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teoria ao ensino. 
Esta unidade aborda, pois, 

a diversidade de usos que a cerca. Assim, nesta aula, vamos ver como as 

do fracasso escolar.

(Fontes: http://blog.cancaonova.com)
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8
ESCOLAR

problema.  Vejamos.
 A ideologia do dom

 apregoa que as desigualdades sociais 

a  e a , que ao 

do problema do fracasso escolar.
A
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mesmo valor como sistemas estruturados e coerentes, mas, da perspectiva 

A

A isto chamamos de bidialetalismo funcional. Em suma: a escola precisa 

escolar atualmente.

de bidialetalismo funcional:

(LEMLE, 1987, p. 62.)
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8

sobrepujando aquela que os alunos trazem de casa. 

podemos fazer um conjunto maior ou menor, mais amplo ou mais restrito, 

A
neo. Fundamenta-se nos estudos gramaticais gregos e no modelo latino 

conjunto de regras
deve ser seguido

que .
A

 de uma determinada variedade da 
, em um determinado momento no tempo, buscando 

explicitar qual a estrutura realmente utilizada por um grupo de falantes bem 

que todos os que falam sabem falar, seguem regras

e situacionais). 
A
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conjunto de regras que o 
falante domina intuitivamente e faz com que ele seja capaz de produzir natu-
ralmente frases com sentido e reconhecer enunciados como pertencentes 

 na 

que produzem tais formas.

escrita. E 

FALA E ESCRITA: O ESTATUTO DO ERRO
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(KATO, 1987). Assim, falamos em 
internalizada) e  (uma tecnologia). 

em sua variedade mais formal. Do mesmo modo pode-se dizer da fala: 

variedade falada casual, informal. 

1. . A escrita tem 
necessidade de trazer o contexto situacional para dentro do texto, por meio 

2. A escrita permite um planejamento verbal mais cuidadoso

3.

4.

da maioria dos brasileiros (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 267-8). Dizemos 
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falada
escrita

 (pela falta 

Os textos a seguir foram retirados da amostra Fala&Escrita do banco 

GELINS.

Era feriado do carnaval meu pai foi viaja Eu dice pai eu vou para a 
 do 

tuma banho na Eu fui mais os meninho Eles pagara tudo 

ia para a lanHouse saia de casa as seis e meia e chegava meia noite ele 

se tinha deve gaseano

duziram narrativas condizentes com a proposta. Os autores demonstram 

viaja e tuma , o autor 

ir

deve
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8

exemplos, nesta faixa:

2004, p. 85)

como uma vibrante simples ou tepe [

social a cada uma das formas.
No texto 1, as palavras 

gaseano

dice

Arquivo pessoal da autora
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em um contexto, em uma frase ou um texto um pouco maior (jamais em 

comunicativa do aluno!  No texto 2, o aluno escreve as palavras gaseano e 
gaseio

nela pode desempenhar variadas tarefas comunicativas. O erro, na fala das 

considerando-se as normas vigentes. Na fala, . Ele 

de erro  entre variedades (dialetos) ou entre estilos. 

determinada variante no contexto de fala.

forma estig-
matizada e a segunda prestigiada
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8
papel da escola, na verdade, 

atividades de ensino deveriam oportunizar aos seus alunos o

1996, p 163. ) 
 que o aluno traz 

todo dia, mas que precisa saber mais sobre ela e sobre outras formas de 
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RESUMO

ignorando que todos que falam sabem falar, seguem regras. Vimos ainda 

materna e nela pode desempenhar variadas tarefas comunicativas. O erro, 

ATIVIDADES

1. O texto abaixo foi retirado de Bortoni-Ricardo (2006, p. 269-270)

O Paiz
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Meu sonho era que o mundo foce um paraizo
tudo moderno
mais tudo em paiz
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convencionada de se escrever cada palavra, precisamos ter muito 

indicando-se o hiato com um acento agudo na segunda vogal do hiato:  

ser trabalhada juntamente com outras que apresentam o morfema 

sempre situando-as em um contexto, em uma frase ou um texto um 
pouco maior. 
[...]

linguistas (entre os quais me incluo) transitam com facilidade pela 

do chamado erro. Vejamos. Na fala, como acabamos de argumentar, 
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8
segunda, prestigiada. Ao empregar a primeira dessas variantes fora de 

Curriculares Nacionais (PCNs).

BORTONI-RICARDO, Stella Maris.  a 

Sociolin-

Apagamento do R 
 um estudo em tempo aparente e em tempo real. 

DELTA, v. 14, p. 61-72, 1998.
Linguagem e ensino. Campinas/SP: Mer-

cado de Letras, 1996.
KATO, Mary. 
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Paulo: Mercado das Letras, 1996.
SCLIAR-CABRAL, L. 
do Brasil.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social.


