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1. IDENTIFICAÇÃO

Curso: Administração

Componente curricular: GLA104 - Produção Textual Acadêmica

Fase: Ia fase - noturno

Ano/semestre: 2017.2

Código da Turma: 19132

Número de créditos: 4 créditos

Carga horária - Hora aula: 72h/a

Carga horária - Hora relógio: 60h

Professora Dr3 Alessandra Bassi

Atendimento ao Aluno: Sexta-feira, das 14h às 18h, com agendamento por e-mail

alessandra.bassi@uffs.edu.br

2. OBJETIVO GERAL DO CURSO

O curso de Graduação em Administração (linha de formação em pequenos empreendimentos e

cooperativismo) da Universidade Federal da Fronteira Sul tem como objetivo formar o profissional-

administrador dotado de capacidade analítica e empreendedora, com visão sistêmica da organização,

para construir-se em agente de mudança e transformação social tendo em vista a responsabilidade e

ética coletiva presente e futura, comprometimento ainda com os processos de cooperação voltados para

o desenvolvimento econômico regional integrado e sustentado.

3. EMENTA

Língua e Linguagem. Compreensão, produção e circulação de textos orais e escritos de diferentes

gêneros. Texto e textualidade. Resumo. Debate. Revisão textual.

4. OBJETIVOS

4.1. GERAL

Desenvolver a competência textual-discursiva de modo a fomentar a habilidade de leitura e

produção de textos orais e escritos na esfera acadêmica.

4.2. ESPECÍFICOS
a) Construir compreensões acerca de: o texto como o lugar de encontro de palavras; o texto e

suas relações com a vida; texto e textualidade; língua, linguagem e discurso; gêneros

textuais/discursivos.

b) Estudar as características relativamente estáveis de diferentes gêneros

textuais/discursivos, tanto orais quanto escritos, especialmente os gêneros resumo, resenha,

seminário e debate.

c) Trabalhar com progressão discursiva e textual.

d) Tratar da construção de parágrafos.

e) Relacionar as atividades de leitura e de escrita em diferentes esferas de atividade humana,

especialmente na esfera acadêmica.

f) Produzir textos escritos e textos orais.



5. CRONOGRAMA E CONTEÚDOS PROGRAMATICOS
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CONTEÚDO PROGRAMADO

Apresentação do componente, dos alunos e da professora. Produção de

texto narrativo de apresentação.

A escrita e a leitura acadêmicas e a relação com os gêneros discursivos.

Práticas de leitura e de escrita: o gênero fichamento.

O gênero resumo - característica relativamente estáveis.

O gênero resumo - produção escrita.

Leitura pública dos resumos produzidos.

O gênero resenha - característica relativamente estáveis.

O gênero resenha - produção escrita

Leitura pública das resenhas produzidas.

Os gêneros seminário e debate - características relativamente estáveis.

Os gêneros seminário e debate - características relativamente estáveis.

Os gêneros seminário e debate: organização dos grupos e orientações

para os trabalhos.

Os gêneros seminário e debate: preparação em grupos.

Os gêneros seminário e debate: apresentações.

Os gêneros seminário e debate: apresentações.

Progressão discursiva: a construção de parágrafos.

As linguagens descritiva, narrativa e dissertativa na ciência.

Avaliações substitutivas e Recuperação.
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este componente curricular será desenvolvido por meio de aulas em que se apresentará a relação

dos contextos teóricos e práticos, numa construção de diálogo entre docente e discentes. Além disso,

serão realizadas atividades de leitura e produção escrita, bem como apresentações orais preparadas

pelos alunos. No início do semestre, os alunos escolherão um livro de seu interesse que irá embasar

as atividades de práticas de leitura, produção de textos e análise lingüística. Para tanto, serão

utilizados os recursos disponíveis em sala, bem como recursos outros que serão preparados e

providenciados pelo Professor, tais como material de leitura, vídeos, música, etc.

7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A avaliação deste componente curricular se dará por meio de atividades diversas: serão avaliadas

atividades de leitura e produção de textos orais e escritos; além disso, atividades de avaliação

complementar podem ser incorporadas ao longo do semestre para compor as notas. O aluno que não

atingir a média mínima terá nova oportunidade de realizar atividade avaliativa que poderá substituir

a média.
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