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"Para escrever bent deve haver unta facilidade natural e uma dificuldade adquirida." 
(Joseph Joubert) 

"A leitura torna o hontent completo, a conversagao torna-o dgil e o escrever dd-lhe 
precisdo." 

(Francis Bacon) 



RESUMO 

Este trabalho monografico objetiva realizar uma discussao teorica sobre o papel e a relevancia 
atribuidos a revisao e a reescrita no processo de producao de textos. Foi realizada uma 
pesquisa bibliografica considerando livros, revistas especializadas, artigos cientificos, 
dissertacao, se9oes de tese, alem de sites e dos Parametros Curriculares Nacionais (PCN, 
1998, 2001 e 2002). Esta discussao esta fundamentada sob dois pilares principals: a) a 
apresentacao e a discussao dos pensamentos de autores brasileiros e estrangeiros sobre o 
assunto; e b) a breve analise realizada sobre a presenca da revisao e da reescrita nos PCN. 
Assim, a base teorica esta relacionada, por exemplo, com Bakhtin (2003 e 2006) e sua visdo 
dialdgica da linguagem; Kato (2005), Serafini (1998) e Calkins (1989), que consideram a 
escrita como sendo um processo que se faz em etapas; Antunes (2003, 2005, 2006 e 2009), 
Marcuschi (2008a e 2008b), Koch e Elias (2011) e Ruiz (2001), que contemplam a nocao de 
interaqdo enquanto importante relacao do processo de escrita, dentre outros. Foi possivel 
refletir sobre a escrita e sua constituicao, a maneira como tern sido entendida pela escola, sua 
importancia para a sociedade e os modos diversos com os quais os estudiosos a tern 
concebido. Dentro dos estudos que se referem a tais concepcoes, constatou-se a validade 
enderecada, pelos diversos autores, as tendencias que tomam a escrita como um processo 
caracterizado por etapas, especialmente aqueles que veem este processo levando em conta a 
interaqdo. Percebeu-se, ainda, que revisao e reescrita tern sido caracterizadas como sendo 
etapas nas quais, respectivamente, observa-se o texto e faz-se mais uma vez o que se 
compreende como inadequado, sendo que os PCN apresentam e ressaltam a importancia da 
revisao e da reescrita para a producao de um texto. Alem disso, atentou-se para o fato de que 
os diversos estudiosos tern visto a revisao e a reescrita como fontes de oportunidades para que 
o aprendiz/escritor reflita durante a escrita de seu texto, bem como vislumbram o professor e 
os colegas como membros que podem auxiliar na revisao e na reescrita. Estes resultados 
mostram que e possivel entender como evidente o fato de que os que compoem a escola 
constantemente devem tomar conhecimento sobre as pesquisas teoricas e praticas que tern 
comprovado a significacao positiva e a imensa relevancia da revisao e da reescrita para a 
producao textual, especialmente no contexto do ensino da escrita. 

Palavras-chave: Producao textual. Revisao. Reescrita. 



ABSTRACT 

This study aims to accomplish a theoretical discussing about the function and the relevance 
attributed to the revision and rewriting in the process of production of texts. It has been 
accomplished a bibliographical researche by considering books, specialized magazines, 
scientific articles, academic works, besides sites and the Parametros Curriculares Nacionais 
(PCN 1998, 2001 e 2002). It is importante to highlight that this discussion is based on two 
main pillars: a) the presentation and the discussion of the Brazilian and foreign authors' 
thoughts about the subject; and b) a short analysis about the presence of the revision and 
rewriting in the PCN. So, the theoretical basis is related, for instance, to Bakhtin (2003 and 
2006) and his dialogic vision of the language, Kato (2005), Serafini (1998) and Calkins 
(1989), that consider the writing as a process (in stages); Antunes (2003, 2005, 2006 and 
2009), Marcuschi (2008a and 2008b), Koch and Elias (2011) and Ruiz (2001), that 
contemplate the notion of interaction as being an important relationship of the writing 
process, among others. It has been possible to contemplate about the writing and its 
constitution, the way as it has been understood by school, its importance for the society and 
the several manners which the specialists have been conceiving it. Inside of the studies that 
refer to such conceptions, the addressed validity has been verified, by the several authors, for 
the tendencies that take the writing as a process characterized by stages, especially those that 
see this process by considering the interaction. It has been noticed, still, that revision and 
rewriting have been characterized as being stages in that, respectively, the text is observed 
and rewritten considering the inadequate topics and the PCN present and it point out the 
importance of the revision and of the rewriting for the production of a text. Besides, it has 
been stood out the fact that several specialists see the revision and the rewriting as sources of 
opportunities for the learner/writer reflect during the writing of her/his text, as well as they 
focus the teacher and the classmates as members who are able to contribute for the revision 
and rewriting. This results have showed that it is possible to understand as evident the fact 
that the ones that make up the school, constantly, should have knowledge about theoretical 
and practical researches that have been proved the positive significance and immense 
relevance of the revision and rewriting for the textual production, especially in the writing 
teaching context. 

Key-words: Textual production. Revision. Rewriting. 
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Nacionais (PCN) dos Ensinos Fundamental e Medio, alem da publicacao que complementa o 

texto destinado ao Ensino Medio, os PCN+Ensino Medio/Lingua Portuguesa. 

No decorrer das leituras realizadas, foram feitos fichamentos dos textos, objetivando a 

sistematizacao e a organizacao das informacoes observadas. Apos esta fase, iniciou-se a 

escrita propriamente dita do texto do trabalho, com a apresentacao, a discussao e a reflexao 

sobre as principals ideias vigentes acerca, respectivamente, da escrita, da visao da escrita 

como processo em que a interacao esta presente e, mais profundamente, do valor da revisao e 

da reescrita para a producao de textos. 

Foram consideradas, como fundamento para as discussoes e reflexoes, acima referidas, 

as ideias de pensadores que apresentaram suas teorias durante o inicio ate meados do seculo 

XX, como o russo Mikhail Bakhtin e sua visao dialdgica da linguagem, bem como foram 

contempladas as consideracoes de estudiosos que manifestaram suas ideias mais 

recentemente, representados, por exemplo, por Maria Teresa Serafini (1998), Mary A. Kato 

(2005) e Lucy McCormick Calkins (1989), que entendem a escrita como sendo urn processo, 

bem como por autores como Irande Antunes, Luiz Antonio Marcuschi, Ingedore Koch e 

Vanda Elias e Eliana Ruiz, que consideram a interacao em suas discussoes sobre o processo 

da escrita. 

Ademais, foi realizada uma breve analise sobre a presenca da revisao e da reescrita nos 

supracitados PCN de Lingua Portuguesa, buscando melhor visualizar o papel a elas atribuido 

nesse documento. 

Assim, este trabalho caracteriza-se como sendo de natureza bibliografica, intentando, 

portanto, propiciar a reflexao por meio de uma discussao teorica envolvendo a tematica ja 

referida e anteriormente explicitada. 
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1 CONSIDERACOES SOBRE A ESCRITA 

1.1 A constituicao da escrita: breves discussoes 

Ao longo do tempo, o ser humano tern manifestado um grande e inegavel desejo de 

exteriorizar seus sentimentos e pensamentos, em estabelecer comunicacao (KATO, 2005) e 

vem buscando maneiras de realizar este intento. 

Higounet (2003) afirma que, em face do animo para expressar-se atraves de formas 

que nao se esvaissem, que durassem, "o homem primitivo recorreu a engenhosos arranjos de 

objetos simbolicos ou a sinais materials, nos, entalhes, desenhos" (p. 09). Para o autor, a 

escrita esta tao inserida nos fatos importantes da vida dos seres humanos que chega a afirmar 

a existencia daqueles que ocorreram antes e os que ocorreram depois de seu surgimento, 

fazendo o estudioso acreditar ser possivel associar a historia da escrita "com a historia dos 

avancos do espirito humano" (p. 10). Segundo o autor, e possivel vislumbrar, de maneira 

geral, tres etapas de grande importancia que se encaixam no periodo que vai desde as 

experiencias iniciais para conseguir uma escrita ate a afirmacao do alfabeto, a saber: as 

escritas sinteticas, as escritas analiticas e as escritas foneticas. 

Para Higounet (op. cit.), a escrita sintetica representa a fase mais simples da escrita, 

pois, nela, frases completas e ideias sao representadas por "um sinal ou um grupo de sinais" 

(p. 13). Ja a escrita analitica surge a partir do momento em que o homem consegue dividir a 

frase em suas unidades menores, ou seja, as palavras, o que faz, segundo o autor, com que 

tenha sido nesta etapa que realmente a escrita tenha surgido. Finalmente, a escrita fone tica e, 

conforme o estudioso, a "notacao dos sons", sendo que esta escrita "e silabica ou alfabetica, 

de acordo com o grau de trabalho da analise que essa nova evolucao implica" (p. 14). 

Debatendo sobre o surgimento e a evolucao da escrita, Kato (op. ci t) , considerando o 

trabalho de I . J. Gelb1, que trata sobre o percurso historico da escrita, afirma a existencia do 

que ela chama de "etapas evolutivas da historia da escrita" (p. 13), agrupando-as em tres 

momentos distintos e assim nomeando-as: a) inexistencia da escrita, b) precursores da 

escrita: fase semasiogrdfwa (sisterna pictogrdfico e recursos de identificacao mnemonicd)\ e 

c) escrita plena: fase fonogrdfica (lexical-silabica, silabica e alfabetica). 

1 Kato (2005) remete o leitor ao trabalho intitulado A study of writing (1962) de I. J. Gelb. por ela citado. 
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Conforme Kato (2005), os desenhos das civilizacoes primitivas deram origem ao 

sistema pictogrdfico que, juntamente com os recursos de identificacao mnemonica 

(exemplificados, por ela, pelos simbolos herdldicos e por alguns tipos de simbolos utilizados 

pelos indios), constituiram a fase que precede a escrita. Esta, por sua vez, e marcada pela 

presenca de tres subetapas, explicadas pela estudiosa, a saber: i) a lexical-sildbica, com os 

logogramas ou ideogramas, resultantes de modificacoes no sistema pictografico; ii) a 

silabica, desenvolvida pelos fenicios, composta de 24 representacoes simbolicas, formando o 

silabdrio, que era caracterizado pela presenca praticamente exclusiva de consoantes (haviam 

semiconsoantes); e, finalmente, iii) a escrita alfabetica, desenvolvida pelos gregos a partir da 

incorporacao definitiva de vogais ao silabario, havendo a consequente criacao do alfabeto, 

durante o seculo X a C 

Kato (op. cit.) coloca que, ate se chegar ao estabelecimento pleno da escrita, com a 

escrita alfabetica, e possivel verificar que 

[...] a capacidade de simbolizacao do homem comeca por uma rcpresentacao 
de primeira ordem - isto e, figuras representando coisas -, para so mais tarde 
atingir uma etapa em que representa a fala, ja em uma simbolizacao de 
segunda ordem. (p. 19) 

Contudo, a estudiosa enfatiza que nao existe uma "isomorfia perfeita entre os sons da 

fala e os simbolos do sistema ortografico que resultou dessa evolucao, isto e, o alfabeto" (p. 

41), pois, segundo a autora, a escrita alfabetica nao e fonetica. 

Depreende-se que haveria, assim, uma relacao importante entre constituicao da escrita 

e fala. Alem disso, percebe-se que, ao longo do tempo, nao houve uma separacao total entre 

as duas formas de comunicacao, pois, conforme Marcuschi (2008a), essa ligacao proxima 

entre fala e escrita e alicercada sobre um continuum, levando o autor a enfatizar que nao e 

adequado "postular polaridades estritas e dicotomias estanques" (p. 34) entre elas. Alem 

disso, o estudioso ressalta a igual importancia que a ambas deve ser atribuida. 

1.2 Imagem da escrita na sociedade e na escola 

Escrever tern se constituido como uma acao crucial na vida do homem moderno. 

Presente desde os contextos mais simples ate os mais elaborados e complexos, a escrita vem, 

cada dia mais, ocupando lugar de destaque nas sociedades desenvolvidas. Estes pensamentos 
UNIVEKilDADt rtutftf 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO 0E F0RMACA0 DE PROFESSOR: 
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podem ser depreendidos das palavras de Marcuschi (2008a) que, ao falar sobre a presenca da 

escrita na sociedade, enfatiza: 

Quanto a presenca da escrita, pode-se dizer que, mesmo criada pelo engenho 
humano tardiamente em rclacao ao surgimento da oralidade, ela permeia 
hojc quase todas as praticas sociais dos povos em que penetrou. Ate mesmo 
os analfabetos, em sociedades com escrita. estao sob a influencia do que 
contemporancamente se convencionou chamar de praticas de letramento, 
isto e, um tipo de processo historico c social [...] (p. 19) (italicos do autor) 

Sobre o inegavel lugar da escrita na sociedade, Higounet (2003) tambem discorre de 

modo enfatico, ao dizer que: 

Vivemos os seculos da civilizacao escrita. Todas as nossas sociedades 
baseiam-se sobre o escrito. A lei escrita substituiu a lei oral, o contrato 
escrito substituiu a convencao verbal, a religiao escrita se seguiu a tradicao 
lendaria. E sobretudo nao existe historia que nao se funde sobre textos. 
[...] a escrita e nao apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um 
meio de expressao permanente [...]. E o fato social que esta na propria base 
de nossa civilizacao. (p. 10) 

As palavras do autor, supracitadas, indicam a grande importancia da escrita ate mesmo 

como uma forma de garantir a estabilizacao e a permanencia das bases das instituicoes 

sociais, das crencas etc, que caracterizam a vida em sociedade. 

Pensamento semelhante e o que se percebe nas palavras de Guedes (2009) quando diz 

que a acao de escrever torna possivel a compreensao do que ha de complexo. a) no viver em 

sociedades marcadas pela escrita; e b) nas proprias informacoes, nos saberes resultantes do 

uso desse modo de comunicacao em tais sociedades. Este autor chega mesmo a dizer que 

"escrever e uma atividade fundamental para o entendimento entre os homens" (p. 81). 

Comumente considerada uma acao de extrema dificuldade para ser realizada, ou ainda, 

relacionada a uma habilidade fora do comum e inerente a quern a possui, a escrita tern sido 

vista, pela grande maioria das pessoas, como sendo algo quase inatingivel. Para Antunes 

(2005), isso nao passa de uma ideia falsa que facilmente pode ser reconhecida como tal e, 

conforme a estudiosa, e necessario entender que um bom texto e feito, sobretudo, a partir da 

resolucao, da decisao de quern escreve em conseguir este fim. 

Este e um ponto que, de certo modo, tambem e discutido por Reinaldo (2001) que, 

comentando aspectos ligados a escrita, presentes em livros didaticos, fala sobre a existencia 

de uma "visao codificadora da escrita" (p. 85) e lembra que esse modo de pensar esta muito 

ligado a exercicios nos quais se espera que, "num passe de magica, o aluno redator tenha o 
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germe de escritor de texto literario [ . . . ]" (ibidem). Conforme a estudiosa, os estudos recentes 

sobre a escrita colocam a producao de um texto como algo a ser aprendido, contrariando a 

ideia mostrada como erronea pela autora quando se referiu a visao codificadora da escrita. 

Alem do mais, esta reflexao critica da autora faz lembrar o fato de que tais ideias, presentes na 

escola, tendem a promover a suposicao incorreta de que esforco e aprendizado neste campo 

sao uma especie de perda de tempo ou, ainda, uma U t o p i a . 

Nota-se, pois, que o discurso que considera a acao de escrever como um fardo ou algo 

pelo qual nao vale a pena concentrar esforcos para ser apreendido e aperfeicoado tern, 

infelizmente, sido comumente proferido nao somente pela sociedade em geral, mas mesmo 

dentro da escola. Assim, os textos que sao produzidos na escola (quando o sao!) caracterizam 

uma visao de escrita que, conforme Pinto (2004): 

[...] tern fim em si mesma. Nao considera os aspectos cognitivos, linguisticos 
e pragmaticos envolvidos na interacao discursiva. O escrever para a escola 
estaria, portanto, desvinculado do escrever para a vida, do escrever para as 
necessidades sociais. [...] 
Os textos, entao, sao produzidos para a escola [...] sem que haja uma 
preparacao previa para o ato da escrita. (p. 102-103). 

Confirmando a visao falha de escrita, tradicionalmente encontrada em grande parte das 

escolas, e lembrando a quase exclusiva forma de escrita neste ambiente, a redacao escolar, 

Reinaldo (2001) diz que: 

(...) os textos escolares (mais apropriadamente a redacao escolar) tern uma 
forma que nao dependc das praticas sociais, tornando-se referenda central 
apcnas para a construcao da progressao escolar, atravcs de scquencias 
estercotipadas, das quais a mais conhccida c canonica e 
descricao/narracao/olissertacao. Escrever textos, nesta perspcctiva, restringe-
se ao exercicio de mostrar que se sabe ortografar e construir frases. 
(REINALDO, 2001, p. 83-84) 

As palavras finais da autora refletem, ainda, outra concepcao equivocada que tende a 

caracterizar o pensamento coletivo e o da comunidade escolar, em especial, que e a relacao 

estabelecida entre saber gramatica e saber escrever bem. Para Possenti (2005), conhecer as 

regras gramaticais atraves de memorizacao, por exemplo, nao garante sucesso em situacoes 

praticas. 

Nesse contexto, e extremamente valida a colocacao exposta por Antunes (2009), 

quando lembra o fato de a escola, infelizmente, nao tornar compreensivel para seu publico a 

grande "complexidade dos fatos linguisticos" (p. 30), preocupando-se, conforme a autora, 
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com a nomeacao, a classificacao e o exame de frases descontextualizadas, bem como 

produzindo textos sem espontaneidade e quase sempre negligenciando "a exploracao dos 

sentidos, das intencoes, das implicacoes socioculturais dos usos da lingua" (ibidem). 

Ainda discutindo as limitacoes da visao e das praticas escolares relacionadas a escrita, 

especial mente no que tange a nao percepcao da interlocucao que permeia a acao de escrever, 

Goes (1993), especificamente falando desta atividade quando realizada por criancas, 

considera "estreito" o modo como a escrita e trabalhada na escola. Nas palavras da autora: 

A forma pela qual e concebido o lugar de leitor, o olhar restrito do professor 
na leitura e correcao dos textos, o sentido do escrever como exercicio e a 
repercussao pouco significativa do que se escrevc levam a crianca a lidar 
com a escrita como sistema convencionado de registro, pouco atentando a 
efetiva interlocucao em que esta envolvida. (p. 108) 

Assim, percebe-se uma pratica de escrita na escola que, conforme Guedes (2009), e 

marcada por uma escrita de textos que se faz, geralmente, atraves de dois caminhos: 1) a 

feitura de textos nomeados de dissertativos e que costumam ser marcados por ideias ja 

conhecidas em demasia (como os cliches, os chavoes, por exemplo) o que, consequentemente, 

de acordo com o autor, faz com que se renuncie a autoria2; ou 2) a escrita de textos que visam 

a expressao da imaginacao, a criacao, mas que acabam por refletir uma despreocupacao com 

aspectos cruciais de textualidade, negligenciando, conforme o estudioso, pontos de extrema 

importancia como a consideracao do leitor, por exemplo. 

Lembrando os modos pelos quais o estudo da lingua e, consequentemente, o ensino da 

escrita, frequentemente ocorrem no contexto escolar, Antunes (2005) enfatiza que geralmente 

ha pouco incentivo ao ato de ler, por exemplo, e nao ha muitas oportunidades para uma escrita 

que se relacione com as situacoes comunicativas que costumam ser realizadas 

verdadeiramente, no mundo fora da escola. 

Para Antunes (op. ci t) , o ensino da escrita e permeado pelo que ela caracteriza como 

"insuficiencias", tais como: a) as raras ocasioes de escrita; b) a pretensao unicamente escolar 

dos textos que sao feitos; e c) a incompreensao do que realmente seja escrever, acao esta 

muito frequentemente encarada de maneira extremamente formal, de acordo com o 

pensamento da estudiosa. 

Dois outros pontos colocados pela autora acima mencionada, e que devem ser notados, 

2 Guedes (op. cit.. p. 49) esclarcce que este fato foi alvo de estudos de Alcir Pecora (Pecora. 1983. p. 87). 
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observados pela comunidade escolar, dizem respeito: 1) ao fato de que, quando se considera 

o que ela chama de visao interacionista da escrita, leva-se em conta a existencia do outro e 

isso, conforme a estudiosa, na escola geralmente nao ocorre, pois o que se ve comumente e 

uma pratica de escrita que tern esquecido o leitor (ANTUNES, 2003); e 2) ao fato de que a 

escola geralmente realca a crenca incorreta "de que escrever um texto se faz numa primeira e 

unica versao" (ANTUNES, 2005, p. 37). 

Sobre o ultimo topico acima colocado, Antunes (2006) e ainda mais contundente, ao 

afirmar que: 

O pouco cxito que tcmos conscguido com a escrita de textos na escola se 
explica, tambem, por essa visao estatica c pontual da escrita, como se 
escrever fosse apenas o ato mecanico de fazer uns sinais sobre a folha de 
papel e, assim, um ato que comcca e termina ali no intcrvalo de tempo que 
foi dado para se escrever. (p. 168) 

O modo como a escrita frequentemente tern sido vista na escola tern encontrado apoio 

nas paginas de grande parte dos manuais didaticos de lingua portuguesa que servem de 

suporte ao professor (REINALDO, 2001). Tal fato torna-se preocupante, pois, conforme 

Reinaldo (op. cit), este tipo de material tern sido praticamente o unico utilizado nas aulas de 

lingua. Por isso, Oliveira (2010, p. 163) alerta para a necessidade de analise das propostas dos 

livros didaticos, enfatizando que: "O professor nao pode confiar demasiadamente nos livros 

didaticos e realizar as atividades por eles propostas sem uma analise cuidadosa, antes de usar 

a atividade exatamente da forma proposta, modifica-la ou descarta-la". 

Enfim, com esta breve discussao, pode-se perceber que existe uma necessidade 

profunda de modificacao do modo de ver e de trabalhar o ensino de escrita, principalmente na 

escola, tornando-a autenticamente compreendida e realizada por todos. 

1.3 Concepcoes de escrita 

Kato (2005), discutindo os modos como a escrita tern sido encarada, aponta a 

existencia de tres modos distintos de estudos sobre a escrita, que ela assim denomina: a) 

estudos linguisticos sobre a escritura, b) estudos retoricos sobre escritura; e c) visdes 

processuais da escritura. 

Pensamento fortemente vigente durante o estruturalismo, de acordo com a estudiosa, a 

acao de escrever era concebida, dentro dos estudos linguisticos, como uma traducao da fala. A 
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autora afirma que, de acordo com esse tipo de estudo, a sentenca era o foco da atencao e ser 

um "escritor mais maduro" (KATO, op. cit., p. 82) dependia principalmente do nivel de 

conhecimento sintatico possuido, citando, como exemplo de logica semelhante, uma das 

pesquisas de K. W. Hunt3. Para ele, nas palavras de Kato (op. cit., p. 83), "a causa da 

dificuldade na escrita deve-se, principalmente, a inabilidade sintatica dos aprendizes". 

Percebe-se, aqui, uma evidente relacao entre proficiencia na escrita e conhecimentos 

gramaticais. 

Com relacao aos estudos retoricos, Kato (op. cit.) esclarece que, nessa concepcao, 

escrever e o mesmo que "expressar-se com eficacia" (p. 83). As palavras da estudiosa fazem 

entender que esta eficacia sera alcancada se o escritor se fizer compreendido pelo seu leitor e, 

sobretudo, se convencer esse leitor da adequacao das ideias por ele expostas. Tal 

convencimento podera se dar, conforme a autora, pela consideracao do escritor quanto as 

vivencias anteriores e quanto ao modo de pensar da pessoa ao qual o texto e enderecado. A 

autora lembra, ainda, a relacao desses estudos com os principios retoricos ditos "seja 

persuasivo" e "seja interessante" (p. 84), podendo-se depreender, assim, que palavras como 

persuasao e seducao podem ser consideradas como capazes de dizer muito sobre tal 

concepcao de escrita. 

Referindo-se as tendencias que consideram a escrita como um processo, a autora 

supracitada chama atencao para o fato de que: i) todas comungam o pensamento por ela 

denominado de "visao componencial" (p. 85) da escrita; e ii) consideram que o escrever 

pressupoe uma meta, um piano e visa a resoluqao de problemas (KATO, 2005). A escrita e, 

entao, entendida como um processo composto por etapas, sendo que este processo e 

caracterizado por ter uma "natureza recursiva" (p. 96). 

Ainda tratando dos diferentes modos de conceber a escrita, Serafini (1998) apresenta 

as "abordagens didaticas" (p. 152) sobre o estudo da escrita, abordagens estas consideradas, 

pela autora, como se completando umas as outras. 

Fazendo referenda a outras pesquisas, Serafini (op. cit.) mostra a existencia de seis 

abordagens didaticas para o estudo da escrita e que, certamente, estao relacionadas a 

concepcoes de escrita existentes, a saber: 1) a abordagem por imitacao (aprender a escrever 

imitando outros textos, considerados bons); 2) a abordagem da composiqao como processo (a 

escrita se faz a partir de procedimento especificos, em etapas que devem ser observadas); 

3 Kato (2005), em sua obra, remetc o leitor ao trabalho intitulado Grammatical structures written at three grade 
levels (1965), de K. W. Hunt. 
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3) a abordagem experiential ou expressiva (a escrita deve ser norteada pela sensibilidade e 

pelas vivencias de quern escreve); 4) a abordagem retdrica (escrever pressupoe considerar 

vigorosamente o destinatario, especialmente no que tange as suas preferencias); 5) a 

abordagem epistemica (a escrita e vista como fonte de desenvolvimento do conhecimento); e 

6) a abordagem conversational (a escrita seria melhor desenvolvida se professor e aluno 

debatessem conjuntamente, objetivando, principalmente, o auxilio ao discente). 

Serafini (op. cit.) destaca, ainda, os modelos psicologicos de escrita, representados 

pelos modelos estdticos (por estdgios) e pelos modelos dindmicos (recursivos). De acordo 

com a estudiosa, nos primeiros modelos citados, acredita-se que, ao percorrer as etapas que 

fazem a escrita, o redator as cumpre numa especie de ordem imutavel. J a nos segundos 

modelos, tambem se encara a escrita como constituida por etapas, porem estas nao sao 

pensadas como ocorrendo unicamente na sequencia planejamento-escrita-correcdo, como 

fazem os modelos estaticos. Para os modelos dinamicos, segundo a autora, "quern escreve 

desenvolve cada operacao diversas vezes nas distintas fases de realizacao do texto" (p. 157). 

Tambem discutindo as variadas maneiras pelas quais a lingua pode ser vista e, 

referindo-se a questao do trabalho com a producao de textos, Marcuschi (2008b) oferece 

quatro modos distintos de ver a lingua: 1) como forma ou estrutura\ 2) como instrumento, 3) 

como atividade cognitiva, e 4) como atividade sociointerativa situada. 

Conforme Marcuschi (op. ci t) , a concepcao de lingua como forma iniciou-se no 

seculo XIX, tendo sido desenvolvida por Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky e 

caracterizou-se pela valorizacao dos aspectos estruturais da lingua, desconsiderando, segundo 

o entender do estudioso, elementos como o contexto, a situacao, o discurso, o social e a 

historia. Depreende-se, entao, que, sob esta otica, escrever dependeria preferencialmente da 

apreensao das estruturas, das formas da lingua. 

Com relacao ao ponto de vista que percebe a lingua como instrumento, Marcuschi (op. 

cit., p. 60), afirma que se trata de uma visao "pouco util, mas muito adotada, em especial 

pelos manuais didaticos [.. .]". Tal visao, segundo o autor, costuma trazer em si o pensamento 

de que "a lingua e um instrumento transparente e de manuseio nao problematico", na qual a 

"transmissao de informacoes seria natural" (ibidem), tambem nao levando em conta pontos de 

ordem cognitiva e social, encontrados na lingua. Entende-se, pois, que se para essa visao a 

lingua nao apresenta nenhuma dificuldade de trato e a transmissao de informacoes se faz 

naturalmente, entao tambem nao haveria quaisquer tipos de complicacoes durante a escrita de 

um texto. 
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J a se referindo a percepcao de lingua como atividade cognitiva, o autor esclarece que e 

necessario ter cautela quanto as ideias nela contida, pois, se interpretada de maneira inflexivel 

ou irrefletida, pode-se compreender a lingua unicamente por sua situacao de "fenomeno 

mental e sistema de representacao conceitual" (MARCUSCHI, op. cit., p. 60), nao admitindo, 

conforme o autor, o que ha de social na linguagem e, por isso, o estudioso chama atencao para 

o fato de que se deve considerar o cognitivo, mas associando-o ao social, como faz a chamada 

"hipotese sociocognitivista" (ibidem). A partir disso, nota-se que escrever seria, pois, uma 

atividade meramente mental para o cognitivismo puro ou uma atividade mental e social, para 

o sociocognitivismo. 

Por fim, tem-se a visao de lingua como atividade sociointerativa em que a lingua e 

colocada, pelo autor, como atividade sociohistorica, atividade cognitiva e atividade 

sociointerativa, sendo focalizada "em seu aspecto sistematico", mas, tambem, "em seu 

funcionamento social, cognitivo e historico" (MARCUSCHI, op. cit., p. 60). Entende-se, 

assim, que escrever implicaria a observacao de todos esses quesitos. 

Para Koch e Elias (2011), escrever pressupoe a consideracao de fatores de ordem 

linguistica, cognitiva, pragmdtica, socio-historica e cultural e isso faz com que delimitar um 

conceito para a acao de escrever nao seja por elas considerado algo facil de ser feito. No 

entanto, segundo as estudiosas, a ideia que se pode ter de escrita esta intimamente ligada as 

concepcoes que se tern de linguagem, texto e sujeito escritor e, para elas, essas concepcoes 

influenciam diretamente a compreensao, a pratica e o ensino da escrita. 

No entendimento das autoras, as concepcoes de escrita podem salientar tres diferentes 

pontos: a lingua, o escritor e a interacao. Para estas pesquisadoras, quando se tern a ideia de 

que a linguagem e um sistema fechado em si, entao se tende a ver a pratica da escrita como 

um simples treino para obter conhecimentos sobre gramatica, por exemplo. Cabe ao escritor, 

portanto, apenas "se apropriar desse sistema e de suas regras", o que caracteriza, na 

compreensao das estudiosas, a existencia de um "sujeito como (pre) determinado pelo 

sistema" e que produz um texto "visto como simples produto de uma codificacao realizada 

pelo escritor a ser decodificado pelo leitor [. . .]" (KOCH e ELIAS, 2011, p. 33, negrito das 

autoras). 

Por outro lado, de acordo com as estudiosas, quando se pensa a lingua como 

"representacao do pensamento", tem-se, entao, uma concentracao excessiva no escritor, que e 

visto como "um sujeito psicologico, individual, dono e controlador de sua vontade e de 

suas acoes" (KOCH e ELIAS, op. cit., p. 33, negrito das autoras). A escrita e compreendida 
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como um modo que quern escreve tern a sua disposicao para exprimir os pensamentos e o 

texto e um "produto - logico - do pensamento (representacao mental) do escritor" (ibidem). 

Finalmente, se se tern uma "concepcao interacional (dialogica) da lingua" (p. 34, 

negrito das autoras), entao o que se levara em conta sera, segundo as pesquisadoras, a 

interacao existente entre o escritor e o leitor, ambos sendo participantes que agem com 

intensidade durante o processo de producao do texto. A escrita e encarada como um processo 

no qual "o produtor, de forma nao linear, 'pensa' no que vai escrever e em seu leitor, depois 

escreve, le o que escreveu, reve ou reescreve o que julga necessario, em um movimento 

constante e on-line guiado pelo principio interacional" (KOCH e"ELIAS, 2011, p. 34). 

E concordando com este ultimo modo de pensar, ofertado pelas autoras, que 

buscaremos, ao longo deste trabalho, discutir as amplamente divulgadas vantagens do 

trabalho com a revisao e a reescrita no processo de producao de textos, sobretudo no ambiente 

escolar 
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2 ESCRITA COMO PROCESSO 

2.1 Pontos de vista sobre a escrita como processo: consideracdes acerca das etapas que 

constituent o escrever 

Conforme Calkins (1989), nos ultimos anos tern havido uma mudanca, que ela 

caracteriza como "exemplar", no que tange ao trabalho com o texto. Segundo a autora, 

comecou-se a procurar entender quais sao e como ocorrem os processos usados por quern 

escreve no momento de sua escrita, ao inves de focalizar apenas o texto ja pronto. Nas 

palavras de Calkins (op. cit, p. 27): "O foco mudou, do produto para o processo". 

A autora afirma que os estudiosos comecaram a perceber que quando se busca 

entender as maneiras, os modos pelos quais quern escreve realiza tal acao tem-se uma boa 

ocasiao para desenvolver o ensino da producao de textos, pois se conquista a oportunidade de 

auxiliar o educando nesse processo de aprendizado da escrita (CALKINS, op. cit). 

Para Calkins (op. ci t) , os varios pesquisadores que se dedicam ao assunto costumam 

utilizar nomenclaturas diversificadas para caracterizar as fases do processo de escritura. A 

estudiosa cita e comenta individualmente as nomenclaturas ofertadas por Donald Murray, que 

as chama de ensaio, esbogo, revisao e edigao. 

O ensaio seria uma especie de preparacao para a escrita, um momento no qual o 

produtor do texto constantemente se prepara para comecar sua tarefa. O esbogo caracterizaria 

as tentativas iniciais de escrita, tempo em que mudancas ainda serao feitas. A revisao 

consistiria no rever do texto, (re) lendo-o. Ja na edigao entrariam as modificacoes e/ou 

correcoes propriamente ditas, no intuito de construir a versao final do texto (CALKINS, op. 

ci t) . 

No entanto, de acordo com a autora, essas etapas nao se fazem exclusivamente numa 

especie de sucessao temporal ou sem quaisquer alteracoes de ordem, pois, na verdade, a cada 

instante, ocorrem alternancias entre ensaio, esbogo, revisao e edigao durante toda a escrita, ou 

seja, o escritor simplesmente lanca mao de cada uma delas, quando lhe e necessario 

(CALKINS, op. cit.). 

Tambem discorrendo sobre teorias que tratam a escrita como um processo, Kato 

(2005) enfatiza que esses modelos costumam considera-la a partir de uma "visao 

composicional" (p. 85) desse processo, entendo-a como sendo alicercada sobre uma meta e 

um piano, no qual se intenta a resolugdo de problemas. Segundo Kato (op. ci t) , o 
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planejamento esta ligado as metas que se pretende atingir, devendo o escritor elaborar 
estrategias que garantam o seu sucesso. 

Um modelo muito conhecido que trata a escrita como um processo e que e discutido 
por Kato (2005) e o de Hayes e Flower que, considerando o que chamam contexto da tare/a e 
memoria de longo termo do escritor como influenciando as etapas da escrita, sugerem a 
existencia de tres momentos que caracterizariam essas etapas: o planejamento 
(compreendendo a geracdo, a organizagao e o estabelecimento de metd), a tradugdo (especie 
de transposicao "de uma forma proposicional para uma forma sentencial escrita completa, de 
forma automatica" (p. 88); e a revisao (englobando a leitura e a editoragao). Todas estas 
etapas seriam controladas pelo monitor (especie de coordenador das etapas), bem como 
possuiriam outras subdivisoes. 

Durante a geragdo, dados importantes sao obtidos na memoria de longo termo do 
escritor, que tera sua memoria operacional ativada para discernir quanto a validade ou nao 
desses dados para a construcao do texto. Durante a organizagdo, escolhe-se o que for 
realmente adequado, organizando tais elementos anteriormente elegidos. Com relacao ao 
estabelecimento de metas, a autora acredita haver semelhancas entre sua funcao e a funcao do 
monitor, alem do que ha a consideracao do leitor. A tradugdo parece ser, na compreensao da 
autora, a transformacao de uma simples proposicao em uma frase inteira, melhor estruturada, 
sendo que esta transformacao se da de modo automatico. E, finalmente, na revisao, haveria o 
momento de exame do que foi escrito, visando encontrar e solucionar os problemas vistos 
(KATO, op. cit). 

Kato (op. cit), no entanto, considera o modelo de Hayes e Flower "inexplicito" e 
"simplista" em certos pontos, o que leva a autora a discutir essas questoes considerando o 
resultado de pesquisas de outros autores, chegando ate mesmo a debater, com pertinencia, 
possiveis reformulacoes para o modelo em questao. 

Com o intuito de definir o processo que se percorre ao longo de uma escrita, a 
estudiosa afirma que o escritor, ao redigir, passa por 

[...] etapas discretas e sequenciais, mas o fato de poder haver falhas e 
insucessos no caminho leva o sistema a permitir retornos, propiciando uma 
recorrencia dos subprocessos; a geracao de ideias nem sempre sucede a sua 
tradugao, o que contribui para a natureza recursiva dos processos. (KATO, 
2005, p. 96) 

Essas "falhas" e esses "insucessos", comuns ao processo da escrita, podem ocorrer, 
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como, por exemplo: "restricoes do contexto da tarefa, restricoes de memoria, restricoes 
formais-prescritivas" (p. 96). 

Comparando o processo da escrita com um trabalho e um jogo, dos quais e necessario 
saber os principios que os fundamentam, e tratando o tema referindo-se principalmente ao 
texto feito na escola, Serafini (1998) tambem discute as etapas que constituem a escrita. Para 
ela, e adequado diferenciar cada uma das etapas que considera existentes para a construcao de 
um texto, e assim as nomeia: planejamento, selegao e organizagao das ideias {produgdo das 
ideias), desdobramento {produgdo do texto), revisao e redagao final. 

O planejamento e apresentado pela autora como tendo dois objetivos basicos: a 
distribuigdo do tempo disponivel, nas situacoes em que se tern um tempo pre-determinado 
para a feitura do texto, e a identificagao das caracteristicas da redagao, momento em que 
alguns pontos sao pensados, como por exemplo: quern sera o destinatdrio do texto; qual e o 
objetivo do texto, em qual genero sera estruturado; qual sera o papel assumido pelo redator, 
qual sera o objeto da redagao, qual sera o comprimento do texto, e quais serao os criterios de 
avaliagdo considerados (SERAFINI, 1998). Estes dois ultimos topicos serao, certamente, 
mais observados se a producao escrita estiver acontecendo no ambiente escolar. 

Durante a fase da produgdo das ideias, a estudiosa diz haver a selegao das 
informagoes que parecem adequadas e a organizagao dessas informagoes, na qual se 
encontram a identificagao da tese que sera sustentada ou do ponto de vista expressado e a 
confecgdo de um roteiro. Na selegao das informagoes, o escritor deve se preocupar em 
elencar tudo o que possa ser relevante para o tema em questao e, em seguida, buscar fazer 
uma organizagao dessas informacoes, escolhendo as que forem pertinentes. A partir de entao, 
pode-se desenvolver o que a autora chama de "ideia-guia", a tese que se defendera, ou ainda 
deter-se na descoberta do ponto de vista defendido. Finalmente, apos estas fases, monta-se um 
roteiro escrito contendo as ideias e os raciocinios que serao desenvolvidos, considerando a 
sequencia em que vao aparecer no texto (SERAFINI, op. cit.). 

Na etapa da produgdo do texto propriamente dito, o escritor deve, no entendimento de 
Serafini (op. cit), fazer com que as ideias colocadas no roteiro sejam "definidas, 
desenvolvidas e exemplificadas" (p. 52), tomando cuidado para que o texto apresente partes 
unidas e interligadas, fazendo-se uso de conexoes adequadas, por exemplo. E interessante 
perceber como a autora, referindo-se a esta etapa, atenta para o fato de que "estamos apenas 
no inicio do trabalho" (ibidem), certamente dando enfase a ideia de processo, de construcao, 
que caracteriza a producao do texto escrito, bem como a necessidade de reescrever o texto. 
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E na fase de revisao que o autor devera atentar ainda mais para o seu texto, no intuito 
de observar a adequacao do conteudo e da forma por ele apresentados, havendo, assim, para 
Serafini (op. cit), a revisao do conteudo e a revisao da forma (separadas, conforme a autora, 
apenas por questoes didaticas). Segundo a estudiosa, na revisao podem-se desenvolver 
aspectos como clareza e legibilidade, almejadas pelo escritor, considerando a realizacao (por 
diversas vezes) de tal procedimento como um modo de trazer melhoramento para o texto. 
Feita a revisao e corrigidos os problemas encontrados, a redagao final do texto deve, por fim, 
ser feita. 

Outra discussao relevante sobre a escrita como sendo um processo e ofertada por 
Antunes (2003, p. 54), quando afirma que: 

Elaborar um texto escrito e uma tarefa cujo sucesso nao se complcta, 
simplesmente, pela codifica^ao das ideias ou das informacoes, atraves de 
sinais graficos. Ou seja, produzir um texto escrito nao e uma tarefa que 
implica apenas o ato de escrever. Nao comeca, portanto, quando tomamos 
nas maos papel e lapis. Supoe, ao contrano, varias etapas, 
interdependentes e intercomplementares, que vao desde o planejamento, 
passando pela escrita propriamente, ate o momento posterior da revisao c 
da reescrita. Cada etapa cumpre, assim, uma funcao especifica, c a condicao 
final do texto vai depender de como se rcspeitou cada uma dcstas funcoes. 
(destaques nossos). 

Para a autora, a etapa do planejamento significa o momento em que se deve pensar 
sobre: o tema do texto, quais serao os objetivos para aquela escrita, em qual genero se 
desenvolvera o texto, quais serao os criterios que estruturarao as ideias, quern e o leitor ao 
qual o texto e enderecado e qual a forma linguistica (aspectos ligados ao grau de formalidade 
da linguagem) que ele tera (ANTUNES, 2003). 

Sobre a etapa da escrita mesma, Antunes (op. cit., p. 55) esclarece que esse e um 
estagio em que o escritor "toma as decisoes de ordem lexical (a escolha das palavras) e de 
ordem sintatico-semantica (a escolha das estruturas das frases)", considerando seus pianos e 
as "condicoes concretas da situacao de comunicacao" (ibidem). A estudiosa lembra, ainda, 
que este e o momento que tern sido privilegiado pela escola, o que chama a atencao para a 
visao de escrita comumente presente nessa instituicao, que geralmente nao a entende como 
processo. 

Finalmente, tem-se a etapa que engloba a revisao e a reescrita que, para Antunes (op. 
cit. 55), significa "o momento de analise do que foi escrito", de observacao, de adequacao de 
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questoes referentes a textualidade, como a coerencia, alem da consideracao de topicos 
referentes a ortografia, a pontuacao etc. 

2.2 Escrita como processo e interacao: algumas visoes 

Conforme Soares (2009), a abordagem processual da escrita esta inserida na linha 
cognitivista de consideracao da escrita e esta, segundo a autora, embora tenha representado 
boas mudancas para os estudos sobre o processo da escrita, tendem a ser alvo de censuras. 
Para Soares (op. cit., p. 33), o cognitivismo ve a escrita como "uma solucao de problema" e 
da destaque as "funcoes mentais superiores"4. 

Para Serafim e Oliveira (2010), mesmo considerando a recursividade que caracteriza o 
processo de escrita, esses modelos nao percebem satisfatoriamente o que ha de dialdgico na 
escrita de um texto nem a possibilidade de presenca do outro nos momentos de revisao e 
reescrita e, as criticas recebidas pelos cognitivistas, conforme as autoras, sao resultantes do 
fato de que a tendencia por eles representada apresenta uma "concepcao idealista de 
linguagem" (p. 570). 

Referindo-se a concepcao cognitivista de lingua, Marcuschi (2008b, p. 60) tambem 
chama atencao para o fato de que o cognitivismo puro tende a ver a lingua unicamente como 
"fenomeno mental e si sterna de representacao conceitual", desconsiderando, assim, seus 
aspectos sociais. Por isso, o autor filia-se a visao desenvolvida pelo sociocognitivismo, 
tendencia que, conforme o estudioso, ve a lingua como uma atividade que e sociohistdrica, 
cogtiitiva e sociointerativa. Depreende-se, entao, a partir do pensamento do autor, que e 
preciso conceber a lingua e, consequentemente, o processo de producao escrita, nao apenas 
levando-se em conta o que ha de cognitivo em sua constituicao, mas focalizando igualmente 
suas caracteristicas sociais, historicas, cognitivas e interacionais, tal qual faz a concepcao 
adotada pelo estudioso supracitado. 

Nesse contexto, observa-se que considerar a escrita como um processo estruturado em 
etapas seria, acima de tudo, considera-la em seus aspectos interacionais e, portanto, dialdgicos 
(BAKHTIN 2003, 2006), pois, conforme Antunes (2003, p. 56), a existencia de tais etapas 

4 Ao falar das funqoes mentais superiores, Soares (2009, p. 33) retoma Vygotsky (1998). Este autor. conforme a 
estudiosa. entende tais funcoes como preenchidas pelos seguintes itens: atencao seletiva, planejamento. 
pensamento logico e analitico, memoria voluntaria e aprendizagem, sendo que todos influenciam 
significativamente no aprendizado da leitura, da escrita e da matematica. 
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no processo de escrita e uma caracteristica mesma da interatividade nela presente. Nas 
palavras da autora: 

A natureza intcrativa da escrita impoe esses diferentes momentos, esse 
vaivem de proccdimentos, cada um implicando analises e diferentes decisoes 
de alguem que e sujeito, que e autor de um dizer e de um fazer, para outro ou 
outros sujeitos, tambem ativos e cooperantes. 

Essa "natureza interativa da escrita", a que Antunes (op. cit.) se refere, retoma e 
dialoga com o ponto de vista de Bakhtin (2006), que a partir de sua visdo dialdgica da lingua 
e da linguagem, enfatiza que: 

[...] a enunciacao e o produto da interacao de dois individuos socialmente 
organizados e. mesmo que nao haja um interlocutor real, este pode ser 
substituido pelo representante medio do grupo social ao qual pertence o 
locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor, ela e funcao da pessoa dessc 
interlocutor [...]. (p. 116, italicos do autor) 
Na realidade, toda palavra comporta duos faces. Ela c detcrminada tanto pelo 
fato de que procedc de alguem, como pelo fato de que se dirigcpara alguem. 
Ela constitui justamente o produto da interagao do locutor e do ouvinte. (p. 
117, italicos do autor) 

A fala de Bakhtin nos diz que a enunciacao se configura como resultado dos processos 
interativos que ocorrem entre os seres humanos, bem como indica o fato de que ela sempre 
tera um interlocutor a quern e enderecada e, certamente, esta reflexao pode ser transportada 
especificamente para o ambito da escrita ja que, como afirma Oliveira (2005, p. 71), o 
pensador russo ve o texto escrito "como uma forma de dialogo", entendendo dialogo como a 
"comunicacao verbal de qualquer tipo". 

Em uma de suas caracterizacoes para o enunciado, Bakhtin (2003, p. 298) afirma ser 
este "pleno de tonalidades dialogicas" (italicos do autor) e, considerando a producao de 
textos, os enunciados escritos seriam, tambem, marcados pelo dialogo, pela interagao. O autor 
enfatiza, ainda, que a interacao com o outro sera vista nas realizacoes verbais, ao dizer que: 

[...] a nossa propria ideia - seja filosofica, cientifica, artistica - nasce e se 
forma no processo de interacao e luta com os pensamentos dos outros, e isso 
nao pode deixar de encontrar o seu reflexo tambem nas formas de expressao 
verbalizada do nosso pensamento. (BAKHTIN, 2003, p. 298) 

Oliveira (op. cit., p. 63), comentando a ideia bakhtiniana que postula a extrema 
interacao que o texto escrito abriga, esclarece que este e constituido por aspectos que vao 
alem do meramente linguistico, quando afirma que: UNIVERSIDADE FEDERAL 
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No que tange ao carater dialogico intrinseco ao texto escrito. Bakhtin (op. 
cit.) formulou explicitamente em suas obras consideracoes a favor das 
praticas discursivas e interativas que os enunciados escntos detem. 
O texto escrito, enquanto acao com sentido, constitui uma forma de relacao 
dialogica que transcende as meras relacoes linguisticas. Implica jogos 
interativos, pois ha uma proposta de compreensao que exige resposta. [...] O 
aprendiz. ao produzir e assimilar textos, demonstra que esta imerso numa 
rede de outros textos de scu proprio ambiente escolar e que mantem com eles 
diversas relacoes dialogicas. 

Alem disso, a autora chama atencao para um fato importante, presente na teoria deste 
grande pensador, que contribui para o entendimento do processo de producao do texto escrito. 
Nas palavras da estudiosa: 

Uma das formulacoes teoricas de Bakhtin que mais aponta para a 
compreensao do fenomeno da escrita e o fato de ele considcrar que, no ato 
da comunicacjio escrita, nao se pode considerar apenas um destinatario real, 
concreto e identificavel; tampouco um destinatario virtual, secundario, 
possivel e ideal; mas tambem um destinatario terceiro escondido por tras do 
dialogo do autor e que e formado por seu conjunto ideologico e ao qual 
deseja satisfazer, refutar, responder, etc. (OLIVEIRA, 2005, p. 63) 

Certamente por tudo isso, os estudiosos tern afirmado que a producao de textos e 
caracterizada fundamentalmente pela interacao. E o que faz Antunes (2005, p. 28), quando 
considera a acao de escrever como "uma atividade de interacao, de intercambio verbal" 
(italico da autora), e Marcuschi (2008b, p. 77), ao enfatizar que a producao textual e uma 
"atividade sociointerativa" em que escritor e leitor tern responsabilidades na construcao do 
texto. 

Ademais, conforme Goes (1993), a relacao interativa, dialogica, que permeia a 
producao de textos e marcada nao apenas pelo dialogo entre escritor e leitor, mas tambem 
pelo vinculo do escritor com o seu texto. 

Esse vinculo escritor-texto, a que Goes (op. cit.) se refere, certamente tambem se 
relaciona ao fato de que o escritor pensa, ao escrever seu texto, ja que a autora relaciona 
escrita e reflexao, quando diz que: 

[...] a escrita se transforma em meio de acao reflexiva, permitindo ao sujeito 
formular enunciados deliberadamente e toma-los como objeto de analise em 
termos de adequacao, consistencia, logica etc. Nao cstamos presumindo que 
o trabalho de cscritura se tome uma atividade reflexiva de modo pleno e 
constante, mesmo entre escritores experientes: na alternancia de planejar, 
escrever, analisar e reescrever segmentos de texto. as operacocs reflexivas 
podem ter um carater fugaz, episodico, irregular. Entretanto, apesar dessc 
carater, vemos a emergencia de novas formas de relacao com a propria 
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linguagcm como um processo muito relevante para o descnvolvimento do 
sujeito (GOES, 2003, p. 103-104). 

As palavras da autora tambem fazem entender que um dos grandes beneficios de 
tomar a escrita como processo em que ha interacao reside na possibilidade que os individuos 
tern de progredirem de diferentes maneiras, pela reflexao que se pode fazer, em maior ou 
menor grau, atraves do relacionamento com a linguagem e, sobretudo, na interagao com o 
texto escrito. 

E interessante, ainda, lembrar o fato de que a importancia da interagao estaria nao 
apenas na questao mesma do desenvolvimento da producao de textos, mas ainda no ambito da 
aprendizagem como um todo, pois, segundo Jolibert e Sraiki (2008) a aprendizagem se da, 
tambem, pela acao efetiva, pelo dialogo, pela interagao com as demais pessoas. 

Nesse sentido, concordamos com Antunes (2003) e Oliveira (2010) quando alertam 
para o fato de que a chamada concepgao interacionista5 da lingua e da linguagem - e, por 
consequencia, da escrita - pode representar uma valiosa contribuigao para o ensino da lingua 
e, certamente, ainda mais fortemente para o ensino de produgao de textos. Antunes (op. cit.) o 
faz por acreditar ser tal modo de pensar uma forma de possibilitar um melhor 
desenvolvimento do ensino de lingua, fazendo-o realmente proveitoso para alunos e 
professores. Ja Oliveira (op. cit.) entende que, frequentemente, esta concepgao traz 
expectativas de melhorias e modificagoes positivas no que concerne as praticas docentes. 

2.3 Escrita como processo e avaliacao de textos 

Antunes (2006), discutindo sobre a questao da avaliagao de textos, adequadamente 
lembra o fato de que o professor comumente tern sido visto como aquele que pode e deve 
avaliar os textos produzidos pelos discentes. 

No entanto, conforme Antunes (op. cit.), e importante e necessario que o aluno saiba 

5 Conforme Oliveira (2010, p. 34-35), a concepgao interacionista da lingua a ve 'como um meio de interagao 
socio-cultural*", levando em consideragao os sujeitos envolvidos na interagao. suas especificidades culturais. 
bem como os contextos de produgao e de recepgao que permeiam os textos. Estes elementos foram, segundo o 
estudioso. firmemente estabelecidos durante a decada de 1970. com a virada pragmatica. Em virtude desscs 
pontos abrangidos por essa concepgao parecerem guardar alguma semelhanga com aqueles abordados pela visao 
dialogica de lingua e de linguagem bakhtiniana (por nos brevemente aludida anteriormente). estamos 
concordando com os autores citados. ao apontarem os beneficios da teoria por eles defendida. 
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que ele mesmo, juntamente com seus colegas, tambem devem e precisam se colocar no papel 
de quern avalia seus textos. A autora incentiva as praticas do que chama autoavaliagao e 
avaliacao socializada (avaliagao horizontal), de modo geral, dentro do ambiente escolar, 
como uma forma de desenvolver a autonomia e a maturidade do estudante. 

Para Antunes (op.cit.), assim como a escrita e um processo, a avaliacao desse processo 
tambem deve ser encarada como tal, pois, conforme a autora, ela acaba por nao ocorrer 
apenas no momento em que o texto e final izado e entregue ao professor, por exemplo, mas, 
tambem, ao longo da feitura do escrito, pelo proprio autor. No entanto, a estudiosa enfatiza 
que a pratica de avaliacao dos textos produzidos tern sido a de meramente indicar o que, na 
concepgao do professor, esteja errado. Por isso, ressalta a importancia de uma avaliagao que 
seja tomada como hora destinada a reflexao entre os integrantes da sala de aula e nao seja 
vista apenas como um trabalho a ser cumprido. 

Ainda tratando deste tema, Oliveira (2010) tambem chama atengao para a necessidade 
de que a avaliagao dos textos produzidos seja feita considerando os passos de um processo, ja 
que a escrita igualmente deve ser vista como tal. Para o autor, a "avaliagao processual" (p. 
165) precisa indicar o que ja houve ou nao de evolugao durante a vida estudantil do educando 
e, especificamente falando de produgao de textos, ela se daria justamente nas oportunidades 
ofertadas ao aluno em fazer diversas reescritas de seu texto, agao presente na concepgao da 
escrita como um processo. 

Conforme este mesmo estudioso, o sentido da avaliagao de um texto escrito reside no 
fato de que ela deve permitir ao aprendiz a percepgao de suas vitorias e dificuldades. Este 
autor tambem evidencia as vantagens das conhecidas autoavaliagao e avaliagao horizontal, 
deixando claro que estes dois procedimentos exigem grande instrugao previa para o estudante, 
mas, certamente, podem "ajudar os alunos a desenvolverem sua percepgao, sua consciencia 
textual" (OLIVEIRA, op. cit., p. 169). 

Nota-se, com isso, que os pesquisadores buscam alertar o professor quanto ao fato de 
que a avaliagao que ele faz nao e e nao deve ser o unico modo de observar o que foi ou nao 
aprendido pelo educando. Por isso, entende-se que, atraves da autoavaliagao e da avaliagao 
horizontal, haveria, assim, oportunidades ricas para que o aluno tenha nogao do seu proprio 
crescimento e de suas limitagoes e, alem disso, tambem se perceba como um elemento 
importante para que seu colega evolua. 

Ainda discutindo questoes referentes a avaliagao que necessita ser feita na escola, com 
relagao aos textos dos alunos, e interessante ressaltar a proposta de Jolibert e Sraiki (2008) 
quando enfatizam que, durante as situagoes de produgao textual (por elas chamadas de 
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"canteiros de escrita") o discente deve ser inserido no que denominam "avaliagao formadora". 
Percebe-se que as estudiosas consideram que esse tipo de avaliagao deve envolver a turma 
inteira bem como o aluno, individualmente, e perpassar todo o processo de escrita do texto. 
Caracterizando este metodo de avaliagao, as autoras dizem que: 

Um procedimento de avaliagao formadora integrada ao processo de 
aprendizagem permite que o aluno regule c assuma o controle do 
desenvolvimento de suas competencias, do desenrolar de sua atividade 
cognitiva. [...] 
Ela repousa sobre a coleta e analise de um conjunto de vestigios que atesta 
os percursos e os procedimentos e coloca em evidencia os sucessos ou os 
obstaculos coletivos e individuais na realizagao de uma tarefa de 
compreensao ou de produgao. 
Ela facilita que o aluno tome consciencia de sua maneira de aprender, que se 
informe sobre os elementos significantes que esclarecem sua atividade 
intelectual. (JOLIBERT e SRAIKI, 2008, p. 284). 

Alem desses beneficios, um ponto muito interessante da avaliagao formadora, 
destacado pelas autoras, esta no fato de que, atraves desse modo de avaliagao, o estudante 
"atribui importancia aos processos, as estrategias e aos ensaios metodologicos para orientar 
sua atividade mental" (p. 284) e, considerando o trecho supracitado das autoras, o 
envolvimento com os demais com quern se convive em sala de aula certamente e considerado 
fator de grande importancia para a efetivagao desse tipo de avaliagao. 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) de Lingua Portuguesa tambem debatem 
a tematica da avaliagao na disciplina e sugerem diferentes criterios6 para os diferentes ciclos 
do Ensino Fundamental, englobando os conteudos de leitura, compreensao e produgao de 
textos. O documento dos \- e 2- ciclos assim definem o modo como tais criterios de 
avaliagao devem ser vistos: 

E nesse contexto, portanto, que os criterios de avaliagao devem ser 
compreendidos: por um lado, como aprendizagens indispensaveis ao final dc 
um periodo; por outro, como referencias que permitem - se comparados aos 
objetivos do ensino e ao conhecimento previo com que o aluno iniciou a 
aprendizagem - a analise dos seus avangos ao longo do processo, 
considerando que as manifestagoes desses avangos nao sao lincares, nem 
identicas (BRASIL, 2001, p. 97). 

6 Quatro para o 1° ciclo. oito para o 2- ciclo e treze para os 3- e 4- ciclos. E interessante e positivo ver que a 
revisao do proprio texto com o intuito de torna-lo melhor ja e inccntivada e considerada criterio de avaliagao no 
2°, 3Q e 4Q ciclos do Ensino Fundamental, mostrando que o documento se prcocupa em adotar uma visao de 
escrita como processo, desde o inicio do aprcndizado sistematico da escrita. 
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Novamente, a avaliacao e comparada a observacao do que foi ou nao aprendido e, no 
contexto especifico da producao de textos, nota-se que ela e vista como um ponto de grande 
valor dentro do processo da escrita, pois, como bem lembra o trecho acima citado, ela permite 
que se tenha uma especie de panorama de todo o processo de aprendizagem. 

Alem disso, a necessaria consideracao da presenca dos integrantes da sala de aula 
durante a avaliagao e enfaticamente marcada no texto dos PCN de Lingua Portuguesa dos 32 e 
4- ciclos do Ensino Fundamental, quando chamam atengao para a caracteristica dialogica do 
processo avaliativo e, certamente, a avaliagao da produgao escrita pode, tambem, ser 
lembrada nesse contexto. O texto esclarece que: 

A avaliagao nao c, portanto, unilateral ou monologica. mas dialogica. Deve 
realizar-se num cspago em que scjam considerados aqucle que ensina, aquele 
que aprende e a relacao intrinseca que se estabelece entre todos os 
participantes do processo dc aprendizado (BRASIL, 1998, p. 94). 

E possivel perceber, entao, que entender a escrita como um processo em que a 
interagao esta presente requer, especialmente por parte do docente, uma atengao redobrada 
quanto a avaliagao dos textos escritos pelos alunos. 

Assim, por tudo o que anteriormente foi exposto, entende-se que avaliar o texto escrito 
deve ser uma agao que tambem promova a interagao entre os integrantes do processo de 
aprendizado da escrita, na busca do aperfeigoamento da produgao textual e do crescimento de 
todos. Vale, ainda, lembrar as palavras de Oliveira (2010, p. 170) que, referindo-se a esse 
universo da avaliagao do texto escrito, traz boas reflexoes sobre um posicionamento valido 
para o professor (e, por extensao, pode-se pensar em posicionamento igual para os colegas), 
frente ao texto a ser avaliado, quando diz que "valorizar o que os alunos escrevem e muito 
importante", sendo preciso enxergar "o que ha de bom nesses textos". 
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3 REVISAO E REESCRITA: PAPEL E RELEVANCIA PARA A PRODUCAO DE 
TEXTOS 

3.1 Revisao e reescrita: explicit acao de conceitos e funcoes 

Alguns autores parecem considerar a revisao e a reescrita como sendo etapas distintas 
do processo de producao de textos (Murray apud Calkins (1989), Viana (2012)), enquanto 
outros veem as duas nomenclaturas como equivalentes (RUIZ, 2001) e outros, ainda, tendem 
a entender os dois processos como estreitamente relacionados um ao outro (POSSENTI, 
2005) ou pertencentes a uma mesma etapa (ANTUNES, 2005), porem todos sao unanimes em 
concordar com a importancia destas fases dentro da construcao de um texto. Neste trabalho, 
corroboramos com Antunes (op. cit.), encarando revisao e reescrita como acoes ou fases que 
se realizam em uma das etapas do processo que constitui a escrita. 

Considerando revisao e reescrita como sendo termos equivalentes, Ruiz (op. cit.) 
acredita que ambas se referem a uma mesma acao: a acao de refazer ou reorganizar o que foi 
escrito, em momentos diversos da produgao do texto. A estudiosa fala em reescrita (ou 
revisao) espontdnea, feita pelo escritor no momento da escrita, ou logo apos seu termino, e 
em reescrita provocada explicitamente, realizada a partir dos comentarios de uma pessoa em 
particular, como o professor, por exemplo. Para a autora, entao, revisar ou reescrever consiste 
na acao de efetuar modificacoes, de reorganizar o proprio texto, com o intuito de torna-lo 
melhor, com ou sem uma interferencia externa que venha a nortear tal procedimento. 

Kato (2005), explicitando o modelo de escritura de Hayes e Flower, apresenta a 
revisao como sendo preenchida pela leitura e pela editor acao, e caracterizada por ser um 
momento em que se examina o escrito e se faz correcoes onde for preciso, observando, por 
exemplo: "a) falhas de convencao de escrita; b) imprecisao de significado; c) acessibilidade 
para o leitor; d) aceitabilidade pelo leitor" (p. 89). Kato (op. cit.) lembra, ainda, que os 
criadores desse modelo veem a editoragao nao somente como estando presente na revisao, 
mas em qualquer outra etapa, ao longo da escritura do texto. Entende-se que a revisao seria, 
assim, para esse modelo, uma etapa marcada pela leitura do revisor (no caso, o proprio 
escritor) juntamente com as consequentes modificagoes que possam vir apos a leitura. 

Serafini (1998) apresenta a ideia de que a revisao ocorre com a finalidade de 
"elaboragao de varias versoes do texto" (p. 18), podendo se dar, ainda, a partir do exame do 
professor ou dos colegas. A estudiosa aponta a existencia da revisao do conteudo, que seria a 
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observacao de aspectos gerais da producao escrita como clareza e a revisao da forma que 
representaria alteracoes pontuais no texto, atentando-se literalmente para a forma deste. 

Ideia semelhante tambem pode ser encontrada nos PCN dos \- e 2- ciclos do Ensino 
Fundamental, nos quais se percebe que revisao e reescrita parecem ser vistas como acoes que 
se dao numa especie de complementaridade, na qual a primeira presume a existencia da 
ultima, ao dizer que: 

Chama-se revisao de texto o conjunto de proccdimentos por mcio dos quais 
um texto e trabalhado ate o ponto em que se decide que esta, para o 
momento. suficientcmente bem escrito. Pressupoe a existencia de rascunhos 
sobre os quais se trabalha, produzindo alteracoes que afetam tanto o 
conteudo como a forma do texto. (BRASIL, 2001, p. 80/ destaques nossos) 
- I s e 22 ciclos 

Pode-se depreender, entao, que a reescrita se daria a partir desses rascunhos, aos quais 
o documento se refere, surgidos pelas revisoes7 que tivessem sido efetuadas sobre o conteudo 
e a forma do texto, ate chegar ao que Serafini (op. cit.) chama de "redagao final". 

Para Antunes (2003), a revisao e a reescrita seriam acoes ou fases que integram uma 
das etapas do processo da escrita, sendo que a revisao e vista como o tempo de escolhas entre 
o que deve permanecer no texto e o que deve ser refeito, em relacao a pontos que influenciam 
a compreensao do texto, bem como em relacao aqueles da "superficie do texto" (p. 56). 
Entende-se, mais uma vez, que a reescrita viria apos essa revisao, havendo adequacao de 
topicos considerados incorretos ou inadequados. 

Koch e Elias (2011) consideram a revisao uma estrategia, usada pelo escritor, 
realizada durante toda a escrita do texto e sua execucao e norteada "pelo objetivo da produgao 
e pela interagao que o escritor pretende estabelecer com o leitor" (p. 34). Ja na reescrita, o 
produtor do texto pode, segundo as estudiosas, fazer uso de agoes como reformulagao de 
trechos, supressao de trechos e acrescimo de trechos, por exemplo. 

Tambem discutindo sobre as operagoes linguisticas encontradas durante a analise de 
reescritas de textos de universitarios, Fiad (1991) cita os nomes dessas operagoes (com base 
nos estudos de FAB RE, 1987), a saber: substituigdo, adigao, supressao e deslocamento. 

Essas operagoes, conforme Fiad (op. cit.,), costumam ser encontradas em estudos que 
focalizam reescritas. Em suas pesquisas, a autora notou que a adigao e a substituigdo 

Sobre essa questao. Oliveira (2005) cita o trabalho de R. J. Menegassi. intitulado Da revisao a reescrita: 
operagoes e niveis linguisticos na construgao do texto (1998), que afirma ser a reescrita resultantc da revisao. 
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apareceram muito nos textos analisados e, referindo-se especificamente a adigao, percebeu 
sua ocorrencia envolvendo "unidades pequenas, como uma preposicao" ou "unidades textuais, 
como o paragrafo" (p. 94). A frequencia, maior ou menor, de ocorrencia de uma operacao, 
bem como a extensao quanto as unidades a que a autora se refere, em relacao a adigao, 
certamente tambem podem ser observadas nas demais operacoes existentes e que por ela 
foram debatidas. 

Jolibert e Sraiki (2008), apresentando os "principais processos mentais" (p. 68) que 
exercem influencia sobre a leitura ou a producao de textos, consideram que quern le ou 
escreve um texto, dentre outras coisas, "avalia, regula, reajusta, progressivamente suas 
estrategias e suas condutas" (ibidem, negrito das autoras). Tais processos parecem estar, 
pois, relacionados as etapas comumente nomeadas revisao e reescrita, que fazem parte do 
processo de escrita. Alem disso, as autoras destacam cada um dos principais objetivos a serem 
alcancados pelo leitor ou por quern produz textos e que se desenvolvem durante o que 
chamam: processo de antecipagao (acoes que se dao anteriormente a leitura ou a escrita); 
processos de elaboragao e de estruturagao (acoes voltadas para efetiva execucao da leitura ou 
da escrita do texto); e processos de avaliagao e de controle (acoes que ocorrem no decorrer, 
bem como apos a leitura ou a escrita do texto). 

Embora nao nomeiem explicitamente esses tres processos como as conhecidas etapas 
planejamento, escrita e revisao e reescrita (como faz Antunes (2003), por exemplo), Jolibert 
e Sraiki (op. cit.) mostram acoes, que sao (ou devem ser) executadas pelo escritor, que 
sugerem uma proximidade com o que os demais estudiosos preconizam sobre as etapas 
supracitadas. Assim, e possivel entender que o que as autoras chamam de processos de 
avaliagao e de controle, de certa forma, correspondem a grande parte das acoes previstas para 
serem realizadas durante as etapas ou fases chamadas revisao e reescrita. 

E interessante, ainda, mencionar a discussao feita por Durigan (s/d, p. 06) a respeito do 
fato de que e bom que a propria reescrita ocorra em etapas, caracterizadas por representarem 
acoes especificas a serem realizadas, em determinada ordem. 

Conforme a estudiosa, e adequado que a reescritura do texto se inicie com a 
observacao de aspectos ligados a textualidade propriamente dita, tais como coesao, coerencia, 
informatividade, intertextualidade, situacionalidade e intencionalidade, alem de ter o cuidado 
em se fazer uma pontuacao adequada, objetivando, conforme a autora, a delimitacao dos 
limites sintaticos e semanticos das ideias. Em seguida, o escritor deve considerar a questao da 
forma do texto em si, aplicando sua atengao a pontos como concordancia, regencia, escolha de 
vocabulos, troca de palavras, sendo que estes dois ultimos podem se dar atraves de sinonimia 
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e antonimia, por exemplo, dentre outras questoes de natureza semelhante. Por fim, de acordo 
com a autora, precisa o redator ter como alvo os famosos pontos referentes a ortografia e a 
acentuacao de palavras (comumente considerados nas aulas de escrita na escola), alvo este 
que sera satisfatoriamente atingido tendo como auxilio um dicionario e, se necessario, um 
compendio gramatical. 

Compreendida pelo vies acima considerado, a reescrita eficaz deve ocorrer 
objetivando inicialmente o melhoramento de questoes de maior relevancia para a constituicao 
do texto e, somente apos essa analise, devem ser contemplados os demais pontos desejaveis a 
uma boa producao escrita. Nesse contexto, entendemos a val idade da proposta de Durigan 
(op. cit.), pois se percebe a urgente necessidade de mudanca a ser promovida nas praticas de 
ensino de producao de textos no ambiente escolar que, infelizmente, nao raramente persiste 
com um posicionamento retrogrado de supervalorizacao de topicos secundarios, embora 
importantes, em detrimento de temas de maior relevancia, merecedores, pois, de maior 
cuidado, como aqueles enfatizados pela proposta da autora supracitada. 

Dessa forma, e possivel entender que, independentemente das conceituacdes e 
taxonomias escolhidas pelos estudiosos citados, todos tendem a ver a revisao e a reescrita 
como momentos que envolvem, respectivamente, a acao de analisar novamente o que foi 
escrito, bem como de voltar a formular ou refazer o que for entendido como inadequado. 

3.2 Revisao e reescrita e ensino 

3.2.1 Revisao e reescrita e os curriculos para o ensino de Lingua Portuguesa: breves 
discussoes sobre a consideracao destas fases que compoem a escrita nos Parametros 
Curriculares Nacionais (PCN) 

Constituindo-se como um documento que busca ajudar o professor e a comunidade 
escolar no que tange a sugestao de um curriculo para as disciplinas do Ensino Basico, 
objetivando ser "instrumento util no apoio as discussoes pedagogicas" dentro da escola e 
indicando "metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadao 
participativo, reflexivo e autonomo, conhecedor de seus direitos e deveres" (BRASIL, 2001), 
os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) podem ser considerados como um texto de valor 
e que deve ser conhecido, analisado e compreendido pelo docente, parecendo ser um bom 
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ponto de partida para a reflexao sobre o ensino e as praticas educacionais dentro da sala de 
aula e do ambiente escolar como um todo. 

Felizmente, percebe-se que os PCN, especificamente os relacionados a Lingua 
Portuguesa, nas series do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Medio, preocupam-se em 
estabelecer metas, oferecer sugestoes e orientacoes relacionadas ao trabalho com a produgao 
de textos, o que faz supor que exista uma consciencia da importancia de tal trabalho para que 
o discente seja efetivamente "participativo, reflexivo e autonomo", como enfatiza um de seus 
objetivos, apresentado nas palavras do entao Ministro da Educacao8 em trecho enderecado ao 
professor, logo no inicio do texto que faz o documento destinado ao Ensino Fundamental I. 

Considerando o ambito de nossa tematica, e longe de pretendermos uma discussao 
exaustiva sobre a questao da revisao e da reescrita nos PCN, julgamos importante apresentar e 
refletir, brevemente, sobre algumas das consideracoes feitas nestes documentos que se 
referem exclusivamente ao trabalho com estas fases, durante a produgao de um texto. 
Iniciemos, entao, pelo texto dos PCN da primeira fase do Ensino Fundamental. 

Os PCN do 1- e 2- ciclos afirmam que a produgao de textos na escola deve ter o 
objetivo de "formar escritores9 competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos e 
eficazes" (BRASIL, 2001, p. 65). Conforme o documento, um escritor competente e detent or 
de qualidades diversas tais como, por exemplo, capacidade: de selegao do genero adequado as 
suas intengoes e ao contexto; de consideragao do planejamento do discurso; alem de ser 
aquele que, em relagao ao seu texto, "e capaz de revisa-lo e reescreve-lo ate considera-lo 
satisfatorio para o momento" (p. 66). 

Nota-se que existe uma preocupagao nos PCN dos 1° e 2- ciclos em tomar a escrita 
como um processo, pois ha referenda a revisao e a reescrita desde os objetivos pretendidos 
para a disciplina naquele estagio de ensino, passando pelos conteitdos e culminando com os 
criterios de avaliacao sugeridos. Ao observar os objetivos especiflcos da disciplina para os l2 

e 2- ciclos, ve-se a consideragao da revisao e da reescrita como etapas a serem vislumbradas 
durante a produgao de um texto, quando se objetiva que a disciplina desenvolva atividades 
como, por exemplo: 

• considerar a necessidade das varias versoes que a produgao do texto 
escrito requer, empenhando-se em produzi-las com ajuda do professor 
(BRASIL, 2001, p. 104 / destaque nosso) - 1Q ciclo 

8 O referido Ministro da Educagao era representado pelo senhor Paulo Renato Souza. 
9 O documento deixa claro que o termo escritor refere-se a "pessoas capazes de rcdigir" (p. 65). 
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• revisar seus proprios textos a partir de uma primeira versao e, com 
ajuda do professor, redigir as versoes necessarias ate considera-lo 
suficicntemente bem escrito para o momento (BRASIL, 2001, p. 125 / 
destaque nosso) - 2° ciclo 

Estes objetivos, destinados ao I s e ao 2s ciclos, respectivamente, deixam claro que os 
PCN, ja nesta fase do Ensino Fundamental, reiteram as pesquisas que enfatizam a necessidade 
de revisar e reescrever os textos que se produz como sendo parte necessaria e relevante para o 
processo de producao do texto escrito. 

Nos blocos de conteiidos para os dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental, a visao 
da escrita como sendo um processo - incluindo-se ai a revisao e a reescrita, portanto, - e 
tambem colocada, pois ha o incentivo para que as atividades de producao de textos sejam 
feitas: 

• utilizando estrategias de escrita: planejar o texto, redigir rascunhos. 
revisar e cuidar da apresentagao, com oricntagao (BRASIL, 2001, p. 116/ 
destaque nosso) - Is ciclo 
• [...] utilizando estrategias de escrita: planejar o texto, redigir rascunhos, 
revisar e cuidar da apresentagao (BRASIL, 2001, p. 132 / destaque nosso) -
2° ciclo 

Percebe-se que a feitura de rascunhos e a revisao do texto produzido sao estimuladas e 
consideradas estrategias de escrita. Alem disso, a figura de alguem que possa promover uma 
orientacao para o bom desenvolvimento do texto, como o professor, por exemplo, e 
sutilmente referida no trecho do \- ciclo, fazendo lembrar a importancia da interagao, aqui 
anteriormente discutida, para o processo de produgao de textos. 

Com relacao as sugestoes de criterios de avaliagao para a disciplina, encontra-se a 
presenca de um encorajamento a revisao, sendo sua realizacao um ponto a ser considerado no 
processo avaliativo. Nos termos do documento do 2- ciclo, na avaliagao do aprendiz deve-se 
considerar que o discente precisa: 

• Revisar os proprios textos com o objetivo de aprimora-los 
Espcra-se que o aluno, tanto enquanto produz textos quanto apos terminar a 
sua escrita. volte a eles, procurando aprimora-los e dar-lhes uma melhor 
qualidade (BRASIL, 2001, p. 135 / destaque do documento) - 2e ciclo 

Alem disso, estes PCN da primeira fase do Ensino Fundamental apresentam a revisao, 
tanto nos conteudos destinados ao I s ciclo quanto nos destinados ao 2- ciclo, como um fator 
que representa um momento de "analise e reflexao sobre a lingua", ja que sua inclusao 
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tambem se da em uma subsecao de titulo homonimo, presente na secao Blocos de conteiidos. 
Os topicos que fazem tal inclusao sao compostos praticamente pelas mesmas palavras nos 
textos dos dois ciclos, com a diferenca de que, no texto destinado ao 2 s ciclo, a expressao 
"com ajuda" nao esta presente e no texto do \ - ciclo ela aparece, certamente para enfatizar a 
necessidade de um apoio ainda maior do professor nas primeiras series. A associacao da 
revisao com a reflexao acerca da lingua e assim colocada, na referida subsecao presente na 
segao Blocos de conteiidos: 

• Revisao do proprio texto com ajuda: 
• durante o processo de redagao, relendo cada parte escrita, verificando a 
articulacao com o ja escrito e planejando o que falta escrever; 
• depois de produzida uma primeira versao, trabalhando sobre o rascunho 
para aprimora-lo, considerando as seguintes questoes: adequacao ao 
genero, coerencia e coesao textual, pontuacao, paginacao e ortografia 
(BRASIL, 2001, p. 118 / destaques nossos) - 1Q ciclo 

Ainda nesse contexto da relacao revisao-analise linguistica, os PCN dos I s e 2- ciclos 
consideram-na como "espaco privilegiado de articulacao das praticas de leitura, produgao 
escrita e reflexao sobre a lingua" (BRASIL, 2001, p. 80), mostrando, assim, que sua 
realizagao deve ocorrer ja desde o principio do aprendizado formal da lingua. 

Com relagao aos PCN dos 3- e 4- ciclos do Ensino Fundamental, novamente percebe-
se a visao da escrita como sendo um processo e uma consequente valorizagao da revisao e da 
reescrita, em diferentes partes do documento. Em um dos objetivos especificamente 
relacionados a produgao de textos escritos tem-se a expectativa que o aluno, nessa fase: 

• analise e revise o proprio texto em fungao dos objetivos estabclecidos, 
da interagao comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas 
quantas forem as versoes necessarias para considerar o texto produzido 
bem escrito (BRASIL, 1998, p. 52 destaque nosso) - 3s e 4s ciclos 

Ao observar o objetivo acima citado, ve-se que parece ser a revisao considerada um 
tempo em que e proveitoso para o aprendiz estar atento aos seus propositos, a ter o seu leitor 
sempre em mente, bem como a estar ciente de que, frequentemente, sao necessarias algumas 
reescritas para que um texto seja tido como bom. 

Os conteiidos10 sugeridos para o 3- e para o 4- ciclo tambem contemplam a produgao 

10 Tais conteiidos estao, conforme, o documento. finnados nos chamados principios organizadores, nomeados dc 
"USO*REFLEXAO-*USO'\ permitindo a "ACAO-*REFLEXAO-* ACAO", e fazendo com que a reflexao 
seja. de acordo com o documento, acrescida "as atividades linguisticas do aluno*' (BRASIL, 1998, p. 65). 
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de textos na modalidade escrita considerando a presenca da revisao e da reescrita, e propoem 
a: 

• utilizagao de procedimentos diferenciados para a elaboragao do texto: 
• estabelecimento de tema; 
• levantamcnto de ideias e dados; 
• planejamento; 
• rascunho: 
• revisao (com intervencao do professor); 
• versao final 
(BRASIL, 1998, p. 58/destaque nosso) - 3Q e 4Q ciclos 

Assim como nos PCN dos \- e 2- ciclos, no texto destinado aos 32 e 4- ciclos, a 
revisao e considerada criterio de avaliagao para a disciplina e e tambem relacionada a analise 
linguistica, pois ha a afirmacao de que o discente deve: 

• Revisar os proprios textos com o objetivo de aprimora-los 
Espera-se que o aluno, tanto durante a produgao dos textos quanto apos 
termina-los, analise-os e revise-os em funcao dos objetivos estabelccidos. da 
intengao comunicativa, e do leitor a que se destina, redigindo tantas versoes 
quantas forem necessarias para considerar o texto bem escrito. Espera-se 
que, nesse processo, o aluno incorpore os conhecimentos discutidos e 
produzidos na pratica de analise linguistica. (BRASIL, 1998, p. 98 / destaque 
do documento) - 3° e 4Q ciclos 

Outro ponto interessante discutido pelos PCN dos 3- e 4- ciclos diz respeito a chamada 
refacgdo do texto (reescrita), no processo da escrita, pois o texto enfatiza que esse e um passo 
que deve ser alvo de ensino e aprendizagem e deixa claro que: "Um texto pronto sera quase 
sempre produto de sucessivas versoes" (BRASIL, 1998, p. 77). O documento afirma, ainda, 
que a refaccao, apos certo tempo da produgao textual, e muito proveitosa, pois faz com que "o 
aluno se distancie de seu proprio texto" e possa "atuar sobre ele criticamente" (ibidem), alem 
de dar oportunidades ao docente para desenvolver meios de ajudar o aluno a fazer a revisao de 
seu texto. 

Assim como os PCN dos l2 e 2~ ciclos referem-se a relagao entre revisao e analise 
linguistica, o texto direcionado aos 3- e 4- ciclos lembra a relagao entre refacgao de textos e 
analise linguistica, considerando a primeira um fator de grande importancia para que a ultima 
se desenvolva (BRASIL, 1998). 

Com relagao aos PCN do Ensino Medio, nota-se que parece nao haver uma referenda 
explicita a questoes relacionadas as etapas da produgao de um texto, ja que, neste nivel, 
objetiva-se o desenvolvimento do que nomeiam "habilidades e competencias", buscando 
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"definir os limites sem os quais o aluno desse nivel de ensino teria dificuldades para 
prosseguir os estudos e participar da vida social" (BRASIL, 2002, p. 126). Assim, nesse 
documento, topicos como os chamados Blocos de conteiidos, por exemplo, comuns aos PCN 
do Ensino Fundamental, parecem estar presentes, mas, nas entrelinhas do texto, ja que: 

Os conteiidos tradicionais foram incorporados por uma perspcctiva maior, 
que e a linguagem, cntendida como um espaco dialogico, em que os 
locutores se comunicam. Nesse sentido, todo conteudo tern seu espaco de 
cstudo, desdc que possa colaborar para a objetivacao das competencias em 
questao (BRASIL, 2002, p. 144) 

No entanto, pode-se perceber, em alguns pontos do texto de Lauria (2002), que integra 
os PCN+Ensino Medio (Lingua Portuguesa), trechos que tratam de aspectos da producao de 
textos escritos com mais detalhes. Um desses trechos pode ser visto quando a autora afirma 
que o trabalho com textos em sala de aula e um fator que auxilia na formacao do que chama 
"competencias e habilidades especificas", as quais destacamos duas, a saber: 

• reconhccer, produzir, compreender e avaliar a sua producao textual e 
a alheia; 
• interferir em determinadas produgoes textuais (por exemplo, em sua 
propria ou na de colegas), dc acordo com certas intencoes - (LAURIA, 
2002, p. 58, In PCN+Lingua Portuguesa (2002) / destaque nosso) 

Os trechos em destaque, pertencentes a essas competencias e habilidades especificas 
citadas, fazem lembrar a revisao (individual ou nao) e a reescrita do texto ao longo do 
processo de escrita. 

Alem disso, em outro comentario relativo a escrita, visivel no interior da competencia 
nomeada "Analisar e interpretar no contexto da interlocucao", descrita pela autora, percebe-se 
que a leitura e a revisao sao colocadas como formas de interagao entre autor e texto, quando 
se ve a afirmacao de que: 

• No piano da escrita, espera-se que, durante a leitura, o aluno interaja 
com o texto de tal forma que possa produzir respostas a perguntas 
formuladas e, assim, consolidar progressivamente seu texto escrito 
(LAURIA, 2002, p. 65, In PCN+Lingua Portuguesa (2002) / destaque 
nosso). 

Assim, no desenvolvimento das habilidades e competencias vislumbradas para o 
Ensino Medio, nota-se que a visao da escrita como sendo processo, bem como as etapas que a 
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constituem, como a revisao, por exemplo, sao consideradas, mesmo que de modo menos 
explicito, do que como aparecem nos PCN do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, percebe-se, nesta breve exposigao e discussao de algumas passagens dos 
Parametros Curriculares Nacionais, que este documento, de um modo geral, aborda a presenca 
e a importancia da revisao e da reescrita no processo de produgao de textos, demonstrando 
uma preocupacao quanto a adocao de uma visao de escrita como processo em que existe 
interagao. Percebe-se, ainda, que a enfase as fases supracitadas se da de modo progressivo, 
conforme o avanco das series, especialmente no Ensino Fundamental, ja que esta epoca 
parece ser encarada como preparacao para todas as demais aprendizagens que virao com o 
passar das series escolares e, por consequencia, para a aquisicao da maturidade do aluno ao 
longo dos anos. 

Nota-se, assim, que a validade da revisao e da reescrita para a produgao de textos e 
ressaltada, sendo importante inclui-las nos curriculos desde as primeiras series do ensino 
basico. Sua presenga marcante nos Parametros Curriculares Nacionais, que visam nortear os 
Ensinos Fundamental e Medio, confirma os varios estudos que tern comprovado a existencia 
e, sobretudo, o valor da consideragao dessas fases durante a escrita, bem como o fato de que a 
escrita e marcada pela interagao (ANTUNES, 2003; ANTUNES, 2006; KOCH e ELI AS, 
2011, dentre outros). 

3.2.2 Revisao e reescrita: instantes vislumbrados como possibilidades para a reflexao no 
processo de produgao de textos 

Considerar a escrita como um processo certamente significa reconhecer que as etapas 
que a compoe apresentam, de acordo com Antunes (2003, p. 54), uma "fungao especifica", 
caracterizada por ser importante por si so e em relagao as demais. 

No entanto, concordando com Antunes (op. cit.) sobre a existencia de duas fases que 
compoem uma dessas etapas, e interessante notar que estas chamam atengao, pois os 
estudiosos do processo do escrever tern afirmado haver possibilidades de grande reflexao 
quando elas sao realizadas, constituindo-se, portanto, como oportunidades impares de 
desenvolvimento de ordem intelectual, textual, discursiva, linguistica etc., que 
frequentemente provocam a melhoria do texto inicialmente escrito (Goes (1993); Rocha 
(2003); Possenti (2005); Ruiz (2001); Fiad (1991), PCN (1998, 2001), dentre outros). Essas 
fases, que integram o processo da escrita e as quais nos referimos, sao a revisao e a reescrita. 
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Kato (2005), discutindo sobre as diversas atividades as quais o produtor de um texto 
precisa executar, sinaliza o fato de que, durante a escrita, quern escreve precisa fazer com que 
o que objetiva dizer esteja do modo mais claro possivel e, para que isso ocorra, e preciso, 
conforme a autora, colocar-se no lugar de leitor do proprio texto. Nas palavras de Kato: 

Na escritura o redator esta sozinho, e toda a explicitacao de suas intengoes 
fica a seu cargo. Como nao conta com um interlocutor co-produtor, ele 
precisa atuar tambem como leitor, para confrontar o produto de sua leitura 
com o que foi sua intcncao veicular. Havendo desencontro, ele tera que 
reescrever e atuar novamente como leitor, para ver se atinge a 
corrcspondencia total entre o que escreveu e o que quis dizer. A dificuldade 
que o aprendiz enfrenta como redator decorre do fato de a redagao cxigir 
dele habilidades nao so de produtor como tambem de interpretador (p. 133-
134). 

Considerando estas palavras da autora, acima colocadas, e entendendo que a revisao 
faz parte do processo de escrita, pode-se pensar que o ato de revisar estaria extremamente 
ligado aos atos de ler e interpretar o que foi escrito. Estes atos, por sua vez, certamente estao 
fortemente relacionados a necessidade de reflexao, pois, como sugere a autora, ao analisar o 
texto que esta sendo ou foi produzido, o escritor se ve obrigado a pensar sobre sua produgao, 
sobre a coincidencia ou nao com o que esta escrito e o que pretendia expressar, enfim, 
necessita refletir, atraves da leitura e da interpretacao, para revisar e (re) escrever 
adequadamente. 

Tambem discutindo a respeito da relagao leitura-escrita, Rocha (s/d, p. 88) e bastante 
enfatica ao falar em "apropriagao da escrita pela leitura" e ao dizer que: 

A habilidade de redigir envolve a habilidade de ler compreensivamente: a 
composigao de um texto eficaz implica em sabermos, a cada ponto, como o 
leitor interpretara nossas palavras e qual a sua expectativa sobre o que vira a 
seguir. Por outro lado, e na leitura que melhor podemos aprender sobre a 
escrita. Nos textos autenticos, de variados estilos e formatos estao 
disponiveis todas as convengoes da escrita (pontuagao, ortografia, uso de 
maiusculas, padroes de frases, formas de organizagao de paragrafos), alem 
de recursos de genero e estilo. 

Com essas palavras, a autora evidencia a grande importancia da leitura para o 
desenvolvimento da escrita, pois, atraves dela, pode-se entender adequadamente o que foi 
escrito, tendo-se, portanto, a oportunidade de ver os pontos fortes e fracos presentes no texto. 
Alem disso, Rocha (op.cit), discutindo algumas caracteristicas dos bons redatores, entende 
que a (re) leitura do texto em construgao permite que o escritor possa "planejar o que 
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escrevera em seguida, modificando suas metas, considerando melhorias e incorporando novas 
ideias" (p. 91). Entende-se, entao, que a leitura do texto produzido ou em fase de producao 
seria um dos passos primeiros para que revisao e reescrita se efetuem de fato. 

Segundo Ruiz (2001), as modificacoes que sao feitas durante a producao de um texto 
correspondem ao resultado de leitura (s), por seu escritor efetuada (s) e, por certo, de reflexao 
por ele feita. De acordo com a estudiosa: 

Quem aponta os problemas do texto nao e o produtor, mas o leitor que 
convive no produtor, ou o produtor desempenhando o papel de leitor, ainda 
que se tratc do mesmo individuo; c, pois, o leitor-produtor. Afinal, o autor e 
o primeiro leitor de si mesmo (p. 28). 

Sob essa otica, o leitor nao e apenas aquele a quem se destina o texto, mas tambem o 
proprio escritor e este, enquanto le, por certo precisa refletir sobre seu texto para ser capaz de 
"apontar os problemas" porventura existentes, assim como demarca a autora supracitada. E 
possivel entender, dessa forma, que a revisao e a reescrita do texto partiriam, primeiramente, 
de uma atividade de leitura executada por quem esta escrevendo. 

Conforme Abaurre (1997) a analise de reescritas permite perceber, tambem, o fato de 
que o escritor, quando as realiza, situa-se na posicao de leitor. A estudiosa sugere que as acoes 
desempenhadas ao reescrever o texto, de certa forma, comprovam a presenca da leitura (e, 
certamente, da reflexao) por parte do escritor, pois para a pesquisadora: 

Esses sinais concretos de trabalho com o texto apontam indiretamente para o 
fato de que o autor move-se, nesses momentos, no interior do espaco 
dialogico onde ja se anuncia a alternancia de papeis de escritor/leitor. As 
marcas de reelaboracao indiciam, assim, a construcao que faz o autor, - ao 
colocar-se no lugar de leitor de sua escrita e ao reelabora-la - dos seus 
virtuais leitores/interlocutores (p. 80). 

Tambem nesse contexto, Fiad (1997) oferta uma ideia que permite pensar sobre o fato 
de que a reflexao e infalivelmente requerida do escritor durante a escrita do seu texto, quando 
diz que "aprender a escrever significa escolher entre possibilidades" (p. 77). Ter consciencia 
disso, segundo a estudiosa, e fator significante para que a autoria seja de fato estabelecida. 

Rocha (2003), falando especificamente da escrita de criancas, concorda com a 
presenca da reflexao durante a revisao e parece crer em uma maior eficacia dessa acao quando 
realizada com o esforco do proprio aprendiz. A estudiosa considera que o pequeno aprendiz 
desenvolvera as "habilidades textuais" que o caracterizarao como bom produtor de textos se 
for incentivado a pensar sobre o que escreveu, seja sozinho, seja com o auxilio do professor 
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ou dos colegas. Este pensar deve estar baseado, no entender da autora, "na interagao do 
sujeito com o texto" (p. 83). 

Fiad (1991), tratando das operagoes linguisticas realizadas durante a reescrita, enfatiza 
que tais operagoes "sao indicativas da reflexao linguistica que o autor do texto realiza" (p. 
96), ou seja, entende-se que a autora considera que a agao propriamente dita de reescrever 
tambem e permeada pela presenga da reflexao sobre a propria produgao escrita. 

Igualmente ressaltando a significagao positiva atribuida a reescrita do texto uma vez 
elaborado, Viana (2012, p. 45) enfatiza a ideia de que: 

Reescrever e um componente fundamental do processo da escrita. A razao 
disso e que nenhum texto ganha forma da primeira vez em que as palavras 
sao langadas no papel. Reescreve-se para chegar ao que se quer dizer. Com 
isso, desenvolve-se o senso critico e se aprende mais sobre as possibilidades 
da lingua. [...] 
A refeitura faz com que o estudante se fixe nao apenas no resultado obtido, 
mas tambem nas transformagoes que deve efetuar. Isso o ajuda a perceber 
que a escrita e um processo. Escrever primeiras versoes ruins e condicao 
para que. posteriormente se chegue a um resultado satisfatorio. Quem nao 
aprende a rcconhecer as falhas - suas e dos outros - nao tera como as evitar. 
[...] A refeitura visa aprimorar a competencia discursiva do aluno. 

O pensamento do autor alude ao fato de que, ao reescrever, e necessario concentrar-se 
e pensar sobre como se realizara tal agao, sendo possivel perceber os problemas que persistem 
no texto e, sobretudo, tem-se a chance de desenvolver a consciencia de que a escrita se 
caracteriza por ser estruturada sob um processo, no qual a falta de acerto ou os entraves que se 
apresentarem precisam ser tornados com um olhar menos reprovador. 

Nesse contexto, vale ainda mencionar a constatagao de grande importancia feita por 
Mayrink-Sabinson (1997a) que, ao analisar produgoes de uma crianga que se encontrava em 
fase de aquisigao da escrita, observa que, mesmo imaturo, o aprendiz oferece sinais de que 
realiza reflexoes sobre o que escreve (ou o que tenta escrever) quando faz pequenas reescritas 
em sua produgao, as quais a autora afirma ocorrerem e as exemplifica, por exemplo, com o 
escrever novamente, o apagar, o refazer e o riscar e reescrever de letras. Por isso, a estudiosa 
conclui que. 

[...] as operagoes de refacgao de uma escrita comegam bem cedo. Muito 
antes da crianga entender o principio alfabctico da escrita encontram-se 
indicios de que ela e capaz de, refletindo sobre o produto de sua atividade 
grafica, julgar o produto dessa atividade, segundo criterios internos, nem 
scmpre evidentes para o adulto letrado e, com base nesse julgamento. 
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classificar uma escrita como "errada". recusando-a, as vezes apagando-a e 
refazendo-a (p. 59). 

Dentro do universo das relacoes entre ensino de produgao de textos e revisao e 
reescrita, estas sempre sendo vistas como instantes apropriados para a reflexao, vale lembrar o 
pensamento de Morais (2008) que, ao promover uma discussao sobre o ensino e a 
aprendizagem da ortografia, ressalta a validade das acoes de revisao e reescrita para o estudo 
das questoes ortograficas11. Segundo o autor, a corregao da "ortografia e uma parte do revisar 
que acontece sempre que se pretende divulgar as produgoes" (p. 119 - italico do autor). 

Nao obstante, outras palavras do estudioso indicam seu alerta para o fato de que o 
mestre deve ser cuidadoso ao realizar e promover com seus alunos a revisao e a reescrita 
ligada a algum objetivo relacionado a ortografia, pois, embora a corregao ortografica seja por 
ele considerada um ponto a ser observado durante a revisao, nao e adequado 

[...] esquecer que os propositos da atividade de revisar um texto vao muito 
alem da corregao ortografica: ao reelaborar um texto com nossos alunos, 
tcmos que priorizar a melhoria da qualidade do texto em si, visto como um 
discurso que tern uma intengao comunicativa. E prioritario entao investir no 
aprimoramento da linguagem utilizada, na melhoria da coerencia c coesao 
entre as diferentes partes escritas e no proposito de alcangar nossa intengao 
(persuadir, surpreender, etc.). [...] Corrigir a ortografia e a pontuagao de um 
texto (que vai chegar a um interlocutor) constitui entao mais uma estrategia 
para conseguirmos alcangar nossa meta comunicativa. (MORAIS, 2008, p. 
119-120). 

Os atos de rever e reescrever um texto sao contemplados, desse modo, como instantes 
em que se deve vislumbrar, tambem, a possibilidade de refletir sobre a maneira correta da 
escrita de palavras que compoem o idioma, sem, contudo, tomar estes momentos como 
destinados prioritariamente a analise da ortografia dos vocabulos. 

O pensamento de que a reescrita e marcada pela reflexao sobre o que foi escrito e 
tambem confirmado por Oliveira (2010), pois o autor compreende que, ao reescrever o texto 
produzido, por mais de uma vez, o aluno estara diante de oportunidades que lhe farao "refletir 
sobre a elaboragao textual" (p. 127), ou seja, sobre todo o processo que caracteriza a produgao 

11 Entende-se que. na compreensao do autor. a revisao pode se dar: por parte do professor, quando faz alguma 
corregao. por exemplo; e por parte do aluno. quando ele proprio observa e faz corregoes no texto. Quanto a 
reescrita. o autor da enfasc ao que chama de "reescrita com transgrcssao ou corregao"* (MORAIS, 2008, p. 84), 
propondo um modo singular para a reflexao sobre a grafia das palavras (v. referencias, para aprofundamento). 
Neste trabalho. estamos adotando as concepgoes vigentes de revisao como observagao do que ja foi escrito. e de 
reescrita como sendo uma nova escrita do texto antes produzido. 
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de um texto e, sobretudo, do proprio texto. 
E interessante mencionar as ideias de Fiad (1997) e Ruiz (2001) que lembram, 

oportunamente, o fato de a reescrita do texto produzido ser algo altamente habitual no dia a 
dia de escritores, sendo que Ruiz (op. cit.) advoga em favor de um ensino que enxergue este 
fato. Alem disso, Fiad (op. cit.) defende a importancia das varias reescritas que o autor pode 
fazer, como um modo de mostrar o caminho por ele trilhado, durante a produgao do seu texto. 

Ainda nesse sentido, Jolibert e Sraiki (2008), em sua proposta de ensino de leitura e 
produgao de textos, dao enfase a necessidade do que nomeiam sistematizagao metacognitiva e 
metalinguistica que, para as autoras, permite um "retorno reflexivo" (p. 126) ao processo da 
escrita e faz com que, conforme as estudiosas, o aprendiz seja instigado a pensar sobre os 
rumos que o levaram ao seu texto pronto como, por exemplo, quais agoes foram proveitosas 
para alcangar objetivos relacionados a escrita desse texto e, portanto, devem ser reutilizadas, 
quais nao foram exitosas e precisam ser mais trabalhadas etc. 

Tal sistematizagao, a que se referem as autoras, serao desenvolvidas a partir do que 
chamam atividades de sistematizagao metacognitivas e metalinguisticas. Essas atividades, 
conforme as estudiosas, "visam construir as atitudes intelectuais de observagao, 
questionamento, classificagao e de categorizagao que permitirao que os alunos se apropriem 
progressivamente dos funcionamentos da lingua escrita para poder utiliza-los" (p. 134). Alem 
disso, com estas atividades sera possivel, segundo as pesquisadoras, "observar, comparar, 
categorizar fatos da lingua a fim de construir os conhecimentos uteis para a compreensao e a 
produgao" (p. 60). 

Oliveira (2009)12, em segao intitulada O desenvolvimento metalinguistico e a lingua 
escrita, de sua pesquisa com textos de criangas em processo de aquisigao da escrita, discorre 
sobre a reflexao feita durante a reescrita, acreditando que: 

Atcntar para as manciras dc mclhor dizer, dc rcfazcr o dito, dc inscrir o nao 
dito, perceber a interagao entre as esferas sintaticas, semanticas, 
morfologicas, discursivas e pragmaticas da linguagem, parecem, de fato, 
representar tomadas metacognitivas, que se configuram como maneiras de 
refletir sobre a lingua pela lingua. [...] 

12 Em segao nomeada Metacognigao e metalinguagem: conceitos e definigoes, citando J. E. Gombert (1993), a 
estudiosa lembra que a metalinguagem consiste em um dos tipos de habilidades ligadas a metacognigao 
(OLIVEIRA, 2009, p. 43). Para aprofundamento sobre a tematica da metacognigao e da metalinguagem, bem 
como sobre o pensamento do autor pela pesquisadora citado, ver a pesquisa completa de Oliveira (op.cit.), que 
consta nas referencias deste trabalho. 
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Assim sendo, em relacao as manobras realizadas por sujeitos aprendizcs da 
escrita, pode-se conceber que muitas das mudancas ou correcoes efetuadas 
em seus textos, sejam nas mais diversas estruturas linguisticas, parecem se 
configurar como reais provas de suas habilidades metalinguisticas, ja que 
clas intentam justamente explicitar uma dada mudanca dc postura a partir de 
uma reflexao (OLIVEIRA, 2009, p. 88). 

Assim, a autora entende que, quando faz algum tipo de corregao ou alteracao em seu 
texto, o aprendiz mostra que refletiu sobre o que escreveu, pois, quase sempre, tais correcoes 
ou alteracoes testemunham pensamentos produtivos acerca de seu escrito, pensamentos estes 
ligados, tambem, a propria lingua. 

3.2.2.1 O professor e os colegas: aqueles que sao vistos como auxiliares durante a revisao 
e a reescrita no processo de producao de textos 

A ideia defendida pelos diversos pesquisadores de que a escrita e um processo 
marcado pela interagao, anteriormente apresentada e discutida, entende que o aprendiz 
representa peca de grande importancia no desenvolvimento das proprias habilidades e do 
proprio aprendizado, ja que e visto como sujeito reflexivo, que pode e deve pensar sobre o 
que escreveu (Antunes (2006 e 2003), por exemplo). Nesse ambito, ve-se que figuras como o 
professor e os colegas tambem ganham destaque, pois suas funcoes passam a ser mais 
adequadamente consideradas pelos estudos que assim veem o processo de aprendizado da 
producao de textos. 

Exemplo de consideragao adequada a respeito do posicionamento do professor e dos 
alunos, no que concerne a produgao de textos na sala de aula, pode ser vista no pensamento de 
Possenti (2005), quando sugere que as agoes de revisar e reescrever um texto produzido sejam 
realizadas envolvendo os componentes da sala de aula atraves, por exemplo, da transcrigao e 
socializagao de um dos textos feitos, com o objetivo de revisa-lo e trabalhar problemas 
encontrados, ou, ainda, do estimulo a atividades de revisao por meio do que nomeia 
subgrupos. Na visao do autor, isso permite discussoes e reflexoes em grupo, enriquecendo os 
integrantes que fazem a classe. 

Possenti (op. cit.) alerta, ainda, que nao deve haver nenhum tipo de menosprezo em 
relagao a escrita do aluno, devendo o professor, pois, realizar sua fungao com sabedoria e 
generosidade, permitindo, assim, revisoes e reescritas proveitosas, que serao provenientes, 
conforme o autor, das opinioes de todos os que integram a classe. 
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Tambem comentando a validade da revisao feita com os integrantes da sala de aula, os 
PCN dos 1- e 2- ciclos do Ensino Fundamental consideram-na como algo que: 

[...] c aprcndido por mcio da participagao do aluno em situ acoes coletivas 
de revisao do texto escrito, bem como em atividades realizadas em 
parceria e sob a orientagao do professor, que permitem e exigem uma 
reflexao sobre a organizagao das ideias, os procedimentos de coesao 
utilizados, a ortografia, a pontuacao, etc. (BRASIL, 2001, p. 81 - destaque 
nosso) 

Nota-se, assim, que o documento parece conceber que a revisao realizada com a 
participagao dos colegas e do professor representa um meio mesmo de aprendizado da agao de 
revisar e, com isso, ressalta enfaticamente sua importancia para a construgao do texto. 

Goes (1993), tratando da relagao entre escrita e reflexao, apresenta os beneficios da 
revisao e discute os resultados de uma pesquisa por ela feita, na qual mostra procedimentos de 
revisao que chama de explicitagdo individual, explicitagdo em duplas e explicitagdo dirigida. 

A autora esclarece que na explicitagdo individual, o aprendiz, por si so, encontra 
possiveis problemas e modifica partes de seu texto, ocorrendo uma reflexao individual. Na 
explicitagdo em duplas, a revisao e feita aos pares, com a troca e leitura mutua dos textos 
produzidos, havendo aqui uma reflexao tambem compartilhada. Finalmente, na explicitagdo 
dirigida uma entrevistadora dirige uma conversa com a crianga redatora a fim de indicar-lhe, 
por sugestoes, alguns pontos problematicos do seu texto referentes, por exemplo, a coesao, 
buscando faze-la pensar e encontrar uma solugao para tais problemas. 

Em todos os casos, a pesquisadora constatou que a reflexao estava presente, porem a 
explicitagao dirigida pareceu-lhe ser o tipo de revisao em que o pequeno escritor (e, por 
extensao, pode-se pensar tambem no aprendiz, de modo geral) tern condigoes de, segundo 
Goes (op. cit. p. 115), "chegar a manifestar ou construir estrategias para consideragao 
deliberada do texto e dos lugares de escritor e leitor", podendo, assim, ser benefica a 
participagao de alguem que o ajude a refletir adequadamente. Assim, a estudiosa conclui que: 

[...] do funcionamcnto intcrsubjetivo da escrita, c dependendo da atuagao dc 
outros que participam do processo de produgao e analise de texto, 
desenvolve-se um funcionamcnto individual, pelo qual o sujeito passa a 
pensar sobre seus enunciados (GOES, 1993, p. 115). 

A interagao entre o aprendiz e outra pessoa com maior experiencia e tambem 
considerada por Mayrink-Sabinson (1997b). Atraves da analise de textos que constituiam 
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corpora longitudinals produzidos por uma crianca, em casa e na escola, a estudiosa observou 
e mostrou a fun9ao e a J u d M U ife fldUltOS" C0IT1 03 «JV a i s e s s a crian9a-sujeito da pesqu.sa 

convivia - , no que tange as (re) escritas desta. Uma das constatacoes da pesquisadora e 
extremamente significativa e interessante, pois ela percebe que nao somente a crianca recebe 
influencia de seu interlocutor, mas, de algum modo, tambem o marca. Sobre isso, a autora diz 
que: 

[...] o que o adulto lctrado faz c diz tcm rcpcrcussocs no que a crianca faz c 
diz e vice-versa. O adulto letrado. constitui-se num OUTRO para o 
SUJEITO/crianga, e esta, por sua vez, constituindo-se num OUTRO para o 
SUJEITO/adulto letrado, confronta-o com suas crencas, com sua propria 
visao de letrado. 0 que esses momentos mostram e que o SUJEITO/OUTRO 
esta em constante movimento, seja ele um aprendiz de escrita em busca dc 
autonomia ou um letrado ja de muito tempo (p. 150, destaque da autora). 

Esta conclusao, a que chega Mayrink-Sabinson (op. cit), faz ressaltar a importancia 
dos pais e dos professores para o aprendizado da escrita pelos discentes, principalmente os de 
idade mais tenra, na medida em que demonstra que a maneira como o adulto se porta com o 
aprendiz e seu escrito e representativa para a formacao deste e mesmo para a (re) construcao 
das ideias do proprio adulto. 

Calkins (1989), referindo-se ao que chama "conferencias de escrita" - momento por 
ela caracterizado como sendo as conversas entre professor e alunos e entre os proprios alunos, 
sobre o processo de producao do texto escrito - acredita que elas representam "o coragao do 
ensino da escrita", sendo por meio delas que, conforme a estudiosa, "os alunos aprendem a 
interagir com seus proprios escritos" (p. 35). Estas conferencias, nas quais professor e colegas 
estao presentes, sao consideradas, dessa forma, como fator importante para que o aprendiz 
interaja com o que escreveu. Essa interagao entre professor e alunos e entre o aprendiz e seu 
texto parece ser vista, pois, como fator crucial para o ensino da escrita. 

Comentando a dificuldade que alunos e professores tern com questoes relativas a 
grafia, Calkins (op. cit.,) ressalta, ainda, que o mestre deve ter uma atitude firme (mas, nao 
autoritaria!) quanto ao incentivo a autonomia do estudante, especialmente de criancas, pois 
para ela: 

Se somos claros e consistcntes, as criancas rapidamentc tornam-se 
independentes. Mas se reforgamos intermitcntemcnte sua dependencia, 
dando a correta grafia das palavras, algumas vezes e outras nao, as criancas 
continuarao pcrguntando (p. 226, italico da autora). 
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Este pensamento de incentivo a independencia quanto a grafia, disponibilizado pela 
autora, certamente pode ser ampliado quando se pensa na necessidade de um incentivo ligado 
a outras questoes Unguisticas, textuais e discursivas exigidas para o desenvolvimento 
adequado do texto escrito, sempre na busca de fazer com que o aprendiz cresca, amadureca e 
desenvolva sua autonomia, em todos os aspectos, durante seu caminho estudantil. 

De acordo com Guedes (2009), nesse processo de aprendizagem da escrita, o professor 
"e um interlocutor presente" (p. 46), e seu trabalho deve transportar ao maximo para a pratica 
seus conhecimentos teoricos. 

Referindo-se, em especial, a agao de reescrever, Guedes (op. cit.) declara que, ao 
professor: "Nao lhe cabe, portanto, apenas dizer que escrever e reescrever; cabe-lhe tambem 
orientar a reescrita do texto e avaliar os resultados desse trabalho, que se encaminha num 
processo e nao se da num ato prescritivo isolado" (p. 46, negrito do autor). 

Com estas palavras, o autor evidencia a funcao de orientador que o professor deve 
desempenhar em relagao a seu aluno e ao processo de escrita deste, alem de enfatizar a 
importancia da reescrita para tal processo, chegando mesmo a tornar equivalentes as agoes de 
escrita e reescrita. 

Outros dois pontos interessantes relacionados ao docente e discutidos por Guedes (op. 
cit.) dizem respeito: 1) a validade do professor tambem escrever e deixar que os alunos leiam 
seus textos, como forma de quebra de estereotipos, de se mostrar tambem aprendiz; e 2) ao 
fato de que o mestre deve ser realmente um leitor do texto produzido pelo educando, sendo, 
ainda, "um interlocutor que ponha resistencia" (p. 80), sempre objetivando incentiva-lo e 
auxilia-lo quanto ao desenvolvimento da aprendizagem do processo de feitura do texto 
escrito. 

Ainda no entender de Guedes (op. cit), e muito bom fazer com que os textos 
produzidos sejam lidos por seus autores e apreciados por seus companheiros de sala de aula, 
pois, conforme o autor, atraves dessa atividade, o aluno observa melhor o que ja ha de bom e 
o que ainda precisa ser aperfeigoado em seu texto, em virtude da observagao de outros pontos 
de vista, outros modos de organizar o escrito etc. Entende-se que haveria, assim, uma soma de 
pensamentos, de reflexao com os outros, os colegas, que auxiliaria no crescimento individual 
e coletivo. 

Na mesma linha de pensamento do autor supracitado, os PCN de Lingua Portuguesa 
dos 1- e 2- ciclos do Ensino Fundamental tambem reforgam a ideia de que o professor tern o 
papel de ser alguem que deve ser imitado pelos aprendizes, principalmente o que leciona 
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lingua materna que demonstre amor pela escrita, pois "funcionara como um excelente modelo 

para seus alunos" (BRASIL, 2001, p. 48). 
Um trecho do texto dos PCN dos 3- e 4- ciclos vai ainda mais alem, considerando o 

ambito de nossa discussao, pois relaciona diretamente a pratica do professor com o 
desenvolvimento da pratica de revisao e reescrita, ao dizer que: 

Gracas a mediacao do professor, os alunos aprendcm nao so um conjunto 
de instrumentos linguistico-discursivos, como tambem tecnicas de revisao 
(rasurar, substituir, desprezar). Por meio dessas praticas mediadas, os 
alunos se apropriam, progressivamente, das habilidades necessarias a 
autocorrecSo (BRASIL, 1998, p. 78 - destaque nosso). 

A funcao de mediacao ressaltada pelos PCN e que deve constar na pratica do docente, 
acima colocada, tambem e reportada por Jolibert e Sraiki (2008) que, ao detalharem as 
principais atribuicoes do mestre dentro da proposta de ensino de escrita que apresentam, 
nomeiam o professor como aquele que e "mediador-perito (em producao)" (p. 139), ou seja, 
essa funcao direcionada ao professor faz entende-lo como sendo alguem que esta apto (por ser 
especialista no assunto) a fazer com que o processo de produgao de textos seja bem 
desenvolvido a cada dia pelo aprendiz, individualmente, bem como pelo conjunto inteiro que 
compoe a turma. Nota-se, de modo geral, ao observar as atribuicoes do professor, elencadas 
pelas autoras, que a agao do docente deve permear todo o processo de produgao do texto, por 
exemplo, deixando claro o que deve ser feito, incentivando e refletindo com o aluno e 
observando as aprendizagens e dificuldades de todos. 

Quanto a participagao dos colegas no processo de escrita e interessante a mengao que 
Jolibert e Sraiki (op. cit.) fazem ao fato de que, durante o que nomeiam sistematizagao 
metacognitiva e metalinguistica (p. 126) - que, de certa forma, corresponde tambem a uma 
avaliagao do processo - , ha a construgao, em grupo, do que chamam instrumentos de 
sistematizagao, aos quais todos terao acesso quando deles necessitarem em situagoes de 
escrita posteriores. Percebe-se, entao, uma enfase a ideia de que a escrita deve ser tambem 
desenvolvida e aprendida considerando a ajuda que vem nao somente do professor, mas 
aquela que o colega pode oferecer. 

Por tambem contemplar a importancia do professor para o aprendizado da escrita, de 
grande validade sao as palavras de Ruiz (2001) que, em seu estudo sobre o modo como a 
redagao escolar tern sido corrigida, e referindo-se a questoes ligadas a essa corregao, afirma 
que "a mediagao do professor e um dos fatores determinantes do sucesso que o aluno possa 
ter em seu processo de aquisigao da escrita" (p. 14). Assim, o pensamento da autora faz 



56 

entender que a visao do professor em relacao ao texto do aluno, o modo como orienta esse 

aluno, a maneira como o mestre se coloca frente a producao do discente sera ponto de 

importancia elevada dentro do aprendizado do processo de escrita, marcando-o positiva ou 

negativamente. 

Antunes (2003) sabiamente resume uma das principals tarefas do professor dentro de 

um ensino de producao de textos que considere o fato da escrita se fazer em urn processo, 

inclusive vendo o "erro" e as modificacoes necessarias ao texto como fatos a serem encarados 

como pertencentes a tal processo, quando diz que: 

[...] o professor faria bem se conseguisse criar, ja nos primeiros anos da vida 
escolar, o habito de o aluno planejar seu texto, fazer seu csboco, fazer a 
primeira versao e, depois, revisar o que escreveu, naturalmente, sem culpa, 
sem achar que ficou tudo errado, aceitando a reformulacao como algo 
perfeitamente normal e previsivel (p. 116). 

Alem de demarcar este objetivo a ser alcancado, acima explicitado, a autora enfatiza a 

ideia de que o professor de lingua portuguesa, para bem estruturar sua pratica, deve investigar 

com afinco as teorias sobre o funcionamento da linguagem, em seus mais diversos aspectos, 

inclusive no tocante ao conjunto de fatos ligados a escrita, reforcando, portanto, a conhecida 

validade da alianca entre teoria e pratica (ANTUNES, op. cat.). 

Assim, entende-se que existe uma concordancia entre os estudiosos no que diz respeito 

a importancia assumida pelo professor e pelos colegas de sala, especialmente nos momentos 

de revisao e reescrita, dentro da perspectiva da escrita como processo em que ha interaqao, 

sendo considerados assistentes de grande valor na execucao destas fases que fazem a escrita e 

que, sobretudo, parecem se mostrar extremamente convenientes para a pratica da reflexao. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Finalizar a escrita de um trabalho monografico como este pressupoe, em nosso 

entendimento, a retomada de aspectos-chave que compuseram as discussoes teoricas aqui 

realizadas. Tais aspectos estao estreitamente vinculados as teorias expostas e aos pensamentos 

dos estudiosos citados - em virtude de suas inegaveis contribuicoes para a tematica - bem 

como originaram as reflexoes que seguem e que tambem sao resultantes de nossa 

compreensao acerca das opinioes e descobertas dos autores, discutidas ao longo de nossa 

escrita. Ademais, estas consideracoes finais trazem, ainda, reflexos de nossa interpretacao 

particular sobre a forma como a revisao e a reescrita sao apresentadas nos Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN), fruto da sintetica analise realizada sobre trechos do 

documento. 

Inicialmente, pudemos perceber a significacao, pelos autores ofertada, a escrita (desde 

seu surgimento ate a atualidade), sua figuracao e compreensao no ambiente escolar, sua 

representacao na sociedade e para a sociedade, bem como os modos como os estudos diversos 

a tern concebido. Tais modos de concepcao se mostraram variados, cada um, certamente, 

imprimindo seu valor neste campo e ofertando sua contribuicao para a compreensao da escrita 

e suas particularidades. 

No interior desses estudos sobre a escrita, constatamos a notoria legitimidade atribuida 

pelos autores a concepcao que a encara como sendo realizada atraves de um processo 

estruturado em etapas (Kato (2005), Serafini (1998), Calkins (1989), por exemplo), sobretudo 

quando estes estudos focalizam esse processo atentando para a interacao (Bakhtin (2003 e 

2006), Koch e Elias (2011), Antunes (2003 e 2005), Ruiz (2003), dentre outros). 

Pudemos confirmar claramente o pensamento de Calkins (1989), que lembra que as 

etapas, acima referidas, frequentemente sao nomeadas de formas variadas pelos estudiosos. 

Neste trabalho, adotamos a classificacao de Antunes (2003), por a considerarmos didatica - a 

nosso ver, um fator positivo no cumprimento de nossos objetivos - , a saber: planejamento, 

escrita, revisao e reescrita, sendo que as duas ultimas parecem corresponder a fases de uma 

etapa do processo. Contudo, ve-se que as nomeacoes diferenciadas comumente tendem a 

apontar para acoes analogas a serem feitas em cada momento especifico, independentemente 

dos nomes que a elas sejam ofertados. 
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Referindo-se mais especificamente ao alvo central de nossa discussao, a revisao e a 

reescrita e sua relevancia dentro do processo de producao de um texto, e fundamental 

relembrar pontos significativos desse ambito. 

Foi de grande valor, por exemplo, tomar conhecimento de que: a) alguns 

pesquisadores veem revisao e reescrita como etapas distintas (Murray, apud Calkins (1989), 

por exemplo) e outros as entendem como sendo termos de igual valor (RUIZ, 2003), todos 

confirmando, no entanto, sua grande importancia; b) os autores discutidos tendem a 

compreender revisao e reescrita como fases em que, respectivamente, observa-se 

atenciosamente o texto - lancando-se mao da leitura - e refaz-se o que foi visto como nao 

correto (Antunes (2003 e 2006), por exemplo); c) a propria reescrita tern sido entendida como 

detentora do que se poderia chamar "subetapas" (DURIGAN, s/d), objetivando sua realizacao 

de modo benefico; e d) a reescrita em si geralmente se faz a partir de operagoes linguisticas 

denominadas substituigao, adiqao, supressao e deslocamento (Fabre (1987) apud Fiad 

(1991)). 

Debate que tambem se mostrou extremamente produtivo diz respeito a breve analise 

do modo como a revisao e a reescrita sao colocadas nos Parametros Curriculares Nacionais 

(PCN). Esta analise nos permitiu observar, com maior clareza e detalhamento, o papel a elas 

atribuido por este documento, momento no qual tivemos a chance de constatar uma 

valorizacao consistente dessas acoes, notadamente manifestada na sugestao de que sejam 

sempre realizadas. Foi possivel visualizar tal sugestao em trechos dos objetivos para o ensino 

de lingua e de escrita, dos conteudos, e dos criterios de avaliagao propostos (especialmente 

nos Ensinos Fundamental I e II), ou seja, revisao e reescrita mostraram-se presentes ao longo 

de todo o texto que compoem o documento. 

Com relacao aos PCN do Ensino Medio, mais especificamente em seu texto 

complementar, os PCN+Ensino Medio (Lingua Portuguesa), pudemos notar a indicacao da 

feitura da revisao e da reescrita no desenvolvimento das habilidades e competencias que esta 

fase de ensino busca alcancar, mas isso parece se fazer de modo mais sutil, nao tao explicito 

ou detalhado quanto se faz nos documentos das fases de ensino anteriores. 

De todo modo, em ambos os documentos (PCN dos Ensinos Fundamental I e I I e do 

Ensino Medio), a revisao e a reescrita foram consideradas fundamentals para a producao de 

um texto, devendo, pois, serem estimuladas e realizadas desde os primeiros passos do 

aprendiz, em sua vida estudantil. 

Alem disso, a partir das ideias discutidas, dos diversos autores apresentados, foi-nos 

possivel compreender que estes tern considerado revisao e reescrita como sendo de grande 
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importancia para a producao de um texto, principalmente pelo fato de que permitem, mais 

veementemente, que o aprendiz reflita sobre o processo da escrita, sobre sua escrita, sobre a 

escrita dos outros (Goes (1993); Rocha (2003); Possenti (2005); Ruiz (2001); Fiad (1991); 

Oliveira (2010); Jolibert e Sraiki (2008), dentre outros). 

Outra questao debatida que consideramos ter sido deveras significativa esta 

relacionada a funcao concedida pelos pesquisadores ao professor e aos colegas de sala de 

aula, ja que estes parecem ser tornados como elementos valiosos para a feitura da revisao e da 

reescrita, concorrendo suas presencas beneficamente, portanto, para o estabelecimento de 

reflexoes, de discussoes sobre o texto escrito (Possenti (2005); Goes (1993); Calkins (1989); 

Antunes (2006); Guedes (2009) etc.). 

Diante de tudo o que foi apresentado e discutido, das reflexoes realizadas a partir dos 

pensamentos dos autores convocados para esta discussao, bem como considerando nossa 

pratica docente no ambito do Ensino Fundamental I I , ficou-nos evidente a necessidade de 

toda a comunidade escolar saber destas descobertas e ponderacoes ofertadas por estes 

estudiosos - no Brasil e no exterior - sobre as funcoes e a importancia da revisao e da 

reescrita para a producao de textos. 

Ficou-nos evidente, ainda, que o mestre, em especial, precisa empreender uma busca 

energica pelos conhecimentos ligados as teorias, as pesquisas (cf. ANTUNES, 2003) 

disponiveis nesse campo, sejam elas atuais ou ja consolidadas pelo tempo. Precisa, tambem, 

(re) descobrir materials ja conhecidos e de facil acesso como os PCN - aqui tambem 

considerados e que se mostraram ricos em sugestoes dentro da tematica por nos debatida - , 

com o intuito de aplicar e/ou aperfeicoar a feitura da revisao e da reescrita em suas aulas de 

escrita. 

Por fim, o que mais profundamente nos chamou atencao - e, sem duvida, ficara 

registrado em nossa experiencia - foi o fato de, durante a feitura deste trabalho, termos vivido 

pessoalmente a coerencia das teorias e ideias dos autores citados, aqui apresentadas e 

discutidas, no que concerne a escrita de um texto e, principalmente, no que concerne a revisao 

e a reescrita. 

A concepcao valida de escrita como sendo um processo em que ha interagao e o papel 

relevante imputado a revisao e a reescrita dentro de tal processo foram aspectos, a todo 

instante, por nos vivenciados ao longo da escritura deste texto, marcados, por exemplo: pela 

realizacao de todas as etapas que fazem o processo de escrita; pela postura de leitora de nosso 

escrito; pela reflexao; pela interagao estabelecida com aqueles que se dispuseram a ler este 

texto em fase de feitura, sobre ele manifestando suas opinioes, auxiliando-nos; pelo trabalho 
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firme de revisao do texto; e pelas reescritas realizadas ate que fosse entendido como 

adequado. 

Fascinante e, pois, ao termino desta monografia, termos adquirido os conhecimentos 

que nos permitem validar - a partir desta experiencia pessoal de escrita - as teorias, pesquisas 

e ideias aqui apresentadas e discutidas. Assim, considerando esta experiencia e, sobretudo, 

considerando as discussoes realizadas, acreditamos que este trabalho possa ofertar alguma 

contribuicao para as reflexoes e os debates sobre as tematicas que aqui foram referidas. 
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