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Ementa
Estudo dos fundamentos teóricos e metodológicos da

Lexicologia e da Lexicografia, com ênfase na aplicação nos

diversos campos dos estudos lexicais.



Significado do componente curricular 
para formação profissional
O componente curricular permitirá ao mestrando/doutorando

discutir as relações históricas, sociais e culturais que levam à

formação do léxico da língua e as implicações teóricas e

metodológicas no tratamento do mesmo. Essa discussão é

relevante para a formação do professor/pesquisador, que

refletirá sobre as características, os mecanismos de

estruturação, funcionamento e mudança, os processos de

renovação e criação lexical, aquisição e ensino do léxico.



Programa do Componente Curricular
1. Os estudos do léxico;

2. Lexicologia, Lexicografia, Terminologia: objeto, objetivos, metodologias e 

implicações teóricas;

3. Metalexicografia: aspectos teóricos e metodológicos de obras lexicográficas;

4. Semasiologia, Onomasiologia;

5. Lexicologia social e as dimensões da palavra;

6. A Lexemática e a teoria dos campos lexicais;

7. Os estudos fraseológicos;

8. Antroponomástica e Toponomástica: interfaces linguísticas, históricas e 

culturais; 

9. Linguística de corpus e ferramentas computacionais para análise do léxico;

10. Diferentes perspectivas de estudos do léxico.



Habilidades e Competências 
Estimular os alunos a pensarem e questionarem sobre as

diferentes perspectivas de estudos do léxico;

Desenvolver a autonomia para a realização de pesquisas na

área dos estudos lexicais;

Desenvolver uma visão crítica da relação entre a língua, o

léxico e a sociedade.



Objetivo Geral
Precisar os campos de atuação da lexicologia e da

lexicografia.



Objetivo Específicos 
Sistematizar os conceitos atrelados às áreas de lexicologia,

lexicografia e terminologia e seus campos de atuação;

Analisar as possibilidades, limitações e desafios dos estudos

lexicais;

Discutir as relações entre léxico, cultura e sociedade em

diferentes perspectivas.



Metodologia
Leitura e discussão de textos teóricos, aulas expositivas,

pesquisa direcionada e seminários.



Avaliação
A avaliação será contínua da própria integração docente-

discente e levará em consideração a produção do

conhecimento individual e coletivo, por meio de atividades

teóricas e práticas.

AV1 – participação nas aulas;

AV2 – seminário (em dupla);

AV3 – produção de um paper (de 6 a 8 páginas),

relacionando o objeto de pesquisa com o conteúdo abordado

na disciplina.



Como o meu objeto de 

pesquisa se relaciona 

teoricamente com a 

discussão da disciplina?



Cronograma das Atividades
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Para o dia 25/03 – MAPA CONCEITUAL
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