
 

 

 

 

 

Programa de Disciplina 
 

C. horária Créditos Disciplina Ano/Semestre 

30h 2 LTA085 – Tópicos especiais “O modelo dialogal da 
argumentação, de Christian Plantin” 

2020.2 

Professores responsáveis: Eduardo Lopes Piris (UESC) e Isabel Cristina Michelan de Azevedo (UFS; UESC) 

Professores convidados: Rui Alexandre Grácio (UM), Luci Banks-Leite (UNICAMP), Paulo Roberto 
Gonçalves-Segundo (USP), Urbano Cavalcante (IFBA; UESC) e Rubens Damasceno-Morais (UFG) 

 

 

Ementa 

Análises, debates e exercícios sobre tendências críticas, tópicos teóricos e/ou perspectivas de tratamento a 
variadas representações, ou para questões de língua e linguagens, visando constituir fundamentos à 
discussão dos seus traços interdisciplinares, suas interfaces e complementaridades. 

Objetivo/s 

Compreender as bases teóricas mobilizadas por Christian Plantin para formulação de seu modelo dialogal da 
argumentação, abordando os fundamentos da perspectiva interacional da argumentação e as noções 
constituintes do modelo dialogal. 

Conteúdo Programático 

1. Os fundamentos da perspectiva interacional da argumentação em Charles Willard e Christian Plantin 

2. A argumentação como interação na perspectiva de Grácio e os níveis de argumentatividade 
constituintes da argumentação 

3. O lugar da teoria da argumentação na língua no modelo dialogal de Plantin  

4. A noção de esquematização de Grize  

5. O diagrama da argumentação de Toulmin  

6. Os conceitos de dialogismo e de polifonia no Círculo de Bakhtin 

7. As noções constitutivas do modelo dialogal da argumentação de Plantin: situação argumentativa; 
atores sociais; papeis actanciais; argumentário; lugares da argumentação 

8. Fatores pragmáticos da interação conversacional em Kerbrat-Orecchioni 

9. Aplicações do modelo dialogal da argumentação 

10. O modelo dialogal e possibilidades para o ensino da argumentação 



 

 

 

 

Metodologia 

O conteúdo programático da disciplina será ministrado na modalidade de ensino remoto (não presencial) por 
meio da Plataforma Google Classroom, que será usada como Ambiente Virtual de Aprendizagem para 
gerenciamento da interação entre professoras/es e estudantes e disponibilização do material didático para que 
as/os pós-graduandas/os possam fazer os estudos no momento que lhes for propício. As interações ocorrerão 
de duas maneiras. De forma assíncrona, pelas postagens no mural da sala de aula virtual durante todo o 
período da disciplina, para discussão prévia dos conteúdos. De forma síncrona, pelo Google Meet, ocorrerão 
os encontros semanais, com no máximo duas horas, para explanação e discussão sobre o conteúdo 
previamente estudado.  

Avaliação 

A avaliação será processual e observará o crescimento do discente, no que tange ao aprimoramento das 
competências exigidas para o cumprimento dos objetivos da disciplina, bem como considerará a participação e 
a produção contínua do discente nas atividades propostas. 

Crédito 1: participação assíncrona nas discussões promovidas no mural do G-Classroom; 

Crédito 2: produção de uma resenha crítica sobre um dos pontos do conteúdo programático a ser postada no 
AVA. 
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