
- Levantar, discutir e descrever a importancia social, politica, cultural e educacional do aprendizado de Ingles 
- comunicar-se (lendo, escrevendo, falando) sobre os temas discutidos. 

I PROGRAMA I 
I r 

• Levantamento de expectativas e crenyas em relafi:aO ao aprendizado de lingua Inglesa 
• Lingua estrangeira: 0 que e isso? 
• 0 problema e vocabulario? 
• A Gramatica serve para que? 

., 
\ 



• 

• Que tipo de aprendiz eu sou? 
• Aprender Ingles para que? 
• Estrategias I caminhos para aprendizagem de lingua Inglesa 
• Generos acessiveis/disponfveis em nosso contexto (Ingles pertinho/web) 
• Implica~oes politicas e culturais relacionadas ao aprendizado de Ingles 
• Diferen~as culturais e sociais que se refletem no uso da lingua 
• Prontmcia: o modelo ainda precisa ser o falante nativo? 
• Ingles e Globaliza~ao 
• Caminhos possiveis para leitura de textos em Ingles 

I BIBLIOGRAFIA I 
BIBER, Douglas et a!. Longman grammar of spoken and written English. 1. ed. Harlow: Longman, 1999 

BLAND, S. B. Intermediate Grammar: from form to meaning and use.New York: Oxford University Press, 
1996. 

DUDLEY-EVANS, T. & ST JOHN, M.J. Developments in English for specific purposes: a multi
disciplinary approach. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998. 

ELLIS, G. & Sinclair. B. Learning to Learn English: a course in learner training. New York: Cambridge 
University Press, 1989. 

GAIL, Ellis & Sincair, Barbara. Learning to Learn English : a course in Learner Training. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1989. 

HUTCHINSON, T. & WATERS, A. English for specific purposes. Cambridge: Cambridge University Press, 
1987. 

MUNHOZ, Rosangela. Ingles Instrumental: estrategias de leitura. Sao Paulo: TextoNovo, 2000 . 

. SWALES, John M. Genre Analysis: English in academic and research settings. 6" edi~ao, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. 

W ARSCHAUER, Mark et a!. Internet for English Teaching. 3rd edition. USA: United States Department of 
State, Office of English Language Programas and TESOL, 2003. 

Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman, Pearson Education Limited. 

Longman: Diciomirio escolar bilingue. Inglaterra: Longman, Pearson Education Limited, 2003 . 

APROVA<;AO 

I I I I ------

Carimbo e Assinatura do Coordenador de Curso Carimbo e Assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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-
FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Lingua Inglesa : Fundamentos lingiiisticos 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: 2° -Cicio I- basico (M6dulo 1) CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) -
60 60 

OBS: Disciplina obrigat6ria, oferecida no segundo semestre (semestre par) 

I PRE-REQUISITOS: I cO-REQUISITOS: 

I l 
l EMENTA I 

Estudo dos mecanismos de funcionamento da lingua inglesa, dentro de uma perspectiva que 

considere a lingua como instrumento de comunica9ao e como uma pn:itica social constituida 

tambem por uma dimensao etico-politica. 

r 
I 

OBJETIVOS I 
r 

Objetivo Geral: 

Descrever os mecanismos de funcionamento da lingua inglesa de forma a propiciar ao aluno uma melhor 
compreensao sobre as formas de organiza9ao da lingua inglesa, de acordo com seus sistemas de significa9ao e 
suas fun9oes nos diversos contextos de comunica9ao e nas diversas instancia9oes de uso da lingua. 

Objetivos Especificos: 

};> Descrever os diferentes niveis de organiza9ao da lingua inglesa para a constru9ao de significado 
(sentence; clause; group/phrase, and word); 

};> estudar os recursos lexico-gramaticais da lingua inglesa para a constru9ao de significado, a partir dos 
diferentes generos discursivos, nos diversos contextos da vida contemporanea; 

};> explorar a no9ao de "propriedade" ("appropriatness") na utiliza9ao da lingua inglesa, de acordo com 
cada situa9ao de uso da lingua; 

};> explorar as implica9oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas lingiiisticas que compoem os 
dizeres dos usuarios da lingua estudada. 

I PROGRAMA 
I 
r 

• Uso da lingua em diferentes contextos 

• Os diferentes generos discursivos 



• Niveis de organiza~ao da Lingua Inglesa 

• Constru~ao de significados (sentence; clause; group/phrase and word) 

• Recursos lexico-gramaticais para construc;ao de significados 

• Noc;ao de propriedade na utilizac;ao da Lingua Inglesa 

• Implicac;oes de cunho etico, politico e ideol6gico das escolhas linguisticas 

I 
I BIBLIOGRAFIA I 

I 
Bibliografia Basica: 

BIBER, Douglas et al. Longman grammar ofspoken and written English. l.ed. Harlow: Longman, 1999. 

BLAND, Susan B. Intermediate Grammar: from form to mean and use. New York: Oxford University 
Press, 1996. 

HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. London, Edward Arnold. 1985 (first 
edition). 387p. 

LOCK, G. Functional English Grammar: an Introduction for Second Language Teachers. Cambridge, 
Cambridge University Press. 1996 (first edition). 295p. 

SWALES, John M. Genre analysis: English in academic and research settings. 6a. ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. 

Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman, Pearson Education Limited, 2003. 

I APROVA(:AO I 
I I 

I I I I ------

Carimbo e Assinatura do Coordenador de Carimbo e Assinatura do Diretor da 

Curso Unidade Academica 
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INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA ~""" .. 
COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS ileel 

PIPE 1: LiNGUA FRANCESA 

DISCIPLINA: A Francofonia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I- M6dulo I - Io Semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 

- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre impar, vinculado a disciplina do 
M6dulo I- Lingua Francesa: aprendizagem critico-reflexiva {1° sem.) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA I 
r 

Compreensao do conceito de Francofonia e estudo de aspectos hist6ricos, geognificos, 

politicos, economicos, sociais, lingiiisticos e culturais de paises franc6fonos disseminados pelos 

cmco continentes. Elaborayao de atividades pedag6gicas relacionadas com o conteudo 

abordado. 

I OBJETIVOS l 
Geral: I I 
Possibilitar ao graduando a aquisic;:ao de conhecimentos sobre os paises de expressao francesa 
disseminados nos cinco continentes, seja por meio impresso ou pela web. 

Especificos: 

- Conhecer o conceito de Francofonia e paises franc6fonos em seus aspectos hist6ricos, geognificos, 
politicos, economicos, sociais, lingiiisticos e culturais. 

- Refletir sobre a importancia do multiculturalismo no ensino de Lingua Francesa; 

- Identificar e discutir sobre as diferenc;:as lexicais, ortognificas, semanticas e fonol6gicas existentes 
entre as comunidades franc6fonas estudadas; 

I 
I 

DESCRI<;AO DO PROJETO I 
I 

Sob a orientac;:ao do professor-orientador, os graduandos, divididos em subgrupos, farao uma pesquisa 

sobre o que e Francofonia e quais os paises que utilizam a lingua francesa nos cinco continentes. Na 

seqUencia, cada aluno, de forma autonoma, sera responsavel pela pesquisa mais detalhada de 2 (dois) 

paises franc6fonos, nos seus aspectos hist6ricos, geograficos, politicos, economicos, sociais, lingiiisticos 

e culturais. 0 (a) estudante devera se responsabilizar pela elaborac;:ao de uma apresentac;:ao orale escrita, 

:~·· 



;" "'· ... 33o·. 

a fim de compartilhar com o grupo e o professor os resultados do estudo. A partir da pesquisa, i os F~· 
graduandos trabalharao em grupos de tres na elaborayao de atividades pedag6gicas que contempt em o ··· -.. 

conteudo pesquisado, apresentando-as em forma de seminarios, paineis ou outras modalidades de 

apresentayao a escolha do grupo. 

Estes estudos possibilitarao uma expansao dos conhecimentos gerais dos graduandos e contribuirao, 

ainda, para que passem a ter uma outra concepyao do uso da Lingua Francesa no mundo. Alem disso, 

estarao se engajando no proprio processo de forma((ao ao se iniciarem em atividades de prepara((ao de 

material pedag6gico, tarefa inerente a atuayao do docente. 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA l 
ABDALLAH-PRETCEILLE,M. Et PORCHER, L. Education et communication interculturelle. Paris: 
PUF,I996. 

BABIN,J. Et alii. Documents et civilisation de Ia Prehistoire a nos jours. Paris :Hachette, 1981. 

BAUMGRA TZ-GANGL, G. Competences transculturelles et echanges Mucatifs. Paris: Hachette, 1981. 

BEACCO, J. Cl. Les Dimensios culturelles des enseignements de langue. Paris: Hachette, 2001. 

BYRAM,M. Culture et education en langue fran~aise. Paris: Didier, 2001. 

DE CARLO, M. L'interculturel. Paris: Cle International, 1998. 

NOUTCHIE, J. Civilisation progressive de lafrancojonie. Paris: Cle International, 2003. 

SEMPRINI,A. Le multiculturalisme.Paris: PUF,1997. 

ZARATE, G. Representations de l'etranger et didactique des langues. Paris, Didier, 1993. 

Sites : 

www.francophonie.org 

htto://www.france.diolomatie.fr/fr/france 829/decouvrirfrance 4177/francebref 2271_LfrancQ!Lhonie 4475.html#sc 

I APROVAt;AO I 

I I I I ---

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 
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J PIPE 2: LiNGUA FRANCESA l 
DISCIPLINA: 0 ensino de lingua francesa nos cursos de idiomas 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERlODO/SERIE: Cicio I - 2° Semestre CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 

OBRIGATORIA: ( X) 
TEO RICA: PIUTICA: OPTATIVA: ( ) 

- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido anualmente em semestre par, vinculado a disciplina do 
Modulo 1 - Lingua Francesa: Fundamentos lingiiisticos- 2° semestre 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA l 

'~--------------------~r 
Criar oportunidades de desenvolvimento de pniticas educativas sobre as condic;oes de trabalho 

do professor de LE nas escolas /institutos de idiomas, o papel do professor de LE em escolas 

/institutos de idiomas, o papel das escolas/institutos de idiomas no contexto educacional 

brasileiro, as visoes de ensino e aprendizagem de linguas que permeiam as abordagens e 

metodos utilizados pelas escolas/institutos de idiomas e as politicas de linguagem e de 

• educac;ao. 

f OBJETIVOS 1 
~~----------------------------~1 

Possibilitar ao aluno urn contato direto com as condic;oes de trabalho do professor de lingua estrangeira 

nas escolas/institutos de idiomas, bern como analise das visoes de ensino e aprendizagem vigentes nesse 

contexto. 

I 
I DESCRI<;AO DO PROJETO 

I 
I 

Sob a orientac;ao do professor-orientador, o graduando visitani escolas e institutos de 
idiomas, visando conhecer esse contexto de ensino de linguas. Por meio de entrevistas, pela 
analise dos panfletos e material publicitarios, alem do material didatico utilizado e distribuido 



• 

por essas escolas, o graduando podeni analisar e refletir criticamente sobre o papel dos 
professores nesse contexto de ensino e sobre a proposta de ensino e aprendizagem dessas 
escolas. Com base nos dados coletados, sera possivel discutir sobre o papel desse tipo de 
institui<;ao de ensino e politicas de linguagens subjacentes a essa realidade. 

I 
I 

BffiLIOGRAFIA BASICA I 
I 

ALMEIDA FILHO, J.C. Lingiiistica Aplicada Ensino de Linguas & Comunica~ao. Campinas, SP: Pontes 
Editora e ArteLingua, 2005. 

CELANI, M. A. A. Culturas de aprendizagem: risco, incerteza e educa9iio. In Magalhaes, M.C.C. (2004) A 
Forma~ao do Professor Como Urn Profissional Critico: linguagem e reflexao. Sao Paulo: Mercado de Letras, 
2004, 37-56. 

CORACINI, M.J.R.F. (org.) Interpreta~ao, autoria e legitima~ao do Livro Didatico: lingua materna e lingua 
estrangeira. t• ed.- Campinas, SP: Pontes, 1999. 

LEFF A, V. J. Aspectos Politicos da Forma9iio do Professor de Linguas Estrangeiras. In Leffa, Vilson J. (Org.) 0 
professor de linguas estrangeiras, construindo a profissao. Pelotas, 2001, v. I, 333-335. 

SCHMITZ, J. R. Lingi.iistica Aplicada eo Ensino de Linguas Estrangeiras no Brasil. Alfa 36:213-236, 1992. 

SILVEIRA, Inez Matoso. Linguas estrangeiras: uma visao historica das abordagens, metodos e tecnicas de 
ensino. Macei6: Catavento, 1999. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA --~ 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA ileel COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS ~·""·"" ......... --~-, ... , .... 

PIPE 1: LINGUA INGLESA 

DISCIPLINA: 0 ensino de linguas estrangeiras e o processo de inclusao no contexto escolar 
nos niveis medio e fundamental 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I- 10 CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PIUTICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X) OPTATIVA: ( ) 
- 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido em semestre impar, vinculado a disciplina do Modulo I -
Lingua Inglesa: Aprendizagem critico-reflexiva (I 0 semestre) 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I 
I 

EMENTA 1 
I 

~ 
~--.. 
~; 

• Analise das condivoes de trabalho dos professores de linguas estrangeiras, no contexto 

escolar, nos niveis fundamental e medio, no que tange ao processo de inclusao de alunos 

com necessidades especiais, particularmente, alunos com problemas severos de visao e de 

audivao. 

• Amilise das condivoes de formavao do professor de linguas estrangeiras, no que se refere 

especificamente as questoes ligadas ao ensino de linguas estrangeiras para alunos com 

necessidades especiais. 

• Levantamento das politicas s6cio-economicas que envolvem a inclusao desses alunos (com 

necessidades especiais), bern como dos recursos (materiais e humanos) que sao propiciados 

(ou negados) para a efetiva implementavao da chamada politica de inclusao. 

I 
I 

OBJETIVOS I 
r 

Possibilitar ao aluno urn contato direto com professores de linguas estrangeiras de ensino 

medio e fundamental, tanto da rede publica quanto da particular, para analise do processo de 

inclusao de alunos com necessidades especiais no contexto de ensino de lingua estrangeira, 

particularmente, alunos com problemas severos de visao e de audivao. 



I 
I 
I 

DESCRI~AO DO PROJETO I 

0 aluno deveni comparecer as escolas e investigar as condi9oes de trabalho dos professoresde 

linguas estrangeiras, atraves de: observa9ao direta; entrevistas e estudo das recentes 

discussoes sobre a politica de inclusao. Em seguida, ele apresentani ao professor o resultado 

dessa pesquisa. 0 projeto deveni ser realizado fora da Universidade, nas escolas publicas e 

privadas. 

I 
t 

BIBLIOGRAFIA BASICA l 
I 

BRASIL, Ministerio da Educa!Yao e do Desporto. Secretaria de Educa!Yao especial. Programa de Capacitat;ao 

de Recursos Humanos do Ensino fundamental: deficiencia visual, vol. 2. Brasilia: MRC, 2001. 162 p. 

BRUNO, Marilda M. Garcia e colaboradores. 0 deficiente visual na classe co mum. Sao Paulo, News work, 

1987. 

CARNEIRO, Rogeria. Sabre a Integrariio de Alunos Portadores de Deficiencia no Ensino Regular. 

Revista Integrat;ao. Secretaria de Educa!Yao Especial do MEC, 1987. 

CARVALHO, Keila M. M. dee outros. Baixa visao: orientat;oes ao professor do ensino regular. Campinas, 

SP: Universidade de Campinas, 1994. 

KAZEN, Sandra. 0 ensino de lingua estrangeira no Brasil. Disponivel em 

http://www. google.corn/searche?q+cache: elYbE uUZcJ :www.fdc. br/lingua estrangeira.htm+o+ensinode+I%C 

3%ADngua=inglesa+na+escola+p%BAblica*&hl=pt-BR (acessado em 10 jun. 2005). 

MANTOAN, M. Tereza Egler. A integrat;ao de pessoas com deficiencia: contribuit;oes para uma reflexao 

sobre o tema. Sao Paulo: Memnon. Editora SENAC,1997. 

MINISTERIO DA A<;Ao SOCIAL. Declarat;ao de Salamanca e linhas de at;ao sobre necessidades 

educativas especiais. Brasilia: Ministerio da A!Yao sociaVCORDE, 1994. 

MINISTERIO DA JUSTI<;A. Escola para todos. Brasilia: Ministerio da Justi~Ya!CORDE, 1997. 

PAIVA, Vera L. M. de Oliveira e. 0 Iugar da leitura na aula de lingua estrangeira. Disponivel em: 

http://www .google.com/search?q=cache:tx.J gjRdhhjAJ :www. veramenezes.corn/leitura.htm+o+ensino+de+I%C3 

%ADngua inglesa+na+escola+p%C3%BAblica*&hl=pt-BR Acessado em 8 jun. 2005. 

ROCHA, Leticia C. 0 Ensino de Lingua Inglesa e o dejiciente visual: o processo de inclusiio no contexto da 

escola publica. Uber/{mdia: Universidade Federal de Uberhindia, 2005. Trabalho monognifico, 33p. 

33 p. SASSAKI, R. Kasumi. Inclusao: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WV A, 1991. 

SECRET ARIA DE EDUCA<;AO DO DISTRITO FEDERAL! FEDF. Plano orientador das at;oes de educat;ao 

especial nas escolas publicas do DF. Brasilia: SE, 1994. 

SILVA, Gisele F. S. da. Disponobilizariio de material te6rico e didatico para professores de lingua estrngeira 

da rede publica de ensino de Santa Catarina. Florian6polis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 

disponivel em http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/10853.pdf. Acesso em 10 jun., 2005. 

SIGNORINI, Ines; CAY ALCANTI, M.C. (orgs.) Lingiiistica Aplicada e transdisciplinaridade. Campinas: 

Mercado da Letras, 1998. 
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T AKAHAMA, James R. A Educa,ao &pecial, o Processo de lnc/usao, a forma,ao dos educadores e o dire~ g;;; 
deter direitos com perspectivas de educar;iio para todos.2002. Disponivel em: 

http://www.cidade.usp.br/educar2002/modulo6/tpl mensagembfcb.htlm?id mensagem=848 Acesso em 10 de 

jun., 2005. 

WERNECK, Claudia. Ninguem vai ser bonzinho na Sociedade inclusiva. Rio de Janeiro: WV, 1997. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

PIPE 2: LiNGUA INGLESA 

DISCIPLINA: Conhecendo os egressos do curso de Letras da Universidade Federal de Uberlandia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODOISERIE: Cicio I- 2° semestre 
CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: ( X ) I OPTATIVA: ( ) - 15 15 

OBS: Componente curricular obrigat6rio, oferecido em semestre par, vinculado a disciplina do M6dulo I -
Lingua Inglesa: Fundamentos lingliisticos - 2° semestre 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I EMENTA l 
I 

Criar oportunidades para o desenvolvimento de pniticas educativas sobre a elaborayao e 
aplica9ao de questiomirio I entrevista; o levantamento de pontos de vista I percep96es de 
egressos; a organiza9ao I estrutura9ao dos dados e a reda9ao de relat6rio. 

I I OBJETIVOS 
I I 

Geral: 

Realizar urn estudo explorat6rio para conhecer melhor o egresso do curso de Letras da Universidade Federal 
de Uberhindia, buscando suas percep~oes sobre sua forma~ao academica e pnitica profissional. 
Especificos: 

a) Elaborar e aplicar questionario I entrevistar egressos do curso de Letras; 
b) Levantar as percep~oes dos egressos sobre sua forma~ao academica; 
c) Realizar urn levantamento dos tipos de atua~oes profissionais de egressos; 
d) Levantar as percep~oes dos egressos sobre sua atua~ao I exercicio profissional; 
e) Redigir relat6rio apresentando os dados levantados. 

I I 
DESCRI«;AO DO PROJETO I I 

0 projeto constara de urn estudo explorat6rio junto a egressos do curso de Letras da 

Universidade Federal de Uberlandia. Num primeiro momento os alunos receberao orienta9oes 

para a prepara9ao de questionarios e entrevistas. Posteriormente, entrarao em contato com 

ex-alunos do curso para realizarem entrevistas e aplicar questionarios, levantando assim as 

percep9oes destes sobre a forma9ao academica que tiveram assim como sobre sua atua9ao 

-- -~ ~ "; ,. •"' .- -
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apresentando, ao professor e a coordenacrao do curso, os resultados do estudo o qual sera 

avaliado. 

I 
I BIBLIOGRAFIA BASICA 

I 

I 

ANDRE, M.E.D.A. de. 1995. Etnografia da Pratica Escolar. 6a ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

PIMENT A, Selma Garrido; CHEDIN, Evandro (Orgs. ). Professor reflexivo no Brasil : genese e 
critica de urn conceito. Sao Paulo : Cortez, 2002. 

RIZZINI, 1., CASTRO, M.R. dee SARTOR, C.S.D. 1999. Pesquisando ... : guia de metodologias de 
pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro: USU Ed. Universitaria. 

SILVEIRA, Maria Inez Matoso. Linguas estrangeiras: uma visao historica das abordagens, 
metodos e tecnicas de ensino. Macei6: edis:oes Catavento, 1999. 

I APROVA<;AO I 

I I I I -- --

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso Carimbo e assinatura do Diretor da 
Unidade Academica 



_ • ...-.~~- t•! '·":"· .. 

,---------.-------------------------------------------~------------~ 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICA 
COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Leituras do texto litenirio 

CODIGO: 
UNIDADE ACADEMICA: ILEEL 

PERIODO/SERIE: Cicio I - M6dulo I -1 o periodo 
CHTOTAL CHTOTAL 

OBRIGATORIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) TEO RICA: PRATICA: 

60 -

OBS: Disciplina oferecida anualmente no 1.0 semestre 

I PRE-REQUISITOS: I CO-REQUISITOS: 

I l EMENTA r I 

~·~ 
alee I 

CHTOTAL: 

60 

Introdu((llo aos estudos te6ricos de literatura. Leitura e discussao de obras canonicas. 

Amilise e interpreta((llo do texto litenirio. 

I I OBJETIVOS I I 
• Discutir principios te6ricos fundamentais do texto litenirio; 

• Examinar as implica((oes politico-institucionais do canone ocidental; 

• Analisar e interpretar obras litenirias. 

I I PROGRAMA 
I I 

1. No((oes fundamentais da literatura e sua natureza hist6rica: o texto, o autor eo leitor. 

2. Problemas da hist6ria da literatura: 0 objeto, 0 metodo e a periodizayaO. 

3. 0 texto litenirio: analises e interpreta((oes segundo os diversos olhares da critica. 

4. Mimese e verossimilhan((a: a leitura de Edipo Rei. 

5. 0 her6i ocidental:Odisseia. 

6. 0 her6i romanesco: Madame Bovary. 

7. A "desrealiza((llo" no seculo XX: A metamorfose. 

8. 0 estranho na literatura modema: 0 estrangeiro. 
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I BIBLIOGRAFIA I l·- ~ ~·~ 
IL__ ________________ __.JI--------t\r--___ ::--1.~-~l-H. _- -- ·j 

A POETICA CLASSICA. Trad. Jaime Bruna. Sao Paulo: Cultrix, EDUSP, 1981. "'~/ 

AUERBACH, E. Introdu~ao aos estudos literarios. Sao Paulo: Cultrix, 1922. 

___ .Mimesis. Sao Paulo: Perspectiva, 1971. 

CALVINO, ltalo. Por que ler os classicos. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

EIKHENBAUM, Boris e outros. Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1978. 

JAKOBSON, Roman. Lingiiistica e Comunica~o. Trad. I. Blikstein e J.P. Paes. Sao Paulo: Cultrix, s/d. 

JOBIM, Jose Luis (org.) Palavras da critica. Rio de Janeiro: Imago, 1992 (Col. Pierre Menard). 448 p. 

LIMA, Luiz Costa. (sele9ao, introdu9ao e revisao tecnica). Teoria da literatura em suas fontes. 2. ed. Rio de 
janeiro: Francisco Alves, 1983. 2v. 

PERRONE-MOISES, Leyla. A cria9ao do texto litenirio. In: Flores da escrivaninha: ensaios. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. p. 101-110. 

WELLEK, R. & AUSTIN, W. Teoria da literatura. Lisboa: Europa-America, 1982. 
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LP e L. 
Estudos do Texto: 
coesilo, coerencia e 

tipologia 

4 I - I 60 

Litcratunt 
l.rituras do Into 

litrnirio 

4 I - I 6o 

Lingua Frant·es;t 
Aprcndizagcm 

critico-rcflcxi\'a 
(Mbdulo I) 

+PIPE 1 

4 I - I 6o 

Lingua lnglesa 
Aprendizagem 

critico-reflexiva 
(Modulo 1) 

+PIPE 1 

4 I - I 6o 

ILinguaEspanhola 
Aprendizagem 

crftico-reflexiva 
(Modulo 1) 

4 l__:__l 60 

LP e L. 
I ntrodu~ilo aos 

estudos da 
linguagem 

4 I - I 6o 

l.itcrattu·a 
Fstudos do' 

grtH•ros litl·rarios 

4 I - I 6o 

Lingua Francesa 
Fundamcntos 
Lingiiistit•os 
(mltdulo I) 

+PIPE 2 

4 I - I 6o 

Lingua lnglesa 
Fundamentos 
Lingiifsticos 
(modulo 1) 

+PIPE 2 

4 I - I 6o 

LinguaEspanhola 
Fundamentos 

lingUfsticos 
(Modulo 1) 

4 I - I 6o 

Polftica e Gestio 
da Educa~Ao 

4 I - I 6o 

Psicologia da 
Educa~Ao 

4 I - I 6o 

Estudos Chissicns 

llo Latim ao 
l'ortugurs 

+PIPE 3 

4 I - I 6o 

Metodologla de 
Pesquisa 

4 I - I 6o 

Lingua Espanhola 
Habilidades 

integradas- hfas 
em Leitura 

(MOdulo 2) 
+PIPE 3 

4 I - I 60 

Didatica Geral 

4 I- T6o 

Lingua Espanhola 
Habilidades 

integradas- hfas 
m CompreensAo or 

_ _!Modulo 2) 

4 I - I 6o 

Lingua Espanhola: 
Habilidades 

integradas- enfase 
em Produ~Ao oral 

(Modulo 2) 

4 I - I 6o 

Lingua Espanhola: 
Habilidades 

integradas - @nfase 
em Escrita 
(MOdulo 2) 

4 I - l 6o 

\lt'todologia de 
Fnsino 

do l'ortuguh romo 
u: 

+PIPE 

3 I 3 I 9o 

Lingua Espanhola: 
Praticas discurslvas 

do cotidiano 

(MOdulo 3) 

4 r~--~ 6o 

Lingua Espanhola:l 
Prliticas discursivas 
da Academia 

(Modulo 3) 

4 j __ .. J 60 

Estudos em 
Tradu~Ao 

(Modulo 3) 

4 I - I 6o 

LingUistics 
Aplicada ao 

Ensino de 
Llnguas 

4 l-160 

Metodologia do 
Ensino de Lingua 

Espanhola 

+PIPE 

3 I 3 I 9o 

Lingua Espanhola 
(MOdulo 4) 

4 l - l 60 

Lingua Espanhola 
(Modulo 4) 

4 I - l 6o 

Lingua Espanhola 
(Modulo 4) 

4 L - L 6o 

Literatura 
Espanhola 

4 I - I 6o 

Metodologia do 
Ensino de 

Espanhol para 
Fins Especificos 

+PIPE 

3 ]3[90 

Literatura 
Hispano-americana 

4 I - I 6o 

DISCIPLINA 
LIVRE 

4 1 - 1 6o 

Estligio 
Supervisionado de 
Lingua Espanhola 

I 

4 1 1 1 75 

Literatura 
Espanhola 

4 I - I 6o 

Est;\gio 
Su pl'n isionado 

Portugues romo L. 
Estrangl·ira 

4 1 1 1 75 
SEMINARIOS 

PIPE 7 
45 h 

Estagio 
Supervisionado 

de 
Praticas em 

Trad'!S_Ao 
2 1 4 1 9o 

DISCIPLINA 
LIVRE 

4 I - I 6o 

Estligio 
Supervisionado de 
Lingua Espanhola 

2 

2 I 4 I I 90 

Literatura 
Hispano-americana 

4 60 

Estagio 
Supervisionado 
em Espanhol para 
fins especificos 

2 I 4 1 9o 
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Universidade Federal de Uberlandia 
PRO-REITORIA DE GRADUAyAO 

Av. Joao Naves de Avila, 2160- Campus Santa Monica - Bloco A- Sala 38- Fones: (34) 
3239-4357/3236-6553 

E-mail: prograd@ufu.br- 38400-902 - Uberlandia - MG - CEP: 38400- 902 

Processo n°.: 

Requerente: 

ASS UNTO: 

Parecer: 

51/2008 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGOiSTICA 

Projeto de cria9ao da habilita9ao em Espanhol e literaturas de Lingua 

Espanhola do Curso de Gradua9ao em Letras 

Pr6-Reitoria de Gradua9ao 

Este processo trata da proposta de cria9ao da habilita9ao em Espanhol e literaturas de Lingua 

Espanhola do Curso de Gradua9ao em Letras, desta institui9ao, e contem os seguintes itens: 

1- ldentificacao 

Denomina9ao do curso: Curso de Gradua9ao em Letras 

Modalidade oferecida: Licenciatura 

Habilita9ao: 1. Francese literaturas de lingua francesa 

2. Inglese literaturas de lingua inglesa 

3. Portuguese literaturas de lingua portuguesa 

Titula9ao conferida: Licenciado em Letras com a habilita9ao cursada 

Ana de lnicio de funcionamento: 1960 

N°. do ato de reconhecimento do curso: Decreta no 56477 de 23 de janeiro de 1964 

Regime academico: semestral, com entrada anual 

Turno de oferta: matutino e noturno 

N°. de vagas oferecidas: 110 vag as 

Dura9ao do curso: Tempo regular: 4 anos 

Tempo minima: 3 anos 

Tempo maximo: 6 anos e meio 
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Proposta: criacao da habilitacao em Espanhol e literaturas de Ungua Espanhola 

2- Rela~ao de endere~os, apontando: 
• A lnstituicao: Universidade Federal de Uberlandia 

• A Unidade Academica: Institute de Letras e Lingi.Hstica 

• 0 Curso: Coordenacao do Curso de Letras 

3 - Considera~oes iniciais 

Item que faz referencia aos aspectos gerais da proposta elaborada por varias comissoes 

em conformidade com varias gestoes, a partir de 2002 ate a presente data. Serviram de 

subsidies para este trabalho os seminaries promovidos pela Pr6-Reitoria de Graduacao, da 

Universidade Federal de Uberlandia, durante os anos de 2002 e 2003 e a apresentacao de 

Projetos Pedag6gicos dos cursos de Letras da Universidade Federal de Sao Joao Del-rei, 

Minas Gerais, e da Pontificia Universidade Cat61ica de Campinas, Sao Paulo. A partir 

destes acontecimentos, o Colegiado do Curso de Letras foi delineando urn projeto que 

refletisse os interesses da comunidade academica do Institute de Letras e Linguistica. 

4 - Justificativa 

0 Curso de Letras existe nesta instituicao desde 1960 com a modalidade licenciatura plena 

em Portugues/lngles e Portugues/Frances quando, entao foi criada a Faculdade de 

Filosofia Ciencias e Letras de Uberlandia. lnicialmente em regime academico anual e, 

depois, em regime semestral. 

A partir de 1992, uma reforma curricular, autorizada por meio da Resolucao no 

03/92/CONSUN, ampliou a modalidade e a habilitacao existentes, gerando a criacao de 

outras habilitacoes, bern como a modalidade Bacharelado, a saber: Licenciatura Plena em 

Portugues e Literaturas de Ungua Portuguesa, Licenciatura Plena em Ingles e Literaturas 

C de Ungua lnglesa, Licenciatura Plena em Frances e Literaturas de Ungua Francesa, 

Bacharelado em Portuguese Literaturas de Ungua Portuguesa, Bacharelado em Inglese 

Literaturas de Lingua Francesa. 

Assim, buscou-se construir uma estrutura curricular que oferecesse mais opcoes e mais 

flexibilidade a formacao do aluno, permitindo-lhe a oportunidade de uma formacao mais 

aprofundada em segmentos especificos do mercado de trabalho do licenciado e do 

bacharel. 

Com a implantacao da modalidade Bacharelado acreditava-se "que viesse atender o 

anseio de parte do universo discente interessada na formacao academica do Curso, mas 

sem nenhuma intencao de trabalhar em sala de aula." 

No processo de aprovacao dessa reforma foram "negociadas" mais vagas para o Curso, 

sem a previsao do aumento do corpo docente. 0 Curso passou, entao, a oferecer 

duzentas e quarenta vagas, divididas em duas entradas semestrais de cento e vinte. Esta 

entrada semestral exigia, no minima, tres turmas das disciplinas do periodo, o que se 
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agravava a medida que se avolumavam repetentes e, no caso de algumas disciplinas -"~?§.: 
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periodos iniciais, esta distorgao levava a necessidade do oferecimento de mais de tre · 

turmas, sobrecarregando a oferta de disciplinas obrigat6rias e optativas para outros 

periodos do curso. 

Como o Curso de Letras nao oferecia mercado de trabalho atrativo, nem tao pouco 

prestigio social, instalou-se no Curso uma politica de desinteresse, descaracterizando o 

perfil do aluno e caracterizando o ingressante pela oportunidade facil de entrar em urn 

curso universitario, dada a falta de concorrencia no processo seletivo. lsto e, a oferta de 

muitas vagas aliada ao preenchimento obrigat6rio de todas elas. 

Quatro anos ap6s a implantagao desta reforma, constatou-se que: 1. os cento e vinte 

alunos que entravam, semestralmente, nao concluiam o curso; 2. quantidade excessiva de 

repetencia, trancamento e evasao; 3. a modalidade bacharelado tida como anseio da 

comunidade discente, contava com pouquissimos alunos; 4. aposentadoria maciga de 

docentes ap6s o ano de 1990, seguida de lenta e parca reposigao de vagas. Todos estes 

fatores conduziram a uma reflexao sobre o Curso, o que propiciou uma tentativa de 

reestruturagao, com o objetivo de equacionar os problemas surgidos. 

0 estudo elaborado para dissipar os problemas tramitou do ano de 1994 a 1998, quando o 

CONSEP ( atual CONGRAD ) deliberou sobre a materia da seguinte forma: * oferta de 

oitenta vagas por semestre; * suspensao dos bacharelados por oito semestres, com 

avaliagao sobre a pertinencia ou nao da continuidade; * todas as licenciaturas passaram a 

ter oito semestres de duragao, ao inves de dez semestres; * simplificagao do rol de4 

disciplinas optativas; * adequagao de 300 horas de Pratica de Ensino. 

0 curriculo do Curso de Letras que esta extinguindo compoe-se de oito periodos, com 

2.400 horas. Ja foi avaliado pelo MEC seis vezes, sendo que nas ultimas cinco avaliagoes 

(PROVAO I ENADE) recebeu conceito A, o que demonstra, positivamente, os esforgos 

despendidos em busca da qualidade. 

• 0 quadro docente e composto, atualmente, por quarenta e urn professores efetivos, sendo 

trinta doutores, sete mestres e dezenove professores substitutos. 

0 lnstituto de Letras e Linguistica, unidade academica que abriga o curso, conta com : 

*nove laborat6rios pedag6gicos de linguas 

* urn laborat6rio pedag6gico de Estagio Supervisionado; 

*urn laborat6rio de linguas com trinta e seis cabines para estudo coletivo e individual, com 

acervo de filme e documentarios em VHS, CO-Rom; 

* urn Centro de estudos (CECLE) contendo acervo bibliografico de referencia, 

equipamentos de som, audio e video, computadores para uso exclusivo de pesquisas 

academicas. Este centro funciona como apoio a cursos e atividades de extensao e 

orientagao para a elaboragao de projetos de extensao; 

* laborat6rio multimidia de projetos- LABILEEL- destinado as pesquisas sob a orientagao 

de professor, contem moderno acervo tecnol6gico, com acesso a internet, cameras 

fotograficas, filmadoras digitais, gravadores, scanners, imperssora, acesso a rede sem fio 
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e espac;o para gravac;ao de arquivos academicos; ·n_· (0~·-·' · 
*Central de Unguas: laboratorio de ensino, pesquisa e extensao com ,aproximadame -··?J{;;:·;:,f'·i;- ; 
oitocentos alunos, com cursos de alemao, espanhol, frances e ingles, cujas atividades 

servem como campo de estagio para os corpos discente e docente do ILEEL; 

* Hall de estudos: espac;o para reunioes e atendimentos coletivos em area proxima aos 

gabinetes dos docentes, adequadamente ambientado para favorecer a concentrac;ao e 

facilitar a interac;ao; 

* Gabinetes de docentes: salas que comportam tres docentes, agrupados por area; 

* Sala multimidia: sala para atendimento de alunos de graduac;ao e pos-graduac;ao, com 

infra-estrutura moderna para projec;ao de arquivos, acesso a internet, datashow, DVD, TV, 

video, som ambiente, climatizac;ao, tela de projec;ao e mobiliario confortavel; 

*Salas de grupos de pesquisa: duas salas de 62m2
, planejadas racionalmente para uso 

Simultaneo, com arquivo, computadores e internet; 

• *Coordenadoria de eventos: secretaria que oferece apoio tecnico e logistico, com infra-

estrutura de equipamento para a realizac;ao de eventos academicos. 

0 lnstituto de Letras e LingUistica possui dois programas de pos-graduac;ao: Curso de 

Mestrado em LingUistica e Curso de Mestrado em Teoria Literaria. E, recentemente, criado 

o curso de Doutorado em LingUistica. 

Desde 1994 existe o Programa de Ensino Tutorial (PET) cujos alunos desenvolvem 

projetos de pesquisa, de extensao e de ensino sob a tutoria do Prof. Dr. Jose Sueli 

Magalhaes. 

Resgistrada sob o numero ISSN 0102-3527 a Revista Letras & Letras e uma publicac;ao do 

lnstituto, editada semestralmente, sen do a do 1° semestre tematica, vinculada a uma das 

areas do lnstituto, e a 2° semestre aberta as areas da linguagem. 

5 - Principios e Fundamentos 

Acredita-se que na atual sociedade e necessaria que os professores de Letras 

reconhec;am que as multiplas posic;oes em que a area esta colocada sao provisorias, em 

func;ao das multiplas mudanc;as discursivas que constituem a propria sociedade. 

Assim sendo, a concepc;ao deste Projeto Pedagogico constitui-se na capacidade e 

compreensao do aluno em questionar e ler criticamente os fenomenos que tern 

ressonancias no ambito do dominio lingUistico. 

Pretende-se a implementac;ao de politicas que contribuem para a melhoria do ensino, 

qualificando o profissional para atuar como leitor critico e como agente eficaz na 

construc;ao da cidadania, capaz de usar a linguagem oral em suas diferentes 

manifestac;oes. 
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Pretende-se, tambem, uma gradua~ao, prioritariamente, formativa, desenvolvend ---~-ffff: 
competencia de refletir sobre os fatos linguisticos e literarios, por meio da analise, .vo .~.pa 
descri9ao e da explica9ao, a luz de uma fundamenta9ao te6rica pertinente, considerando a 

forma9ao de enunciadores da lingua. 

A forma9ao de professores de linguas e literaturas como leitores de uma sociedade 

constitui outro principia, pois entende-se a leitura como a constitui9ao do individuo em seu 

universo cultural, politico, hist6rico e linguistico. Como nao e possivel dissociar a lingua de 

sua vincula9ao hist6rico-ideol6gica, a forma9ao desses professores envolve o 

compromisso politico de uma reflexao sobre a natureza da inser9ao do sujeito no grupo 

social em que vive e de seu papel, enquanto cidadao do mundo, constituido na e pela 

linguagem. 

Desta forma, as concep9oes te6rico-metodol6gicas que regem a forma9ao do professor de 

Letras caracterizam-se por sua natureza construtivista e hist6rica, cujo tratamento funda-se 

no exame de descontinuidades que se constituem como possibilidades e deslocamentos 

em rela9ao as chamadas "realidades empiricas". 

Outro principia a ser considerado e o da flexibilidade curricular, partindo da elimina9ao de 

parte de c6 e pre-requisites , elencando nucleos com op9oes de disciplina e estimulando 

variadas atividades academicas de acordo com a op9ao do aluno. 

6 - Perfil do egresso 

Diante do vasto mercado de trabalho do profissional de Letras, pretende-se, entre outros, 

que ele tenha: 

• comprometimento com os valores de uma sociedade democratica; 

• compreensao do papel social da escola; 

• dominio de conteudos a serem socializados em diferentes contextos; 

• dominio de conhecimento pedag6gico; 

5 • capacidade de sintese, analise e critica; 

• autonomia intelectual para buscar e construir conhecimentos e praticas; 

• compreensao do processo de aquisi9ao da linguagem de modo a promover urn melhor 

entendimento dosa problemas de ensino e aprendizagem da lingua materna e de 

linguas estrangeiras; 

• dominio te6rico e critico dos componentes fonol6gico, morfossintatico, lexico e 

semantico de uma lingua; 

• dominio de diferentes no9oes de gramatica; 

• dominic do uso da lingua portuguesa em sua variante padrao, bern como 
compreensao critica das variantes linguisticas, em suas manifesta9oes oral e escrita, 

nas perspectivas sincronica e diacronica; 

• capacidade de compreensao da atua9ao profissional a partir de uma visao ampla dos 
processes hist6ricos e sociais; 

• dominio de abordagens, metodos e tecnicas pedag6gicas que favore9am a constru9ao 
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de conhecimentos para os diferentes niveis de ensino; ~~~:·:) 
• compromisso com a etica, com a responsabilidade social e educacional ; \·t(> -·:.-··/ 
• sensa critico para compreender a importancia da busca permanente da educac;a~~" j.v 

continuada e do aprimoramento profissional. 

7- Objetivos do curso 

Como objetivos gerais propoe-se: 

• Possibilitar uma formac;ao academica ao profissional de Letras que lhe permita 

consorciar reflexoes te6ricas sabre a linguagem, linguagem literaria e tecnologias; 

• Fomentar a construc;ao do conhecimento em torno das particularidades da linguagem 

com vistas a uma participac;ao cogente na formac;ao do profissional de Letras em 

diversos niveis de educac;ao formal vigentes; 

• Construir uma formac;ao academico-pedag6gica, tendo por meta urn professor de 

lingua e literatura engajado em urn processo de educac;ao continuada. 

Dentre os objetivos especificos destacam-se: 

• fornecer subsidies te6rico-metodol6gicos com vistas a uma reflexao sabre os 

processes de identificac;ao do individuo com a lingua e com a linguagem e com a 

literatura; 

• promover reflexoes academicas que polemizem o processo de ensino e aprendizagem 

de linguas e literaturas em contextos de educac;ao regular e especial; 

• discutir a dicotomia teoria/pratica na percepc;ao de formas de encaminhamento do 

conhecimento linguistico nos niveis de Ensino Fundamental, Media e Superior; 

• integrar as instancias de ensino, pesquisa e extensao, fomentando inter-relac;oes 

continuas entre os componentes curriculares em seus aspectos de re-significac;ao 

constante com as praticas sociais e pedag6gicas dentro e fora da escola. 

5 8 -Proposta Pedag6gica do Curso 

8.1 Ensino voltado para a autonomia 

0 aluno tera urn grau de liberdade relativamente amplo para definir o seu percurso, e 

a possibilidade de contemplar, alem de uma formac;ao na area especifica do saber, uma 

flexibilidade para completar sua formac;ao com disciplinas de outra habilitac;ao. 

Ap6s o segundo semestre, o aluno podera escolher, nas areas de Lingua Portuguesa e 

Linguistica e Literatura, uma disciplina de cada nucleo tematico, dentre aquelas oferecidas 

pelo Curso. Gada aluno tera liberdade de compor o seu Curso, desde que cumpra a carga 

horaria obrigat6ria, determinada pelas areas em cada urn dos nucleos tematicos. Da 

mesma forma, podera cursar, dentre as disciplinas de habilidades integradas de Lingua 

Estrangeira, aquela cuja enfase lhe seja mais adequada. Por exemplo, podera optar por 

enfase em leitura ou enfase em compreensao oral. 

8.2 A pesquisa como fundamento da reflexao-ac;ao e da construc;ao da autonomia 
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intelectual. f J~.i: ·· l.- ~~it-·: 

0 processo de ensino/aprendizagem deve ser orientado pela agao-reflexao-a~~-o)]_ ~ -
apontando para a resolugao de situagoes-problema como uma das estrategias didaticas. X-' ' 

8.3 A extensao como espago articulador das praticas e do profissional reflexive 

Entende-se, aqui, que a extensao e uma dimensao, intrisecamente, relacionada ao ensino 

e a pesquisa. Assim sendo propoe atividades varias atividades como educagao continuada 

para professores de Lingua Portuguesa e Unguas Estrangeiras, cursos variados, como 

Portugues para estrangeiros, corregao de redagao e projetos centrados no texto oral e 

escrito. 

9- Diretrizes gerais para o processo de avaliacao 

A avaliagao e parte integrante do processo de formagao que possibilita o diagn6stico de 

lacunas e a aferigao dos resultados alcangados. Deve-se verificar a aprendizagem do 

aluno, a agao do professor, a adequagao do planejamento do professor, as praticas 

pedag6gicas desenvolvidas. 

A avaliagao deve percorrer, obrigatoriamente, todas as etapas do processo de ensino, 

incluindo as avaliagoes diagn6sticas, as avaliagoes formativas e as avaliagoes somativas. 

Estao propostas: 

*avaliagao docente da disciplina: sera realizada, obrigatoriamente, ao termino da mesma, 

par meio de formulario especifico que estara disponivel na rede do ILEEL. Compoem esta 

avaliagao os objetivos alcangados, as condigoes estruturais e humanas em que a disciplina 

fora ministrada; 

* avaliagao discente da disciplina: o aluno avaliara a disciplina em formulario eletronico e 

devera apontar as dificuldades encontradas no conteudo programatico, com vistas a 

reformulagao, caso seja necessaria; 

C * avaliagao discente do professor: sera realizada pelo aluno, considerando a metodologia 

adotada pelo docente e as atividades avaliativas utilizadas; 

* avalia9ao docente e discente do Projeto Pedag6gico: sera realizada, a cada dais anos, 

par meio de urn projeto de pesquisa que preve a aplicagao de questionarios a uma 

amostra de alunos de cada periodo, com questoes abertas para que sejam feitas 

sugestoes ou criticas. Este procedimento permitira perceber os avangos e as fragilidades 

no processo de aprendizagem a tempo de possibilitar mudangas na realidade dos espagos 

de formagao profissional. Tambem possibilitara redirecionar, caso seja necessaria, os 

objetivos, a identidade profissional delineada, a organizagao curricular, as formas de 

implantagao e as condigoes de funcionamento do curso. 

10. Estrutura curricular 

A organizagao curricular do Curso de Graduagao em Letras, modalidade licenciatura, 

apresenta-se com tres habilitagoes, a saber: Frances e literaturas de Lingua Francesa, 
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Inglese literaturas de Lingua lnglesa e Portuguese literaturas de Lingua Portuguesa. (.:jbl1!::\ 
Para efeito de organizac;ao dos componentes curriculares e necessaria esclarecer algu~YJ·. ;,;··.~/ 
termos da nomenclatura utilizada: 

NUCLEO: conjunto de disciplinas de uma subarea, como: Nucleo de Lingua Portuguesa e 

Linguistica, Nucleo de literaturas de Lingua Portuguesa e Nucleo de linguas e literaturas 

estrangeiras. 

Outro elemento: CICLO: diferentes niveis em que os componentes curriculares sao 

ofertados. Nesta proposta curricular existem tres ciclos que se referem as disciplinas do 

ciclo basico, intermediario e final. 

Outro elemento e 0 modulo que expressa diferentes temas e niveis em que se dividem OS 

componentes curriculares de cada area. 

Portanto, esta proposta curricular apresenta-se distribuida em tres grandes outros nucleos, 

conforme orientac;ao do Projeto Pedag6gico. 

Os dois primeiros periodos do curso compoem-se de disciplinas iguais para qualquer uma 

das quatro habilitac;oes, caracterizando o ciclo basico, de urn ano , com 660 horas, e que 

em seu termino, o aluno fara opc;ao de curso, escolhendo uma das habilitac;oes 

oferecidas. 

Ao final do segundo semestre do curso o aluno fara a sua opc;ao por uma das habilitac;oes, 

podendo, tambem, cursar uma outra habilitac;ao, em turno diferente, desde que nao 

ultrapasse o prazo maximo de integralizac;ao, que e de seis anos e meio. Em vista disto, o 

aluno podera cursar ate quarenta horas semanais, desde que nao tenha reprovac;ao e nem 

debito de disciplina. 

Ao final do quinto semestre o aluno podera, ainda fazer uma reopc;ao de habilitac;ao, desde 

que nao tenha cursado todas as metodologias, todos os PIPEs e os Estagios 

Supervisionados. Caso contrario, a reopc;ao s6 sera possivel novo processo seletivo. 

~ • 10.1 Componentes curriculares da habilitac;ao em Espanhol e literaturas de Lingua 

Espanhola 

• Nucleo de Formac;ao Especifica 

Disciplinas comuns a formac;ao especifica CH CH CH 

Obrigat6rias no ciclo basico Te6rica Pratica Total 

EstudosCiassicos 1X60h 60 '0 60 

Lingua Estrangeira 1 (Espanhol) 2X60h 120 0 120 

Lingua Estrangeira 2 (Frances) 2X60h 120 0 120 

Lingua Estrangeira 3 (Ingles) 2X60h 120 0 120 

Lingua Portuguesa e Linguistica 2X60h 120 0 120 

Teo ria Litera ria 2X60h 120 0 120 

Metodologia de Pesquisa em Letras 1X60h 60 0 60 
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Total: 12 disciplinas Total de CH: 720 0 720 r: 1 

Disciplinas de Lingua Estrangeira CH CH CH '---~ 
~ Teo rica Pratica Total 

Modulo 2- Lingua Espanhola ( a escolha do 240 0 240 

aluno 4X60h 

Modulo 3- Lingua Espanhola ( a escolha do 180 0 180 

aluno 3X60h 

Modulo 4- Lingua Espanhola ( a escolha do 180 0 180 

aluno) 3X60h 

10 disciplinas- Total de horas 600 0 600 

Disciplinas de Literatura de Lingua CH CH CH 

Estrangeira Teo rica Pratica Total 

4 disciplinas 240 0 240 

4X60h 

4 disciplinas- Total de horas 240 0 240 

Disciplina Comum a qualquer habilita9ao em CH CH CH 

Letras 

LingOistica Aplicada e Ensino de Unguas 60 0 60 

( consorciada entre OS nucleos de Lingua 

Portuguesa e LingOistica e Unguas 

Estrangeiras) 

Disciplinas livres CH CH CH 

Teorica Pratica Total 

2 disciplinas eletivas de qualquer area a 

escolha do aluno 2X60h 120 0 120 

Total: 29 disciplinas 1740 

E importante ressaltar, aqui, que as disciplinas que compoem os diversos modulos, 

listadas apenas pela quantidade de carga horaria a cumprir, encontram-se explicitadas nas 

fichas de disciplinas. 

Nucleo de Forma9ao Pedagogica 

Disciplinas Pedagogicas Obrigatorias 

Politica e Gestao da Educa9ao 

Psicologia da Educa9ao 

Didatica Geral 

CH 

60 

60 

0 

0 

CC<CHCH 

60 

60 

11/8/2008 

I\ 
1!: 
!"1--' 

.! ~· 

-· 



f 

-

Pagina 10 de 14 

Metodologia de Ensino de Portugues como Lingua 45 15 60 

Estrangeira 

Metodologia de Ensino de Lingua Espanhola 45 15 60 

Metodologia de Ensino de Espanhola com objetivos 45 15 60 

especificos 

Total 315 45 360 

Projeto lntegrado de Pratica Educativa Carga Horaria 

PIPE 1- LF: Francofonia (15h) 

Ll: 0 ensino de linguas estrangeiras e o 

processo de inclusao no contexto escolar nos niveis 

Fundamental e Medio. 

(15) 

PIPE 2- LF: o ensino de Lingua Francesa nos cursos 

de idiomas (15) 

Ll: Conhecendo os egressos do Curso de 

Letras (15h) 

PIPE 3- ECL: Os Estudos Classicos no ensino de 

Lingua Portugesa e Literatura 

(15h) 

LE: Conhecendo a realidade das escolas de 

linguas (15h) 

PIPE 4- A Lusofonia 

PIPE 5- A criatividade no ensino de lingua 

estrangeira: tecnicas de ensino e intera9oes. 

PIPE 6- lnvestigando necessidades e interesses 

para o ensino de lingua estrangeira em diferentes 

contextos. 

Te6rica 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PIPE 7- Seminarios de Praticas Educativas 0 

Total 0 

Estagios Supervisionados CH 

Te6rica 

Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 1 15 

Estagio Supervisionado de Lingua Espanhola 2 30 

Estagio Supervisionado em Espanhol com fins 15 

especificos 

Pratica 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

45 

225 
CH 

Pratica 

60 

60 

60 

Total 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

45 

225 
CH 

Total 

75 

90 

75 
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Estagio Supervisionado em Portugues com lingua 15 60 

estrangeira 

Estagio Supervisionado de Praticas de Tradu<;ao 30 60 

Total 105 300 405 

• Nucleo de Forma<;ao Academico-Cientifico-Cultural. Compreende as atividades 

diversificadas que visam o aprimoramento da forma<;ao basica e profissional. Sao 

atividades que se colocam para a escolha do estudante. As op<;oes que se apresentam 

sao: participa<;ao em eventos cientificos, publica<;oes, comunica<;oes orais, monitoria, 

projetos de pesquisa, projetos de extensao, cursos de extensao e outros. Urn quadro 

de pontua<;ao demonstra a carga horaria atribuida a cada uma das atividades. Para 

integralizar este Nucleo de Forma<;ao sao necessarias 200 horas, conforme o elenco 

disposto nas folhas setenta e cinco a setenta e sete. 

12 - Considerac;oes Finais 

12.1 oferecimento de quatro habilita<;oes na modalidade licenciatura 

12.2 turno de oferecimento: Francese literaturas de lingua francesa-matutino 

Inglese literaturas de lingua inglesa- matutino e noturno; 

Portuguese iteraturas de lingua portuguesa- matutino e noturno. 

Espanhol e literaturas de Lingua Espanhola- matutino 

12.3 a possibilidade de o graduando em Letras cursar duas habilita<;oes, em 

diferentes 

turnos, desde que nao ultrapasse o tempo maximo de integraliza<;ao do curso, 

determinado neste projeto; 

12.4 serao considerados como campo de estagio para os alunos deste curso os 

contextos educativos do sistema oficial de ensino, publico e privado, assim 

como os cursos de idiomas, os cursos de extensao de ensino de linguas 

oferecidos a comunidade externa, cursinhos comunitarios, cursos oferecidos por 

6rgaos nao governamentais. 

12 -Anexos: 

Constam os seguintes anexos: 
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ANEXO 1: Listagem.dos professores efetivos do lnstituto de Letras e Ling?istica. ···llJ··~y 
ANEXO 2: Quadro smtese da L1cenc1atura em Espanhol e hteraturas de Lmgua Espanhola -

ANEX03: Normas para organizagao e funcionamento das Praticas como componente 

Curricular. 

ANEXO 4:Normas do Estagio Curricular Supervisionado. 

ANEXO 5:Matriz Curricular da habilitagao proposta. 

ANEXO 6: Fichas de disciplinas 

Analise: 

Esta proposta de Projeto Pedag6gico para o Curso de Graduagao em Letras com a oferta 

$ da modalidade Licenciatura, habilitagao em Espanhol e literaturas de Lingua Espanhola, 

objetiva formar profissionais qualificados, tanto na area do saber, quanta na fungao 

pedag6gica, demonstrando uma agao politico-cultural integrada ao grupo social em que 

vivem. 

A estrutura curricular proposta para a modalidade licenciatura apresenta-se com 2.930h 

distribuidas em tres nucleos, contemplando disciplinas obrigat6rias, optativas, em sua 

maior parte, Estagio Supervisionado e Atividades Complementares a escolha do aluno. E 
uma habilitagao que sera ofertada no periodo matutino , regime semestral. 

Esta proposta contempla a Resolugao CNE/CES 8, de 11 de margo de 2002 que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Letras, a Resolugao no 02/2004, do Conselho de Graduagao da Universidade Federal de 

Uberlandia que dispoe sabre a elaboragao e/ou reformulagao de projeto pedag6gico de 

cursos de graduagao. 

As fichas de disciplinas encontram-se preenchidas, corretamente, dentro do padrao 

estabelecido pela instituigao. 

Encontram-se, tambem, normatizados o Projeto lntegrado de Pratica Educativa e o Estagio 

Supervisionado. 0 Projeto lntegrado de Pratica Educativa esta apresentado de forma a 

atender a formagao do profissional da educagao, em seus varios mementos, integrando-se 

com o Estagio Supervisionado no decorrer do curso, ou seja, do 1 o periodo ao ao periodo a 

pratica esta presente no curso. 

0 que diferencia esta proposta curricular e que o ciclo denominado basico compoe-se de 

dais periodos em que todas as disciplinas sao iguais para qualquer uma das habilitag6es, 

com 660h, sendo que ao final deste tempo, o aluno devera fazer sua opgao por uma das 

habilitagoes, enquanto que no curricula vigente o ciclo basico compoe-se de tres periodos 

em que as disciplinas sao iguais para qualquer habilitagao, com 990h. Assim, sera 

necessaria a reformulagao do curricula vigente, de modo a acolher as quatro habilitag6es 

oferecidas pelo Curso de Letras. Entendemos que a proposta esta apresentada, neste 

11/8/2008 



Uberlandia, 08 de agosto de 2008 

ProF Ora. Vera Lucia Puga 

Pr6-Reitora de Graduacao 

~ 
ProF Odete Maria Alvares 

Assessora da PROGRAD 

11/8/2008 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uber1andia- MG 

DESPACHO 

Processo n2 51/2008 

A Pr6-Reitoria de Planejamento e Administra9ao para 

Parecer, no prazo maximo de quinze dias, de acordo 

com o art. 291 do Regimento Geral. 

Uberlandia, 11 de agosto de 2008. 

MAG ALI 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joiio Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Processo n2 51/2008 

A Pr6-Reitoria de Recursos Humanos para Parecer, no 

prazo maximo de quinze dias, de acordo com o art. 291 

do Regimento Geral. 

Uberlandia, 14 de agosto de 2008. 

Secretaria -geral 
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u-r-u tJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

Avenida Joio Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica. 
38400-902 - UBERLAN'DIA - MG 

Fones: 034-3239-4854- Fax 034 -3239-4878 

PARECER/PROPLAD n°. 01112008 13 de agosto de 2008. 

PROCESSO N°. 51/2008 
Requerente: INSTITUTO DE LETRAS E LINGUISTICAS (ILEEL). 
Assunto: CRIA<;AO DA HABILITA<;AO EM ESPANHOL E 
LITERATURAS DE LINGUA ESPANHOLA DO CURSO DE 
GRADUA<;AO EM LETRAS. 

I- RELATORIO 

Trata-se de solicitac;ao de Parecer efetuada pela Secretaria Geral da 
UFU - Elaine da Silveira Magali a esta PROPLAD referente a Proposta de 
Criac;ao da Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do 
Curso de Graduac;ao em Letras nos termos do MI/COCLEIUFU024/08 aposto 
pela Coordenadora do Curso de Letras Pro fa. Dra. Maria Ines Vasconcelos 
Felice, referente ao Processo n°. 51/2008. 

Nos termos em que se aduz, esta Coordenac;ao propoe a criac;ao da 
Habilitac;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola. Verifica-se neste 
processo que a Pr6-Reitoria de Graduac;ao exarou parecer favonivel ao 
conteudo do projeto pedag6gico apresentado, vinculando a viabilizac;ao e 
consecuc;ao desta postulac;ao do ILEEL aos recursos advindos do REUNI. 0 
parecer da PROGRAD tambem informa que nos termos desta proposta, haveni 
a necessidade da ampliac;ao do numero de vagas, que por seu tumo ja fora 
aprovado pelo CONGRAD. 

Por fim, aduzem que esta nova habilitac;ao fora devidamente aprovada 
em reuniao do Colegiado da Unidade Academica. 

Avenida Joio Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica. 
38400-902 - UBERLANDIA- MG 
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fPJ tiJi UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA '"'~/ 

11-PARECER 

Avenida Joio Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica. 
38400-902 - UBERLANDIA - MG 

Fones: 034-3239-4854 - Fax 034 -3239-4878 

De acordo com os termos ora apresentados, verifica-se que a proposta 
da Unidade Academica, apresenta similaridade com a proposta contida no 
PROCESSO N°. 77/2008, cujo Requerente: INSTITUTO DE LETRAS E 
LINGUISTICA (ILEEL) e o Assunto: AMPLIA<;AO DE V AGAS DO 
CURSO DE GRADUA<;AO EM LETRAS - TURNO MATUTINO -
MODALIDADE LICENCIATURA, cujo parecer n°. 08/2008 de 08 de agosto 
de 2008 exarado por esta PROPLAD, fora favonivel a ampliac;ao do numero 
de vagas para a criac;ao desta habilitac;ao. 

Destarte reiteramos e ratificamos nosso parecer favonivel quanto a 
ampliac;ao necessaria do numero de vagas, nos termos do parecer n°. 08/2008 
de 08 de agosto de 2008 desta PROPLAD, para a criac;ao desta habilitac;ao ora 
pleiteada neste processo pela COCLE e a sua conseqiiente inclusao no 
Programa de Apoio a Pianos de Reestruturac;ao e Expansao das Universidades 
Federais (REUNI) para o periodo 2008/2012. 

I 
lo 
mento e Administra~ao 

Prof.Vito?JliU ~va 
Diretor de Planejamento 

Avenida Joio Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica. 
38400-902 - UBERLANDIA- MG 
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Servi9o Publico Federal - Ministerio da Educa9ao 

Universidade Federal de Uberlandia 
Gestao de Pessoas: pr6-reitoria de recursos humanos 

parecer- proreh (2008-08-14) 

processo 51/2008 
requerente: Instituto de Letras e Lingiiistica 
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assunto: cria~ao da habilita~ao em espanhol e literatura da lingua espanhola do curso de 
gradua~ao em letras 

recursos humanos: 
apresenta similaridade com a proposta contida no processo 77/2008 

A proposta da unidade academica se respalda na apresentada pela UFU e aprovada pelo 
Ministerio da Educa9ao, no que diz respeito ao Programa de Apoio a Pianos de 
Reestrutura9ao e Expansao das Universidades Federais (REUNI) para o periodo 2008/20012. 

Pelo exposto, a area de gestao de pessoas e favonivel a aprova9aO da expansao postulada nos 
termos em que se apresenta . 

Atenciosamente, 

,,·rr'[J'·r-r·r.-f' rrr.,;~rr'··'f· 
1.1 I Jll. t:-: ··t-: II I} 

-p P'i .. r·r' it '1 r· ri e f'(' c fi r:JJ ': f iff n; ;Hi n! -
r~;:n ;:n ['flj((i' !j rn.l; [' 

Av. Joao Naves de Avila, 2121 -Campus Santa Monica- Bloco 3 P- 38408-100- Uberlandia- MG -\'Iii' (Oxx34) 3239 4958 g; 3239 4633 
proreh@ufu.br 

UFU, urn bern publico a servi'<o do Brasil. 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Nomeio o(a) Conselheiro(a) abaixo mencionado(a) para 

relatar o Processo nQ 51 f 08. 

/~r~~~ 
A Secretaria-geral para encaminhamento do presente 

Processo ao(a) Relator(a), prevendo a apresenta9ao do 

Parecer na reuniao do Conselho de Gradua9ao, a realizar-se 

no dia 22 de agosto de 2008. 

Uberla.ndia, 18 de agosto de 2008. 

~=--~~' 
r-1-H-H\-11-wfiEs· DIOGENES Ct[~~ 

Presidente do Conselho de Graduac;ao 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Processo nQ: 51 /2008 

Requerente: Institute de Letras e LingOistica 

Assunto: Cria<;ao das Habilita<;oes em Espanhol e Literaturas de Lingua 
Espanhola do Curso de Gradua<;ao em Letras 

Relator(a): Cons. Jose Roberto Mineo 

Senhor Conselheiro, 

0 Magnifico Reitor indicou V. s~ para relatar o Processo nQ 

51/2008, devendo o Parecer ser apresentado na reuniao do Conselho de 

Gradua<;ao, a realizar-se no dia 22 de agosto de 2008. 

Para esta materia sera editada Decisao Administrativa a ser 

submetida ao Conselho, quando da aprecia<;ao do seu Parecer. A seguir, 

fa<;o constar modelo da Decisao Administrativa. 

Uberlandia, 19 de agosto de 2008. 

' { 

ELAI~~ILVEIRA MAGALI .,.,l v Secretaria-geral 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DECISAO ADMINISTRATIVA N2 /2007- CONSELHO --· -----

PROCESSO N2 : 

REQUERENTE: 

RELATOR(A): 

ASSUNTO: 

______ ,em Vistos, relatados e discutidos estes autos, o Conselho 

reuniao plenaria, ante as razoes expostas pelo(a) Relator( a), 

DECIDE: 

1 - Acolher (lndeferir) o pedido formulado por (pela) _________ _ 

de e determinar a 
Pr6-Reitoria de ______________ que adote as providemcias 

necessarias a --------------------------

2- Determinar a Pr6-Reitoria _______________ que, ap6s 

as devidas providemcias, proceda a devolugao do Processo a Secretaria-geral para 

arquivo. 

3- Data da sessao: I I - ordinarialextraordinaria - ~ reuniaol2007 

4 - Especificagao de quorum: __ votos favoraveis, __ votos contraries, __ 

abstengoes - aprovado pela maioria ou reprovado pela maioria o Parecer do(a) 

Relator( a). 

ARQUIMEDES DIOGENES CILONI 
Presidente 



Processo No. 51/2008 

Requerente: Instituto de Letras e Lingiiistica 

Assunto: Projeto de criayao da habilitayao em Espanhol e literaturas de Lingua Espanhola 

do Curso de Graduayao em Letras. 

Considera~6es iniciais: 

Este processo consta de 324 folhas devidamente rubricadas pela Secretaria Geral da UFU, 

~ esta dividido em dois volumes, e iniciou-se em 23 de abril de 2008 como memorando 

intemo emitido pela Coordenadora do Curso de Graduayao em Letras endereyado ao 

Diretor do Instituto de Letras e Lingiiistica. 0 processo contem a proposta de criayao do 

curso de Licenciatura Plena em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola, a ser 

implantado no 1°. Semestre de 2009, que foi aprovada por unanimidade no Colegiado do 

Curso em 22 de abril de 2008 e pelo Conselho do Instituto de Letras e Lingiiistica em 29 de 

abril de 2008. 

A origem e o desenvolvimento deste projeto data de 2002, com a nomeayao da primeira 

comissao encarregada de sua elaborayao e teve como subsidios os seminarios promovidos 

pela Pr6-Reitoria de Graduayao da UFU, durante os anos 2002 e 2003 e a apresentayao de 

Projetos Pedag6gicos dos cursos de Letras da Universidade Federal de Sao Joao Del-rei, 

Minas Gerais, e da Pontificia Universidade Cat6lica de Campinas, Sao Paulo. A partir 

destes acontecimentos, o Colegiado do Curso de Letras foi delineando urn projeto que 

pudesse refletir os interesses da comunidade academica do II .EEl .. Este trabalho foi todo 

orientado pelas leis, resoluyoes e diretrizes publicadas pelo MEC, em consonancia com as 

comunidades docente e discente do ILEEL. 



0 curso de Licenciatura Plena em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola seni 

oferecido somente no tumo da manha, com trinta vagas anuais e o processo seletivo sera 

especifico para esta habilita¢o. No entanto, os alunos desta habilita~ao cursarao um ciclo 

basico juntamente com aqueles que ingressarem para as outras habilitavoes, em Frances, 

Ingles e Portugues, uma vez que este ciclo e comum para essas quatro habilitavoes. Quando 

de seu inicio sera mantida uma compatibiliza¢o com as outras habilit~oes, desde que a 

carga honiria total e a mesma (2.930 horas). A duravao do curso e de quatro anos, com 

~ possibilidade do aluno cursar outra habilita¢o dentro do prazo maximo de integralizavao 

do curso que e de seis anos e seis meses. Ap6s o terceiro periodo, as disciplinas oferecidas 

para o curso de Espanhol terao o mesmo nome das outras habilitavoes, apenas sendo 

especificas do Espanhol. Os projetos integrados de pniticas educativas (PIPES) tambem 

serao oferecidos em forma de disciplinas vinculadas as disciplinas da area, nos respectivos 

periodos. A diferenva sera que o aluno do Espanhol cursara as tres disciplinas de lingua 

estrangeira no ciclo basico (Frances, Inglese Espanhol), enquanto que os alunos das outras 

habilitavoes cursarao somente o Frances e o Ingles como lingua estrangeira. 0 curso 

proposto tera quatro literaturas, dado ao aluno a flexibilidade de escolha entre literatura 

espanhola ou hispano-americana. Assim, os pontos principais a serem destacados sao: 

1. Oferecirnento de quatro habilitavoes na modalidade licenciatura; 

2. Dois tumos de oferecimento: 

a. Francese literaturas de lingua francesa- matutino; 

b. Ingles e literaturas de lingua inglesa - matutino e notumo; 

c. Portuguese literaturas de lingua portuguesa- matutino e notumo; 

d. Espanhol e literaturas de lingua espanhola- matutino; 
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3. Possibilidade de o graduando em Letras cursar duas habilitayoes, em diferentes 

tumos, desde que nao ultrapasse 0 tempo maximo de integralizayao do curso, 

determinado neste projeto; 

4. Serao considerados campos de estagio para os alunos deste curso os contextos 

educativos do sistema oficial de ensino, publico e privado, assim como os cursos de 

idiomas, os cursos de extensao de ensino de linguas oferecidos a comunidade 

externa, cursinhos comunitarios, cursos oferecidos por 6rgaos nao govemamentais. 

Amilise: 

Os eixos norteadores contidos no Projeto Pedag6gico do Curso de Graduayao em Letras 

Licenciatura em Lingua Espanhola, objetiva formar profissionais qualificados, tanto na area 

do saber, quanto na funyao pedag6gica, evidenciando uma ayao politico-cultural ao grupo 

social em que vivem. 

A estrutura curricular proposta nas 2.930 horas distribuidas nos nucleos de formayao 

especifica, pedag6gica e acadernico-cientifico-cultural, contempla disciplinas obrigat6rias e 

optativas, estagio supervisionado e atividades complementares a escolha do aluno. 

As fichas de disciplinas encontram-se preenchidas corretamente dentro das normas 

preconizadas na Instituiyao. Em adiyao, estao tambem normatizados o Estagio 

Supervisionado e o Projeto Integrado de Pratica Educativa, integrando-os de forma a 

atender a formayao do profissional da educayao em seus varios momentos do l 0 . ao 8°. 

Periodo. Assim, urn dos pontos fortes deste projeto pedag6gico centra-se na flexibilidade 

curricular. 

Cabe esclarecer que a criayao desta Habilitayao ora proposta esta incluida no Programa de 

Apoio a Pianos de Reestruturayao e Expansao das Universidades Federais (REUNI) para o 



; . 

periodo 2008/2012, pam a qual foi aprovada a contratayao de sete docentes pam 

ministrarem aulas neste curso. 

Parecer: 

Considerando-se a importancia da presente proposta para a Universidade Federal de 

Ubelandia, para a cidade de Uberlandia, bern como para a macro-regiao onde ela esta 

inserida e, considerando-se que este projeto recebeu parecer favoravel da PROGRAD, 

PROPLAN e PROREH, sou de parecer favonivel a criayao da Habilitayao em Espanhol e 

Literaturas de Lingua Espanhola no Curso de Graduayao em Letras desta Univesidade, 

salvo melhor juizo deste Conselho. 

Uberlandia, 22 de agosto de 2008 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DECISAO ADMINISTRATIVA N~ 30/2008- CONSELHO DE 

GRADUA<;AO 

PROCESSO NQ: 51/2008 

REQUERENTE: Instituto de Letras e Ling(iistica 

RELATOR(A): Cons. Jose Roberto Mineo 

ASSUNTO: Cria~ao da Habilita~ao em Espanhol e Literaturas de Lingua 

Espanhola do Curso de Gradua~ao em Letras 

Vistas, relatados e discutidos estes autos, o Conselho de Gradua~ao, em 

reuniao plenaria, ante as raz6es expostas pelo Relator, 

DECIDE: 

1- Aprovar o pedido formulado pelo Instituto de Letras e Ling(iistica de 

cria~ao da Habilita~ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola 

do Curso de Gradua~ao em Letras. 

$ 2 - Determinar a Secretaria -geral que env1e o Processo ao Conselho 

Universitario, para delibera~ao final. 

3- Data da sessao: 22/8/2008- 55! reuniao/2008. 

4 - Especifica~ao de quorum: 35 votos favoraveis - aprovado par 

unanimidade o Parecer do Relator. 

- ·-

ARQUIMEDES 15I6dENES CILO 
Presidente 

\ 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Nomeio o(a) Conselheiro(a) abaixo mencionado(a) para 

relatar o Processo n2 51/08. 

Jose Roberto Mineo 

A Secretaria-geral para encaminhamento do presente 

Processo ao(a) Relator( a), prevendo a apresenta9ao do 

Parecer na reuniao do Conselho Universitario, a realizar-se 

no dia 29 de agosto de 2008. 

Uberlandia, 25 de agosto de 2008. 

' -········ .. . . . ..... ___ ___ 
1\RQUIMED.ESDIOGENES CILONI 

Presidente do Conselho Universitario 



Universidade Federal de Uberlindia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Processo nQ: 51/2008 

Requerente: lnstituto de Letras e LingU.istica 

"~ lit 
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Assunto: Criac;ao da habilitac;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua 
Espanhola do Curso de Graduac;ao em Letras 

Relator(a): Cons. Jose Roberto Mineo 

Senhor Conselheiro, 

0 Magnifico Reitor indicou V. S!! para relatar o Processo 

nQ 51/2008, devendo o Parecer ser apresentado na reuniao do Conselho 

Universitario, a realizar-se no dia 29 de agosto de 2008. 

Para esta materia V. S!! deveni preparar projeto de 

Resoluc;ao e envia-lo pore-mail para a Secretaria-geral (cida@reito.ufu.br 

e elaine@reito.ufu.br), a fim de que seja remetido aos Conselheiros, 

quando da apreciac;ao do seu Parecer. 

Uberlandia, 25 de agosto de 2008. 



Processo No. 51/2008 

Requerente: Institute de Letras e Lingiiistica 

Assunto: Projeto de cria9ao da habilita9ao em Espanhol e literaturas de Lingua 

Espanhola do Curso de Gradua9ao em Letras. 

Delibera~ao: Conselho Universitario 

Considera~oes iniciais: 

Este processo consta de 368 folhas devidamente rubricadas pela Secretaria Geral da 

" UFU, esta dividido em dois volumes, e iniciou-se em 23 de abril de 2008 com o 

memoranda interne emitido pela Coordenadora do Curso de Gradua9ao em Letras 

endere9ado ao Diretor do Institute de Letras e Lingiiistica. 0 processo contem a 

proposta de cria9ao do curso de Licenciatura Plena em Espanhol e Literaturas de Lingua 

Espanhola, a ser implantado no 1°. Semestre de 2009, que foi aprovada por unanimidade 

no Colegiado do Curso em 22 de abril de 2008, pelo Conselho do Institute de Letras e 

Lingiiistica em 29 de abril de 2008 e pelo Conselho de Gradua9ao em 22 de agosto de 

2008. 

A origem eo desenvolvimento deste projeto data de 2002, com a nomea~ao da primeira 

comissao encarregada de sua elabora9ao e teve como subsidies os seminaries 

promovidos pela Pr6-Reitoria de Graduac;:ao da UFU, durante os anos 2002 e 2003 e a 

apresenta~ao de Projetos Pedag6gicos dos cursos de Letras da Universidade Federal de 

Sao Joao Del-rei, Minas Gerais, e da Pontificia Universidade Cat6lica de Campinas, Sao 

Paulo. A partir destes acontecimentos, o Colegiado do Curso de Letras foi delineando 

urn projeto que pudesse refletir os interesses da comunidade academica do ILEEL. Este 

trabalho foi todo orientado pelas leis, resolu96es e diretrizes publicadas pelo MEC, em 

consonancia com as comunidades docente e discente do ILEEL. 



0 curso de Licenciatura Plena em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola sera 

oferecido no turno da manha, com trinta vagas anuais e o processo seletivo sera 

especifico para esta habilitavao. Os alunos desta habilitavao cursarao urn ciclo basico 

juntamente com aqueles que ingressarem para as outras habilitavoes, em Frances, Ingles 

e Portugues, uma vez que este ciclo e comum para essas quatro habilitavoes. Quando de 

seu inicio, sera mantida uma compatibilizavao com as outras habilitavoes, uma vez que 

a carga horaria total e a mesma (2. 930 horas ). A dura«;ao do curso e de quatro anos, com 

possibilidade de o aluno cursar outra habilitavao dentro do prazo maximo de 

integralizavao do curso que e de seis anos e seis meses. 

Assim, fica evidente que este projeto visa otimizar a utilizavao da infra-estrutura 

institucional e dos recursos humanos ja existentes, aos quais outros serao agregados .. 

Os pontos principais a serem destacados na presente proposta sao: 

1. Oferecimento de quatro habilita96es na modalidade licenciatura~ 

2. Dois turnos de oferecimento: 

a. Francese literaturas de lingua francesa- matutino; 

b. Inglese literaturas de lingua inglesa- matutino e noturno; 

c. Portugues e literaturas de lingua portuguesa- matutino e noturno; 

d. Espanhol e literaturas de lingua espanhola - matutino; 

3. Possibilidade de o graduando em Letras cursar duas habilita96es, em diferentes 

turnos, desde que nao ultrapasse 0 tempo maximo de integralizavao do curso, 

determinado neste projeto; 

Analise: 

0 presente processo preve a criavao da Habilitavao em Espanhol e Literaturas de Lingua 

Espanhola do Curso de Graduavao em Letras com regime academico semestral e 

entrada anual. A relevancia desta proposta se justifica, tendo em vista a crescente 
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(~!i~·,3t1 
demanda da comunidade por este tipo de habilita~o, principalmente a partir da •--~-.i;!i~: 
promulga.ao da Lei 11.161 de 2005 que lorna obrigat6rio o oferecimento do Espanho1 ~ 
na rede oficial do ensino medio. 

Esta proposta esta incluida no Prograrna de Apoio a Planas de Reestrutura~ao e 

Expansao das Universidades Federais (REUNI) para o periodo 2008/2012, para a qual 

ja estao previstos investimentos em recursos humanos, infra-estrutura e custeio que irao 

atender as dernandas desta nova habilita~ao. 

Parecer~ 

Considerando-se a importancia da presente proposta para a Universidade Federal de 

Uberlandia, para a cidade de Uberlandia, bern como para a macro-regiao onde ela esta 

inserida e, considerando-se que este projeto recebeu parecer favoravel da PROGRAD, 

PROPLAN e PROREH, tendo sido tambem aprovado por unanimidade na sa. Reuniao 

Ordinaria do CONGRAD em 22 de agosto de 2008, sou, salvo melhor juizo deste 

Conselho, de parecer favoravel a cria~o da Habilita~o em Espanhol e Literaturas de 

Lingua Espanhola no Curso de Gradua~ao em Letras desta Universidade, vinculada a 

libera~ao, pelo Ministerio da Educa~ao, dos recursos previstos no Programa de Apoio a 

Planos de Reestrutura~ao e Expansao das Universidades Federais para investimentos em 

pessoal, infra-estrutura e custeio, no periodo 2008-2012. 

Uberlandia, 29 de agosto de 2008 

Relator 
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RESOLU<;AO No ---/2008, DO CONSELHO UNIVERSITARIO. 

Dispoe sabre a cna<;ao da Habilita<;ao em 
Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do 
Curso de Gradua<;ao em Letras, modalidade 
Licenciatura, e da outras providencias. 

0 CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, n~ 
uso das competencias que !he sao conferidas pelo art. 12 do Estatuto, em reuniao realizada aos ---"\_~ fJ 
dias do mes de - -- do ano de 2008, tendo em vista a aprova<;ao do Parecer no ----/2008 de urn de I 
seus membros, 5! 
CONSIDERANDO que este egregio Conselho aprovou, em 07 de dezembro de 2007;o Plano de 
Expansao da Universidade Federal de Uberlandia para o periodo 2008-2012, com recursos do 
Programa de Apoio a Pianos de Reestrutura<;ao e Expansao das Universidades Federais- REUNI; 

CONSIDERANDO que o referido Plano de Expansao, em 07 de Janeiro de 2008, foi aprovado 
pe1a Secretaria de Educa<;ao Superior- SESu, do Ministerio da Educar;ao - MEC; 

CONSIDERANDO que a proposta de cria<;ao da Habilitar;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua 
Espanhola do Curso de Graduar;ao em Letras, modalidade Licenciatura, formu1ada pelo Instituto 
de Letras e Lingliistica - ILEEL, figura entre as metas relacionadas a expansao de vagas 
apresentadas ao MEC pela UFU em seu Plano de Expansao; 

~ 
CONSIDERANDO que nos termos apresenta~ pela UFU ao Ministerio da Educa<;ao, a 
implementa<;ao da proposta esta vinculada a libera<;ao de recursos para investimento em pessoal, 
infra-estrutura e custeio; Q. 

CONSIDERANDO que o Conselho de Gradua<;ao, em sua ~ reuniao do ana de 2008~ 
·~------ de 2008, aprovou o Parecer favoravel do Relator dado ao processo n°. ~-/2008, de -5 f 

cria<;ao da Habilitar;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do Curso de Gradua<;ao em ..-
Letras. 

RESOLVE: 

Art. 12 Autorizar a cria<;ao da Habilita<;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do 
Curso de Gradua<;ao em Letras, modalidade Licenciatura, a partir do ano letivo de 2009. 

Paragrafo Unico. A implementa<;ao do disposto no caput fica condicionada a libera<;ao, pelo 
Ministerio da Educa<;ao, dos recursos previstos no Programa de Apoio a Planas de Reestruturar;ao 
e Expansao das Universidades Federais- REUNI, para investimento em pessoal, infra-estrutura e 
custeio. 

Art. 2° A Habilita<;ao mencionada no caput do artigo anterior ficara sob responsabilidade do ja 
constituido Colegiado do Curso de Letras. 

Art. 32 Esta Resolu<;ao entra em vigor nesta data. 

Uberliindia~-~de~~- de 2008. 
ARQUIMEDES DIOGENES CILONI 

Presidente 



Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

0 Parecer de fls. 369 a 372 referente ao Processo nQ 51/2008 foi aprovado 

pelo Conselho Universitario, em sua 6~ reuniao/2008, realizada no dia 29 de 

agosto de 2008. 

PARECER DO RELATOR: '"'Considerando-se a importancia da presente 

proposta para a Universidade Federal de Uberlandia, para a cidade de 

Uberlandia, bern como para a macro-regiao onde ela esta inserida e, 

considerando-se que este projeto recebeu parecer favoravel da PROGRAD, 

• PROPLAD e PROREH, tendo sido tambem aprovado por unanimidade na 5~ 
reuniao ordinaria do CONGRAD em 22 de agosto de 2008, sou, salvo melhor 

jufzo deste Conselho, de parecer favoravel a cria9ao da Habilita9ao em 

Espanhol e Literaturas de Ungua Espanhola no Curso de Gradua9ao em 

Letras desta Universidade, vinculada a libera9ao, pelo Ministerio da 

Educa9ao, dos recursos previstos no Programa de Apoio a Pianos de 

Reestrutura9ao e Expansao das Universidades Federais para investimentos 

em pessoal, infra-estrutura e custeio, no perfodo 2008-2012". 

C RESUL TADO DA VOTACAO: 

Pela aprova9ao do Parecer e do projeto de Resolu9ao: 

39 votos favoraveis 

Parecer e Resolu9ao aprovados por unanimidade 

Nesta data, arquivei este Processo, contendo 372 folhas. 

Uberlandia, 29 d,e agosto de 2008. 

ELAINE D 
cretaria-geral 
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(. Universida~e Federal de Uberlandia 
?I Av. Joao Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

RESOLUCAO NQ 22/2008, DO CONSELHO UNIVERSITARIO. 

Dispoe sobre a cnac;:ao da Habilitac;:ao em Espanhol e 
Literaturas de Lingua Espanhola, do Curso de Graduac;:ao em 
Letras, modalidade Licenciatura, e da outras provid€mcias. 

0 CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, no uso das 
compet€mcias que lhe sao conferidas pelo art. 12 do Estatuto, em reuniao realizada aos 29 dias 
domes de agosto do anode 2008, tendo em vista a aprovac;:ao do Parecer nQ 51/2008 de urn de 
seus membros, e 

CONSIDERANDO que este egn3gio Conselho aprovou, em 7 de dezembro de 2007, o Plano de 
Expansao da Universidade Federal de Uberlfmdia - UFU para o periodo 2008-2012, com 
recursos do Programa de Apoio a Pianos de Reestruturac;:ao e Expansao das Universidades 
Federais- REUNI; 

CONSIDERANDO que o referido Plano de Expansao, em 7 de janeiro de 2008, foi aprovado pela 
Secretaria de Educac;:ao Superior- SESu, do Ministerio da Educac;:ao- MEC; 

CONSIDERANDO que a proposta de criac;:ao da Habilitac;:ao em Espanhol e Literaturas de 
Lingua Espanhola do Curso de Graduac;:ao em Letras, modalidade Licenciatura, formulada pelo 
Institute de Letras e LingOistica - ILEEL, figura entre as metas relacionadas a expansao de 
vagas apresentadas ao MEC pela UFU em seu Plano de Expansao; 

CONSIDERANDO que, nos termos apresentadas pela UFU ao MEC, a implementac;:ao da 
proposta esta vinculada a liberac;:ao de recursos para investimento em pessoal, infra-estrutura e 
custeio; e ainda, 

CONSIDERANDO que o Conselho de Graduac;:ao, em sua 5g reuniao do anode 2008, realizada 
em 22 de agosto de 2008, aprovou o Parecer favoravel do Relator dado ao Processo nQ 51/2008, 
de criac;:ao da Habilitac;:ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do Curso de 
Graduac;:ao em Letras, 

RESOLVE: 

Art. 1Q Autorizar a criac;:ao da Habilitac;:ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola, 
do Curso de Graduac;:ao em Letras, modalidade Licenciatura, a partir do ano letivo de 2009. 

Paragrafo unico. A implementac;:ao do disposto no caput fica condicionada a liberac;:ao, pelo 
MEC, dos recursos previstos no Programa de Apoio a Pianos de Reestruturac;:ao e Expansao 
das Universidades Federais- REUNI, para investimento em pessoal, infra-estrutura e custeio. 

Art. 2Q A Habilitac;:ao mencionada no caput do artigo anterior ficara sob responsabilidade 
do ja constituido Colegiado do Curso de Graduac;:ao em Letras. 

Art. 3Q Esta Resoluc;:ao entra em vigor nesta data. 

~ 
Presidente 
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Universidade Federal de Uberlandia 
Av. Joao Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

MI nQ : 135/08 

Da : Secretaria-geral 

Para : Prof. Walden or Barros Moraes Filho 
Diretor do Instituto de Letras 

Senhor Diretor, 

4 de setembro de 2008. 

• Para conhecimento e providencias de V. S.!!, encaminhamos c6pia do 

Parecer nQ 51/2008 do Relator Jose Roberto Mineo, e da Resolu<;ao nQ 

22/2008 aprovados pelo Conselho Universitario, em sua 6.!! reuniao 

realizada no dia 29 de agosto de 2008, que tratam da cria<;ao da 

habilita<;ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do Curso 

de Gradua<;ao em Letras. 

Informo-lhe que o Processo nQ 51/2008, referente a materia, foi enviado 

a Diretoria de Administra<;ao e Controle Academico - DIRAC para as 

devidas providencias. 

Atenciosamente, 

r, 
ELAINE Ws~IRA MAGALI 
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•l,!ii Universidade Federal de Uberlandia 
~ Av. Joao Naves de Avila, 2121- Bairro Santa Monica- CP 593 

38400-902 - Uberlandia- MG 

DESPACHO 

Processo nQ: 51 /2008 

Requerente: Institute de Letras e Lingufstica 

Assunto: Criac;ao da habilitac;ao em Espanhol e Literaturas de Ungua 
Espanhola do Curso de Graduac;ao em Letras 

Conselho: Universitario 

Senhor Diretor de Administrac;ao e Controle Academico, 

Encaminho a V. s~ o Processo nQ 51/2008 para as providencias 

dessa Diretoria, tendo em vista a aprovac;ao do Parecer (fls. 369 a 

372) do Conselheiro Jose Roberto Mineo na 6~ reuniao/2008 do 

Conselho Universitario, realizada no dia 29 de agosto de 2008. 

Conclufdo o trabalho da DIRAC, o Processo devera ser devolvido 

a Secretaria-geral para arquivo. 

Uberlandia, 4 de setembro de 2008. 

ELAIN~;RA MAGALI 
E DA ~JL~!cretaria-geral 
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Universidade Federal de UberHindia 
Pr6-Reitoria de Gradua<;ao 

Diretoria de Ensino 
Av. Joao Naves de Avila, 2121 - Sala 1A44 Campus Santa Monica Uberlandia/MG- CEP: 38.400-902 

E-mail: secqirenil_J2[9grad.ufu.br (34) 3239-4417 (34) 3239-4357 

MI DIREN 025/2009 Uberlandia, 10 de fevereiro de 2009. 

Da: Diretora de Ensino 
Prof. Dfl. Camila Lima Coimbra 

Para: Secretaria Geral 
Sra. Elaine da Silveira Magali 

Prezada Secretaria, 

Devolvemos em anexo o Processo 5112008, Vol. I e Vol. II, Cria9ao 

da Habilita9ao em Espanhol e Literaturas de Lingua Espanhola do Curso e 

Gradua9ao em Letras, Requerente lnstituto de Letras e Lingiiistica. 

Atenciosamente, 

Prof' Dr" C~ Coimbra 
Diretora de Ensino 

SECRC:TARU\. r-;::RAL 
R-,....r··· r: L L:.:. ; 

EM: ;t_:;t_ _ _/ ... 22.) ~ 
ASS.: Eg_o'0'>4 


