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RESUMO 

Este t rabalho tem como objet ivo analisar de que forma a pratica pedagogica do 

professor e suas or ientagoes para o ensino da produgao textual inf luenciaram nas 

escolhas lexicais real izadas pelos alunos, enquanto autores de seus textos. 

Focal izamos nossa atencao nas aulas de redagao real izadas em uma turma de 1° ano 

do ensino medio de uma escola da rede publica local izada no munic ip io de Joao 

Pessoa - PB. Amparados pelas teorias da Linguist ica Ap l icada e da Anal ise do 

Discurso, observamos que os alunos apresentaram problemas quanto as escolhas 

lexicais real izadas em suas redagoes, uma vez que estas escolhas ora nao estao de 

acordo com o registro l inguist ico, ora apresentam problemas de natureza semant ica. 

Como o desempenho dos alunos mantem estreita ressonancia com a pratica de 

ensino adotada pelo professor, a t r ibu imos as di f iculdades dos alunos quanto a selegao 

lexical ao fato de o professor ter descons iderado as condigoes de produgao dos textos 

escri tos, concebendo estes como um produto fechado em si mesmo. Em 

consequencia disto, a art i f icial idade e o s imulacro do processo de ensino-

aprend izagem distanciaram os alunos da apreensao do carater dialogico da escrita, de 

seus usos e fungoes sociais. 



ABSTRACT 

This work has as object ive to analyze in which form teacher 's pedagogical 

practice and his/her or ientat ions for textual product ion teaching has inf luenced on the 

lexical choices made by his/her students as authors of their own texts. W e focused our 

attention on composi t ion c lasses (realized) in a f irst-year of high school group located 

in Joao Pessoa-PB. Taking as basis the Appl ied Linguistics and Discourse Analysis 

Theor ies, we observed that the students presented problems whi le choosing the 

lexicon in their composi t ions because they present problems on the linguistic register 

and semant ics. A s the students ' deve lopment keep a close relat ionship with the 

teaching practice adopted by the teacher, we attribute the students ' difficulties in 

relation to lexical choice to the teacher 's lack of considerat ion whi le observing the 

condit ions of product ion of wri t ten texts, conceiv ing these texts as a product closed in 

themselves. Therefore the artificiality and simulat ion of teaching- learning process 

distanced the students f rom learning the dialogical character of wri t ing, its uses and 

social funct ions. 
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I N T R O D U C A O 

O ensino de l ingua materna tem como principal objet ivo desenvolver a 

capac idade do usuario de empregar adequadamente a l ingua nas mais var iadas 

s i tuacoes de comunicagao, ou seja, desenvolver a competenc ia l inguistica e textual 

dos aprendizes da l ingua portuguesa. 

De acordo com Travagl ia (2000), para a concret izacao deste objetivo, e 

necessar io propiciar o contato do aluno com a maior var iedade possivel de si tuagoes 

de comunicagao por intermedio de um trabalho de anal ise, produgao e leitura de 

textos. Dai a importancia para o ensino de l ingua materna de uma teoria que trata de 

textos. 

Essa ideia de que os textos devem ser a base do ens ino-aprendizagem da 

l ingua materna nao e nenhuma novidade, ja que vem sendo f i rmada desde a decada 

de 1980 por varias propostas curr iculares e, segundo Bezerra (2003), no afa de 

favorecer a aprendizagem da escrita de textos, a escola sempre t rabalhou com os 

generos. No entanto, o t ra tamento dado a esses generos restr ingia-se apenas aos 

aspectos estruturais e formais do texto, como, por exemplo , as abordagens da 

Linguist ica de Texto, que priorizou os aspectos re lacionados as estruturas dos 

generos escolares por excelencia (descrigao, narragao e dissertagao). 

Para evitar esse t ipo de abordagem, muitos teor icos (MARCUSCHI , 2003; 

S C H N E U W L Y e DOLZ, 2004; BEZERRA, 2003) tem proposto o trabalho com os 

generos textuais. Concebidos como formas relat ivamente estaveis pelas quais a 

comunicagao verbal se material iza nas di ferentes praticas sociais, os generos textuais 

ser iam, segundo Schneuwly e Dolz (2004), mega- inst rumentos para o ensino-

aprend izagem de l ingua materna, uma vez que serao privi legiadas as suas condigoes 

de produgao e circulagao e seus aspectos funcionais e interativos. Mas, mesmo com a 

divulgagao, que se tem veri f icado nas instancias academicas e escolares, dessa 

proposta de trabalho com os generos textuais, o que se ve ainda hoje e que a 

pr ior idade dada aos aspectos formais e estruturais no ensino da escrita ainda e 

f lagrante em muitas escolas, e isso tem sido comprovado por inumeras pesquisas em 

que uns apontam para a falta de interlocugao (LEAL, 2003), outros para o emprego de 

concepgoes equivocadas sobre a l inguagem (BONINI , 2002) . Mas, de fato, o que 

essas pesquisas tem revelado e que, devido ao ensino da gramat ica normativa nao 

ser mais prior idade na aprend izagem da l ingua, muitos professores encontram-se 

desor ientados com as novas teor ias l inguist icas e acabam cometendo o equivoco de 

empregar o texto em sala de aula ora para ensinar gramat ica, ora para priorizar 
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apenas seus aspectos formais, deixando de lado o sentido do texto e suas condigoes 

de produgao. 

Este tipo de abordagem em nada contribui para o ens ino-aprendizagem da 

produgao de textos escri tos e orais. A o contrario, tem gerado mitos e ju lgamentos por 

parte de professores de que os alunos nao sabem escrever, devido ao fato de 

apresentarem em suas redagoes problemas de coesao e coerencia e dif iculdades no 

emprego e/ou selegao lexical. Porem, o que esses professores nao tem levado em 

consideragao e que as redagoes produzidas por esses alunos e a forma como 

escrevem sao resultados da situagao em que eles estao inseridos, isto e, sao reflexos 

das condigoes de produgao de seus textos, incluindo a i , as or ientagoes teor icas para o 

ensino de produgao de texto adotadas pelo professor. 

Acredi tando nisto, t omamos como objeto desta pesquisa as redagoes escolares 

produzidas por alunos do 1° ano do Ensino Medio, em que observamos as escolhas 

lexicais presentes em tais textos, tendo em vista responder as seguintes perguntas: 

1 - De que forma as or ientagoes do professor inf luenciam na produgao da redagao 

escolar? 

2- Qual a relagao que se estabelece entre as or ientagoes do professor para a 

produgao de texto e as escolhas lexicais real izadas pelos alunos nas suas redagoes 

escolares? 

Os objetivos da pesquisa sao: 

Objet ivo geral: 

Anal isar de que forma a pratica pedagogica do professor e suas or ientagoes 

para o ensino da produgao textual inf luenciaram nas escolhas de substant ivos 

real izadas pelos alunos, enquanto autores de seus textos; 

Objet ivos especi f icos: 

1- Verif icar se os substant ivos escolh idos pelos alunos nas suas redagoes estao 

adequadas ao contexto de produgao, isto e, se estao adequadas ao registro l inguistico 

escolhido; 

2- Veri f icar o func ionamento dos substant ivos presentes nas redagoes escolares, 

enquanto organizadores textuais. 

Esta dissertagao esta estruturada em quatro capi tulos, conforme discr iminado a 

seguir: 

• No primeiro capi tulo, exp lanamos a respeito de a lgumas cri t icas feitas 

por diversos pesquisadores (LEAL, 2003; BONINI , 2002; S C H N E U W L Y e DOLZ, 2004; 

M A R C U S C H I , 2003; BAKHTIN, 2000) em torno do ensino da produgao textual , e o que 
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eles propoem como metodologia de ensino. Observamos que ha uma preccupacao em 

ensinar os alunos a produzi rem textos escritos. Fruto disto e o t rabalho com o genero 

"redagao escolar". Entretanto, o ensino da escrita em muitas escolas tem privi legiado 

apenas os aspectos formais e estruturais dos textos, sem levar em consideracao as 

suas condigoes de produgao e circulagao, a lem de que, para muitos professores, a 

abordagem do texto em saia de aula e um pretexto para o ensino de gramat ica. 

• No segundo capitulo fa lamos sobre o ensino do lexico. Apenas uma 

breve anal ise de como tem sido abordado o lexico nos livros didat icos ja nos e 

suficiente para percebermos que o seu ensino esta restrito aos estudos de sinonimia e 

de antonimia. Para evitar esta abordagem limitada e privilegiar um estudo mais 

produt ivo do lexico em sala de aula, muitos teor icos, como Paul iukonis (2005), por 

exemplo, af i rmam que devemos associar o ensino do lexico com o ensino de texto. 

Ass im, no ambito da leitura, a exploragao do vocabular io deve ser contextual izada; e 

no ambi to da produgao, as escolhas lexicais devem estar adequadas ao genero e t ipo 

textual a ser produzido, o registro l inguist ico, o tema, os objet ivos para a produgao 

textual e a imagem que se tem dos interlocutores envolvidos. 

• No terceiro capitulo, descrevemos o percurso metodologico da pesquisa 

real izada em uma escola da rede publica do munic ip io de Joao Pessoa, no Estado da 

Paraiba. A coleta de dados foi real izada em uma turma de 1° ano do Ensino Medio,por 

meio de: entrevista oral e escrita apl icada com o professor, registro e transcrigao das 

aulas, coleta do material didat ico e anotagoes por escrito de alguns aspectos das 

aulas observadas. Neste per iodo, co letamos 77 redagoes escolares. 

• No quarto e ult imo capitulo apresentamos uma anal ise dos principais 

prob lemas encontrados nas redagoes escolares, tais como: problemas de ortografia, 

de acentuagao, de registro l inguist ico, de coesao e de semant ica. Duas categorias de 

anal ise foram discut idas neste momento da pesquisa: Adequagao lexical ao registro 

l inguist ico exigido; e Escolha e func ionamento dos h iperonimos no processo de 

rotulagao do discurso. Na primeira categoria ver i f icamos a ocorrencia de alguns 

vocabulos nas redagoes escolares, que sao t ipicas da l inguagem informal. Estes 

vocabulos apresentam inadequagoes em tais textos, ja que a orientagao para a 

produgao exige a escrita na l inguagem formal . Na segunda categoria, ver i f icamos a 

ocorrencia de uma categoria de lexico que desempenha um papel importante no 

processo de textual izagao: os substant ivos hiperonimos. Eles sao bastante 

empregados no processo de rotulagao de discurso, exercendo a fungao de disposit ivos 

retoricos de coesao lexical ao referir-se as partes anter iores do texto. Por essa razao, 

sao f requentes em textos exposit ivo e argumentat ivo. Nas redagoes escolares 

coletadas, observamos que alguns desses itens lexicais apresentam problemas de 
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adequagao visto os seus valores semant icos e o seu func ionamento na organizagao 

textual. 
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1- G E N E R O S D I S C U R S I V O S / T E X T U A I S - A R E D A C A O E S C O L A R C O M O 

O B J E T O D E E N S I N O 

Neste primeiro momento da fundamentacao teorica, antes de adentrarmos na 

conceitual izagao e definigao dos generos textuais/discursivos, e necessar io t ragarmos 

a lguns comentar ios sobre como o ensino da escrita foi e/ou vem sendo realizado na 

sala de aula, com base em pesquisas de diversos autores, e o que eles apontam para 

a melhor ia do ensino. Por f im, t ragamos alguns comentar ios a respeito da redagao 

escolar como um genero produzido dentro do contexto escolar. 

1.1- O que a A c a d e m i a define c o m o e n s i n o da escr i ta na e s c o l a 

Nas ult imas decadas do seculo XX, tem sido atr ibuida uma crescente 

importancia ao desenvolv imento de atividades de produgao textual na escola, 

responsavel por inumeros t rabalhos propondo expl icagoes para os "fracassos" dos 

a lunos na l inguagem escrita e metodologias mais apropr iadas para o t ratamento da 

escr i tura. Nesse contexto, podemos dizer, entao, que a produgao verbal escrita 

const i tui-se numa das grandes preocupagoes dos professores da l ingua materna em 

que questoes como "o que signif ica ensinar a escrever" e "o que signif ica escrever" 

sao essenciais para aqueles que se preocupam por fo rmar produtores de textos 

competentes e capazes de interagir pela escrita em diversas si tuagoes interlocutivas. 

Sao inumeros os d iagnost icos detectando os mais var iados problemas no 

tocante a produgao textual. Um deles, que chama a atengao ao lermos as redagoes 

escolares, e o que diz respeito a qual idade discursiva dessas produgoes, pois a 

maior ia dos textos dos alunos apresenta problemas general izados mediante o elevado 

indice de reprodugao de um discurso pautado no lugar-comum, pr incipalmente por nao 

conceberem a produgao textual como uma proposta de dialogo com seus possiveis 

inter locutores. 

Var ios estudos tem demonst rado que a lgumas escolas nao tem conseguido 

sucesso em sua tarefa de ensinar a escrever, apontando varios fatores que 

contr ibuem para as inadequagoes que interferem no desenvolv imento da produgao 

textual . Cardoso (2003: 10), p o r e x e m p l o , af irma que 

a dificuldade que a escola tem de alfabetizar e garantir o uso eficaz da 

linguagem em todos os niveis e, sim, decorrente de concepgoes 

equivocadas sobre a lingua, linguagem e ensino de lingua [...] que 

somente se aprende uma lingua produzindo textos e discursos. 
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Na decada de 80, Pecora (1992) ja apontava alguns prob lemas nas redagoes; 

e Costa Val (1992) ja atentava para alguns aspectos da textual idade. 

Esta ult ima, apresentando os principals problemas encont rados em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus 

de cem produgoes de candidatos ao Curso de Letras da U F M G em 1983, af irma que 

9 0 % dos textos demonst raram uma degradagao do nivel da textual idade, referindo-se, 

especi f icamente, a informativ idade e a dois requisitos de coerencia - a nao-

contradigao externa e a art iculagao - mesmo apresentando um resultado satisfatorio 

no piano da superf ic ie textual , no tocante a organizagao de ideias conforme o modelo 

canonico de dissertagao ( introdugao, desenvolv imento e conclusao). A autora atribui 

essas falhas as condigoes de produgao textual, a legando que 

muitas vezes se escreve sem se preparar, sobre um tema imposto, 

para um recebedor indesejado que nao sera leitor, mas juiz, dentro de 

um prazo curto e predeterminado, sem possibilidade de revisao e 

reelaboragao do proprio texto (Costa Val, 1992, p. 126). 

Ja Pecora (1992), anal isando as produgoes textuais de vest ibulandos, 

destacou 13 problemas (conferir quadro 1) que ocorrem tambem nas produgoes 

textuais escolares de um modo geral . 

Q U A D R O 1- Problemas de Redagao estudados por Pecora (1992) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° PROBLEMA DE REDACAO EXEMPLO 

1 Acentuagao Ruim 

2 Pontuagao ...a competigao, faz com que ... 

3 Ortografia Quidados 

4 Norma culta ...quidados do qual deve tomar... 

5 Emprego lexical A evolugao acontece com mais apogeu... 

6 Incompletude associativa Tenta relacionar "exploragao do trabalhador" 

com "produgao de armamentos" e "catastrofes 

decorrentes da falta de cuidados''. 

7 Emprego de relatores (a evolugao) se concretizou ainda mais (a 

exploragao) 

8 Emprego de anaforas ...esquecendo do povo oprimido, deixando-os... 

9 Redundancia Armamentos belicos 

10 Emprego de nogoes confusas A tecnica do desenvolvimento 

11 Emprego de nogoes de totalidade 

indeterminada 

0 homem; a maquina 

12 Emprego de nogoes 

semiformalizadas 

Usar a maquina para pagar salario 

13 Lugar-comum Desde os primordios; o homem e insubstituivel 

Para ele, o que origina os problemas da redagao na escola e o divorcio 

existente entre a interlocugao e as condigoes de produgao da escri ta escolar, 

resul tando no que ele chama de falsif icagao das condigoes de produgao da l inguagem 

escrita. Ass im, af irma que o processo de aprendizagem da modal idade escrita tende a 
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restr ingir a escrita nos l imites de alguns modelos previos, impermeaveis a usos 

individual izantes, dest i tuido da real idade diversi f icada que faz sentido para o aluno no 

momento do aprendizado. Dessa forma, percebe-se a inexistencia de parametros que 

possibi l i tam a produgao textual desses alunos tornar-se um meio signif icativo, e entre 

esses parametros destaca-se a presenga de um interlocutor ativo, a lguem em que o 

aluno pudesse visualizar a quern se destina a sua voz. 

Mesmo refer indo-se a problemas relacionados aos aspectos microestruturais 

do texto, esse trabalho de Pecora (1992) contr ibuiu bastante para a discussao sobre o 

ensino da escrita, pois, de um modo geral , contr ibuiu para a instauragao da "virada 

pragmat ica" no ensino da l ingua, ou seja, a incorporagao de uma serie de perspect ivas 

teor icas referentes ao func ionamento da l ingua no ensino da l ingua materna. 

Defendendo numa perspect iva interacionista para o ensino da escrita, Leal 

(2003) af irma que varios t rabalhos apontam que o que se ensina na escola, em 

relagao ao texto, esta longe de estabelecer um espago dialogico para a produgao de 

sent idos, pois o texto e concebido como um objeto fechado em si mesmo. Dessa 

forma, defende que a perspect iva interacionista da l inguagem permite um 

red imens ionamento do processo ens ino-aprendizagem do texto escrito na escola, pois 

a const i tuigao de um espago dialogico, ou seja, a abertura para uma relagao 

interlocutiva e de ext rema importancia no processo ens ino-aprendizagem do texto 

escri to, pois, de acordo com Bakhtin (1995: 123), "a interagao verbal constitui assim a 

real idade fundamenta l da l inguagem". 

Pensar o ensino de produgao de texto requer pensar que um texto produzido 

por um aprendiz mani festa-se como um produto de um sujeito que busca estabelecer 

uma relagao com o seu interlocutor. Ass im, no contexto da sala de aula, o aluno, ao 

produzir seu texto, escreve para um interlocutor e espera um retorno qualquer desse 

interlocutor (na maioria dos casos, o professor) para o texto que ele produziu, algo que 

possa permit ir a dialogia, pois o aluno cria uma expectat iva de que este interlocutor 

esta inserido e/ou tambem participa desse processo de compreensao ativa e 

responsiva. No entanto, o que o aluno obtem como resposta a sua produgao "se 

t ransforma em si lencio (at ividades que se fecham na propria produgao textual e sao 

arquivadas em um caderno ou pasta escolar) (LEAL, 2003) , anulando qualquer 

instancia de uma real possibi l idade de interagao, pois a logica escolar el imina qualquer 

at iv idade responsiva ativa, ja que o aluno nao escreve para ser lido, mas para ser 

corr igido. Ass im, o texto escrito e t ransformado em um produto fechado em si mesmo, 

sem espago para uma cont inuidade e sem espago para um dialogo. 
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Segundo Leal (2003), para compreender-se um texto produzido no ambiente 

escolar e necessar io entender como se realiza a discursiv idade que o consti tuiu, ou 

seja, os aprendizes de produgao de texto sao sujeitos que interagem verbalmente e 

produzem discursos em uma determinada situagao comunicat iva, e o fazem a partir de 

um lugar social e historico determinado, agindozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com e sobre a l inguagem (GERALDI , 

1997). Dessa forma, os textos produzidos por esses aprendizes ref letem a maneira 

como esses sujeitos se relacionam nesse processo consti tut ive da l inguagem, pois os 

aprendizes de produgao de texto nao demonst ram apenas competenc ia de um ponto 

de vista l inguist ico, mas tambem tem competencia comunicat iva e textual, isto e, os 

aprendizes, ao produzirem seus textos, nao somente combinam suas competencias 

l inguist icas com outras competenc ias, mas tambem const roem seus textos 

desempenhando papeis que, exatamente como em um jogo, v isam a atuagao sobre o 

outro e esperam uma atividade responsiva desse outro. 

A autora ressalta ainda que e necessar io que aquele que ensina a escrever 

possa reconhecer que os textos sao at ravessados por um conjunto de fatores ou de 

determinantes, cabendo a ele detectar nos textos as marcas desses determinantes 

para comegar a receber a palavra do outro. Esses determinantes que Leal (2003) 

menciona podem ser relacionados com os parametros de textual izagao de Meurer 

(1997) que, ao descrever seu esbogo de um modelo de produgao de textos, afirma que 

a l inguagem e const i tuida por duas d imensoes: uma d imensao psicologica, em que a 

l inguagem e vista como uma forma de conhec imento ou uma forma de cognigao; e 

uma d imensao social, em que a l inguagem e vista como um instrumento de agao 

social , de interagao do individuo com seu meio ambiente. Sendo o texto um meio de 

mani festagao da l inguagem, ele t ambem e const i tu ido por essas duas d imensoes, 

visto que, ao fazermos uso de textos, 

fazemos uso de diferentes tipos de conhecimentos para interagir com 

outros individuos dentro de determinados contextos sociais. Assim 

sendo, a produgao e a compreensao de texto envolvem nao apenas 

fenomenos linguisticos, mas, tambem, fenomenos sociocognitivos 

(MEURER, 1997: 14). 

Para este autor, 

o texto e visto como sendo produzido a partir da utilizagao de um 

conjunto de parametros de textualizagao diretamente influenciado pela 

historia discursiva individual do escritor, pelos discursos institucionais e 

praticas sociais dentro de cujos contextos o texto e produzido e sera 

usado (p. 18). 
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O escritor inicia o percurso da produgao de um texto a partir de uma mot ivacao 

(espontanea ou imposta) , fo rmando uma representacao mental dos fatos ou real idade 

a que quer se referir. Esta representacao mental e controlada por um monitor, com 

func ionamento em parte consciente e em parte inconsciente, que planeja e executa o 

processo de escrever como um todo. O func ionamento desse monitor depende do que 

Meurer (1997: 20) chama de parametros de textual izagao, que inc luem: 

• Objet ivo do texto; 

• Ident idade do escritor e da audiencia, bem como as impl icagoes 

relat ivas a questoes de ideologia e poder e a nogao de face, isto e, a 

imagem propria e de outros; 

• T ipo ou genero textual e suas impl icagoes, como, por exemplo, a 

organizagao retorica t ipica de cada texto e o contexto sociocultural 

onde e usado como forma de agao social; 

• O contrato de cooperagao e as max imas de quant idade, qual idade, 

relevancia e modo, bem como a nogao de impl icatura; 

• Relagoes oracionais e organizagao coesiva do texto como um todo; 

• Coerencia; 

• Conscienc ia do que implica o ato de ler. 

O que ha de comum entre Pecora (1992), Costa Val (1992), Leal (2003) e 

Meurer (1997), enf im, e a importancia de se considerar as condigoes de produgao dos 

textos escri tos em s a l a d e aula, pois, ass im, percebemos que os textos produzidos 

pelos aprendizes sao resul tados das situagoes em que estao inseridos e que refletem 

os esforgos desses aprendizes por fazer do ato da escrita um ato de signif icagao em 

um processo de comunicagao, de construgao de sent idos, pois, "a l inguagem, por 

real izar-se na interagao verbal entre locutores socia lmente si tuados, nao pode ser 

considerada independente da sua situagao concreta de produgao" ( C A R D O S O , 2003: 

11). 

Para Coracini (1999), os metodos de ensino de produgao de texto empregados 

nas aulas de portugues, ao inves de contribuir para a construgao da ident idade do 

aluno enquanto autor de seu texto, reforgam a "natural izagao" das relagoes de poder, 

mediante instrumentos uti l izados para controlar o processo de produgao escrita, com a 

f inal idade de sustentar o discurso educacional dominante. Segundo esta autora, e 

necessar io que a escola perceba que produzir texto e mais do que reproduzir ou 
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repetir o que o professor ou a propria escola querem ouvir ou ler, pois, produzir texto 

signif ica produzir sentido. 

Leal (2003) dialoga com Coracini (1999), af i rmando que os aprendizes, ao 

produzi rem seus textos, buscam estabelecer relagoes que permeiam os sujeitos 

envolv idos no espago dialogico. Ass im, muitas vezes, o que e dito pelos aprendizes 

em seus textos, encontra-se sustentado no que imaginam que os professores 

gostar iam de ler, no que eles pensam sobre o assunto, no que a escola deseja que 

eles d igam, enf im, reflete mais o que a escola quer ouvir do que aquilo que o aprendiz 

realmente pensa sobre o assunto. 

Numa perspect iva interacionista, o "querer dizer" do aluno nao pode ser 

suplantado pelo "querer dizer" da escola, pois, os textos produzidos pelos aprendizes 

nos revelam suas exper iencias vividas e os seus modos de compreensao do mundo. 

Suplantar o "querer dizer" do aprendiz pelos "quereres" da escola e destituir o aluno da 

sua condigao de sujeito produtor de sent idos. 

E importante para o processo ens ino-aprendizagem da escrita que o aluno 

encont re interlocutores para colocar-se em dialogia. Porem, para tanto, e necessario 

que o professor se esforce para consti tuir-se tambem como um interlocutor dos textos 

dos aprendizes, que, ao contrar io de silenciar, instaure a at ividade responsiva ativa e 

crie espago dialogico adequado para o processo de desenvolv imento da competencia 

l inguist ica e sociocognit iva do aprendiz, visto que, os textos sao trabalho de muitos 

"colaboradores" no dialogo (MEY, 2001) . 

Nas palavras desse estudioso, nao se deixa um texto a deriva sem que haja 

um alvo para o qual ele esteja or ientado, no qual esteja "plugado". A l ingua em uso 

tem sempre um elemento de d i rec ionamento, ass im, quando fazemos uso da l ingua, 

sempre devemos pressupor a existencia de alguem a quern possamos nos d i r i g i r - u m 

parceiro no dialogo que nao seja apenas uma caixa de ressonancia passiva para o 

que enunc iamos. Este parceiro deve ser parte integral da comunicagao e deve 

or ientar-se at ivamente para o autor, pela sua parceria no texto. O ato de produgao 

textual e o ato de consumo do texto sao real izados num ambiente previamente 

fo rmatado (MEY, 2001). 

Em relagao as or ientagoes para o ensino de produgao textual, tomando como 

base Bonini (2002), ha, como desencadeadoras de metodologia de ensino, tres 

concepgoes que se tornaram ponto central: a normativista (ou retorico-logico), a texto-

instrumental (ou textual-comunicat iva) e a interacional. 

Na concepgao normativ ista, a produgao de texto l imita-se a escrita, concebida 

como uma forma de organizar o pensamento, ou seja, aprender a escrever equivale a 

conhecer as regras gramat icais que valem mais como formulas logicas do raciocinio 
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do que como uma descr igao da l ingua. Do ponto de vista comunicat ivo, trata-se de 

uma at ividade que nao est imula o processo dialogico da l inguagem, a interagao entre 

inter locutores, pois a unica f inal idade da produgao textual e o treino de estruturas. 

Segundo Bonini (2002), numa metodologia baseada pela concepgao 

normativista, o modelo basico do produtor de textos e o escri tor de l i teratura. Dessa 

forma, estabelece duas c lasses de aprendizes da escrita: os bons e os que se 

desenvo lvem. Os bons ser iam aqueles que possuem o domin io da escrita dos 

escri tores literarios. Para os que nao possuem tal determinante, esta abordagem da 

escrita aponta para uma possibi l idade de desenvolv imento. 

Em relagao a tecnica de ensino da escri ta nos moldes desse metodo, o que 

interessa e a apropr iagao dos esquemas basicos de textos: a narragao, a dissertagao 

e a descrigao. Ass im, o ensino da escri ta e centrado no desenvolv imento do texto 

dentro de um esquema textual abstrato, cuja principal f inal idade da produgao textual e 

o treino de estruturas, visto que nao apresenta uma atividade interessante do ponto de 

vista comunicat ivo. 

A partir dos anos de 1970, como procedimento para romper com a postura 

prescrit ivista mencionada acima, surge o metodo baseado na concepgao textual-

comunicat iva, em que o produtor de textos nao e mais visto como um assimi lador de 

regras, mas como a lguem que precisa desenvolver capacidades textuais fundamenta is 

para que ele seja um comunicador . O trabalho de Pecora (1992) esta entre os 

pr imeiros a propor a redefinigao do ensino da redagao escolar para o ensino da 

produgao textual . 

Embora o texto literario ainda seja o modelo ideal de texto escri to, o dom nao e 

mais um elemento central nesse metodo. De acordo com Bonini, o produtor de textos 

nao e mais visto como um s imples assimi lador de regras gramat icais, mas como 

a lguem que, para se tomar um comunicador , precisa desenvolver uma capacidade 

textual fundamenta l . Ass im, o desenvolv imento de conhec imentos metal inguist icos 

relativos aos mecan ismos que const i tuem um texto passa a ser o ponto central do 

metodo textual-comunicat ivo, com o intuito de despertar no aprendiz a consciencia de 

seu papel de comunicador. 

O objetivo central desse metodo e desenvolver capac idades relativas a 

escri tura, por intermedio de modelos que apresentam uma amost ragem passo a 

passo. Percebe-se entao, uma preocupagao com os processos de planejamento e 

revisao do texto. Dessa forma, ha a concepgao de que o texto e uma construgao 

executada em etapas, mediante habi l idades adquir idas pelo produtor. Escrever, neste 

sent ido, consiste em elaborar as etapas de equagao para obter um produto f inal, a 

solugao de um problema - o texto escri to. Percebe-se, entao, uma desmit i f icagao da 
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escrita, visto que a produgao textual do aluno resulta de um processo de ajustamento, 

de acrescimo, de supressao, etc. Dessa forma, esse metodo traz interessantes 

contr ibuigoes para o ensino da produgao textual: em primeiro lugar, por tratar da 

concepgao de que o texto e uma construgao executada em etapas; em segundo lugar, 

ao tratar da organizagao das etapas, poe em evidencia a importancia dos aspectos 

interacionais (BONINI , 2002) . 

Ja o metodo baseado na concepgao interacionista "esta centrado na 

instauragao de um ambiente em que a produgao textual do aluno se const i tua como 

uma autentica produgao de sent ido, mediante a execugao de uma agao de l inguagem" 

(BONINI , 2002, p. 35), di ferente da perspect iva de ensino tradicional e mecanic ista de 

produgao textual, em que todo o processo dialogico da l inguagem era apagado, pois 

na redagao escolar nao ha um interlocutor, e s im, um professor que se constitui um 

"interlocutor", embora nao possibi l i te a intersubjet ividade nem a agao de l inguagem. 

Inf luenciado pelas or ientagoes texto-enunciat ivas do grupo da Escola de 

Genebra, a metodologia de ensino baseada na concepgao interacionista enfat iza a 

manipulagao dos generos textuais em sala de aula, como principals instrumentos 

didat icos. Ass im, o nucleo deste metodo esta na relagao de tres unidades de trabalho: 

as praticas de leitura, de produgao textual e de analise l inguist ica. A esta ult ima cabe o 

t ratamento dos conteudos gramat icais feitos com base nas produgoes textuais dos 

alunos, e todas as at iv idades dest inadas para a aprend izagem da escrita sao 

organizadas atraves da confecgao de projetos didaticos - produzir um jornal , escrever 

um livro pela turma, etc - ou seja, a etapa central desse metodo e o estabelecimento 

de uma situagao autent ica de interagao. 

Destacamos, aqui, a lgumas caracter ist icas da concepgao de l inguagem 

expl ici tada no metodo interacionista, de acordo com Cardoso (2003: 29): 

• A interagao verbal e fonte pr imeira da constituigao da propria l inguagem; 

• Quer na modal idade oral , quer na escrita, a interagao verbal e o meio pelo qual 

adquir imos a l inguagem; 

• A l inguagem so tem existencia efetiva na interagao; 

• E na interagao com o outro que nos const i tu imos como sujeitos do nosso 

discurso; 

Ass im, pensando no ensino de l ingua materna atraves dessa metodologia 

embasada na concepgao interacionista 
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• A escola deve possibi l i tar v ivencias em que se deixe t ransparecer o carater 

natural e espontaneo da l inguagem; 

• O aluno deve ser assumido como um interlocutor de fato; 

• A l inguagem e um espago privi legiado para a criagao de compromissos antes 

inexistentes; 

• Por meio da l inguagem, o aluno cria compromissos com o professor e este com 

o aluno; 

• E no processo de interagao que se da a relagao professor-aluno; 

• Cabe a escola devolver a palavra ao aluno; 

• A l inguagem organiza nossa at ividade mental e articula nossa visao de mundo; 

• O dialogo e e lemento inseparavel e consti tut ive da l inguagem, pois sempre 

fa lamos ou escrevemos a a lguem, ou seja: a um interlocutor, virtual ou nao; 

• A l inguagem e trabalho, resultado de um processo das at iv idades humanas, 

sociais e historicas dos sujeitos; 

• Todo sujeito e mergulhado no social e na contradigao que o envolve, ou seja, e 

h istor icamente si tuado. 

Neste metodo de ensino da produgao escrita, o texto passa a ser considerado 

o centro de todo o processo ens ino-aprendizagem de l ingua materna. 

De acordo com Bonini (2002), para o ensino da produgao textual, ha a 

necessidade de se desenvolver, no aluno, quanto as propr iedades para a enunciagao, 

habi l idades em tres niveis: 

1 - No nivel discursivo: leitura da circunstancia enunciat iva (fatos, contexto), 

estabelec imento das metas discursivas, selegao de genero apropr iado, 

identif icagao dos aspectos formais do genero, caracter izagao da audiencia, 

levantamento de conteudos textual izaveis; 

2- No nivel textual : sequenciagao textual, progressao textual , coesao, etc; 

3- No nivel f rasal : ordenagao dos consti tuintes, concordancia, regencia, aplicagao 

de relatores, estabelec imento de paralel ismo sintatico, escolha lexical; 

Percebe-se, ass im, a preocupagao de assumir o a luno como construtor de 

l inguagem e como sujeito ativo no processo de interagao comunicat iva. Entre as tres 

metodologias de ensino descri tas, aquela embasada na concepgao interacionista e a 
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mais adequada, pois possui parametros para que a produgao textual ganhe sent ido, 

ou seja, a lcance seu status de legi t ima produgao de sent ido (BONINI , 2002). Muitos 

professores vem sendo afetados pela base teorica construt ivista e sociointeracionista 

dos ul t imos 20-30 anos. Muitos investem num trabalho mais d inamico com a produgao 

e anal ise de textos, p romovendo, ass im, a interagao do aprendiz sob diversos angulos. 

Mas, ainda hoje, um grande percentual ainda se encontra apegado a paradigmas 

tradicionais, visto que varios t rabalhos ainda apontam para a presenga de ligoes 

ineficientes para o ens ino-aprendizado da escrita, tais como: as tarefas mecanicas, a 

escrita descontextual izada, as tarefas repetit ivas e a leitura e a escrita sem signif icado. 

Como afirma Cardoso (2003: 30), 

a proposta de fazer do texto o ini'cio e o fim de todo o processo 

ensino/aprendizagem, embora nao seja algo inteiramente novo, tem 

esbarrado em algumas dificuldades ou equivocos, nao so da parte dos 

professores em sua pratica, mas da parte de alguns estudiosos. 

Visto que o ensino da gramat ica normativa nao e mais prioridade na 

aprend izagem da l ingua materna, muitos professores ainda se encontram 

desor ientados na pratica de sala de aula. Ass im, caem no equ ivoco de utilizar o texto 

para ensinar regras gramat icais ou prior izam apenas os aspectos estruturais do texto 

ou questoes internas (micro-estruturais), tais como as de coesao, enfat izando apenas 

a forma, deixando de lado o sentido do texto e as condigoes de produgao do discurso. 

Para Bronckart (1999), o ensino de produgao textual deveria estar baseado em 

modelos preocupados nao apenas com esses aspectos micro-estruturais que 

const i tuem todos os textos. Deve-se levar em consideragao a l inguagem em 

func ionamento, enfat izando os aspectos representat ives do contexto social, a 

estruturagao discursiva do texto e as escolhas lexicais, sempre reportando no quadro 

das sequencias didat icas, um determinado genero, abordando seus e lementos 

const i tut ivos: conteudo temat ico, composigao e estilo e suas fungoes e usos sociais e 

especi f icos. Mas, o que sao esses generos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2- O que a A c a d e m i a c o m p r e e n d e c o m o s e n d o uma real izacao l inguist ica 

cent rada na teoria d o s g e n e r o s 

Talvez tenha sido Bakht in (2000), pesquisador russo do inicio do seculo 

passado, o primeiro estudioso a se dedicar ao estudo dos generos de forma mais 

ampla para se referir a var iedade de enunciados encontrados no cotidiano. Conforme 

este estudioso cada esfera da at ividade humana esta sempre relacionada com a 
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util izagao da l ingua. Ass im, o carater e os modos dessa uti l izagao da l ingua sao tao 

var iados como as proprias esferas da atividade humana. E cada grupo social , cada 

esfera de util izagao da l ingua, cria seus t ipos de enunc iados (orais e escritos) 

especi f icos e relat ivamente estaveis, e esses enunciados, como af i rma Bakhtin (2000: 

278), 

refletem as condigoes especificas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, nao so por seu conteudo (tematico) e por seu estilo verbal, ou 

seja, pela selegao operada nos recursos da lingua - recursos lexicais, 

fraseologicos e gramaticais - mas tambem, e sobretudo, por sua 

construgao composicional. Estes tres elementos (conteudo tematico, 

estilo e construgao composicional) fundem-se indissoluvelmente no 

todo do enunciado, e todos eles sao marcados pela especificidade de 

uma esfera de comunicagao. 

A esseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos relativamente estaveis de enunciados que cada esfera da 

at ividade humana elabora, Bakht in (2000) denomina como Generos do discurso. 

Visto a inesgotavel var iedade das at iv idades humanas, e que cada esfera 

dessa atividade compor ta um repertorio de generos, a var iedade e a r iqueza dos 

generos do discurso sao infinitas. Na medida em que a propria esfera da atividade 

humana se desenvolve e f ica mais complexa, os generos do discurso vao se 

di ferenciando e se ampl iando. Dessa forma, os generos do discurso caracter izam-se 

como eventos al tamente maleaveis, d inamicos e plasticos. A essa natureza maleavel e 

a respeito desse infinito repertorio de generos, Marcuschi (2003: 19), que os denomina 

de generos textuais, explica que, 

uma simples observagao historica do surgimento dos generos revela 

que, numa primeira fase, povos de cultura essencialmente oral 

desenvolveram um conjunto limitado de generos. Apos a invengao da 

escrita alfabetica por volta do seculo VII a. ' a , multiplicam-se os 

generos, surgindo os tipicos da escrita. Numa terceira fase, a partir do 

seculo XV, os generos expandem-se com o florescimento da cultura 

impressa para, na fase intermediaria de industrializagao iniciada no 

seculo XVIII, dar infcio a uma grande ampliagao. Hoje, em plena fase 

da denominada cultura eletronica, com o telefone, o gravador, o radio, 

a TV e, particulamente o computador pessoal e sua aplicagsio mais 

notavel, a internet, presenciamos uma explosao de novos generos e 

novas formas de comunicagao, tanto na oralidade como na escrita. 

Por serem de natureza maleavel e por apresentarem uma diversidade 

tamanha, torna impossivel criar uma definigao concreta e formal para os generos do 

discurso. Na verdade, os generos caracter izam-se muito mais por suas diversidades 

funcionais (fungoes comunicat ivas, cognit ivas e insti tucionais) do que por suas 

part icular idades l inguist icas e estruturais. Dessa forma, devemos contempla- los em 
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seus usos e condic ionamentos socio-pragmat icos caracter izados como praticas socio-

discursivas. 

Existem inumeras classif icagoes de generos que sao estabelecidas tanto pelos 

usuarios, como tambem por pesquisadores. Tais classif icagoes deram lugar a 

mult iplas t ipologias, de acordo com os criterios de classif icagao inst i tuidos: 

• Os textos foram categor izados tendo como base criterios l inguist icos, fundados 

na enunciagao, na distr ibuigao estat ist ica das marcas l inguist icas e na 

organizagao textual; 

• A classif icagao pode t ambem ser feita a partir de criterios funcionais (textos 

com intencional idade ludica, didat ica, etc); a celebre bipartigao entre fungoes 

"transacional" e " interacional" se inscreve nesta perspect iva; 

• As t ipologias mais complexas se fundamentam em criterios situacionais: o t ipo 

de atores que estao impl icados, as circunstancias da comunicagao, o canal 

uti l izado, etc. 

• Pode-se falar de t ipologias discursivas no caso daquelas que combinam 

criterios l inguist icos, funcionais e si tuacionais. O chamado "discurso de 

vulgar izagao", por exemplo, e indissociavel de alguns func ionamentos 

l inguist icos, mas corresponde tambem a uma fungao social e a alguns lugares 

de produgao e de circulagao. 

Segundo este autor, o interesse em classif icar os generos nao e atual, pois isso 

remete a Ant igu idade com Platao e Aristoteles, na tentat iva de classif icar a poesia, a 

prosa e a lirica, re lacionadas aos textos literarios; o drama, a tragedia e a comedia, 

re lacionados aos textos teatrais; e os textos jur id icos e pol i t icos, relacionados a 

retorica. No entanto, essa classif icagao se dava de forma bastante abrangente. 

De acordo com Bakhtin (2000), tanto na Ant iguidade como na epoca 

contemporanea, sempre se estudaram os generos pelo angulo artist ico-l i terario de sua 

especi f ic idade, e nao enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos particulares de enunciados que se di ferenciam de 

outros enunciados, tendo em comum a natureza verbal , pois, conforme Bakhtin (2000: 

280) 

dava-se pelo menos maior atengao a natureza verbal do enunciado, a 

seus principios constitutivos tais como: a relagao com o ouvinte e a 
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influencia deste sobre o enunciado, a conclusao verbal peculiar ao 

enunciado, etc. A especificidade dos generos retoricos encobria, 

porem, a natureza linguistica do enunciado. E, por fim, estudaram-se 

os generos do discurso cotidiano, e fazia-se-o justamente do ponto de 

vista da linguistica geral. 

Segundo ele, nao ha razao para minimizar a extrema heterogeneidade dos 

generos. O que devemos levar em consideragao e a di ferenca essencial existente 

entre o genero de discurso primario (simples) e o genero de discurso secundario 

(complexo) , pois tal distingao tem grande importancia teorica ja que a natureza do 

enunc iado deve ser elucidada e def inida atraves da analise de ambos os generos, 

adequada a natureza complexa e sutil do enunciado e abrangendo seus aspectos 

essencia is. 

Retomando e reinterpretando as nogoes de Bakhtin (2000) que dist ingue 

generos primarios - que se const i tuem em circunstancias de uma comunicagao verbal 

espontanea - e generos secundar ios - que "aparecem em circunstancias de uma 

comunicagao cultural mais complexa e relat ivamente mais evolu ida, pr incipalmente 

escri ta" (BAKHTIN, 2000: 281) - Schneuwly (2004: 29) def ine as seguintes d imensoes 

para os generos primarios: 

• Troca, interagao, controle mutuo pela si tuagao; 

• Func ionamento imediato do genero como ent idade global controlando todo o 

processo, como uma so unidade; 

• Nenhum ou pouco controle metal inguist ico da agao l inguist ica em curso. 

De forma analogica, Schneuwly (2004) def ine os generos secundar ios como 

nao controlados di retamente pela si tuagao; como func ionando psicologicamente por 

ent idades mais separadas; necessi tando de outros mecan ismos de controle mais 

potentes. Para este autor, a diferenga fundamenta l reside 

no tipo de relagao com a agao, seja ela linguistica ou nao: a regulagao 

ocorre na e pela propria agao de linguagem no genero primario; da-se 

por meio de outros mecanismos, a definir, no genero secundario 

(SCHNEUWLY, 2004: 30). 

E com os generos primarios que as criangas interagem nas mult iplas praticas 

de l inguagem. A lem da crianga instrumental izar os generos pr imarios, eles permi tem-

Ihe agir de forma eficaz em novas situagoes. Ao se depararem com situagoes de 

comunicagao mais complexas, ocorre uma reestruturagao fundamenta l no sistema de 

produgao de l inguagem, mater ial izada pela complexi f icagao dos generos. 
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Schneuwly (2004), re interpretando a nogao de generos secundar ios proposta 

por Bakht in, define tres part icular idades de func ionamento dos generos secundar ios: 

• Modos diversi f icados de re fe renda a um contexto l inguist icamente criado; 

• Modos de desdobramento do genero; 

• A gestao ef icaz dos generos secundar ios pressupoe a existencia e a 

construgao de um aparelho psiquico de produgao de l inguagem que nao 

funciona mais na " imediatez" (SCHNEUWLY, 2004: 31). 

A primeira part icular idade diz respeito a complexi f icagao dos generos e sua 

autonomizagao em relagao ao contexto, que exige, cada vez mais, a necessidade de 

se char uma coesao interna do texto, construida l inguist icamente pela criagao / 

uti l izagao de i n s t r u m e n t s l inguist icos que se referem a um contexto l inguist icamente 

cr iado pelo texto ( retomadas anafor icas, organizadores textuais, s istemas temporais, 

pontuagao sao exemplos desse fenomeno) . A segunda part icular idade trata da 

complexi f icagao dos generos e da consequente complexi f icagao do aparelho 

metal inguist ico, ou seja, se os meios de re ferenda a um contexto l inguist icamente 

cr iado caracter izam, por ass im dizer, os generos secundar ios do interior, outros meios 

asseguram, do exterior, seu controle, sua aval iagao, sua definigao. Ja a terceira 

part icular idade baseia-se na gestao de diferentes niveis, relat ivamente autonomos, o 

que signif ica a existencia de niveis de decisao, de operagoes discursivas transversals 

em relagao aos generos. 

Se os generos primarios sao desenvolv idos na comunicagao verbal 

espontanea, os generos secundar ios nao sao espontaneos, pois, sua apropriagao e 

desenvolv imento impl icam um outro tipo de intervengao nos processos de 

desenvolv imento, do que aquela necessar ia para o desenvolv imento dos generos 

pr imarios. Os generos pr imarios estao for temente l igados a exper iencia pessoal da 

crianga e se apl icam a uma si tuagao a qual estao l igados de forma quase 

indissociavel, sem real possibi l idade de escolha. Ja os generos secundar ios, de 

acordo com Schneuwly e Dolz (2004: 33), introduzem uma importante ruptura em dois 

niveis: 

• Nao estao mais l igados de maneira imediata a uma situagao de comunicagao; 

sua forma e f requentemente uma construgao complexa de varios generos 

cot idianos que, eles proprios, estao l igados a si tuagoes; resul tam de uma 

disposigao relat ivamente livre de generos, t ratados como sendo relat ivamente 

independentes do contexto imediato; 
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• Isso signif ica que sua apropr iagao nao pode se fazer d i retamente, partindo de 

si tuagoes de comunicagao; o aprendiz e confrontado com generos numa 

situagao que nao esta organicamente l igada ao genero, ass im como o genero, 

ele proprio, nao esta mais organicamente l igado a um contexto preciso 

imediato. 

Segundo Bakht in (2000), tomar como ponto de re fe renda apenas os generos 

pr imarios levaria a tr ivial izagao dos enunciados. Ass im, o que ira esclarecer a natureza 

do enunciado e a inter-relagao entre os generos pr imarios e secundar ios de um lado e 

o processo historico de formagao dos generos secundar ios do outro. 

Dentro da perspect iva bakht in iana de genero, vale destacar questoes como as 

de carater eminentemente comunicat ivo dos generos do enunc iado em que Bakhtin 

(2000) enfat iza o papel do dest inatar io, af i rmando que nao ha discurso sem a 

presenga do outro (dest inatario) e que este tem uma part icipagao ativa no discurso. 

Segundo ele, a compreensao de um enunciado vivo e sempre acompanhada de uma 

ati tude responsiva, e que toda compreensao e dotada de resposta. Neste caso, 

a compreensao responsiva nada mais e senao a fase inicial e 

preparatoria para uma resposta (seja qual for a forma de sua 

realizagao). O locutor postula esta compreensao responsiva ativa: -o 

que ele espera, nao e uma compreensao passiva que, por assim dizer, 

apenas duplicaria seu pensamento no espirito do outro, o que espera e 

uma resposta, uma concordancia, uma adesao, uma objegao, uma 

execugao, etc. A variedade dos generos do discurso pressupoe a 

variedade dos escopos intencionais daquele que fala ou escreve 

(BAKTHIN, 2000: 291). 

Percebe-se, ass im, que a part icipagao do outro e import-ante, porem, a 

importancia nao recai somente sobre o destinatario. Em uma comunicagao verbal, 

todo enunc iado compor ta a palavra do outro, ou seja, as f ronteiras do enunciado 

concreto sao determinadas pela alternancia dos sujeitos fa lantes: o locutor, ao 

terminar seu enunciado, passa a palavra ao outro ou para dar lugar a compreensao 

responsiva ativa do outro (BAKHTIN, 2000). Podemos observar essa alternancia dos 

sujeitos de uma forma mais clara e direta atraves de uma observagao de um dialogo 

real, o que, segundo Bakht in (2000: 294), 

o dialogo, por sua clareza e simplicidade, e a forma classica da 

comunicagao verbal. Cada replica, por mais breve e fragmentaria que 

seja, possui um acabamento especifico, que expressa a posigao do 

locutor, sendo possivel responder, sendo possivel tomar, com relagao 

a essa replica, uma posigao responsiva. 
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Dessa forma, podemos concluir que, na perspect iva enunciat iva dos generos, o 

processo da comunicagao verbal e caracter izado por uma tr iade const i tu ida por: 

enunc iado - enunciador - outro; e que esta t r iade e essencial para o desenvolv imento 

da interagao verbal . 

Ja tomando a nogao de generos dentro de uma perspect iva l inguistica, 

Marcuschi (2003), fundamentando-se nas teorias de Bakht in, apresenta uma 

abordagem importante para essa discussao. 

Abandonando a denominagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA generos do discurso e empregando, 

def in i t ivamente, a denominagao generos textuais, para referir-se, proposi ta lmente, 

aos textos materializados que encontramos em nossa vida diaria e que 

apresentam caracteristicas socio-comunicativas, definidas por 

conteudos, propriedades funcionais, estilo e composigao caracteristicos 

(p. 23). 

Este autor af irma que os generos textuais sao fenomenos historicos, 

pro fundamente v inculados a vida cultural e social , e que contr ibuem para ordenar e 

estabi l izar as at ividades comunicat ivas do dia-a-dia, ou seja, nas palavras do autor, 

sao entidades socio-discursivas e formas de agao social incontornaveis 

em qualquer situagao comunicativa [...] caracterizam-se como eventos 

textuais altamente maleaveis, dinamicos e plasticos. Surgem 

emparelhados a necessidades e atividades socio-culturais, bem como 

na relagao com inovagoes tecnologicas, o que e facilmente perceptivel 

ao se considerar a quantidade de generos textuais hoje existentes em 

relagao a sociedades anteriores a comunicagao escrita (MARCUSCHI, 

2003: 19). 

Desse ponto de vista, os generos textuais sao concebidos como praticas socio-

historicas que organizam at iv idades e pessoas, e que o surg imento dos generos 

textuais esta intr insecamente relacionado com o surgimento e desenvolv imento da 

soc iedade de um modo geral . Conforme Marcuschi (2003: 20) 

por certo, nao sao propriamente as tecnologias per se que originam os 

generos e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas 

interferencias nas atividades comunicativas diarias. 

Va le sal ientar que o surg imento de novos generos nao se da sem uma 

ancoragem em outros generos ja existentes, ou seja, esses novos generos nao sao 

inovagSes absolutas. O avango tecnologico favoreceu (e favorece) o surg imento de 

formas inovadoras, no entanto, nao sao totalmente inovadoras, visto que estao 

apoiados em outros generos ja existentes. Por exemplo, veja a simi lar idade dos e-

mails e as cartas pessoais ou os bi lhetes; o te le fonema e a conversagao face-a-face. 
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De acordo com Marcuschi (2003), um aspecto central desses e de outros 

generos emergentes e que esses generos cr iam formas comunicat ivas proprias, 

desaf iando as relagoes entre a oral idade e a escrita, por exemplo , pondo em questao 

a velha concepgao d icotomica que ainda se encontra presente nos manuais de ensino 

de l ingua. E destaca 

a linguagem dos novos generos torna-se cada vez mais plastica, 

assemelhando-se a uma coreografia e, no caso das publicidades, por 

exemplo, nota-se uma tendencia a servirem-se de maneira sistematica 

dos formatos de generos previos para objetivos novos. Como certos 

generos ja tem um determinado uso e funcionalidade, seu investimento 

em outro quadra comunicativo e funcional permite enfatizar com mais 

vigor os novos objetivos (MARCUSCHI, 2003: 21). 

Em outras palavras, ha var ios fatores que determinam um genero. Mesmo 

sabendo que um genero nao se caracter iza so pelo seu aspecto formal , mas tambem 

pelo seu aspecto socio-comunicat ivo e funcional , podemos, e m alguns casos, tomar 

como criterio de determinagao de um genero, ora seu aspecto formal , ora seu aspecto 

funcional . Contudo, havera casos em que a determinagao de um genero se dara pelo 

proprio suporte ou ambiente em que os textos aparecem. Dessa forma, devemos ter 

cautela quanto a considerar o predomin io de formas ou fungoes para a determinagao e 

identif icagao de um genero, ass im, podemos af irmar que as expressoes "mesmo texto" 

e "mesmo genero" nao sao automat icamente equivalentes, desde que nao estejam no 

mesmo suporte ( M A R C U S C H I , 2003) . 

Um outro aspecto importante realgado por Marcuschi (2003) diz respeito a 

dist ingao entre t ipo textual e genero textual, o que, segundo ele, nem sempre foi 

anal isado de modo claro na bibl iografia pert inente. 

Part indo do pressuposto de que toda comunicagao verbal so e possivel por 

meio de a lgum genero textual, e de que a l ingua e tida como uma forma de agao social 

e historica, Marcuschi (2003) insere a distingao entre genero textual e t ipo de textos, 

dentro de um quadro das hipoteses socio-interat iva da l ingua, e def ine as duas nogoes 

como 

Usamos a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipo textual para designar uma especie de 

sequencias teoricamente definida pela natureza linguistica de sua 

composigao {aspectos lexicais, sintaticos, tempos verbais, relagoes 

logicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia duzia de 

categorias conhecidas como: narragao, argumentagao, exposigao, 

descrigao, injungao. 

Usamos a expressao genero textual como uma nogao propositalmente 

vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa 

vida diaria e que apresentam caracteristicas socio-comunicativas 
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definidas por conteiidos, propriedades funcionais, estilo e composigao 

caracteristica. Se os tipos textuais sao apenas meia duzia, os generos 

sao inumeros. Alguns exemplos de generos textuais seriam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
telefonema, sermao, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 

reportagem jornalistica, aula expositiva, reuniao de condominio, lista de 

compras, cardapio de restaurante, instrugoes de uso, outdoor, inquerito 

policial, resenha, edital de concurso, piada, conversagao espontanea, 

conferencia, carta eletronica, bate-papo por computador, aulas virtuais 

e assim por diante (MARCUSCHI, 2003: 22 - 23). 

Percebe-se assim que, enquanto a nogao de t ipos de textos esta voltada para 

a identi f icagao de sequencias l inguist icas t ip icas como norteadoras, a nogao de 

generos textuais esta voltada para os criterios de agao pratica, circulagao socio-

historica, funcional idade, conteudo temat ico, estilo e composic ional idade. 

A inda em relagao a dist ingao entre generos e t ipos de textos, ao tragar 

a lgumas observagoes sobre os t ipos textuais, Marcuschi (2003) af i rma que o conceito 

tipo de texto e equ ivocadamente empregado, pois alem de surgi rem var iadas 

terminologias para a diversidade de texto que se produz na soc iedade, parece haver 

uma fusao entre tipo e genero de texto. 

quando alguem diz, por exemplo, "a carta pessoal e um tipo de texto 

informal", ele nao esta empregando o termo "tipo de texto" de maneira 

correta e deveria evitar essa forma de falar. Uma carta pessoal que 

voce escreve para sua mae e um genero textual, assim como um 

editorial, hordscopo, receita medica, bula de remedio, poema, piada, 

conversagao casual, entrevista jornalistica, artigo cientifico, resumo de 

um artigo, prefacio de um livro (MARCUSCHI, 2003: 25). 

Marcuschi (2003) af i rma ainda que em um mesmo genero podem ocorrer dois 

ou mais t ipos de textos. Para ele, um texto e em geral t ipo logicamente variado 

(heterogeneo) e descreve um caso de uma carta pessoal em que ha uma var iedade de 

sequencias t ipologicas, com predominancia de descrigoes e exposigoes. 

Os t ipos textuais identi f icados em um genero sao caracter izados e definidos 

pelos seus tragos l inguist icos predominantes. Ass im, um tipo textual e dado como um 

conjunto de tragos que fo rmam uma sequencia, e nao um texto, como afirma 

Marcuschi (2003: 27), 

os generos sao uma especie de armadura comunicativa geral 

preenchida por sequencias tipologicas de base que podem ser 

bastante heterogeneas mas relacionadas entre si. Quando se nomeia 

um certo texto como "narrativo", "descritivo" ou "argumentative", nao se 

esta nomeando o genero e sim o predominio de um tipo de sequencia 

de base. 
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Visto que os generos sao t ipos relat ivamente estaveis de enunciados 

e laborados nas / pelas mais diversas esferas da at ividade humana, como foi definido 

por Bakht in (2000); Marcuschi (2003) alega que os generos textuais sao famil ias de 

textos com uma serie de semelhangas. Dessa forma, nao ha como fazer uma lista 

fechada de generos, pois, "quando dominamos um genero, nao dominamos uma 

forma l inguist ica e sim uma forma de realizar l inguist icamente objet ivos especi f icos em 

si tuagoes sociais part iculares" (p. 29). 

Os generos textuais nao sao ent idades naturais, e s im artefatos culturais 

constru idos histor icamente pelo individuo. Devido ao seu carater plastico e maleavel, 

nao devemos defini- los atraves de determinadas propr iedades que Ihe devam ser 

necessar ias e suf icientes, ja que um determinado genero pode nao ter uma 

determinada propr iedade e mesmo assim continuar sendo aquele genero, funcionando 

em si tuagoes de comunicagao part iculares (MARCUSCHI , 2003) . Um mesmo genero 

pode desempenhar fungoes e formas de generos diversos, conf igurando, segundo 

Ursula Fix (1997 apud M A R C U S C H I , 2003) , uma intertextual idade inter-generos, que 

consiste em um genero desempenhar a fungao de outro genero, como um artigo de 

opiniao com o formato de poema, por exemplo. 

Segundo Marcuschi (2003), alguns generos sao mais propensos a uma 

intertextual idade inter-generos do que outros, e e essa possibi l idade de operagao e 

maleabi l idade que da aos generos a capacidade de adaptagao e ausencia de rigidez. 

Devido a esse aspecto e que muitos teor icos defendem a ideia central de que os 

generos devem ser def inidos por seus propositos funcionais, intencionais, e nao 

somente por sua forma, ja que os generos sao const i tu idos por tres e lementos basicos 

e essenciais: a construgao composic ional , o conteudo temat ico e o esti lo (BAKHTIN, 

2000) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3- O que a A c a d e m i a tem proposto c o m o metodologia de e n s i n o da escr i ta 

cent rada na teoria d o s g e n e r o s : 

A ideia exposta no i tem 1.1 de que o texto deve ser a base do ensino-

aprend izagem de l ingua por tuguesa nao e nova. De acordo com Rojo e Cordeiro 

(2004), desde 1980 essa ideia vem sendo f i rmada por varias propostas curr iculares. 

No entanto, mesmo sendo tornado como um material empir ico que propiciava atos de 

leitura, de produgao e de anal ise l inguist ica, o texto era tornado como objeto de uso e 

nao de ensino. 

Com a abordagem da l inguist ica textual, a lgumas das propr iedades dos textos 

passam a ser referenciadas no ensino, pr incipalmente aquelas relacionadas as 
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estruturas dos generos escolares por excelencia (narragao, descr igao e dissertagao), 

tais como: t ipos de textos, aspectos macro e micro-estruturais, concei tos de coesao e 

coerencia, enf im, pr iv i legiavam a forma global dos textos. O texto passou a ser 

"pretexto" para o ensino da gramat ica normativa e da gramat ica textual. 

Essa forma de t ra tamento do texto tendia a general izar as propr iedades formais 

dos textos, abstraindo suas especi f ic idades e fungoes pragmat icas. Dessa forma, tal 

abordagem levou a uma virada discursiva e/ou enunciat iva no que diz respeito ao 

ensino de leitura e produgao textual, visto que comegou a dar enfoque ao texto em seu 

func ionamento e em seu contexto de produgao e leitura, ou seja, passam a dar 

importancia as si tuagoes de produgao e de circulagao dos textos e a nogao de generos 

(textuais e discursivos) como instrumento para o ensino da l ingua materna. 

Essa virada acentuou-se a partir de 1997 - 1998 com as or ientagoes dos PCN 

de l ingua portuguesa, baseados nas concepgoes socio- interacionistas, que propoem 

os generos como objeto de ensino da l ingua, como afirma Cunha (2004: 45) , 

os PCN trazem para a area as contribuigoes da Pragmatica, da 

Linguistica Textual, fazendo uma rapida critica ao ensino gramatical. 

Nesse sentido, busca sugerir um trabalho com a linguagem, concebida 

como dialogica, social, histdrica, heterogenea, etc. 

Sobre a abordagem dos generos (textuais ou discursivos) na sala de aula como 

instrumento de ensino da l ingua materna, destacaremos a proposta de Schneuwly e 

Dolz (2004) que destacam a construgao de curr iculos escolares baseados em generos 

discursivos (primarios e secundar ios) . 

Para estes estudiosos, o comunicar-se oralmente ou por escrito pode e deve 

ser ensinado de forma sistemat ica atraves da elaboragao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sequencias didaticas 

(modulos de ensino organizados para melhorar uma determinada pratica de 

l inguagem), vol tadas para uma apropr iagao de prat icas de l inguagem histor icamente 

constru idas, ou seja, os generos textuais. 

Cada grupo social produz enunc iados relat ivamente estaveis, mater ial izados na 

forma de generos. Ass im, a escola tambem cria suas formas especi f icas de 

l inguagem. Dessa forma, Schneuwly e Dolz (2004) af i rmam que o trabalho escolar, no 

que diz respeito ao domin io da produgao de l inguagem, deve ser real izado sobre os 

generos, que const i tuem o instrumento da mediagao de toda estrategia de ensino e o 

material de trabalho para o ensino da textual idade. A mestr ia de um genero aparece 

como consti tut iva da mestr ia de situagoes de comunicagao. 

Para esses estudiosos, a aprend izagem da l inguagem se da no espago situado 

entre as prat icas de l inguagem e as at ividades de l inguagem dos aprendizes, e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JUFCG/BIBUOTECAi 
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desenvolv imento das capacidades de l inguagem desses aprendizes devem esta 

apoiadas nos generos textuais. Desse modo, os generos podem ser considerados um 

mega- inst rumento, visto que fornecem um suporte e uma re ferenda para a 

comunicagao e para a aprend izagem. 

Vale sal ientar que, como af i rmam Schneuwly e Dolz (2004: 75 - 76), 

na sua missao de ensinar os alunos a escrever, ler e falar, a escola, 

forgosamente, sempre trabalhou com os generos, pois toda forma de 

comunicagao cristaliza-se em formas de linguagem especificas. 

Dessa forma, como fa lamos anter iormente, a comunicagao existente na escola 

t ambem cria formas l inguist icas especi f icas e relat ivamente estaveis. Porem, na 

escola, os generos adquirem um duplo carater: sao instrumentos de comunicagao e 

sao objetos de ens ino-aprendizagem sistematico. Essas duas caracter ist icas fazem 

com que os generos escolares sejam considerados desprovidos de qualquer relagao 

com uma situagao de comunicagao autent ica, ou seja, as prat icas de l inguagem sao 

f ict icias, s imuladas - "trata-se de autent icos produtos culturais da escola, e laborados 

como instrumentos para desenvolver e avaliar, progressiva e s is temat icamente, as 

capacidades de escrita dos alunos" ( S C H N E U W L Y e DOLZ, 2004: 77). Em outras 

palavras, a escola cria seus proprios generos - os generos escolares - funcionando 

como modelos concretos para o ensino, para os quais, d i ferentemente de qualquer 

si tuagao de escrita extra-escolar, nao ha referencias textuais exter iores. 

No quadro do ensino da escrita, os generos seguem uma progressao, do ponto 

de vista do desenvolv imento, que vai desde aqueles que descrevem as real idades 

mais s imples (descrigao de objetos, por exemplo) , aqueles mais complexos (narragao, 

dissertagao). Percebe-se que a progressao, nesse tipo de abordagem, e tida como: 

um processo linear, do s imples para o complexo, mediante uma abordagem 

puramente representacional , e nao comunicat iva; nao leva em conta modelos externos 

expl ic i tamente e nao os util iza; as part icular idades das si tuagoes escolares como 

lugares de comunicagao que t ransformam as prat icas de re fe renda sao negadas. 

Estes sao alguns pontos f racos citados por Schneuwly e Dolz (2004). Em diregao a 

uma revisao dos generos escolares, estes autores propoem levar em consideragao o 

seguinte: 

a) toda introdugao de um genero na escola e o resultado de uma decisao didatica 

que visa a objet ivos precisos de aprendizagem; 
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b) pelo fato de que o genero func iona num outro lugar social , di ferente daquele 

em que foi or iginado, ele sofre, forgosamente, uma t ransformagao. Ele nao tem 

mais o mesmo sentido; ele e, pr incipalmente, sempre, genero a aprender, 

embora permanega genero para comunicar [...] t rata-se de colocar os alunos 

em situagoes de comunicagao que sejam o mais proximas possivel de 

verdadeiras si tuagoes de comunicagao, que tenham um sentido para eles, a 

f im de melhor domina- las como realmente sao ( S C H N E U W L Y e DOLZ, 2004: 

81). 

E a partir desse quadro que Schneuwly e Dolz (2004) propoem uma 

progressao para o trabalho com os generos na sala de aula. Para cada genero em 

estudo deve-se levar em consideragao a l inguagem em func ionamento, considerando 

os aspectos do contexto social , as fungoes e usos especi f icos e os e lementos 

consti tut ivos dos generos (conteudo temat ico, composigao e esti lo). Porem, torna-se 

impossivel uma descrigao sistemat ica e geral dos generos, visto o seu carater 

maleavel e mult i fome, como tambem a sua grande diversidade. Ass im, estes autores 

propoem umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrupamento de generos como uma proposta, no que diz respeito a 

elaboragao de uma progressao didat ica, com base em tres criterios: 

• Cor respondem as grandes f inal idades sociais legadas ao ensino, respondendo 

as necessidade de l inguagem em expressao escrita e oral, em dominios 

essenciais da comunicagao em nossa sociedade; 

• Re tomem, de modo f lexivel, certas distingdes tipologicas que ja f iguram em 

numerosos manuais e guias curr iculares; 

• Se jam relat ivamente homogeneos quanto as capacidades de linguagem 

dominantes implicadas na mestr ia dos generos agrupados ( S C H N E U W L Y e 

DOLZ, 2004: 59). 

Baseando-se na perspect iva de Bakht in, os generos se def inem em tres 

d imensoes essenciais: 

1) os conteudos que sao diziveis por meio dele; 2) a estrutura 

(comunicativa) particular dos textos pertencentes ao genero; 3) as 

configuragoes especificas das unidades de linguagem, que sao 

sobretudo tragos da posigao enunciativa do enunciador, e os conjuntos 

particulares de sequencias textuais e de tipos discursivos que formam 

sua estrutura" (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004: 52). 
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Dessa forma, as estrategias de ensino devem buscar a intervencao e a 

moni toracao do professor que favoregam o desenvolv imento dos alunos a uma melhor 

mestr ia dos generos e das si tuagoes de comunicagao. Ass im, Schneuwly e Dolz 

(2004) af i rmam que as sequencias didat icas sao instrumentos essenciais para guiar a 

intervengao dos professores. Para tanto, a definigao dos objet ivos de uma sequencia 

didatica devem ser coerentes com as capacidades e as di f iculdades dos alunos. Essas 

sequencias devem organizar uma serie de at ividades e exercic ios que permitam o 

desenvolv imento gradual das capacidades dos alunos na apropriagao de praticas de 

l inguagem histor icamente constru idas. As estrategias privi legiadas nesse tipo de 

progressao, de acordo com Schneuwly e Dolz (2004: 54), sao: 

• Adaptar a escolha de generos e de situagoes de comunicagao as 

capacidades de l inguagem apresentadas pelos alunos; 

• Antec ipar as t ransformagoes possiveis e as etapas que poder iam ser 

t ranspostas; 

• Simpli f icar a complex idade da tarefa, em fungao dos e lementos que exercem 

as capacidades iniciais das cr iangas; 

• Esclarecer com os alunos os objet ivos l imitados visados e o itinerario a 

percorrer para atingi-los; 

• Dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens; 

• Ordenar as intervengoes de maneira a permitir as t ransformagoes; 

• Escolher os momentos de colaboragao com os outros alunos para facil itar as 

t ransformagoes; 

• Aval iar as t ransformagoes produzidas. 

De um ponto de vista curricular, Schneuwly e Dolz (2004) propoem que os 

agrupamentos de generos sejam t rabalhados em todos os niveis de escolar idade, com 

o intuito de: oferecer aos alunos vias diferentes de acesso a escrita; de um ponto de 

vista didat ico, a diversif icagao dos generos trabalhados, oferece a possibi l idade de 

definir especi f ic idades de func ionamento dos diferentes generos e t ipos; de um ponto 

de vista psicologico, numerosas operagoes de l inguagem estao l igadas a um 

agrupamento de generos e ex igem um ensino-aprendizagem direcionado; e, por f im, 

as f inal idades sociais do ensino contr ibuem para o desenvolv imento das capacidades 

dos alunos em domin ios tao diversos quanto a l inguagem como instrumento de 

aprend izagem a servigo da ref lexao sobre a relagao do homem com o mundo e 

consigo mesmo (SCHNEUWL Y e DOLZ, 2004). 
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1.4- O que a e s c o l a define c o m o objeto de ens ino da escr i ta : a redagao e s c o l a r 

O genero "redagao escolar" caracter iza-se como resposta a um comando de 

uma proposta de produgao de um texto que se enquadra, gera lmente, em duas das 

t ipologias classicas e bastante d ivulgadas pela escola: a narragao e a dissertagao. 

Levando em consideragao a teoria de genero textual de Marcuschi (2003), 

mesmo restrita a escola, a redagao escolar pode ser considerada um genero 

especi f ico, por representar uma situagao de pratica discursiva caracter izada pelo seu 

contexto e pela sua funcional idade, e t ambem seu proprio ambiente e suporte. 

A o ter de produzir uma redagao em sala de aula, e provavel que o aluno se 

coloque na posigao de ser ou nao capaz de escrever, de acordo com o pre- julgamento 

que teve na escola. Desse modo, pode vir a tratar a produgao de redagao com uma 

certa repugnancia, nao se importando em elaborar o texto com a devida atengao, ao 

inves de desenvolver um texto rico em recursos e em argumentos bem 

fundamentados, convincentes e coerentes, dependendo do genero a ser produzido. 

Caso o estudante nao tenha uma postura amadurec ida diante de sua escri ta, ou seja, 

nao esteja habi tuado a se posicionar tambem como leitor, o risco de produzir um texto 

insatisfatorio quanto a informagao, progressao e coerencia e relat ivamente maior que 

o do aluno que consegue se colocar no lugar de leitor de seu texto e o organiza de 

modo mais compreens ive l . 

Cons iderando o exposto, o que conta para a produgao de uma escrita 

inteligivel e, entre outros fatores, a atengao para verif icar os argumentos apresentados 

e a disposigao para reescrever o que nao estiver claro o suficiente para o receptor do 

texto. 

Uma vez que o objet ivo do aluno e cumprir uma tarefa sol ici tada pelo professor, 

e val ido lembrar que, a preocupagao do estudante, na maioria das vezes, esta em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

como dizer e em como organizar seu texto numa determinada t ipologia, sem 

preocupar-se com o que dizer, o que nos leva a comprovagao de que a redagao 

produzida em sala de aula visa ao cumpr imento de uma fungao inst i tucional. 

Lembrando que o professor nao tem por f inal idade aval iar o individuo em 

particular, ou seja, suas convicgoes, crengas etc., nao sera a imagem construida a 

partir do que ira interessar ao professor, pois o que e efet ivamente aval iado e o texto; 

muito embora seja via d iscurso que se chega ao sujeito, nessa situagao especi f ica e 

sobre o texto que ira se falar, e nao sobre quern o produziu. 

Segundo as or ientagoes das Propostas Curr iculares do Brasil , no ensino da 

l ingua portuguesa, o professor deve eleger o texto como objeto de estudo. Segundo os 

d i rec ionamentos curr iculares, o cerne do trabalho com a l ingua e o texto, em que o 
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ponto de partida e a leitura, e o ponto de chegada e a produgao, considerado sua 

unidade l inguist ica e semant ica. Em vista disso, o t rabalho de produgao textual em 

sala de aula tem contemplado, impreter ivelmente, o aspecto do conteudo (o que dizer) 

e o aspecto organizacional (o como dizer). Ass im, espera-se que o aluno tenha 

recebido, durante sua formagao nos niveis fundamenta l e medio, as or ientagoes 

necessar ias para produzir um texto com coerencia, coesao e formal izado em uma 

t ipologia textual. 

A lem desse t rabalho com o texto a partir de sua formal izagao numa tipologia 

textual , vale considerar o que Schnewly e Dolz (2004) ponderam sobre a importancia 

de se trabalhar com os generos, ens inando o estudante a desenvolver a l inguagem 

como uma pratica social , que mani feste seus desejos ou necessidades ao buscar 

conquistar novos espagos na soc iedade. No entanto, o que se observa atraves de 

varias pesquisas a respeito do ens ino de escrita em sala de aula e que o aluno 

preocupa-se mais em "cumprir a tarefa" da produgao de redagao, atendo-se mais ao 

aspecto organizacional que a intengao de dizer, de discutir ideias. 
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2- E N S I N O DO L E X I C O : S E L E C A O E A D E Q U A C A O A O C O N T E X T O 

De acordo com Bezerra (2004), ate os anos de 1970, o ensino do lexico 

restr ingia-se em abordar o item lexical ora isolado, ora em frases curtas, com suas 

relagoes de s inonimia e antonimia. Limitar o lexico a tais estudos desconsidera a sua 

f luidez ja que nele se c ruzam conhec imentos fonet ico-fonologicos, morfologicos, 

sintat icos, semant icos, pragmat icos e discursivos. 

Uma das razoes de o ensino do lexico estar restrito aos conceitos de 

antonimia e s inonimia e que, t radic ionalmente, o seu ensino estava pautado em duas 

teorias que estudam e descrevem o lexico: os estudos da lexicologia estrutural e os da 

lexicografia. Como afirma Marcuschi (2004: 01) o lexico e considerado, ao lado da 

fonologia e da sintaxe, um dos tres pilares de qualquer l ingua, ass im, 

nada mais compreensivel do que a abundancia de abordagens com 

que e contemplado pela relevancia e centralidade que adquire. 

Contudo, corresponde a essa pluralidade de abordagens e tambem a 

falta de consenso no trato do tema. As abordagens mais comuns dao-

se na area da lexicologia, lexigrafia, tratos estilisticos e semanticos que 

se dedicam ao lexico no piano das formas e na imanencia do objeto. 

Nos anos 1990, com os estudos do texto divulgados pela l inguist ica textual e 

pela l inguist ica apl icada, o t ra tamento dado ao lexico em sala de aula comega a sofrer 

a lgumas alteragoes, passando a ser estudado no ambito do texto e nao mais 

s implesmente da frase ou de forma isolada e descontextual izada. No entanto, como 

af i rmam alguns estudiosos, como Xatara (2001), por exemplo, mesmo com a 

l inguist ica apl icada se debrugando sobre o ensino da l ingua materna, e comum 

encont rarmos nos livros didat icos abordagens pautadas nas teorias tradicionais de 

ensino, como nos revela a pesquisa real izada por Leal (2004). 

Em analise de exerc ic ios de vocabular io de quatro colegoes de livros didaticos 

de portugues do ensino fundamenta l , aprovadas pelo Programa Nacional do Livro 

Didatico, Leal (2004: 40) af i rma que 

a necessidade de levar o estudante de lingua portuguesa a conhecer o 

vocabulario e saber utiliza-lo condicionou seu ensino a considerar as 

palavras em varios aspectos. Dessa forma, os exercicios procuram 

mostrar o lexico e sua relagao com outros campos linguisticos, como a 

morfologia, por exemplo. 

Segundo esta autora, os exerc ic ios encontrados (um total de 635 exercicios) 

nos livros didat icos anal isados por ela estao distr ibuidos em diferentes assuntos, tais 

como: signif icado e relagoes lexicais; variagao l inguist ica; morfologia; campo 
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semant ico; dicionario; f iguras de l inguagem e terminologia. Dentre esse assuntos, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

significado e relagoes lexicais, que se refere aos exercic ios que abordam o signif icado 

das palavras ou a lgum tipo de relagao lexical (relagoes de s inonimia, antonimia e 

paronimos) , compreende mais da metade dos 635 exercic ios, num total de 368 

(57,95%). A variagao linguistica compreende um total de 121 exercic ios. A morfologia 

e estudada num total de 70 exerc ic ios. E os assuntos campo semantico, dicionario, 

figuras de linguagem e terminologia per fazem, juntos, um total de 74 exercic ios. 

Em relagao aos exerc ic ios dest inados a explorar o signif icado de um item 

lexical, Leal (2004) af i rma que o objetivo desses exercic ios e fazer os alunos 

apropr iarem-se dos signi f icados de determinados termos que se encont ram no texto. 

Porem, apesar de propor uma abordagem do lexico inserido em um contexto, o 

t rabalho desses exerc ic ios restr inge-se a perguntas do tipo qual o significado de x? ou 

o que e x? o que nao pode contr ibuir para que o estudo do vocabular io seja voltado 

para a compreensao textual. No tocante aos exerc ic ios dest inados a explorar as 

possiveis relagoes lexicais, Leal (2004) observa que os exerc ic ios que abordam a 

s inonimia sao a grande maior ia (67 de um total de 80). 

Para Marcuschi (2004), de uma maneira geral , todo manual didatico de l ingua 

trabalha o vocabular io como um aspecto central, e esse trabalho e real izado ou 

atraves de at iv idades de compreensao textual para o entendimento do texto, ou 

atraves da reflexao sobre a l ingua como forma de trabalhar a gramat ica. Apos realizar 

uma breve anal ise de a lguns livros didat icos de l ingua portuguesa, Marcuschi (2004) 

mostra que nao ha uma nogao clara do func ionamento do lexico, pois, de acordo com 

ele 

tem-se a impressao de que o lexico e uma listagem de itens e.que cada 

item funciona com certa autonomia e que no caso de multiplicidade de 

sentidos ou de desconhecimento do vocabulo, uma consulta ao 

dicionario pode resolver boa parte do problema (MARCUSCHI, 2004: 

12) 

A forma como o lexico e tratado nos livros didat icos nos leva a uma crenga 

falsa de que a signif icagao e muitas vezes tratada como um termo s inonimo ou como 

um termo substi tut ive e nao como um sentido gerado no f luxo d i scu rs i ve Dessa forma, 

os autores dos livros didat icos imaginam que estao fazendo uma exploragao textual do 

lexico, enquanto que o que ocorre e uma pura remissao ao dicionario e ao estudo do 

s inonimo e antonimo. 

Para romper com essa abordagem equivocada dada ao lexico em sala de aula, 

diversos estudiosos, como Bezerra (2004); Marcuschi (2004); Paul iukonis (2005); e 

Xatara (2001), por exemplo, af i rmam que o estudo do lexico sobre o pr isma da 
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perspect iva discursiva, contribui para uma pratica l inguist ica mais produtiva, por ser 

mais reflexiva, levando os alunos a perceberem a razao de suas escolhas nos textos 

produzidos. 

Para Xatara (2001), ensinar o lexico nao signif ica ensinar l istagens e mais 

l istagens de palavras. Signif ica evidenciar as relagoes intr insecas e extr insecas entre 

as palavras v isando tomar o individuo competente l inguist icamente. Conforme Bezerra 

(2004: 25), 

para que o estudo do lexico seja produtivo na sala de aula, e 

necessario identificar, alem das relagoes semanticas, o funcionamento 

dos itens lexicais no texto, para se construir uma unidade de sentido, 

fazer inferencias, generalizagoes, perceber o papel das figuras de 

linguagem no texto. 

No ambito do ensino da leitura, segundo esta autora, a exploragao do 

vocabular io deve ser contextual izada, ass im, nao e conveniente elaborar atividades 

que exp lorem o vocabular io independente de at iv idades de compreensao e 

interpretagao do texto. Dessa forma, alem de facil itar a compreensao, contribui, 

t ambem, para a ampl iagao do vocabular io ativo e passivo do leitor. 

No ambito do ensino da produgao textual, o processo de ensino/aprendizagem 

da escrita deve estar embasado nas praticas de letramento e nas teorias de genero 

textual e d iscurs ive Ass im, as escolhas lexicais nos textos dos alunos devem atender 

aos criterios que const i tuem as condigoes de produgao, tais como: o genero e tipo 

textual a ser produzido, o registro l inguist ico, o tema, os objet ivos para a produgao 

textual e a imagem que se tem dos interlocutores envolv idos. Dessa forma, fica claro 

que o lexico nao e uma lista de termos deposi tados em um dicionario, mas sim, uma 

rede de relagoes ja que nao existe item isolado na l ingua. 

De acordo com Paul iukonis (2005: 103) 

o objetivo maior do ensino do lexico, em sentido amplo, e fazer o aluno 

apropriar-se adequadamente dos varios sentidos das palavras e retirar 

os melhores efeitos do uso dos vocabularios nos diversos textos, o que 

resultaria numa eficaz comunicagao textual. 

Para a autora, a questao da escolha lexical esta relacionada a um novo 

concei to dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA certo e errado para o uso l inguist ico em diferentes situagoes 

comunicat ivas. Nas palavras da autora 

em vez de se exigir uma so forma de expressao como sendo a unica 

admissivel, como certas orientagoes normativas ainda vem 

enfatizando, vamos focalizar o conceito de selegao e adequagao 

vocabular, que se relaciona com a pertinencia do lexico ao contexto 
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comunicativo. O melhor criterio para essa corregao esta tornado no 

principio da aceitabilidade social: e como se houvesse um "contrato" 

tacito entre os comunicantes, que estipulasse as convencoes 

linguisticas e determinasse as formas mais produtivas para a 

comunicagao nos varios modelos de generos textuais (PAULIUKONIS, 

2005: 103). 

A o referir-se aos concei tos de cerfo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA errado, Paul iukonis (2005), na verdade, 

refere-se aos conceitos de adequagao e inadequagao vocabular. Nesse ponto de vista, 

a autora af irma que ja que a escola prepara seus alunos para o uso da l inguagem 

formal nas diversas si tuagoes sociais, quando se trata do texto escrito, a exigencia de 

um modelo just i f ica-se, ou seja, e considerada inadequada a desobediencia aos 

padroes estabelecidos da l ingua, podendo trazer serias consequenc ias para o autor do 

texto, inclusive a desqual i f icagao da sua imagem social. 

Ja em relagao ao concei to de "adequagao", Paul iukonis (2005) ilustra alguns 

fatores responsaveis por uma selegao lexical adequada, tendo em vista a construgao 

do objeto referente indicado, a ident idade do emissor e do receptor, a situagao 

espacial e temporal de comunicagao, o tipo e genero de texto escolhido, o registro e o 

ponto de vista do enunciador, a lem da adequagao as regras do codigo escrito: 

a) Adequagao lexical ao referente externo: 

O primeiro fator diz respeito a adequagao lexical ao referente externo. 

Conforme Paul iukonis (2005: 107), 

a linguagem e um resultado de um processo de tentativa de tradugao 

da realidade externa para o mundo linguistico; e um processo 

discursivo que exige selegao e adequagao vocabular de acordo com as 

convengoes previstas na lingua para a denominagao dos referentes 

exteriores a ela. 

A selegao e adequagao de um item lexical depende da at ividade interativa 

regulada por regras gramat icais especi f icas e por exigencias advindas de condigoes 

sociais de uso. Ve jamos dois exemplos extraidos de Paul iukonis (2005: 107): 

I- Entrou no vestuario para trocar de roupa; 

II- As tropas do exercito estavam hospedadas no Rio de Janeiro. 

A s inadequagoes presentes nesses exemplos decorrem da ma escolha dos 

termos devido a semelhanga de forma entre as palavras e por desconhec imento da 

forma especi f ica da palavra. No exemplo I, o adequado e vestiario e em II, em vez de 

hospedadas, o mais adequado seria aquarteladas. 
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Paul iukonis (2005) af i rma que, devido as condicoes sociais de uso e a 

at ividade interativa, a busca pela melhor opgao lexical tem em vista a f inal idade 

interativa do texto, pois ha sempre um dialogismo subjacente ao uso l inguistico. Como 

o processo de comunicagao e real izado por duas ou mais pessoas em colaboragao na 

busca dos mesmos f ins e isso e val ido tanto para o oral, quanto para o escrito, ha 

momentos em que se usa um vocabulo de sentido mais geral , e ha outros momentos 

em que se usa um vocabulo mais especi f ico para a designagao dos referentes. 

b) Adequagao lexical ao contexto comunicat ivo: 

O segundo fator esta relacionado com o carater pol issemico das palavras, ou 

seja, a adequagao lexical ao contexto comunicat ivo, visto que um mesmo item lexical 

pode adquir ir propr iedades posit ivas ou negat ivas, de acordo com o contexto em que 

ele esta inserido. Em principio, todo i tem lexical e pol issemico, ou seja, ao lado do seu 

sent ido denotat ivo, pode circular var ias outras possibi l idades de sent ido conotat ivo. 

Nesse caso, a ambigu idade de um item lexical e determinada pelo seu contexto de 

uso. 

c) Adequagao lexical ao emissor e a si tuagao interativa: 

A adequagao lexical ao emissor e a situagao interativa e o terceiro fator que 

Paul iukonis (2005) ilustra como responsavel pela adequagao lexical. Para esta autora, 

A linguagem deve refletir a situagao social retratada linguisticamente e 

propiciar tambem a criagao de uma imagem positiva da pessoa que a 

usa e a atengao com que ela trata o interlocutor (PAULIUKONIS, 2005: 

111). 

Cada emissor pode variar sua expressao segundo uma serie de fatores. Pode 

usar um vocabular io tecnico em uma situagao especi f ica; em outra pode fazer uso de 

gir ias, de palavras de sent ido geral ou pejorativa. Neste caso, a escolha de um item 

lexical nao depende somente do contexto em que se encontra o sujeito, mas de sua 

intengao comunicat iva e da imagem que se tem dos interlocutores envolv idos. 

d) Adequagao lexical ao registro l inguist ico escolhido: 

Um outro criterio apropr iado a um uso mais produtivo do vocabular io, segundo 

Paul iukonis (2005), e a adequagao ao registro l inguistico escolhido. Neste fator, a 

autora destaca que sao as var iadas si tuagoes sociais que levam o usuario a escolher 

um nivel de l inguagem. Em certas ocasioes, vocabulos considerados formais t raduzem 

melhor uma relagao social culta. Da mesma forma como ha expressoes proprias para 
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a l inguagem formal , ha outras apropr iadas para registros l inguist icos mais coloquiais, 

informais, etc. 

e) Adequagao lexical ao genero textual : 

Para Paul iukonis (2005), uma das exigencias para se ter um bom texto e sua 

adequagao a uma t ipologia e genero textual reconhecido por sua f inal idade social. 

Ass im, a escolha lexical deve se adequar ao genero textual escolhido, em virtude das 

tres caracter ist icas que o compoem (conteudo temat ico, estilo e composigao) e da sua 

f inal idade social. 

f) Adequagao lexical ao codigo escri to v igente: 

A adequagao lexical ao codigo escrito vigente pressupoe o atendimento a 

ortograf ia usual padrao. Segundo Paul iukonis (2005: 120), 

as palavras que tem pronuncia e grafia semelhantes - as paronimas -

sao a fonte mais comum de erro nesta area. A grafia das formas 

linguisticas esta fundamentada em razoes historicas, etimologicas, ou, 

as vezes, em convengoes arbitrarias pautadas numa tradigao: a 

ortografia oficial que esta pautada no Vocabulario Ortografico Oficial 

(VOLP). 

A seguir exemplos de a lgumas duvidas sobre grafia mais f requentes em 

Portugues, extraidos de Paul iukonis (2005: 120): 

Mantegueira ou manteigueira; chipanze ou chimpanze; desinteria ou 

disenteria; ignorancia ou ingnorancia; bebado ou bebedo; rubrica ou 

rubrica; intenrim ou interim; bandeja ou bandeija; discussao ou 

discursao; enfarte ou enfarto; privilegio ou previlegio; 

Conforme a autora, o ensino de l ingua materna precisa considerar a 

importancia da aquisigao e melhor ia do vocabular io do aluno, nao so do vocabular io 

passivo obtido atraves das leituras de diversos textos de var iados generos, mas, 

t ambem, de um vocabular io ativo, empregado nas produgoes de textos, acompanhado 

de um conhec imento reflexivo sobre o emprego da l inguagem nas diversas situagoes 

sociais. Ass im, tais praticas rompem com as tradicionais anal ises morfossintat icas, 

desv inculadas do contexto e da fungao comunicat iva. 

Dentre os fatores responsaveis por uma selegao lexical adequada, i lustrados 

por Paul iukonis (2005), nos interessa apenas dois: A adequagao lexical ao genero 

textual ; e A adequagao lexical ao registro l inguistico escolhido. 
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2.1- A adequagao lexical ao genero 

Em se tratando da relagao estabelecida entre o lexico e os generos, conforme 

Bakht in (2000: 310), 

ao escolher a palavra, partimos das intengoes que presidem ao todo do 

nosso enunciado, e esse todo intencional, construido por nos, e 

sempre expressive E esse todo que irradia sua expressividade para 

cada uma das palavras que escolhemos e que, de certo modo, inocula 

nessa palavra a expressividade do todo. 

Em outras palavras, para Bakht in (2000), a escolha de um determinado item 

lexical depende da sua signif icagao que, por si so, nao e expressiva, mas pode ou nao 

corresponder ao objet ivo expressivo que o sujeito enunciador pretende atingir em 

relagao com as outras palavras do enunciado, isto e, em relagao com o "todo" de 

nosso enunciado. 

O que provoca tal expressiv idade, como cita Bakhtin (2000), e a relagao do 

signif icado neutro de uma palavra com uma real idade efetiva nas condigoes reais de 

uma comunicagao verbal . O ju izo de valor e a emogao sao coisas alheias a palavra 

func ionando dentro da l ingua, ja que a sua signif icagao e extra-emocional . O que 

provoca tal efeito de sentido e o proprio enunciado. 

Bakhtin (2000) af i rma que, quando esco lhemos uma palavra, nem sempre a 

t i ramos do sistema da l ingua ou da neutral idade lexicografica, e sim de outros 

enunciados que sao aparentados ao nosso pelo genero, isto e, pelo tema, composigao 

e esti lo. Em outras palavras, segundo este teorico, a selegao lexical se da segundo as 

especi f ic idades de um genero. Nas palavras do autor, 

o genero do discurso nao e uma forma de lingua, mas uma forma do 

enunciado que, como tal, recebe do genero uma expressividade 

determinada, tipica, propria do genero dado. No genero, a palavra 

comporta certa expressao tipica. Os generos correspondem a 

circunstancias e a temas tipicos da comunicagao verbal e, por 

conseguinte, a certos pontos de contato tipicos entre as significagoes 

da palavra e a realidade concreta [...] essa expressividade tipica do 

genero, claro, nao pertence a palavra como unidade da lingua e nao 

entra na composigao de sua significagao, mas apenas reflete a relagao 

que a palavra e sua significagao mantem com o genero, isto e, com os 

enunciados tipicos. 

A expressiv idade do genero na palavra e de ordem impessoal , da mesma 

forma que os generos do discurso. As palavras da l ingua nao sao de n inguem, porem, 

so as ouv imos em forma de enunc iados individuais. A sua uti l izagao na comunicagao 
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verbal ativa e sempre marcada pela individual idade e pelo contexto. Dessa forma, a 

palavra existe para o locutor sob tres aspectos: 

• C o m o palavra neutra da l ingua que nao pertence a n inguem; 

• Como palavra do outro per tencente aos outros e que preenche o eco dos 

enunciados alheios; 

• Como palavra minha, pois, na medida em que uso essa palavra numa 

determinada si tuagao, com uma intencao discursiva, ela ja se impregnou de 

minha expressiv idade (BAKHTIN, 2000: 313) 

Podemos dizer, entao, que a epoca, o meio social, o micromundo, enf im, cada 

uma das esferas da at ividade humana se expressa e se preserva sob o involucro das 

palavras, dos enunciados, das locucoes, isto e, nossos enunciados estao repletos de 

palavras dos outros, caracter izados, conforme Bakhtin (2000), em graus variaveis, 

pela alteridade ou pela assimi lagao, e pelo emprego consciente e decalcado. 

A expressiv idade da palavra, enfat izamos, nao e propr iedade da propria 

palavra, mas ela e definida ora na expressiv idade padrao de um genero, ora na 

expressiv idade individual do outro que converte a palavra num representante do 

enunciado do outro em seu todo. 

O enunciado, seu esti lo e sua composigao sao determinados pelo objeto de 

sentido e pela expressiv idade, isto e, pela relagao valorativa que o locutor estabelece 

com o enunciado. 

Para Marcuschi (2004), a relagao do lexico e os generos ainda nao foi bem 

anal isada nas pesquisas em Linguist ica Apl icada. De acordo" com este autor, um 

mesmo item lexical tera func ionamento diverso em fungao do proposito l igado ao 

genero textual, uma vez que ha genero em que um item lexical pode comportar um 

sent ido ambiguo, como e caso das piadas, por exemplo; ha outros generos, como a 

receita culinaria, em que um item lexical raramente e tornado em seu sentido 

metafor ico; ha ainda generos como as cartas pessoais e e-mails, que compor tam 

quase todos os t ipos de func ionamento e tudo dependera do topico em andamento. 

Visto que os generos textuais ref letem praticas discursivas var iadas e que cada 

usuario impr ime um modo proprio a seu estilo de comunicar-se, as caracter ist icas de 

real izagao de um determinado ato de comunicagao enquadram-se numa classe, 

conforme o objetivo e as di ferentes relagoes sociais que mot ivaram a comunicagao 

dos interlocutores neste ato. Ass im, na produgao textual, cumpre considerar esses 
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fatores ja que as escolhas lexicais devem estar de acordo com as circunstancias 

temporais , os di ferentes proposi tos, a var iedade de dest inatar ios, o suporte e os 

modos de organizagao do discurso, etc., que d is t inguem-se nos diversos generos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 - A adequagao lexical ao registro l inguist ico e s c o l h i d o 

No Brasil, var ios pesquisadores do uso da l ingua por tuguesa (KLEIMAN, 2003; 

S IGNORINI , 2003; ROJO, 2003) verm se dedicando, ha mais de tres decadas, a 

t rabalhos e a elaboragoes teor icas com o intuito de retratar a realidade l inguistica 

brasileira, pr incipalmente no que diz respeito a modal idade oral da l ingua. Sao 

inumeras as pesquisas, dissertagoes, teses de doutorado, comunicagoes, art igos 

publ icados em periodicos especia l izados, etc., propondo descrever o uso l inguistico de 

usuarios da l ingua por tuguesa nas mais var iadas si tuagoes de comunicagao, com o 

principio de tragar o compor tamento da comunidade l inguist ica brasileira. 

No entanto, os estudos sobre a variagao l inguist ica, conforme Angel im e Silva 

(2005), ainda nao alcangaram a divulgagao necessar ia para torna- los um instrumento 

pedagogico suficiente para inferir nas praticas de ensino de portugues. E os motivos 

sao var iados. Basta c i ta rdo is pontos de conflito no ens ino-aprend izagem do portugues 

que ainda prevalecem em a lgumas escolas brasi leiras: 

a) A dicotomia Oral idade x Escrita: 

No ensino da l ingua materna, ao mesmo tempo em que se peca por se 

pretender ser a escrita um registro regular, natural e inequivoco da fala, peca-se por 

se priorizar a pr imeira em detr imento da segunda. Escrita e oral idade tem suas 

pecul iar idades que as tornam unicas em suas diferentes modal idades. Por outro lado, 

f ica dificil isolar a pr imeira num trabalho dissociado da fala, isto e, da oral idade. Ass im, 

para que se promova um ensino eficaz da l ingua materna, faz-se necessario demol ir a 

barreira que separa essas duas praticas indissociaveis da l ingua nas sociedades 

letradas. 

b) O ensino da l ingua culta x o ensino da var iedade l inguist ica: 

A pratica de pretender favorecer ao aluno o domin io da l ingua culta sem 

respeitar a var iedade l inguist ica que este traz e dela part indo, ao inves de aproximar o 

aluno do nivel culto com seguranga, pode ter como consequencia negativa dois 

resul tados: ou o aluno fica b loqueado em sua expressiv idade, oral e escrita, dentro e 

fora da escola, ou, ta teando, e possivel que adquira a lguma famil iar idade com o nivel 

culto escrito da l ingua, mas muito superf icial, posto que este t rabalho esta estr i tamente 
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entrelagado com os outros pontos aqui mapeados. A di f iculdade do ensino-

aprend izagem de portugues, e m se pretender levar o aluno a incorporar uma outra 

var iedade de l ingua que nao seja aquela a qual vive exposto no seu dia-a-dia, recai 

sobre as metodologias adotadas. A conc lusao mais imediata a que se pode chegar e a 

de que a escola nao tem consegu ido propiciar ao aluno si tuagoes e at ividades tanto 

orais quanto escritas, que favorecam sua famil iar idade com a var iedade culta-padrao. 

Estes dois pontos sao ref lexos das praticas de uso da escrita na escola que 

subjazem a concepgao de letramento dominante na sociedade: o modelo autonomo de 

letramento. 

Conforme Kleiman (2003: 22), 

A caracteristica de "autonomia" refere-se ao fato de que a escrita seria, 

nesse modelo, um produto completo em si mesmo, que nao estaria 

preso ao contexto de sua produgao para ser interpretado; o processo 

de interpretagao estaria determinado pelo funcionamento logico interno 

ao texto escrito, nao dependendo das (nem refletindo, portanto) 

reformulagoes estrategicas que caracterizam a oralidade. 

Neste modelo de letramento, imperam algumas concepgoes valor izadas da 

escrita que se cristal izam e que se apresentam como "verdades inabalaveis". Ve jamos 

a lgumas delas: 

• A escrita caracter iza-se como um artefato em contraposigao a natural idade da 

fala; 

• A escrita caracter iza-se como uma transposigao da l ingua oral; 

• A escrita caracter iza-se como transparente, acessivel por si mesma ao 

reconhecimento, sem interpretagao mediadora; 

• A escrita caracter iza-se como uma forma simpli f icada e arbitraria de desenho, 

evolu ida do ideograma ao al fabeto. 

Estas concepgoes sobre o objeto "escrita", segundo Rojo (2003), 

cor respondem a crengas e mitos que sao igualmente valor izadas no processo de 

ens ino-aprendizagem da l ingua materna. As praticas escolares que seguem esse 

modelo autonomo de letramento cons ideram a aquisigao da escri ta como um processo 

neutro. Segundo Kleiman (2003), estas praticas promovem at iv idades necessar ias 

para desenvolver no aluno a capac idade de interpretar e escrever textos abstratos, 

dos t ipos exposit ivo e argumentat ive, jus tamente aqueles que mais se di ferenciam e 

se d istanciam da oral idade. 
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Conforme Travagl ia (2000), para desenvolver a competencia comunicat iva dos 

usuarios da l ingua e preciso abrir a escola a plural idade dos discursos e uma delas diz 

respeito as var iedades l inguist icas. Todos sabemos que estas var iedades se real izam 

a partir das var iadas si tuagoes de uso da l ingua e que, como usuarios, devemos fazer 

uso das variagoes l inguist icas de forma adequada a cada situagao comunicat iva. Para 

Travagl ia (2000: 41) , 

Se se acredita que em diferentes tipos de situagao tem-se ou deve-se 

usar a lingua de modos variados, nao ha por que, ao realizar as 

atividades de ensino / aprendizagem da lingua materna, insistir no 

trabalho apenas com uma das variedades, a norma culta, discutindo 

apenas suas caracteristicas e buscando apenas o seu dominio em 

detrimento das outras formas de uso da lingua que podem ser mais 

adequadas a determinadas situagoes. 

A respeito das var iedades l inguist icas, os PCN reconhecem que o aluno ja 

domina pelo menos uma dessas var iedades, e quando chega a escola, ele e capaz de 

perceber que a l ingua varia de acordo com cada situagao comunicat iva. Ass im, o 

aluno sabe, por exemplo, que a escolha de determinadas palavras deve estar 

adequada as circunstancias especi f icas. Em uma conversa informal estabelecida entre 

dois amigos, por exemplo, nao caberia o emprego de vocabulos t ip icos da l inguagem 

formal , como os vocabulos empregados em uma declaragao de um Ministro da 

Fazenda recem-empossado. E vice-versa. Em certas ocasioes, vocabulos 

considerados formais t raduzem melhor uma relagao social culta, em outras, nao, pois 

uma situagao informal exige uma l inguagem informal. Ass im, da forma como existem 

vocabulos t ip icos da l inguagem formal , ex istem outras apropr iadas para registros 

informais, como e o caso das gir ias, por exemplo. 

Como af irma Paul iukonis (2005), em termos de adequagao lexical ao registro 

l inguistico, pode-se dizer que sao as var iadas situagoes de comun icagab 'que levam 

um usuario a escolher um vocabulo de acordo com o nivel de l inguagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3- O lexico e s u a importancia n o s p r o c e s s o s de textualizagao 

Um dos aspectos importantes a serem realgados aqui, no tocante a importancia 

do lexico para o processo de textual izagao, diz respeito a um item lexical nao funcionar 

na perspect iva dita "l iteral". Esta af i rmagao esta int r insecamente l igada a concepgao 

de l ingua como "produgao simbol ica e um processamento cognit ivo que opera com 

uma agao comunicat iva entendida como um conjunto de praticas socio-interat ivas" 

(MARCUSCHI , 2004: 02) . Dessa forma, a l ingua nao e vista como um simples s istema 
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formal e determinado pela o rdem sintatica, como af i rmam os estrutural istas 

gerat iv istas, pois a l ingua e opaca e indeterminada em todos os niveis de 

func ionamento, e e no jogo interativo que sua determinagao e estabelecida. 

Segundo Marcuschi (2004: 01), 

o problema central do funcionamento textual do lexico diz respeito ao 

acesso lexical sob o ponto de vista da produgao de sentido. Nao se 

trata da escolha do lexico como tal e sim do funcionamento do lexico 

nos textos que recebemos. 

Um outro aspecto importante e que o lexico e estrategico nao so para a 

produgao de sentido, mas para o proprio processo de textual izagao, visto que tem 

relagao direta com os generos, as estrategias de selegao e organizagao topica do 

texto. 

Um caso que nos chama a atengao e o func ionamento dos substant ivos de 

sent ido generico (h iperonimos) no processo de referenciagao na produgao discursiva 

do texto escrito (no caso desta pesquisa, a produgao discursiva das redagoes dos 

alunos), atraves da rotulagao do discurso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1- O s substant ivos h iperonimos e a rotulagao do d iscurso 

Substant ivos h iperonimos sao todos os substant ivos que possuem valor 

semant ico generico e um alto potencial anaforico. Os vocabuloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coisa, questao, 

afirmagao, problema, risco, catastrofe, opiniao, conhecimento sao alguns exemplos de 

substant ivos hiperonimos. 

De acordo com Francis (2003), os substant ivos h iperonimos tem muito em 

comum com os nomes gerais es tudados por Hall iday e Hasan (1976 apud FRANCIS, 

2003). Para estes dois teor icos, que levaram em consideragao o papel desempenhado 

pelos nomes gerais no discurso, tais nomes exercem fungao coesiva referindo e 

nomeando uma extensao do discurso dada em sua oragao, tornando-se o argumento 

de informagoes posteriores. 

Outro teorico que contr ibuiu para os estudos da caracter izagao dos 

h iperonimos, segundo Conte (2003), foi Monica Krenn (1985 apud CONTE, 2003), 

com a discussao da re fe renda estendida das formas this, that e it. Esta autora 

observou o func ionamento dos s intagmas nominais anafor icos com nucleos lexicais 

em ingles, como thing, matter, point, question, etc., comprovando que esses nomes 

gerais em textos sao capazes de exercer fungao semelhante a re fe renda estendida de 

demonstrat ives neutros. 
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Os criterios de reconhec imento de substant ivos h iperonimos como nucleos de 

grupos nominais adotados por Francis (2003) sao bastante s imples "qualquer nome 

pode ser o nome nuclear de um rotulo desde que seja inespeci f ico e requeira 

real izacao lexical sem seu contexto imediato, anterior e posterior" (p. 201). A respeito 

dessa inespecif icagao dos rotulos, Francis (2003: 202) af irma que 

sua especificagao e uma escolha unica a partir de uma infinidade de 

lexicalizagoes possiveis, e e encontrada em oragoes com as quais 

entra em relagao de substituigao. Este e o conceito mais util para 

especificar os rotulos como uma classe, embora como uma classe 

aberta. 

Devido as suas caracter ist icas principals - alto potencial anafor ico e valor 

semant ico inespecif ico - os substant ivos hiperonimos desempenham um papel de 

grande importancia para a organizagao textual . 

Para Conte (2003), os h iperonimos sao fundamenta ls para a ocorrencia de um 

fenomeno textual denominado "encapsulamento anaforico". Este fenomeno consiste 

em uma construgao de uma anafora lexicalmente baseada, com um nome geral como 

nucleo lexical. Segundo esta autora, o encapsulamento anafor ico pode ser definido 

como 

um recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como uma 

parafrase resumidora para uma porgao precedente do texto. Esta 

porgao do texto (ou segmento) pode ser de extensao e complexidade 

variada (um paragrafo inteiro ou apenas uma sentenga) (CONTE, 2003: 

178) 

Conte (2003) expl ica ainda que o encapsulamento anafor ico e muito diferente 

dos exemplos - padrao de anafora considerando-se dois pontos: 1- os referentes dos 

s in tagmas nominais anafor icos nao sao individuos, mas ent idades de uma ordem 

superior como estados de coisa, eventos, si tuagoes, processos ou fatos, proposigoes, 

atos de enunciagao, etc.; 2 - o seu antecedente nao e c laramente del imitado no texto, 

mas deve ser reconstruido pelo ouvinte / leitor. 

Seguem dois exemplos extra idos de Conte (2003: 181), com a f inal idade de 

ilustrar o func ionamento dos h iperonimoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA catastrofe e risco como nomes 

encapsuladores de sent ido: 

E de ontem a noticia de que um superpetroleiro afundou ao largo da 

costa baltica derramando a carga inteira no mar. 

Hoje se pergunta: esta enesima catastrofe ecologica poderia ser 

evitada? 
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Mas aqueles que sonharam reformar programas eram, na verdade, 

ingenuos - e, agora, eles temem que a corrupgao associada com os 

programas de reforma da Russia leve a um retrocesso politico em favor 

de nacionalistas ou comunistas que alegam ter as maos limpas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O risco existe em qualquer lugar, tambem. Na Venezuela, o governo de 

Carlos Andres Perez introduziu um pacote de reforma econdmica 

neoliberal em 1989, cortando subsidios e tentando trazer alguma 

sanidade as financas publicas. 

Observe que no pr imeira exemplo, o autor do texto empregou o item lexical 

catastrofe para se referir a uma extensao do discurso que o precede (um 

superpetroleiro a fundou ao largo da costa baltica der ramando a carga inteira no mar). 

Ja no segundo exemplo, o autor do texto encapsula o sent ido expresso no paragrafo 

anterior, e interpreta como um risco que existe em qualquer lugar. 

Conforme Conte (2003), o encapsulamento anafor ico e c laramente dependente 

do cotexto, entretanto, o que acontece neste fenomeno e mais do que a apresentacao 

de uma parafrase resumit iva de uma porgao precedente do texto. Mesmo veiculando 

uma informagao velha, os encapsu lamentos anafor icos podem ser considerados novos 

por dois motivos: 

Em primeiro lugar, o proprio item lexical (o nucleo do sintagma nominal) 

e geralmente novo na medida em que nao ocorreu no texto precedente. 

Em segundo lugar, e mais importante ainda, estamos lidando nao 

apenas com a categorizagao de informagao cotextual dada, mas 

tambem com hipostase. 0 que ja esta presente no modelo discursivo e 

"objetificado", ou, em outras palavras, torna-se um referente. Na base 

da informagao velha, um novo referente discursivo e criado, e se torna 

o argumento de predicagoes futuras. Assim, o encapsulamento 

anaforico se torna um procedimento muito interessante de introdugao 

de referentes no texto. Esses referentes sao criados na dinamica do 

texto (CONTE, 2003: 183) 

Apothe loz e Chanet (2003) real izaram um estudo semelhante com o realizado 

por Conte (2003), ao observar o func ionamento dos substant ivos predicadores em 

uma operagao discursiva que elas denominam de Nomeagao. 

Esta operagao consiste em referir-se, por meio de um s in tagma nominal , a um 

processo ou estado que foi anter iormente expresso por uma proposigao. Conforme as 

autoras, 

em contraste com as operagoes de correferencia no sentido usual do 

termo, a principal particularidade das nomeagoes reside no fato de elas 

darem um estatuto de referente, ou de objeto de discurso, a um 

conjunto de informagoes (as informagoes-suporte) que antes nao 

tinham esse estatuto discursivo. Na medida em que se trata das 

"mesmas" informagoes, as nomeagoes se parecem com a 

correferencia; mas elas diferem no fato de que seu objeto nao foi 



50 

previamente estabelecido nem individuado por meio de uma expressao 

referencial (APOTHELOZ e CHANET, 2003: 134). 

A partir destas dist ingoes entre o processo de nomeagao e as operacoes de 

correferencia, Apothe loz e Chanet (2003) chamam a atengao para tres observagoes 

em relagao aos instrumentos l inguist icos da nomeagao: 

a) Em primeiro lugar, as nomeagoes nao fazem uso, necessar iamente, de uma 

expressao lexical: 

Neste caso, Apothe loz e Chanet (2003) expl icam que um pronome 

demonstrat ivo pode executar a mesma operagao desempenhada pelos nomes gerais, 

como i lustrado no exemplo que segue, extraido de Apotheloz e Chanet (2003: 134): 

Salvo cataclisma (natural ou provocado), o homem terminara 

inevitavelmente por controlar sua propria evolugao. Nao nos 

enganemos: se ele adquirir esta capacidade, fara uso dela 

obrigatoriamente. Para o melhor e para o pior.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Isto, provavelmente, 

ainda esta muito longe, mas e necessario refletir desde ja. 

b) Em segundo lugar, ha casos em que a expressao nomeadora esta implici ta: 

Nos casos em que a expressao nomeadora esta implici ta, a nomeagao e o 

sujeito zero da proposigao part icipal. Ve jamos o exemplo abaixo: 

Mais de duzentos e quarenta e nove cubanos foram interceptados 

pelos guardas costeiros americanos na costa da Florida, levando a 

mais de 12 mil o numero de refugiados presos (APOTHELOZ e 

CHANET, 2003: 136). 

No exemplo ac ima, Apothe loz e Chanet (2003) expl icam que o sentido da 

proposigao participal induz a extrapoiar um sujeito gramat ical que pode ser explicitado 

pela expressao a interceptagao destes 1249 refugiados. 

c) A terceira observagao diz que, quando a expressao e lexical e comporta um 

substant ivo predicador, ela nao e necessar iamente um der ivado morfologico do verbo 

empregado na proposigao de que forneceu as informagoes-suporte. Observe o 

exemplo abaixo: 

A mina de carvao de Tavershall incendiava ha anos; (...) E, quando o 

vento soprava de la, o que acontecia com frequencia, a casa ficava 



cheia do fedor que exalava dessa combustao sulfurosa dos 

excrementos da terra (APOTHELOZ e CHANET, 2003: 137). 

No f ragmento i lustrado ac ima, o autor do texto empregou o substant ivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

combustao, ao inves de incendio, para se referir ao processo relacionado de incendiar. 

Diferente de Conte (2003), que denominou o func ionamento dos h iperonimos 

de encapsulamento anaforico, e de Apotheloz e Chanet (2003), que empregaram o 

termo nomeagao para se referir ao mesmo func ionamento; Francis (2003) preferiu 

utilizar a denominagao Rotulagao do discurso para se referir a capacidade dos 

h iperonimos de sumarizar, reformular e condensar informagoes. 

A principal caracter ist ica do processo de rotulagao e que ele exige realizagao 

lexical em seu cotexto e, de acordo com Francis (2003), ha dois t ipos de rotulos: os 

prospect ivos e os retrospect ivos. Ass im, os rotulos podem desempenhar fungao tanto 

catafor icamente, quanto anafor icamente. Dessa forma, teremos rotulos prospect ivos 

quando o rotulo preceder sua lexical izagao; e quando seguir sua lexical izagao, 

teremos rotulos retrospect ivos. Seguem abaixo dois exemplos de rotulagao do 

discurso. O primeiro ilustra um caso de rotulagao prospect iva e o segundo um caso de 

rotulagao retrospect iva: 

Eu sei que aproximadamente 12 por cento da populagao e canhota. 

Por que, entao, deve existir uma predominancia tao grande de 

jogadores de golfe destros que, eu me informei, se estende tambem 

aos tacos? Em resposta a esta indagagao, um colega meu, jogador de 

golfe, apresentou duas razoes. 

A primeira foi que os iniciantes normalmente comegam com tacos que 

foram herdados de outras pessoas, que sao, em geral, destras. A 

segunda foi que, por motivos tecnicos, pessoas canhotas tornam-se 

bons jogadores de golfe com a mao direita (FRANCIS, 2003: 192). 

O sistema imunologico dos pacientes reconheceu os anticorpos do rato 

e os rejeitou. Isto significa que eles nao permanecem no sistema por 

tempo suficiente para se tornarem completamente eficazes. 

A segunda geragao de anticorpos agora em desenvolvimento e uma 

tentativa de contornar esfe problema atraves da "humanizagao" dos 

anticorpos do rato, usando uma tecnica desenvolvida por... (FRANCIS, 

2003: 195). 

No exemplo que ilustra a rotulagao prospect iva, Francis (2003) explica que a 

expressao duas razoes permite ao leitor direcionar sua leitura para uma informagao 

que esta sendo predita, a qual e uma expl icagao para a preponderancia de jogadores 

de golfe destros. Ja no exemplo seguinte, o rotulo retrospectivo este problema e 

precedido por sua lexical izagao, d i recionando a leitura para interpretar a rejeigao aos 

ant icorpos do rato como um problema. 
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Francis (2003: 194) expl ica que "as funcoes predit iva e organizadora dos 

rotulos prospect ivos podem ser vistas em termos das tres metafungoes hal l idayanas: 

ideacional, interpessoal e textual". Dessa forma, um determinado item lexical tem um 

signif icado ideacional quando atribui um status part icular para o argumento em 

andamento ; o seu signif icado interpessoal esta na escolha de um item lexical como 

nome ni ic leo em co-ocorrencia com outros itens lexicais que cooperam para a 

aval iagao da enunciagao, como, por exemplo, um adjetivo modif icador; ja o seu 

signif icado textual se expl ica pelo fato de ser parte do foco da informagao nova, 

local izado no rema da oragao. 

Enquanto os rotulos prospect ivos predizem uma informagao ao leitor, os rotulos 

retrospect ivos func ionam como encapsuladores de sentido de um discurso. Af i rma 

Francis (2003: 195) que, 

o criterio maior para identificar um grupo nominal anaforicamente 

coesivo como um rotulo retrospectivo e que nao ha nenhum grupo 

nominal particular a que ele se refira: nao e uma repetigao ou um 

sinonimo de nenhum elemento precedente. Em vez disso, ele e 

apresentado como equivalente a oragao ou oragoes que ele substitui, 

embora nomeando-as pela primeira vez. 

O rotulo retrospect ivo indica ao leitor como ele deve interpretar tal extensao do 

discurso. Francis (2003) af i rma que os rotulos retrospect ivos tem uma importante 

fungao organizadora do texto, visto que eles assinalam a presenga de avaliagao do 

sujeito, em face da sua intencional idade, dando valor argumentat ivo ao texto, 

produzindo referentes discursivos encapsulando a face anterior do texto em uma unica 

nomeagao e/ou rotulagao. Af i rma ainda que os rotulos retrospect ivos servem para 

mudar e ligar topicos, pois, " int roduzem mudangas de topico, ou uma alteragao dentro 

de um topico, mesmo preservando a cont inuidade colocando uma informagao nova 

dentro de um esquema dado" (p. 198). 

O rotulo retrospect ivo desempenha seu papel organizador no texto, mediante 

um movimento para tras, encapsulando e reintroduzindo uma informagao dada no 

paragrafo anterior; e para frente, introduzindo a avaliagao. 

De acordo com Francis (2003), ha casos em que a rotulagao retrospectiva faz 

re fe renda difusa, ou seja, nao se "refere a uma extensao de discurso c laramente 

del imitada ou identi f icavel" (p. 200), porem, mesmo servindo para direcionar o olhar do 

leitor para o que veio antes, a extensao precisa do discurso pode nao importar, o que 

importa e a mudanga de diregao assinalada pelo rotulo para o desenvolv imento do 

discurso. 



No tocante ao func ionamento dos substant ivos gener icos na rotulagao do 

discurso, Francis (2003) formulou uma lista aberta de nomes gerais que tem um alto 

potencial anafor ico. Na verdade, de acordo com esta autora, tais nomes gerais 

func ionam como uma proforma, ou seja, "um nome nuclear e sempre apresentado 

como uma informagao dada em sua oragao, em relagao a qual a nova mensagem - o 

foco informacional - e formulada" (p. 196). 

Dentre essa lista, Francis (2003) destaca quatro grupos de nomes: 

a) Nomes i locucionarios: sao nominal izagoes de processos verbais. Tem t ip icamente 

verbos i locucionarios cognatos. Sao nomes dessa natureza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acusagao, admissao, 

conclusao, critica, opiniao, indicagao, entre outros; 

b) Nomes de at iv idades l inguageiras: nomes que se referem a alguns t ipos de 

at ividade l inguageira. Sao similares aos nomes i locucionarios, porem, nao tem verbos 

i locucionarios cognatos. A lguns nomes desse grupo sao: consideragao, descrigao, 

criterio, definigao, formula, entre outros; 

c) Nomes de processo mental : nomes que se referem a estados e processos 

cognit ivos. A lguns desses nomes podem referir tanto ao resul tado quanto ao processo. 

Nomes desse tipo sao: analise, conhecimento, opiniao, leitura, ideia, teoria, entre 

outros; 

d) Nomes de textos: se referem a estrutura textual formal do discurso. Rotulam 

extensoes do discurso precedente, cujos limites precisos eles def inem. Exemplos 

desses nomes sao: sentenga, palavras, pagina, passagem, segao, citagao, entre 

outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2- Fatores que favorecem a e s c o l h a de um hiperonimo 

Apotheloz e Chanet (2003) destacam tres fatores que favorecem a escolha de 

um nome nuclear. 

O primeira deles e a de evitar a repetigao de um mor fema. De acordo com 

estes autores, a escolha de um hiperonimo e uma das solugoes empregadas para 

evitar a repetigao. Ha repetigao de mor fema quando o nome nuclear e der ivado da 

mesma base lexical do verbo da proposigao anafor izada. Dessa forma, a presenga de 

um nome nuclear geral pode evitar a repetigao. Visto que os nomes nucleares sao 
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inespeci f icos, podemos empregar um outro nome nuclear com o mesmo valor 

referencial , a f im de evitar a repetigao. 

O segundo fator esta relacionado a nomeagao de um processo dif ici lmente 

categor izavel , ou seja, quando ha dif iculdade de se categor izar um processo que 

apresenta uma certa complex idade atraves de um lexema nominal . Apotheloz e 

Chanet (2003) af i rmam que, neste caso, a nomeagao pode ser operada atraves do 

emprego de um nome semant icamente nulo, como a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coisa, por exemplo, e 

destacam que "esta solugao tem como efeito por acento nas predicagoes executadas 

sobre o nome, ou seja, nas propr iedades atr ibuidas ao referente, mais que na sua 

propria categorizagao" (p. 163). 

O ult imo fator que favorece a escolha de um nome nuclear geral e a nomeagao 

de varios processos em que se procura reagrupar sob um unico lexema varios 

processos ou uma coordenagao de proposigoes. Esse reagrupamento e possivel 

quando o cotexto anterior ja compor ta substant ivos predicadores. 

Com base nos expostos ac ima, se observarmos o func ionamento dos 

substant ivos gerais nos textos escr i tos, percebemos que a escolha de um substant ivo 

para rotular (encapsular, conforme Conte, 2003; ou nomear, segundo Apotheloz e 

Chanet , 2003) uma extensao do discurso nao e feita de fo rma neutra e sua selegao, 

entao, nao e independente do contexto imediato e muito menos do cotexto, mas e um 

e lemento numa conf iguragao de escolhas lexicais e sintaticas compat ive is . 

Um aspecto importante e que a coesao dos rotulos e uma fungao do grupo 

nominal inteiro, nao apenas do nome nuclear, isto e, nao sao apenas os rotulos que 

encapsu lam sentidos, mas sua combinagao com outros itens lexicais, co-ocorrendo 

para o d i rec ionamento do argumento e para a organizagao textual, instruindo o leitor a 

interpretar uma extensao de um discurso de um modo particular, garant indo certos 

efeitos de sentido. 

O problema central do func ionamento textual do lexico nao e sua escolha como 

tal , mas sim o seu func ionamento, ja que a selegao de um determinado item lexical e 

determinada por mot ivagoes e exigencias socio-cognit ivas e pelos efeitos de sentido 

pretendidos. 

Um outro aspecto importante a ser enfat izado aqui e que o item lexical nao tem 

uma determinagao interna definit iva, ou seja, o lexico nao e determinado e muito 

menos nao encapsula sent idos f ixos. A indeterminagao de sent ido de um determinado 

item lexical permite escolhas sempre sugest ivas, bem como marca a mani festagao de 

autoria, esti lo, ponto de vistas e tendencias ideologicas (MARCUSCHI , 2004). 
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3- A S P E C T O S M E T O D O L O G I C O S DA P E S Q U I S A 

O presente estudo foi de base predominantemente descri t ivo-anal i t ica, com 

abordagem qual i tat iva, ja que buscamos, atraves das interpretacoes realizadas no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus de anal ise, descrever, compreender e anal isar os mot ivos pelos quais os 

fenomenos que pretendemos invest igar acontecem, como tais fenomenos estao 

organizados, e quais os signif icados que esses fenomenos podem representar na 

pesquisa. 

3.1- L o c a l da p e s q u i s a 

A pesquisa foi real izada em uma escola da rede publica da c idade de Joao 

Pessoa, no Estado da Paraiba. 

A escolha pela escola estadual deve-se ao fato de conhecermos a real idade 

em que essa instituigao se encontra atualmente, mediante diversos fatores sociais, 

estruturais e poli t icos que nao vale ressaltar aqui, mas que interferem de forma direta 

no ensino e desenvolv imento de competenc ias dos alunos, como t ambem na propria 

relagao professor-aluno. 

Ja a escolha pelo Ensino Medio e just i f icada pelo d i rec ionamento e 

envolv imento em que se encontra o Ensino Medio com a selegao de vestibular, ou , 

para sermos mais especi f icos, a prova de redagao, que, de certa fo rma, influencia os 

professores a t rabalharem com maior "dedicagao" a produgao textual , embora 

sa ibamos que o Ensino Medio, de acordo com a LDB, e dest inado para a conclusao da 

educagao basica dos jovens e, a partir dessa conclusao, poderem ingressar num 

mercado de t rabalho, em cursos tecnicos e submeter a selegao de vestibular. 

3.2- Cole ta de d a d o s 

A coleta de dados foi real izada em uma turma de 1 a serie do Ensino Medio, 

durante o ult imo semestre letivo, nos meses de setembro a novembro de 2005. 

Para a coleta de dados, vistos a abordagem e as pecul iar idades de uma 

pesquisa descri t ivo-anal i t ica, f izemos uso de alguns instrumentos de varias naturezas, 

tais como os relacionados abaixo: 

a) Entrevista oral apl icada com o professor contendo perguntas abertas nao-

estruturadas a respeito da pratica adotada no ensino da l ingua materna e da produgao 

textual. 
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Foram real izadas duas entrevistas orais com o professor. Tais entrevistas 

foram apl icadas no f im de cada observagao de aula, com o intuito de esclarecer 

determinados fatos que ocorreram nas aulas observadas e que necessi taram de 

maiores expl icagoes, como, por exemplo, o motivo da nao uti l izagao do livro didatico 

que, segundo as palavras do professor, 

na maioria das vezes os livros didaticos nao sao suficientes para o 

ensino da produgao de texto. Pelo menos e o que eu sinto com o livro 

utilizado aqui por nos. Ele e desatualizado. Entao eu prefiro preparar o 

meu material porque ai eu fago uma pesquisa de outros textos, outros 

livros mais atualizados, tiro copia e trago para os meus alunos. Fica 

mais facil de ensinar. 

b) Quest ionar io para a Entrevista escri ta (ver apendice A) , contendo 15 perguntas 

semi-estruturadas a respeito da pratica de ensino da produgao de texto adotado na 

sala de aula, objetivos dos exerc ic ios empregados em sala de aula, material uti l izado, 

concepgao de texto e l inguagem, criterios de aval iagao, procedimentos e estrategias 

de ensino para a produgao textual, entre outras. 

Os dados desse quest ionar io, junto com as observagoes e os registros em 

audio, a judaram para reforgar a descr igao das aulas, visto que nos' foi permit ida a 

revisitagao dos dados, evi tando pre- ju lgamentos acerca destes. 

Este quest ionar io foi respondido somente pelo professor, no f im de todas as 

observagoes das aulas. 

c) Registro das aulas atraves de gravagoes e as transcrigoes dessas aulas. 

Cada aula observada, um total de 5 aulas, foi registrada atraves de gravagoes 

e, poster iormente, foram feitas as transcr igoes de 3 dessas aulas que correspondem 

as aulas em que foram dadas as or ientagoes para a produgao de texto. 

Durante as observagoes das aulas, fo ram real izadas a lgumas anotagoes 

pessoais a respeito de a lguns aspectos das aulas, tais como: quantas e quais 

at iv idades foram real izadas em sala de aula, quais fo ram os procedimentos 

empregados no ensino da produgao de texto, qual a concepgao de l ingua adotada, 

qual o tempo dest inado para cada at ividade, qual o criterio de avaliagao adotado pelo 

professor, a part icipagao dos alunos nas aulas, etc. 

Essas anotagoes pessoais foram de grande importancia, visto que foi possivel 

cruzar as informagoes obt idas com os registros em audio das aulas, com o 

quest ionar io escrito e com a entrevista oral real izada com o professor. 
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d) Coleta do material didatico uti l izado nas aulas e das redagoes escolares produzidas 

pelos alunos; 

O material didatico uti l izado pelo professor para o ensino da produgao escrita 

(ver itens 3.3.1 e 3.4.2) e as redagoes escolares produzidas pelos alunos const i tuem o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus uti l izado nesta pesquisa, como tambem o quest ionar io, as entrevistas e os 

registros das aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3- Su je i tos envo lv idos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus util izado 

Os sujeitos colaboradores da pesquisa foram um professor de Lingua 

Por tuguesa ou de Redagao e seus alunos. 

O referido professor possui t i tulo de especial ista no ensino de Literatura 

Por tuguesa e Brasileira e tern 30 anos de experiencia em sala de aula como professor 

tanto de l ingua materna, como de l iteratura brasileira e portuguesa e de redagao. 

A sala de aula observada era const i tu ida de 34 alunos, todos residentes na 

zona urbana. 

Em relagao a amostra, ut i l izamos um corpus const i tuido de, aprox imadamente, 77 

redagoes escolares dos mais var iados generos e t ipos. 

3.3.1- D e s c r i c a o das a p o s t i l a s 

A s aposti las e laboradas pelo professor serv i ram como material para o estudo 

do conte i ido e abordavam concei tos teor icos relacionados com a teoria de redagao, 

tais como os destacados abaixo: 

1 - Niveis de L inguagem: 

Em portugues temos varios niveis de linguagem, varias formas de dizer 

a mesma mensagem, uma vez que nao falamos do mesmo jeito; 

Se voce conversa com um amigo, um colega, usa uma linguagem. Se 

esse mesmo assunto for falado com uma autoridade, seu jeito de se 

comunicar sera diferente; 

Vamos considerar apenas, no momento, dois niveis de linguagens, 

dentre outros: o informal ou coloquial e o formal ou culto; 
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2- Fala x Escrita: 

A lingua escrita so surgiu depois da falada e constitui uma tendencia de 

reproduzi-la; 

Em vista das diferengas de recursos entre a lingua oral e escrita, nao 

devemos pensar em escrever como se fala, pois trata-se de dois tipos 

de comunicagao bem distintos; 

Devemos, assim, tomar consciencia de que a lingua escrita tern suas 

dificuldades proprias, exigindo treino constante, concentragao e o 

dominio de um vocabulario relativamente extenso; 

Um texto escrito sempre pode ser melhorado e nao deve tomar como 

modelo a lingua oral; 

3- Qual idades de um texto: 

Sao qualidades da redagao que voce deve cultivar: a concisao, a 

corregao, a clareza, a elegancia, a coesao; 

4 - Defeitos de um texto: 

Ao escrever, devemos evitar defeitos que podem prejudicar a 

compreensao do nosso texto. Vejamos alguns problemas ou defeitos 

que podem empobrecer o texto: ambiguidade ou anfibologia, 

obscuridade, pleonasmo ou redundancia, cacofonia, eco e barbarismo; 

Para cada concei to discut ido, sao apresentados nas apost i las trechos de 

redagoes que servem de exemplo para o aluno, como podemos observar no trecho 

abaixo: 

Cacofonia e a produgao de som desagradavel pela uniao das silabas 

finais de uma palavra com as iniciais de outra, como nos exemplos: 

nunca gaste dinheiro com bobagens. Uma herdeira confisca gado em 

Mato Grosso. Estas ideias, como as concebo, sao irrealizaveis. Agora, 

com muito espirito civico, vamos cantar nosso hino. Mande-me ja o 

cachorro. Eu vou amar ela por toda minha vida. 

A lem dos concei tos e dos t rechos de redagoes, as apost i las apresentam 

tambem, propostas para a produgao de texto, como as ci tadas abaixo: 

Leia o poema A CARTA, de Carlos Drummond de Andrade e tente 

refaze-la em forma de carta comum, usando palavras suas. Aproveite 

apenas as ideias dele. 

O texto de Mario Quintana apresenta uma visao romantica das 

pequenas cidades em que predominam a tranquilidade, o sossego e a 
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seguranca. Em contrapartida, o texto abaixo reveia um novo retrato 

dessas cidades em que a violencia ja se incorporou ao seu cotidiano. 

Segundo o professor, todo o material foi e laborado a partir de pesquisas em 

outros livros didaticos por ju lgar que o livro adotado pela escola nao supre a 

necess idade para o ensino da produgao de texto. Tanto os concei tos, como tambem 

os exemplos uti l izados como ilustragao foram extra idos dos livros didaticos 

pesquisados. Porem, nao ha nenhuma re ferenda ou evidencia das fontes de pesquisa 

que servi ram para a elaboragao do material didatico. 

A lem da ausencia de uma indicagao ou referenciagao das fontes de pesquisa 

uti l izadas para a e laboragaoo do material didatico, vale sal ientar tambem um outro 

aspecto importante: a concepgao de l ingua subjacente nos conceitos teoricos 

expostos. 

Examinando os conceitos teor icos ci tados ac ima evidencia-se o predominio da 

concepgao de l ingua como homogenea, t ransparente, morta, ou seja, a l ingua nao e 

fruto da interagao entre os inter locutores, e s im, l imitada a um mero instrumento de 

comunicagao. Essa ideia de l ingua como mero instrumento de comunicagao esta 

expl ic i to em todo o material didatico, basta ver i f icarmos os conceitos de Fala x Escrita 

e a concepgao de texto. 

No material didatico empregado pelo professor, a Fala e a Escrita sao vistas 

dentro de uma visao dicotomica que as concebe como duas modal idades da l ingua 

comple tamente distintas. De acordo com essa visao d icotomica, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fala e mais 

espontanea, nao-planejada, e se da na relagao interpessoal. Ja a escrita e superior a 

fala por ser entendida como f ixavel no espago, f lexivel em relagao ao objeto que 

apreende e invariante no tempo. 

Nessa perspect iva, a fala e a escrita nao sao vistas como praticas sociais 

in t imamente relacionadas, em que o individuo (neste caso, o aluno) esta sujeito a 

"f lutuagoes" ja que ele trabalha com o modo heterogeneo da constituigao da escrita, 

c i rculando tanto no campo oral, quanto no escrito, ev idenciando em suas produgoes 

discursivas marcas de ambos os campos. 

E nesse contexto que os estudos do Letramento d iscutem as relagoes entre 

fala x escri ta, visto que eles postu lam a consti tuigao heterogenea da escrita como o 

encontro entre as praticas sociais do oral / fa lado e do letrado / escrito, considerando a 

dialogia entre o ja falado / escrito e o ouvido / l ido. Ass im, podemos dizer que, com a 

visao heterogenea da constituigao da escrita, sustentada pela dialogia na util izagao da 

l inguagem em geral , o equivoco da dicotomia fala x escrita e desfeito, visto que mostra 

que uma e constitut iva da outra. Tal d icotomia so e mant ida porque ainda prevalece no 

ens ino-aprend izagem da escrita, a abordagem das praticas escri tas nao como um uso 
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da l inguagem, mas como um uso do sistema l inguistico "puro", como se a escrita 

precedesse a pratica oral. 

Em relagao ao concei to de texto presente no material didat ico elaborado pelo 

professor, percebemos que o texto e tratado como um corpo amorfo, um produto 

fechado em si mesmo, e sem signif icado pragmat ico a lgum. 

Essa visao de texto e fruto de uma abordagem prescrit ivista que nao leva em 

consideragao as condigoes de produgao e de circulagao do discurso e nem as fungoes 

pragmat icas de um texto, visto que este serve como instrumento de ensino de 

estruturas e regras gramat icais. 

Nessa perspect iva prescrit ivista, o processo dialogico da l inguagem e a 

interagao entre os inter locutores nao sao est imulados. Apenas o que interessa e a 

apropr iagao dos moldes basicos dos textos: narragao, dissertagao e descrigao - e o 

ensino da escrita e pautado em um esquema textual abstrato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4- Descr igao d a s a u l a s 

• 

Foram observadas cinco aulas dest inadas para o ensino da redagao, 

real izadas durante os meses de setembro a novembro de 2005. Cada aula t inha a 

duragao de 50 minutos e eram real izadas apenas uma vez na semana. 

As aulas fo ram ministradas no f im do ano, porque, segundo o professor, foi 

dada a enfase aos conteudos relacionados ao ensino da gramat ica e da l iteratura, 

pois, essa era a or ientagao da coordenagao da escola. Isso expl ica o fato de terem 

sido dest inadas poucas aulas para o ensino da produgao escrita, visto que, em tres 

meses, foram real izadas apenas cinco aulas. 

Dessas cinco aulas, descrevemos somente tres delas, devido ao fato de estas 

serem as aulas ministradas antes da escrita da redagao. 

3.4.1- T ipo de aula minist rada antes da escr i ta da redagao 

Nas aulas ministradas antes da escrita da redagao, foram real izadas as leituras 

das apost i las que serviram de base para o estudo do conte i ido. 

Durante a leitura das aposti las, eram real izadas intervengoes do professor para 

dar maiores expl icagoes a respeito dos conceitos teoricos sobre a escrita de redagao. 

A partir das intervengoes, e ram travadas d iscussoes junto com os alunos e estes 

aprovei tavam o momento para trocar informagoes, exper iencias e duvidas. 

Todas as expl icagoes e or ientagoes dadas pelo professor estavam apoiadas na 

leitura do material didatico uti l izado em sala de aula. Dessa maneira, o professor 
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Os outros textos lidos fo ram dois art igos jornal is t icos (ver Anexo A) : um 

abordando o aumento da violencia nas grandes e pequenas c idades; e o outro sobre a 

qual idade de vida nos grandes centros urbanos. 

A partir da leitura de cada texto, o professor sempre realizava alguns 

comentar ios a respeito do texto lido, tais como: nivel da l inguagem empregada, a 

forma como o texto esta estruturado, emprego dos vocabulos, concordancia, coesao e 

coerencia, o posic ionamento do autor do texto, o nivel da argumentacao, etc. - para, 

entao, serem real izadas as produgoes das redagoes. 

A primeira proposta suger ida para a produgao da redagao solicitava que, a 

partir da leitura do poema "A Carta", de Carlos Drummond, os alunos reescrevessem o 

texto em forma de carta comum, usando suas proprias palavras. A segunda proposta 

foi baseada na leitura dos outros dois textos em que cada aluno escolhia um dos 

temas apresentados e discut idos: qual idade de vida nos grandes centros urbanos; e 

violencia nas pequenas cidades - para a produgao de um texto dissertat ivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.3- Or ientagoes para a s produgoes d a s redagoes 

As or ientagoes dadas pelo professor para as produgoes da redagao escolar de 

seus alunos, t inham como modelo as or ientagoes gerais das provas de vestibular da 

Univers idade Federal da Paraiba, do ano de 2005: 

Escolha apenas um dos temas apresentados e desenvolva-o de acordo 

com a orientagao dada; 

Mantenha fidelidade ao tema escolhido, pois a fuga ao tema implica a 

anulagao de seu texto; 

Selecione, organize e relacione opinioes e argumentps para dar 

sustentacao ao seu texto; 

Utilize as informagoes fornecidas pelos textos apresentados para cada 

tema; 

Siga a norma culta da lingua escrita; 

Conforme afirma o professor na entrevista escrita, nas or ientagoes dadas para 

a produgao textual, foram enfat izados alguns aspectos ( l inguist icos, estruturais, 

comunicat ivos e interacionais) do texto, como: adequagao do texto a proposta; 

organizagao dos per iodos; l inguagem simples, natural e agradavel ; primar pela 

corregao de acordo com a norma culta; e or iginal idade. Os criterios adotados pelo 
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professor na avaliagao das redagoes foram: verif icar se o texto esta ou nao ambiguo, 

obscuro, prolixo; avaliar a pontuagao, o vocabular io, a concordancia verbal e nominal , 

a ortograf ia. Tanto as or ientagoes para a produgao das redagoes, como tambem os 

criterios de avaliagao def inidos ref letem a sua preocupagao pelo que e formal nos 

textos. 

Com a descrigao das aulas, percebemos que a metodologia empregada pelo 

professor para o ensino da produgao escrita esta pautada em paradigmas tradicionais 

de ensino, visto a sua preocupagao com os aspectos formais e estruturais das 

redagoes escolares produzidas por seus alunos. 

Um outro aspecto importante a ser ressaltado aqui, em relagao as orientagoes 

do professor, e que nao houve nenhuma orientagao voltada d i retamente para o lexico, 

ou que tipo de vocabular io e mais adequado ou nao para a produgao do texto 

sol icitado. Porem, atraves dos concei tos de coesao, coerencia, concordancia e 

repetigao, por exemplo, como tambem a concepgao de l ingua adotada pelo professor, 

podemos subentender que todas as orientagoes vol tadas para o lexico estao implicitas 

em tais conceitos. 

Esta pratica de ensino apl icada pelo professor se distancia daquela pratica 

proposta pelos academicos centrada no trabalho com os generos textuais e que 

sugere desenvolver com os alunos at iv idades que garantam a efetiva apropriagao dos 

var iados aspectos da l ingua, envolv ido-os em diversas si tuagoes autent icas de 

comunicagao. Como os generos textuais sao real izagoes l inguist icas concretas, 

determinadas por propr iedades socio-comunicat ivas, pode-se dizer que a abordagem 

adequada do texto em sala de aula leva o aluno a uma reflexao sobre a produgao de 

sent idos na interagao social. 
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4- A N A L I S E D O S D A D O S 

Apresentaremos neste capitulo as descr icoes, interpretagoes e anal ises dos 

principals prob lemas de adequagao lexical encontrados nas redagoes escolares 

coletadas, re lacionando-os as condigoes oferecidas para sua produgao em sala de 

aula. 

Como descri to no capitulo metodologico, foram coletadas, aprox imadamente , 

77 redagoes escolares. Dentre elas, um total de 65 redagoes se classif icam na 

t ipologia textual dissertagao, enquanto que as 12 restantes na estrutura t ipologica 

narragao. 

Todos os exemplos uti l izados nesse capitulo como ilustragao dos problemas de 

adequagao lexical, fo ram extraidos das 77 redagoes. 

Por uma questao de organizagao e sistematizagao, as anal ises e d iscussoes 

aqui apresentadas estao divididas de acordo com as seguintes categor ias de analise: 

a) Adequagao lexical ao registro l inguistico exigido; e b) Escolha e func ionamento dos 

h iperonimos no processo de rotulagao do discurso. 

Antes de part i rmos para as interpretagoes e anal ises dos dados, faremos 

alguns comentar ios a respeito das redagoes escolares coletadas com o intuito de 

descrever os principals problemas encontrados em relagao a selegao e adequagao 

lexical de tais textos. 

4.1- Descr igao d a s Pr inc ipa ls Inadequacoes n a s R e d a g o e s E s c o l a r e s 

Apos uma leitura atenciosa de cada uma das redagoes escolares que 

compoem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus da pesquisa, com a f inal idade de observar a lgumas questoes 

pert inentes a selegao lexical nos seus aspectos de adequagao ao registro l inguistico e 

ao genero textual produzido, detec tamos alguns problemas por parte dos redatores. O 

nosso interesse, inicialmente, era concentrar a investigagao, sobretudo, na escolha de 

substant ivos de sentido gener ico empregados nos processos de textual izagao. 

Procuravamos, por exemplo, s i tuagoes em que substant ivos como coisa sao 

empregados para nomear uma extensao, ou parte de uma extensao do texto. A leitura 

dos textos, entretanto, nos revelou, a lem de casos dessa natureza, outros problemas 

de adequagao lexical, tais como: problemas de ortografia, emprego de verbos 

pol issemicos que podem ser subst i tu idos por outros de semant ica mais restrita e 

empregos de palavras t ip icas da l inguagem coloquial em textos escri tos em registro 

formal . 
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O quadro abaixo ilustra a lgumas das principals inadequagoes encontradas nas 

redagoes dos alunos em relagao a selegao e emprego lexical, que var iam desde os 

problemas de ortografia ate os problemas de natureza semant ico-discurs iva: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROBLEMAS EXEMPLOS 

ORTOGRAFIA "A vida em sociedade traz muintos 

beneficios..." 

"...para consseguir o seu sustento..." 

ACENTUACAO "...uma verdadeira Utopia..." 

REGISTRO LINGUISTICO "...esse e o caso dos vagabundos ladroes, 

mendigos..." 

SEMANTICA "a superlotacao, areas invadidas, saiide e 

educacao estao precarios. Todo esse 

processo nao contribui para uma vida de 

qualidade". 

Os problemas de ortografia estao relacionados com a desobedienc ia ao codigo 

escri to vigente, ou seja, a ortograf ia usual padrao, que envolve tanto o uso 

convencional ortograf ico quanto outras convengoes t ipograf icas. Este e um dos 

problemas mais f requentes nas redagoes dos alunos, presente em 33 ,3% dos textos. 

A seguir apresentaremos um f ragmento de uma redagao escolar que ilustra uma das 

ocorrencias de inadequagao lexical em relagao ao codigo escrito vigente: 

E X E M P L O I 

A vida em sociedade trazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muintos beneficios ao homem, como a 

oportunidade de trabalhar para consseguir o seu sustento, e assim 

tambem dando-o condigoes de sustentar uma familia, tambem da ao 

homem a oportunidade de estudar, algo que nao poderia fazer se nao 

estivece em sociedade. 

Em I, o autor do texto tern a garant ia de que sua mensagem sera 

compreendida. Contudo, apresenta inadequagao lexical devido a maneira como os 

itens lexicais muintos e consseguir estao escritos, ja que desobedece a ortografia 

usual padrao dos vocabulos muito e conseguir. Da mesma forma, ocorre inadequagao 

lexical em relagao a ortograf ia usual padrao no vocabulo estivece. O correto seria 

estivesse. 

Os problemas de acentuagao compreendem 29 ,3% das redagoes escolares 

produzidas pelos alunos. Observe os exemplos abaixo: 

E X E M P L O II 

Comumente os problemas nos centros urbanos estao aumentando e ha 

uma desorganizagao social violenta. 

Onde os ricos omitem suas riquezas, escondendo-se para fugir dos 

pobres cobigadores. Enquanto os pobres ou a populagao de baixa e 
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tambem nenhuma renda, busca melhores condicoes de vida [...] com a 

uniao e colocando de lado aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferengas sociais podesse fazer estes 

problemas hoje enfrentados em todo mundo em algo extinto, uma 

verdadeira utdpia. 

Os itens lexicais destacados no exemplo II i lustram inadequagoes que nao 

decorrem da escolha e uso de um lexico, e sim da dif iculdade do aluno de empregar 

as regras de acentuacao. As formas adequadas das palavras em destaque, de acordo 

com a regra gramatical de acentuacao, sao: social , di ferengas sociais e Utopia, 

respect ivamente. 

Ve jamos agora os exemplos III e IV abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O III 

O Brasil e o pais do contraste e os proprios governantes sabem disso, 

porisso salvem-se quern puder. 

Os ladroes estao se espelhando no proprio governo, ou seja se eles 

podem, por que eu nao posso. 

Esse e o nosso Brasil. 

E X E M P L O IV 

Por outro lado, nem todas as pessoas que convivem em sociedade se 

dedicam a estudar ou trabalhar, pois preferem se manter as margens 

dela. Esse e o caso dos vagabundos ladroes, mendigos e outros. 

Os exemplos III e IV i lustram os problemas de adequagao lexical ao registro 

l inguist ico (correspondente a 6 5 % das redagoes escolares), visto que nos dois casos 

ha a presenga de vocabulos {vagabundos ladroes, por exemplo) e estruturas 

sintat icas, como as presentes no exemplo III (as oragoes salvem-se quern puder, se 

eles podem, por que eu nao posso; e Esse e o nosso Brasil) t ipicas da l inguagem 

informal. A presenga dessas palavras e estruturas sintaticas esta inadequada devido a 

or ientagao para a produgao textual de adequarem a escrita ao registro l inguistico 

formal , a l inguagem padrao culta. 

No tocante aos problemas de natureza semant ica, des tacamos a escolha de 

um hiperonimo para encapsular uma proposigao precedente no discurso. Problemas 

dessa natureza estao presentes em mais de 40 % das redagoes escolares que 

compoem o corpus dessa pesquisa. Os exemplos V e VI demonst ram dois casos de 

problemas dessa natureza: 

E X E M P L O V 

Em todos os mecanismos que sustentam o desenvolvimento tern falhas 

graves, afetando todas as fachetarias. 
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A superlotacao, areas invadidas, saude e educagao estao precarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Todo esse processo nao contribui para uma vida de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O VI 

Eu ja comecei a fazer minha parte, meus empregados agora tern direito 

a pianos de saude, salario por contrato, inumeros beneficios, assim 

posso tornar um pouco mais justa a vida que cada ser necessita. 

Tentaram calar-me oferecendo dinheiro, concerteza esse fator nao me 

fez desistir do meu sonho porque ele nao tern prego, quero viver numa 

nova sociedade baseada em felicidade, e ao longo dos anos ao 

retomar minha rotina ver uma outra paisagem, de qualidade espero. 

Em V e V I , as expressoes em destaque sao s intagmas nominais empregados 

para categorizar uma determinada informacao. No caso do exemplo V, a expressao 

todo esse processo categor iza toda uma oragao do texto: A superlotagao, areas 

invadidas, saude e educagao estao precarios. Ja em VI , o que ocorre e a 

categor izagao de Tentaram calar-me oferecendo dinheiro atraves do s intagma nominal 

esse fator, que funciona como recurso coesivo de encapsu lamento anafor ico (CONTE, 

2003). Nesse caso, condensa uma extensao do discurso ou uma parcela dessa 

extensao atraves de um s in tagma nominal que funciona como parafrase resumidora 

dessa extensao. 

Nos exemplos acima, a inadequagao lexical se da, jus tamente, na escolha dos 

h iperonimos processo e fator como encapsuladores de sent ido das proposigoes 

recuperadas, visto o status semant ico de tais proposigoes. 

A lem das inadequagoes de natureza microestrutural , como os descri tos 

anter iormente, as redagoes escolares produzidas pelos alunos apresentam, tambem, 

inadequagoes de natureza macroestrutural , tais como: aspectos de coesao e 

coerencia, incbmpletude de informagao, problemas de topical izagao, etc. Ve jamos os 

exemplos seguintes: 

E X E M P L O VII 

Muitos homens de bem como o seu Jose Eliaquim, caminham todos os 

dias por ruas de forte trafego, sem saber, quando sera assaltado de 

novo naquele beco sem iluminagao, ou quando podera ser atingido por 

um motorista bebado pela quinta vez no ano [...] como bem sabem 

todos os Joseis e Eliaquins que tanto vagam pelo mundo em busca de 

respostas para a grande violencia que os mata pouco a pouco. 

Neste exemplo, podemos destacar varios problemas de coesao e coerencia 

que dif icultam a leitura e compreensao do texto. Primeiro, a falta de concordancia 

verbal gera inespecif ic idade do sujeito. Nao sabemos se os verbos empregados estao 
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concordando comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muitos homens de bem ou com seu Jose Eliaquim. Segundo, na 

frase quando sera assaltado de novo naquele beco sem iluminagao, o emprego do 

deit ico naquele esta inadequado devido a um problema de retomada. A expressao 

beco sem iluminagao nao foi menc ionada em nenhum momento do texto, assim, nao 

pode ser re tomada pelo deit ico uti l izado. Terceiro, o autor do texto ora refere-se a Jose 

Eliaquim como sendo uma i in ica pessoa, ora refere-se como sendo duas pessoas 

di ferentes, como esta expresso em todos os Joseis e Eliaquins. 

O exemplo VIII abaixo ilustra um problema na escrita do texto decorrente da 

incompletude de in formacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O VIII 

Por uma sociedade feliz, o homem tern o dever de conviver em 

harmonia com seu semelhante, criar oportunidade para que o outro 

tenha chance de se mostrar sem medo de ser reprimido. 

No relacionamento entre as pessoas, o nosso comportamento diante 

dos outros. E o espago da moral, da politica, da justiga em todos os 

niveis. Em que cada pessoa se relaciona com a comunidade em que 

vive. Nas agoes da vida em sociedade verifica-se uma diferenga 

fundamental. 

Observe que a qual idade discursiva do texto e prejudicada pela falta de 

cont inuidade das informagoes de seus argumentos. A lem disso, o autor do texto 

apresenta varios topicos sem conclui- los, e a mudanga de topicos que ocorrem no 

texto e confusa, visto os problemas de pontuagao e ausencia de conect ivos, como 

ocorre no trecho destacado. 

O grafico abaixo nos ajuda a melhor visual izar com que frequencia os 

problemas de inadequagao lexical nas redagoes escolares coletadas ocorreram em 

fungao dos quatro aspectos aqui destacados. 
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Para Bonini (2002), a principal causa da ocorrencia desses problemas esta 

relacionada com a escolha da metodologia adotada no processo ens ino-aprendizagem 

da escri ta. Segundo este autor, nao e que os alunos nao sa ibam escrever e nem 

dominem a escrita, o problema esta na metodologia empregada pelo professor. As 

or ientagoes dadas no ensino da escri ta pautadas em concepgoes normativistas de 

l ingua em nada contr ibuem para o desenvolv imento das competencias l inguist icas, 

cognit ivas e interacionais do aluno, visto que tais or ientagoes nao v isam est imular o 

processo dialogico da l inguagem e a interagao, e sim o treino de estruturas textuais 

isoladas. 

Em consequencia disto, as at iv idades relacionadas ao desenvolv imento de 

competenc ias dos alunos na expressao escrita tornam-se enfadonhas e improdut ivas, 

sobretudo em decorrencia da art i f icial idade das propostas de trabalho apresentadas, 

como, por exemplo, redija sobre um dia na fazenda, um passeio na praia, minhas 

fer ias, etc., ou seja, temas que quase sempre nao tern relagao nenhuma com a 

real idade do usuario, ou temas que abordam assuntos que os alunos desconhecem, 

portanto nao sao est imulantes. 

Pecora (1992) atribui a or igem desses problemas de redagao ao divorcio 

existente entre a interlocugao e as condigoes de produgao da escri ta. Conforme este 

autor, esse divorcio gera uma falsi f icagao das condigoes de produgao da l inguagem e 

a inexistencia de parametros que possibi l i tam a produgao textual em sala de aula 

tornar-se uma atividade signif icativa para os alunos. 

Com o advento das pesquisas em Linguist ica Textual , Anal ise de Discurso, 

Generos e Tipos Textuais, etc., as prat icas escolares comegaram a sofrer a lgumas 

modif icagoes, visto que estas teorias enfat izam considerar as condigoes de produgao 

e circulagao dos textos orais e escr i tos. Contudo, ha muito por fazer, considerando-se 

os resul tados apuraveis em diversas pesquisas, como as de Pecora (1992) e Costa 

Vai (1993), que anal isaram as redagoes produzidas em exames de re fe renda como os 

Vest ibulares. 

Para Leal (2003), para compreender um texto produzido na sala de aula por um 

aluno, e necessar io entender que um produtor de texto escrito e um sujeito que 

interage verbalmente, produzindo discurso em uma determinada situagao 

comunicat iva, a partir de um lugar social e historico determinado, agindo com e sobre 

a l inguagem. Dessa forma, pode-se dizer que as redagoes escolares produzidas pelos 

alunos ref letem a maneira como esses sujeitos interagem no processo de ensino-

aprend izagem. 

Ass im, parece obvio af i rmar que as praticas escolares equivocadas se ref letem 

nas di f iculdades do aluno quanto ao registro da l ingua empregado nas redagoes 
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escolares. A competenc ia para selecionar um determinado item lexical de acordo com 

a var iedade l inguist ica mais apropr iada para a produgao de um texto em conformidade 

com sua temat ica e dest inagao deveria ser objeto de imediata atencao durante as 

aulas de l ingua materna. No entanto, ainda impera em a lgumas escolas as praticas de 

ensino que v isam a neurose da "decoreba" das normas gramat icais apar tadas de suas 

relagoes com a eficiencia comunicac iona l , a l imentado por um modelo improdut ivo de 

ensino. 

Com base nesses pressupostos, part i remos para a anal ise mais aprofundada 

de duas inadequagoes de selegao lexical encont radas nas redagoes escolares, 

buscando expl icar que tais inadequagoes sao reflexos das or ientagoes adotadas pelo 

professor para o ensino da produgao de textos. 

A primeira inadequagao a ser anal isada diz respeito a escolha e func ionamento 

dos h iperonimos no processo de rotulagao do discurso. A segunda diz respeito a 

inadequagao lexical ao registro l inguistico exigido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2- E s c o l h a e func ionamento d o s h iperonimos no p r o c e s s o de rotulagao do 

d i s c u r s o 

No capitulo 2 que tratou a respeito do ensino do lexico e sua adequagao ao 

contexto, expl ic i tamos que a selegao lexical deve estar de acordo com alguns criterios, 

tendo em vista a construgao do objeto referente indicado, a ident idade do emissor e do 

receptor, a si tuagao espacial e temporal de comunicagao, o tipo e genero de texto 

escolhido, o registro e o ponto de vista do enunciador, a lem da adequagao as regras 

do codigo escrito (PAULIUKONIS, 2005) . 

A adequagao do lexico a estes criterios e importante para a produgao do texto, 

levando em consideragao que 

Um dos problemas mais comprometedores de um texto e a 

inadequagao lexical, que decorre da nao observancia de varios fatores 

que se ligam a problemas de contexto e a fatores de ordem situacional. 

Nesse caso, envolvem as complexas relagoes sociais, previstas no 

"contrato comunicativo", que vigora entre os interlocutores, para cada 

situagao interativa (PAULIUKONIS, 2055: 121). 

Como sabemos, enquanto produtores e interpretes de textos (FA IRCLOUGH, 

2001), ent ramos em contato com uma rede de palavras e seus mult iplos signif icados. 

Desta forma, a escolha lexical e sempre uma selegao entre outras palavras 

v i r tualmente possiveis e depende, pois, dos fatores presentes no ato de comunicagao, 

como destaca Fairclough (2001 : 230) , reiterando que 
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As escolhas e decisoes nao sao de natureza puramente individual: os 

significados das palavras e a lexicalizagao de significados sao 

questoes que sao variaveis socialmente e socialmente contestadas, e 

facetas de processos e culturas mais amplos. 

Fica facil perceber, entao, que uma unidade lexical em co-ocorrencia com 

outras no texto veicula uma informacao cultural de uma determinada comunidade, 

a lem de que essas unidades fundamentam a coerencia semant ica do texto 

(BEZERRA, 2000), desempenhando um papel importante para os mecanismos de 

processamento textual, como e o caso dos hiperonimos, por exemplo, que, enquanto 

encapsuladores de sent ido, tornam-se um procedimento bastante interessante de 

introdugao de referentes no texto. 

A respeito dos h iperonimos, sabemos que se trata daqueles substant ivos 

dotados de valor semant ico gener ico e de alta capacidade anafor ica, como foi descrito 

por Conte (2003). Seguem dois exemplos i lustrando a ocorrencia de substant ivos 

h iperonimos nas redagoes escolares do nosso corpus de anal ise: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O IX 

O passar do tempo levou consigo diversaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coisas, e uma delas e a 

tranquilidade de poder desfrutar em seu proprio lar o aconchego 

caloroso da familia. 

A populacao das pequenas cidades sofrem as consequencias de uma 

humanidade cruel e absurda, pois a tempos nao existe a tranquilidade 

de outrora. Todos sem exsegao de nenhum vivem em um constante 

panico nervoso e emocional, como em uma cidade grande e 

urbanizada. 

E X E M P L O X 

Os problemas urbanos atuais e bastante grave pela falta de infra-

estruturas que deixa a deseja nossos governantes. Temos que nos 

mobiliza para que esta questao seja sanada, a iinica maneira da 

populacao agir e nas urnas, com o voto isso sim, dando uma direcao 

melhor para o pais retomar o desenvolvimento interno e externo para 

que os trabalhadores consigam os seus emprego tao sonhados e 

assim tornando os cidadaos. 

Destacamos nos exemplos acima tres expressoes: em IX, a expressao 

diversas coisas; e em X temos as expressoes esta questao e a unica maneira. O que 

as expressoes destacadas tern em comum e a presenga de substant ivos com valor 

semant ico gener ico, isto e, os h iperonimos coisas, questao e maneira. 

Observe que cada h iperonimo empregado nestas expressoes refere-se a uma 

extensao do discurso que esta c laramente identif icavel no texto. No exemplo IX, o 
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enunc iado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tranquilidade de poder desfrutar em seu proprio lar o aconchego caloroso 

da familia e categor izado pelo h iperonimo coisas. Os h iperonimos questao e maneira 

presentes no exemplo X desempenham o mesmo papel do h iperonimo coisas. Em X, o 

enunc iado os problemas urbanos atuais e bastante grave, pela falta de infra-estrutura 

que deixa a deseja nossos governantes e categor izado como questao; enquanto que o 

h iperonimo maneira categoriza toda a oragao e nas urnas, com o voto isso sim, dando 

uma diregao melhorpara o pais retomar o desenvolvimento interno e externo para que 

os trabalhadores consigam os seus emprego tao sonhados e assim tornando os 

cidadaos. 

Os criterios que adotamos para reconhecer um substant ivo como hiperonimo 

foram os mesmos criterios adotados por Francis (2003). Vale dizer: ter valor semant ico 

inespeci f ico; possuir alto potencial anafor ico; e ser dependente do contexto para que a 

sua lexical izagao seja possivel . Ve remos como esses criterios se apl icam para 

reconhecer um substant ivo h iperonimo no exemplo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XI 

Atualmente a populagao mundial vive um problema cruciante, a 

pobreza absoluta que atinge quase 25% desta populagao. A politica 

publica habitacional nao atinge a classe menos favorecida; 

formentando e formando favelas, onde as condigoes, saude, educagao, 

seguranga nao existem. 

Em XI , o substant ivo problema se adequou perfei tamente a todos os criterios 

de reconhecimento de um hiperonimo. Primeiro, observe que se tomarmos a palavra 

problema isolada de seu contexto de uso, ela pode apresentar varios signif icados, 

quanto diversos forem os contextos em que ela se realize. Portanto, e dotada de valor 

semant ico inespecif ico. Segundo, observando a palavra inserida em seu contexto de 

uso, f ica facil perceber que a sua especi f icagao de sentido e determinada nas oragoes 

com as quais entra em relagao de subst i tuigao. No caso do exemplo X I , o autor do 

texto escolheu o h iperonimo problema para referir-se a oragao a pobreza absoluta que 

atinge quase 25% desta populagao que o precede. Dessa forma, a realizagao lexical 

da palavra em destaque dependeu desta oragao precedente, isto e, dependeu de uma 

informagao dada no cotexto do texto. O terceiro criterio diz respeito a relagao de 

subst i tuigao que se estabelece entre um hiperonimo e uma oragao (ou oragoes) que o 

precede. Esta relagao so e possivel de ser real izada devido ao fato de os hiperonimos 

serem dotados de um grande potencial anaforico. Estas sao as razoes de os 

h iperon imos serem usados para sumarizar, para reformular, para condensar 

in formagao (CONTE, 2003). 
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Devido ao seu valor semant ico generico, os h iperonimos sao bastante 

empregados para dar suporte a vocabular ios com valor semant ico mais especi f ico, 

atraves de uma negociagao de ve i cu lag io de concei tos mais especi f icos para definir 

te rmos relacionados a areas p a r t i c u l a r s de re ferenda. Conforme Francis (2003), a 

escolha de um hiperonimo nao e uma selegao independente a partir de um paradigma 

de palavras que desempenham a mesma fungao. A escolha destes itens e tota lmente 

dependente do contexto de uso. Observe o exemplo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XII 

Apesar de tudo, da crise e da decepcao, da corrupgao e das 

trapalhadas dos governos, das brigalhadas nas CPIs, das baixarias dos 

politicos e da violencia do dia a dia..."e possivel ser feliz". 

Tirando estaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situagdes desagradaveis que esta nas manchetes de 

jornais e televizados. A populagao nao mas suporta tanta impunidade e 

desordem nacional, que deixa nosso pais na lama. Entao devemos nos 

mobilizar para que esta crise sirva de licao para o povo pensar melhor 

antes de vota nessas pessoas que estao nos envergonhando e 

destruindo o futuro de nossa gente. 

Em XII , des tacamos a ocorrencia de dois h iperonimos: si tuagoes e crise. No 

primeiro, o autor comenta sobre alguns aspectos pol i t ico-sociais em que se encontra o 

pais, depois eles sao general izados e interpretados como situagoes. No segundo, o 

autor emprega o hiperonimo crise para encapsular a informagao dada na oragao A 

populagao nao mas suporta tanta impunidade e desordem nacional que deixa nosso 

pais na lama. As escolhas destes h iperonimos resultam nao apenas do modo como o 

autor interpretou aquelas informagoes, mas dependeu da informagao dada no cotexto 

do texto. Se o autor t ivesse escolhido outros hiperonimos, como acontecimentos ou 

faros, por exemplo, para referir-se a Apesar de tudo, da crise e da decepgao, da 

corrupgao e das trapalhadas dos governos, das brigalhadas nas CPIs, das baixarias 

dos politicos e da violencia do dia a dia em vez de situagoes, isto teria resultado uma 

interpretagao diferente. 

Apos a real izagao da leitura de todas as redagoes escolares coletadas do 

nosso corpus de anal ise, detectamos a ocorrencia de 103 hiperonimos. A lguns destes 

h iperonimos encontrados nas redagoes escolares se enquadram na lista de nomes 

com fungao metal inguist ica, fo rmulada por Francis (2003). De acordo com este autor, 

e impossivel tentar qualquer l istagem de nomes com categorias mais gerais, 

entretanto, afirma o autor 

E possivel isolar um conjunto de nomes que tenham um traco 

importante em comum — eles sao metalinguisticos no sentido de que 
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rotulam uma extensao discursiva como sendo um tipo particular de 

linguagem. Sao usados pelo escritor para forjar relacionamentos 

localizados inteiramente dentro do proprio discurso; eles instruem o 

leitor a interpretar o status linguistico de uma proposigao de um modo 

particular (FRANCIS, 2003: 202). 

Esses nomes metal inguist icos distr ibuem-se dentro dos seguintes grupos: 

nomes i locucionarios, nomes de at iv idades l inguageiras, nomes de processo mental e 

nomes de texto. O quadro abaixo ilustra o numero de ocorrencias nas redagoes 

escolares, de substant ivos h iperonimos metal inguist icos e de substant ivos 

h iperonimos de categoria mais geral . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N O M E S N° D E O C O R R E N C I A S F R E Q U E N C I A (%) 

I locucionarios 3 2,9 

At iv idade Linguageira 5 4,8 

Processo Mental 4 3,8 

Textos 0 0 

Categor ia mais geral 91 88,5 

T O T A L 103 100 

Os nomes i locucionarios estao presentes em 2 ,9% dos textos, o que 

corresponde a apenas 3 ocorrencias de hiperonimos dessa natureza. Segundo Francis 

(2003), os nomes i locucionarios referem-se aqueles h iperonimos empregados para 

rotular processos verbais ou atos de comunicagao. Os h iperonimos desta natureza 

encont rados no nosso corpus sao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preocupagao, afirmagao e comentario. O exemplo 

que segue abaixo ilustra o uso de afirmagao como nome i locucionario: 

E X E M P L O XIII 

Quando paro e penso no tanto que deixamos de dizer e fazer juntas. 

Nao me perdoo; gostaria de ter aprendido mais com voce e ter parado 

para Ihe escutar. Mas e tarde, os anos passaram. Sua lembranga some 

e eu comeco a descobrir o que e viver. Assim entendo o porque, voce 

era tao distante, simples e triste. 

Um dia falei que nao seriamos iguais. Porem os espelhos me mostram 

que esta afirmagao esta errada. Olha mae quando nos encontrarmos, 

seremos melhores amigas. Sinceramente, perdao. 

Os nomes de at iv idades l inguageiras sao os h iperonimos que se referem a 

alguns t ipos de at iv idades l inguageiras ou aos resultados de padroes discursivos e de 

operagoes esti l ist icas postos em pratica nos dados da l ingua. Detectamos a util izagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 



75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de 5 h iperonimos deste tipo nas redagoes escolares . Sao eles:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA detalhe, fato, 

elemento, descrigao e ponto. 

Ve jamos o exemplo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XIV 

Uma das causas da violencia nas cidades pequenas terem aumentado 

excessivamente, estao relacionados a falta de educagao domestica e 

ao desemprego. Levando em consideragao tambem que os meios de 

comunicagao atualmente tern sido um dos maiores incentivos. Ja que 

ao noticiar o assalto, detalha todo o processo arquitetado pelo 

assaltante e mostra passo a passo como foi feito. 

Se este detalhamento nao fosse mostrado acredito que retardaria um 

pouco este avango. 

Em XIV, o aluno argumenta sobre o aumento da violencia nas cidades 

pequenas, atr ibuindo a culpa tanto a falta de educagao e ao aumento do desemprego, 

como tambem aos meios de comunicagao. Explica ele que, ao noticiar um assalto, os 

meios de comunicagao detalha todo o processo arquitetado pelo assaltante. Observe 

que o autor do texto empregou o i tem lexical detalhamento para referir-se a esta 

at ividade l inguageira prat icada pelos meios de comunicagao. 

O exemplo X V ilustra outra ocorrencia de hiperonimo categor izando um 

resultado de padroes discursivos: 

E X E M P L O XV 

Isto e uma questao socio economica que leva os individuos a 

cometerem atos ilicitos, desmontando toda uma familia que e 

dependente e sofre com este momento, em relagoes as CPI que estam 

sendo apurados, nao temos muito que esperar; muitas discussoes e 

pouca agao, diante daquela casa que virou um palco de espetaculo, 

para promogoes deles, uns querendo se sai.melhor do que o outro, e 

'nao acontecendo nada, e sim a falta de decora parlamentar daquele 

recinto, que vem perdendo o respeito diante da massa. 

Entao concluindo este raciocinio, precisamos cobrar mais das 

autoridades, para que faga valer a constituigao. 

No caso do exemplo ac ima, o autor do texto escolheu empregar o hiperonimo 

raciocinio para referir-se nao apenas a uma proposigao, mas a construgao da ideia 

central expressa no texto: o povo brasileiro fica calado com tanta roubalheira dos 

politicos parlamentares - expressa no inicio do texto. 

Em relagao aos nomes de processo mental , Francis (2003) af i rma que estes 

sao nomes que se referem a estados e processos cognit ivos e a seus resultados. 

Inc luem-se nesse caso, as nominal izagoes de verbos de processo mental . 

Encont ramos 4 ocorrencias de nomes de processo mental , tais como: opiniao, 
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posigao, preocupagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ideia, etc. O proximo exemplo demonst ra o uso de 

preocupagao como nome nuclear de processo mental em um rotulo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XVI 

Na maioria das vezes podemos observar que no ambito mundial essas 

grandes populacoes e grandes polos territorials sao cada vez mais 

desestruturadas por falta de grande desigualdade social. 

Podemos entao observar que apesar do avanco economico e o 

crescimento desordenado da populagao e uma preocupagao para o 

governo seja ele democratico ou monarquico. 

Os nomes de textos, conforme Francis (2003), sao aqueles nomes empregados 

para se referir a estrutura textual formal do discurso. Eles s implesmente rotulam 

extensoes do discurso precedente, mas nao ha nenhuma interpretagao envolvida. Nao 

encont ramos nenhuma ocorrencia de hiperonimos deste tipo nas redagoes escolares. 

A escolha de um hiperonimo e estrategica para a construgao do texto, ora para 

garantir certos efeitos de sent ido, ora para auxiliar a organizagao topica do texto, ora 

para contribuir para os componentes de coesao e coerencia textual . Eis a lguns fatores 

que favorecem a escolha de um hiperonimo. 

4.2.1- Fatores que favorecem a e s c o l h a de um hiperonimo 

Apotheloz e Chanet (2003) destacaram tres fatores que favorecem a escolha 

de hiperonimos. Sao eles: evitar a repetigao de um morfema, nomear um processo 

dif ici lmente categorizavel e nomear var ios processos. Observe o quadro abaixo: 

F A T O R E S N° D E O C O R R E N C I A F R E Q U E N C I A (%) 

Evitar a repetigao 52 50,48 

Nomear processos dif iceis 18 17,47 

Nomear varios processos 33 32,05 

T O T A L 103 100 

Evitar a repetigao a curta distancia de uma mesma palavra e um dos fatores 

mais comuns que favorecem a escolha de um hiperonimo, e isto se comprova no 

nosso corpus de anal ise. Das 103 ocorrencias de substant ivos h iperonimos nas 

redagoes escolares, 50 ,48% delas (o correspondente a 52 ocorrencias) decorreram da 

f inal idade de evitar a repetigao de palavras. Ve jamos o exemplo abaixo: 
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E X E M P L O XVII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corrupgao em nosso pais nao e um fato inedito. Pois ja temos noticia 

que isto acontece desde o surgimento da humanidade. E continua 

acontecendo em varios lugares do mundo, seja de paises 

desenvolvidos ou de 3° mundo como e o nosso caso. 

E lamentavel e que esta pratica se repita constantemente em nosso 

atrasado pais que ja atravessa por uma crise econdmica interminavel, 

assim como tambem grandes dificuldades na saude, educagao que 

podemos afirmar categoricamente. E uma lastima assim como toda 

nossa area social. 

Este deploravel fato cometido na maioria das vezes por quern esta no 

apice do poder e responsavel por todo este caus que se encontra o 

Brasil e que desencadeia uma enorme revolta na populacao. 

No exemplo XVI I , observe que o autor do texto referiu-se a palavra corrupgao 

em varios momentos do texto. Para evitar a repetigao deste item lexical, o autor 

recorreu a selegao de varios outros termos l inguist icos, tais como os hiperonimos 

pratica, fato inedito e deploravel fato; e o demonstrat ive isto. Vale observar, t ambem, a 

retomada do vocabulo pais da oragao A corrupgao em nosso pais nao e um fato 

inedito, atraves de outros substant ivos - 3° mundo, atrasado pais e Brasil -

se lec ionados com o intuito de evitar a repetigao de palavras no corpo do texto. 

Para Paul iukonis (2005: 121), 

Umas das recomendacoes dos PCN para ampliagao do repertorio do 

aluno e a pratica do emprego adequado da sinonimia (palavras da 

mesma familia semantica) e da hiperonimia (de sentido geral) que 

evitara a repetigao viciosa de vocabulos. 

Esta recomendagao presente nos PCN e reflexo das contr ibuigoes dos estudos 

da Linguist ica de Texto e se encontra presente, t ambem, nos materials didaticos que 

abordam a Teoria sobre a Redagao, inclusive o material didat ico e laborado pelo 

professor observado, e nas or ientagoes dadas por ele, como podemos notar no 

f ragmento abaixo da transcrigao das aulas gravadas: 

Cuidado, quando forem escrever o texto de voces, tomem cuidado para 

nao repetir palavras demais. Porque, quando repetimos uma mesma 

palavra no texto, ele fica cansado, chato de ler, e pode ate mesmo ser 

prejudicado por que repetiu palavras demais. Entao, e importante 

voces conhecerem os sinonimos e antonimos das palavras, os 

significados delas tambem, entao, leiam muito textos porque e lendo, e 

atraves da leitura de varios livros, de varias revistas que a gente 

conhece a lingua, que a gente aprende a lingua, principalmente a 

escrever melhor. E escrevendo bastante tambem. 

Para Apothe loz e Chanet (2003), uma das razoes mais comuns do emprego de 

uma denominagao anafor ica h iperonimica e a pressao exercida pela norma padrao e 
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culta a qual prescreve que na escrita devemos evitar a repetigao de palavras. Dessa 

forma, a escolha de um hiperonimo consti tui uma das solugoes para evitar a repetigao. 

No caso das nomeagoes, conforme as autoras, podemos considerar que ha repetigao 

quando o substant ivo h iperonimo e fo rmado sobre a mesma base lexical do verbo da 

proposigao categor izada, como ocorre no exemplo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XVIII 

Levando em conta tambem que os meios de comunicagao atualmente 

tern sido um dos maiores incentivo. Ja que ao noticiar o assalto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
detalha todo o processo arquitetado pelo assaltante e mostra passo a 

passo como foi feito. 

Se este detalhamento nao fosse mostrado acredito que retardaria um 

pouco este avango tao abusivo dos assaltantes, levando em conta que 

a maioria sao pessoas totalmente desistruturada, tipo analfabeto, 

desempregado e nao aceito pela sociedade, pois nao se encaixam 

dentro dos padroes pre-estabelecidos. 

No exemplo acima, percebe-se que o hiperonimo detalhamento e derivado da 

mesma base lexical do verbo detalha presente na proposigao que precede a 

nominal izagao. Dessa forma, para Apothe loz e Chanet (2003), ha repetigao de 

mor femas. 

O segundo fator que favorece a escolha de um hiperonimo diz respeito a 

nomeagao de varios processos. Apothe loz e Chanet (2003: 164) expl icam que, 

A escolha de um hiperonimo pode tambem se explicar pela vontade de 

reagrupar sob um lexema comum varios processos introduzidos por 

uma sucessao ou uma coordenagao de proposigoes. Opera-se, entao, 

uma sumarizagao em um objeto de discurso unico. 

No corpus de analise, das 103 ocorrencias de hiperonimos, 33 delas ,(32,05%) 

equiva lem a este fator. Ve jamos o exemplo que segue: 

E X E M P L O XIX 

Em um mundo globalizado, as pessoas deixaram de apreciar a beleza 

que nos envolve, ou seja, o canto dos passaros, a constelagao, o brilho 

do sol, a limpidez da agua da chuva, enfim, a natureza e o seu meio. O 

artificial esta tomando lugar do natural. As pessoas tambem estao cada 

vez mais individualistas, pois temem em certa parte pelo avango da 

violencia. Jovens, criangas, adultos todos se sentiam livres e seguros 

de passear e conversar em suas calgadas sem qualquer problema, 

portanto, hoje ja e impossivel em alguns lugares de ter esse privilegio. 

Comumente, temos dificuldades de conviver com essas deficiencias da 

sociedade. 
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Neste exemplo, a escolha do substant ivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA beleza real izada pelo autor comporta 

um conjunto de outros substant ivos presentes nas informagoes que a precedem: o 

canto dos passaros, a constelagao, o brilho do sol, a limpidez das agua da chuva, a 

natureza e o seu meio. Des tacamos ainda, a ocorrencia do substant ivo hiperonimo 

deficiencies. A escolha deste substant ivo funciona no texto como um resumo das 

informagoes transmit idas sob um unico referente. Neste caso, as informagoes 

rotuladas foram: as pessoas deixaram de apreciar a beleza que nos envolve, as 

pessoas tambem estao cada vez mais individualistas e o artificial esta tomando lugar 

do natural. 

A nomeaqao de um processo dificilmente categorizavel e a menos frequente 

dos tres fatores que favorecem a escolha de um hiperonimo. Apenas 18 ocorrencias 

encont radas nas redagoes escolares. Este fator explica a ocorrencia de substant ivos 

com valor semant ico quase nulo, como o substant ivo coisa, por exemplo. Conforme 

Apotheloz e Chanet (2003), quando uma proposigao apresenta certa complex idade de 

ser nomeada, pode ser que a sua categorizagao seja operada atraves de um nome 

semant icamente quase nulo, como ocorreu no exemplo abaixo em que o autor do 

texto empregou a expressao diversas coisas para referir-se a um conjunto de fatores 

e/ou aspectos que o tempo levou consigo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O X X 

O passar do tempo levou consigo diversas coisas e uma delas e a 

tranquilidade de poder desfrutar em seu proprio lar o aconchego 

caloroso da famflia. 

Tomando o concei to de l ingua como um conjunto de praticas 

discursivas que se instaura no processo de interagao, fica facil perceber que nao ha 

escolha lexical gratuita, uma vez que o lexico nao funciona de forma isolada, e sim, 

como uma rede de relagoes de real izagao lexical que se da no contexto textual. Para 

Paul iukonis (2005), a l inguagem e o resultado de um processo discursivo que exige a 

selegao vocabular adequada com as convengoes previstas na l ingua, isto e, na 

at ividade interativa, regulada por regras gramaticais especi f icas e por exigencias 

advindas das condigoes sociais de uso. No caso da produgao de texto nas aulas de 

Redagao, pode-se dizer que as escolhas lexicais real izadas pelos alunos nas suas 

redagoes devem estar adequadas a alguns criterios, como: genero e tipo de texto a 

ser produzido, a f inal idade para a produgao textual, a imagem que se tern dos 

interlocutores envolvidos, tema, enf im, as condigoes de produgao das redagoes 

escolares (BEZERRA, 2004). Pensando nos fatores que favoreceram a escolha de 
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substant ivos h iperonimos nas redagoes escolares anal isadas, observamos um quarto 

fator: o genero e t ipo de texto produzido e a f inal idade para a produgao destes textos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1.1- A e s c o l h a de um substant ivo hiperonimo e s u a relagao c o m o genero e 

tipo de texto a s e r produzido 

Como fa lamos anter iormente, os substant ivos h iperonimos sao dotados de um 

alto potencial anafor ico e de um valor semant ico gener ico. Devido a estas duas 

caracter ist icas, eles sao bastante empregados em uma operagao discursiva 

denominada por Francis (2003) como Rotulagao de discurso, que corresponde a 

escolha de um substant ivo h iperonimo para rotular, nomear ou encapsular uma 

extensao ou parte de uma extensao do discurso. Enquanto encapsuladores de 

sent ido, os substant ivos h iperonimos parecem ser mais caracter ist icos de textos 

argumentat ivos, ja que 

textos argumentativos,pois, sao aqueles que visam a aceitagao ou 

avaliagao de certas crengas ou ideias como sendo verdadeiras ou 

falsas, positivas ou negativas [...] a fungao basica desse tipo de texto e 

a de levar o destinatario a ter um posicionamento. O locutor 

(argumentador) pode orientar a maneira pela qual deseja que seu 

interlocutor reaja (HEBERLE, 1997: 152). 

Em principio, existe argumentagao em qualquer interagao verbal , embora que 

a lgumas dessas interagoes exi jam um nivel de argumentagao maior do que outras. 

Como o principal objetivo da argumentagao e sempre assegurar a adesao do receptor 

a uma tese ou conclusao, o argumentador faz uso de determinados recursos 

l inguist icos para dar suporte a sua intengao. Estes recursos l inguist icos servem para 

auxil iar na orientagao argumentat iva ao enunciado, conduzindo o dest inatario em tal 

ou qual diregao (HEBERLE, 1997). Dessa forma, os substant ivos h iperonimos podem 

ser considerados como um desses recursos l inguist icos que auxi l iam na 

argumentagao, visto que estes e lementos l inguist icos rotulam informagoes dadas no 

texto e contr ibuem para direcionar a leitura do dest inatar io para a argumentagao do 

escritor. 

Quando real izamos o levantamento das ocorrencias de substant ivos 

h iperonimos nas redagoes escolares anal isadas nesta pesquisa, observamos que uma 

grande parcela delas (98 ocorrencias) esta concentrada naquelas redagoes 

enquadradas na t ipologia textual dissertagao. Como bem sabemos, a dissertagao e um 

exercic io de exposigao escri ta ou oral no qual se discute um tema, sustentando um 

ponto de vista pessoal apoiado em fatos. Ass im, um texto dissertat ivo e aquele que 
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prima pela exposigao de ideias e argumentos acerca de um determinado tema. Esta e 

a t ipologia de texto predominante e m textos exposit ivo e argumentat ive, como os 

generos textuais art igos de opiniao e editorials, por exemplo. 

Das 77 redagoes escolares coletadas, 65 delas c lassi f icam-se nesta t ipologia 

textual . A produgao destas redagoes se deu a partir das seguintes propostas para a 

produgao de texto: 

• Redija um texto contemplando problemas ou si tuagoes que afetam a 

qual idade de vida nos grandes centros urbanos; 

• Produza um texto abordando a violencia que, hoje, ameaga a tranqui l idade e a 

seguranga nas pequenas c idades; 

• A partir do texto abaixo, cont inue a redagao: 

"A vida em sociedade traz ev identes benef ic ios ao homem, mas, por outro lado, 

favorece a criagao de uma serie de l imitagoes que, em certos momentos e em 

determinados lugares, sao de tal modo numerosas e f requentes que chegam a 

afetar ser iamente a propria l iberdade humana. E, apesar disso, o homem 

cont inua vivendo em sociedade. Como se explica este fato?" 

Apesar das propostas para a produgao de texto ac ima mencionadas nao 

expl ic i tarem uma tipologia textual e muito menos a produgao de um genero de texto 

em especial , todos os alunos optaram por produzir textos dissertat ivos (dos quais o 

protot ipo e um ensaio) para expor suas ideias, seus pontos de vista e seus 

argumentos acerca dos temas suger idos. 

Para a organizagao das ideias e dos argumentos nas suas redagoes, os alunos 

uti l izaram diversos recursos para sinalizar os processos interpretat ivos. Um dos 

recursos uti l izados por eles foi o emprego dos substant ivos h iperonimos, funcionando 

como um elemento de coesao lexical. 

Estes substant ivos const i tuem uma categoria de sinal izagao lexical, 

es tabelecendo uma relagao entre duas partes de um texto. Conforme Conte (2003), os 

substant ivos hiperonimos tern um carater encapsulador, isto e, fazem re ferenda a uma 

extensao anterior ou posterior do texto, refletindo o ponto de vista do autor quanto a 

essa extensao referenciada. Ve jamos um exemplo que ilustra o carater encapsulador 

dos substant ivos hiperonimos nas redagoes escolares coletadas: 



82 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XXI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A corrupgao em nosso pais nao e um fato inedito. Pois ja temos noticia 

que isto acontece desde o surgimento da humanidade. E continua 

acontecendo em varios lugares do mundo, seja de paises 

desenvolvidos ou de 3° mundo como e o nosso caso. 

E lamentavel e que esta pratica se repita constantemente em nosso 

atrasado pais que ja atravessa por uma crise economica interminavel, 

assim como tambem grandes dificuldades na saude, educagao que 

podemos afirmar categoricamente. E uma lastima assim como toda 

nossa area social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Este deploravel fato cometido na maioria das vezes por quern esta no 

apice do poder e responsavel por todo este caus que se encontra o 

Brasil e que desencadeia uma enorme revolta na populagao. 

O substant ivo fato, j un tamente com o adjetivo deploravel e o demonstrat ivo 

Este, remete o leitor ao t recho anterior, entendido e interpretado pelo autor como a 

pratica constante da corrupgao em nosso pais e um deploravel fato cometido pelos 

proprios governantes. C o m o o exemplo ac ima bem ilustra, os substant ivos 

hiperonimos, quando empregados para encapsular partes de um texto, func ionam 

como uma parafrase resumit iva desta parte do texto, cr iando um novo referente 

discursivo a partir de uma informagao velha. A lem do carater encapsulador, os 

substant ivos h iperonimos exercem uma fungao c laramente argumentat iva, visto que 

eles indicam a posigao do autor do texto em relagao a informagao anter iormente 

encapsulada. At raves de suas caracter ist icas, o autor do texto os emprega para 

recuperar, resumir, segmentar , sumarizar, classif icar ou rotular as informagoes dadas 

no interior do texto, marcando um novo estagio no desenvolv imento dos argumentos e 

ideias expostas. Desta forma, estes itens lexicais contr ibuem para a organizagao 

textual, ja que eles sugerem como o leitor deve interpretar os argumentos e as ideias 

expostas pelo autor no texto. Ve jamos o exemplo abaixo: 

E X E M P L O XXII 

Vivemos em um pais de grandes desigualdades sociais, por causa da 

ma distribuigao de renda. Contamos tambem com o alto custo de vida e 

nao temos nem mesmo direito a um trabalho digno, para disfrutar, para 

defendermos um padrao de vida. Somos sujeitos a morar em lugares 

de grandes riscos, em barracos, sem seguranga nenhuma, convivemos 

com a inseguranga hoje estamos "bem", porem amanha nao sabemos 

como sera, se teremos um teto ou ate mesmo uma lona sobre nossas 

cabegas. E impossivel viver assim. 

Estar na hora de por um fim nesta situagao, de denuncia os corruptos 

que estao nos tirando o direito de viver uma vida digna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.HFCGlBlBUOTECAi 
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Da mesma maneira comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato, no exemplo XXI , situagao e tambem um 

hiperonimo. Como podemos perceber, o autor do texto escolheu este substant ivo para 

encapsular todo o t recho anterior. A lem disso, a escolha deste hiperonimo demonstra 

como o autor interpretou a informagao dada e, consequentemente , como o leitor deve 

interpreta-la. Observe que este h iperonimo aparece em um ponto nodal do texto - no 

infcio do paragrafo - func ionando, entao, como um princfpio organizador na estrutura 

discursiva. 

A respeito disso, Conte (2003) explica que, como ponto de inicio de um novo 

paragrafo, os substant ivos h iperonimos funcionam como recursos de interpretacao 

intratextual, isto e, servem como um tipo de subtitulo que s imul taneamente interpreta 

um paragrafo e funciona como ponto inicial para um outro. 

Os substant ivos h iperonimos nao so apontam para uma parte antecedente do 

texto. Eles tambem apontam para partes posteriores do texto, sinal izando como o 

escri tor interpreta as informagoes, ao mesmo tempo em que prepara o leitor para o 

que vai ser exposto em seguida, indicando um quadro de re fe renda para a informagao 

posterior (FRANCIS, 2003) . A este t ipo de sinalizagao, Francis (2003) denominou de 

Rotulagao Prospect iva. Ve jamos agora um exemplo de rotulagao prospectiva 

encont rada nas redagoes escolares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XXIII 

Nosso planeta vive hoje um grande problema em relagao aos grandes 

centros urbanos, aglomerados de pessoas sofrem com a falta de 

trabalho, de assistencia medica, de educagao e de organizagao social. 

No exemplo ac ima, com a escolha da expressao um grande problema, o autor 

do texto qualif ica uma informagao que ainda vai ser apresentada, antecipando para o 

leitor que algo vai ser dito, o qual e: aglomerados de pessoas sofrendo com a falta de 

trabalho, de assistencia medica, de educagao e um grande problema do nosso pais. 

Com a rotulagao prospect iva, os substant ivos h iperonimos aparecem como 

informagao ja dada, enquanto que as informagoes que precedem a lexicalizagao do 

hiperonimo aparecem como informagao nova. No caso do exemplo XXI I I , a informagao 

dada e apresentada pelo substant ivo hiperonimo problema, e a informagao nova e 

aglomerados de pessoas sofrem com a falta de trabalho, de assistencia medica, de 

educagao e de organizagao social. 

Sao nesses aspectos que os substant ivos h iperonimos desempenham um 

papel muito importante na organizagao de textos argumentat ivos. Devido o seu carater 

encapsulador, eles estabelecem uma relagao com as partes do texto, func ionando 
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como um disposit ivo retorico de coesao textual, s inal izando o percurso que o 

argumentador deseja seguir. Por esta razao eles sao mais f requentes em textos de 

genero exposit ivo e argumentat ive como os Editorials e os art igos de opiniao ou, no 

caso do nosso objeto de anal ise, aquelas redagoes escolares que estao enquadradas 

na t ipologia dissertagao, que seguem o modelo de um ensaio. 

A inda a respeito da escolha de substant ivos h iperonimos e suas adequagoes 

ao genero textual produzido, des tacamos um outro fator: a adequagao destes 

substant ivos ao tema abordado nas redagoes escolares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1.2- Adequagao do substant ivo hiperonimo ao tema abordado 

C o m o sabemos, quando lemos um texto sobre um determinado tema, 

encont ramos nele um conjunto de vocabulos que tern a ver com o tema central 

abordado. Ass im, se o tema central de um texto e A IDS, por exemplo , esperamos 

encontrar nele vocabulos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HIV, DST, prevengao, sexo seguro, camisinha, enf im, 

vocabulos l igados ao tema abordado. Ve jamos um exemplo extraido do nosso corpus 

de anal ise em que os h iperonimos presentes estao adequados ao tema "A qual idade 

de vida nos grandes centros urbanos": 

E X E M P L O XXIV 

A pobreza, a falta de moradia e o desemprego e o retrato triste do 

nosso pais, uma realidade preocupante e que nos causa revolta. A 

quern se deve isso tudo? De quern e a culpa? 

Vivemos em um pais de grandes desigualdades sociais, por causa da 

ma distribuigao de renda. Contamos tambem com o alto custo de vida e 

nao temos nem mesmo direito a um trabalho digno, para disfrutar, para 

defendermos um padrao de vida. Somos sujeitos a morar em lugares 

de grandes riscos, em barracos, sem seguranca nenhuma, convivemos 

com a inseguranca hoje estamos "bem", porem amanha nao sabemos 

como sera, se teremos um teto ou ate mesmo uma lona sobre nossas 

cabecas. E impossivel viver assim. 

Observe neste exemplo que o autor do texto nos remete, no primeiro paragrafo, 

a um repertorio de palavras (A pobreza, a falta de moradia e o desemprego) que, 

poster iormente, foi rotulado como retrato triste do nosso pais. Este repertorio de 

palavras mantem uma relagao direta com o tema abordado no texto. A lem disso, 

competem com este repertorio outros h iperonimos (como real idade preocupante, 

revolta, inseguranga) e outros termos com valor semant ico mais especi f ico (tais como, 

des igualdades sociais, ma distr ibuigao de renda, alto custo de vida, entre outros que 

se encont ram presentes no texto) empregados para orientar o leitor a interpretar que a 
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qual idade de vida nos grandes centros urbanos tem sido prejudicada pela pobreza, 

pela falta de moradia e pelo desemprego . 

A adequagao dos substant ivos h iperonimos ao tema central do texto e de 

ext rema importancia para o processo de textual izacao, porque estes substant ivos 

servem como centros de controle de conhec imentos, ou seja, como palavras-chaves. 

Segundo Heberle (1997:162), 

Na leitura, ha a interacao das informagoes contidas no texto com o 

conhecimento de mundo armazenado na mente do leitor. Este vai 

ativando seus esquemas mentais, fazendo associagoes, integrando o 

conhecimento novo com seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA background linguistico e sociocultural. 

Os substant ivos h iperonimos auxi l iam o leitor a realizar esta integragao devido 

o fato de eles servirem como concei tos-chave que contr ibuirao para o leitor relacionar 

as informagoes novas e as dadas. Dessa forma, atraves do seu grau de 

informativ idade, os substant ivos h iperonimos servem como centros de controles de 

conhec imentos no processo de produgao e leitura de textos (HEBERLE, 1997). 

Tomando como criterio a adequagao da escolha de substant ivos h iperonimos 

ao tema central das redagoes escolares e o func ionamento destes substant ivos na 

organizagao textual, encont ramos uma quant idade consideravel de redagoes 

escolares apresentando problemas decorrentes da ma selegao de substant ivos 

h iperonimos. 

Empregamos a expressao ma selegao de substant ivos hiperonimos para 

refer irmos as ocorrencias de h iperonimos que apresentam problemas de adequagao 

quanto ao seu func ionamento na organizagao textual e quanto ao tema sobre o qual o 

aluno escreveu. 

Das 65 redagoes classi f icadas na t ipologia textual d issertagao, 26 delas 

apresentam problemas decorrentes da ma selegao de substant ivos hiperonimos. A 

seguir, d iscut i remos estes prob lemas buscando relaciona-los com as orientagoes 

dadas pelo professor e a metodologia apl icada por ele nas aulas de redagao 

observadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2- P rob lemas decor ren tes da ma se legao de s u b s t a n t i v o s h iperonimos 

e n c o n t r a d o s n a s redagoes e s c o l a r e s 

Conforme v imos, os substant ivos h iperonimos sao bastante empregados para 

encapsular a parte anterior da argumentagao, indicando como o escritor interpretou as 

informagoes dadas no texto e como o leitor deve interpreta-las. Segundo Heberle 
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(1997), para se entender melhor o func ionamento dos substant ivos hiperonimos, e 

importante verif icar a relagao estabelecida entre eles e os t rechos do texto que sao 

l igados por esses e lementos l inguist icos. Como expl ica a autora, 

O trecho antecedente a oragao que contem o substantivo anaforico e 

denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elemento -X e a oragao com os substantivos anaforicos, 

elemento -A. A relagao entre esses dois elementos designa-se Relagao 

X - A (HEBERLE, 1997: 165). 

Observe o exemplo que segue para melhor ilustrar esta relagao X - A : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O X X V 

Os problemas urbanos atuais e bastante grave pela falta de infra-

estruturas que deixa a deseja nossos governantes. 

Temos que nos mobiliza para que esfa questao seja sanada, a unica 

maneira da populagao agir e nas urnas, com o voto isso sim, dando 

uma diregao melhor para o pais retomar o desenvolvimento interno e 

externo para que os trabalhadores consigam os seus empregos tao 

sonhados e assim tomando os cidadaos. 

Em XXV, temos como o elemento -X, todo o t recho Os problemas urbanos 

atuais e bastante grave pela falta de infra-estruturas que deixa a deseja nossos 

governantes. Este trecho foi re tomado poster iormente e interpretado pelo autor do 

texto como questao que deve ser sanada. Ass im, o t recho Temos que nos mobiliza 

para que esta questao seja sanada e o elemento -A, visto ser este o trecho que 

contem o substant ivo hiperonimo. 

Para Heberle (1997), os substant ivos hiperonimos so tern val idade como tal, se 

estabelecerem esta relagao X - A . Caso nao estabelegam, eles apresentam 

problemas quanto ao seu func ionamento na organizagao textual , isto e, nao 

desempenham a fungao de disposit ivos retoricos de coesao em textos argumentat ivos. 

O exemplo abaixo ilustra uma das ocorrencias de substant ivos h iperonimos que 

apresenta problema desta natureza: 

E X E M P L O XXVI 

Show de horror 

Outro problema que esta destruindo os sonhos da populagao, sao os 

corruptos e corruptores que estao no poder desses lugares. Tern 

alguns com um ponto de vista diferente, que ainda tenta fazer algo para 

amenizar um pouco desse mau que esta presente no cotidiano da 

classe pobre. 
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Neste exemplo, nos chama a atengao o emprego da expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Out.ro problema 

no inicio do primeiro paragrafo. Observe que esta expressao, ao mesmo tempo em 

que nos leva a interpretar que os corruptos e corruptores que estao no poder e um 

problema que vem prejudicando a qual idade de vida nos grandes centros urbanos, nos 

leva a entender, t ambem, que um argumento foi apresentado anter iormente, 

igualmente interpretado como um problema. Ass im, te r iamos dois argumentos 

apresentados e interpretados como tal: um primeiro argumento X que nao esta no 

texto; e o segundo argumento corruptos e corruptores que estao no poder desses 

lugares. Dessa forma, a expressao Outro problema apresenta um problema de 

adequagao quanto ao seu func ionamento na organizagao textual , visto que rotula duas 

partes do texto: uma que esta dentro do texto e outra, inexistente. 

A lguns substant ivos h iperonimos empregados nas redagoes escolares para 

rotular partes anteriores do texto apresentam inadequagoes nao so na relagao X - A , 

mas, t ambem, problemas de natureza semant ica que sao resul tados da escolha de um 

hiperonimo que e incompat ivel semant icamente com o t recho qual i f icado. Os 

exemplos abaixo i lustram a lgumas ocorrencias de substant ivos h iperonimos com 

prob lemas desta natureza: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XXVII 

Direitos negados 

A organizagao politica afeta diretamente a "vida nos grandes centros 

urbanos". 

Os direitos humanos diz que todo ser para sobreviver necessita de: 

moradia, trabalho, saude e educagao. 

Estes direitos por sua vez estao sendo negados. 

A ma distribuigao de renda leva a falta de opgao, gerando conflitos que 

sao exteriorizados com a desordem social. 

Em todos os mecanismos que sustentam o desenvolvimento tern falhas 

graves, afetando todos as fachetarias. 

A superlotagao, areas invadidas, saude e educagao estao precarios. 

Todo esse processo nao contribui para uma vida de qualidade. 

E X E M P L O XXVIII 

Eu ja comegei a fazer a minha parte, meus empregados agora tern 

direito a pianos de saude, salario por contrato, inumeros beneficios, 

assim posso tornar um pouco mais justa a vida que cada ser necessita. 

Tentaram calar-me oferecendo dinheiro, concerteza esse fator nao me 

fez desistir do meu sonho porque ele nao tern prego, quero viver numa 

nova sociedade baseada em felicidade, e ao longo dos anos ao 

retomar minha rotina ver uma outra paisagem, de qualidade espero! 
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Em XXVI I , des tacamos dois substant ivos no exemplo XXVI que, 

aparentemente, estao func ionando como encapsuladores no processo de rotulagao de 

discurso. O primeiro deles esta presente no trechozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este direitos por sua vez estao 

sendo negados. Neste t recho esta claro que o autor do texto empregou o substant ivo 

direitos para qualif icar o segmento anterior do texto. A escolha deste hiperonimo 

apresenta um problema de del imitagao, visto que ora ele pode estar referenciando 

direitos humanos, ora o t recho moradia, trabalho, saude e educagao, ora o paragrafo 

todo. 

O segundo substant ivo se encontra no trecho Todo esse processo nao 

contribui para uma vida de qualidade. Aqu i , a escolha do hiperonimo processo 

apresenta um problema de del imitagao ainda mais grave. Entendemos que na relagao 

X - A, o e lemento - A e o trecho que contem o hiperonimo processo, mas o que esta 

sendo apresentado como o e lemento - X nao esta de acordo com o hiperonimo 

empregado. Expl icando melhor, o e lemento - X A superlotagao, areas invadidas, saude 

e educagao estao precarias nao pode ser interpretado como processo, uma vez que 

nao expressa este valor semant ico. O mesmo ocorre no exemplo XXVI I I , em que o 

problema de adequagao esta na escolha do substant ivo h iperonimo fator para 

quali f icar o t recho Tentaram calar-me oferecendo dinheiro. Como podemos observar, 

rotular este t recho como fator apresenta um problema semant ico que poderia ser 

solucionado atraves da escolha de outros substant ivos mais compat ive is 

semant icamente, tais como: ato, atitude covarde, suborno, entre outros vir tualmente 

possiveis de realizagao. 

A presenga destes problemas que comprometem 4 0 % das redagoes escolares 

coletadas, nos revela a di f iculdade que os alunos possuem em relacionar o sentido 

expresso em uma proposigao do texto com o substant ivo h iperonimo empregado. 

Como a rotulagao de discurso e uma operagao discursiva em que se colocam 

problemas por vezes del icados de del imitagao semant ica, a escolha de um hiperonimo 

adequado para resgatar uma informagao dada em uma determinada proposigao 

requer do aluno nao so um conhec imento l inguistico, mas, t ambem, conhecimento 

sociocognit ivo. Dai a necessidade de uma abordagem do texto em sala de aula que 

privi legie nao somente o que e formal , mas o que e discursivo e funcional , visto que os 

alunos, ao produzirem suas redagoes, real izam praticas discursivas e cognit ivas 

constru indo objetos de discurso dependentes do contexto. 

No momento da avaliagao das redagoes escolares, observamos que o 

professor nao corrigiu o emprego dos substant ivos h iperonimos que apresentam 

problemas de adequagao. Na verdade, tais problemas nao foram considerados como 
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tal na avaliagao do professor, talvez porque os criterios de aval iagao dos textos 

adotados por ele nao cons ideraram os aspectos semant icos da l inguagem. De acordo 

com resposta dada pelo professor na entrevista escrita, os criterios adotados para 

avaliar as redagoes dos seus alunos foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verificar se o texto esta ou nao ambiguo, 

obscuro, prolixo; avaliar a pontuagao, o vocabulario, a concordancia verbal e a 

nominal, a ortografia. 

Em todas as redagoes escolares ha corregoes feitas pelo professor em relagao 

a concordancia de alguns verbos, a pontuagao e a escrita ortograf ica de a lgumas 

palavras. Em relagao aos vocabulos que apresentam problemas de adequagao, so 

foram corrigidos os vocabulos que sao t ipicos da l inguagem coloquial , informal. Ja os 

vocabulos que apresentam ambiguidade, como o substant ivo h iperonimo direitos, no 

exemplo XXVI I , e os vocabulos que apresentam incompat ibi l idade semant ica, como o 

hiperonimo fator, no exemplo XXVI I I , nao receberam a devida atengao. Esta atitude e 

reflexo da concepgao de l ingua e de texto adotada pelo professor para servir como 

base teorica para as or ientagoes dadas nas aulas de produgao textual . E isto pode ser 

comprovado atraves da observagao das aulas, em que consta tamos que o professor 

realmente adota uma postura prescrit ivista. A lem disto, conforme expl ici tado no item 

3.3.1 da dissertagao, ao examinarmos os conceitos teor icos abordados nas apost i las 

e laboradas pelo professor, observamos que tais concei tos ev idenciam uma visao de 

l ingua homogenea e t ransparente, isto e, a l ingua como mero instrumento de 

comunicagao. 

Devido a essa visao monolog ica de l ingua adotada pelo professor, apenas os 

aspectos formais do texto foram considerados no momento da aval iagao. O que foi 

cobrado do aluno pelo professor foi apenas o domin io de regras gramat icais que 

valem como esquemas logicos de raciocinio e a produgao de textos dentro de alguns 

moldes abstratos, o que nao est imula o processo dialogico da l inguagem. 

A competenc ia para selecionar um determinado vocabulo mais apropr iado para 

a produgao de um texto em conformidade com sua temat ica, f inal idade e dest inagao 

deveria ser objeto de imediata atengao durante as aulas de produgao de texto. Para 

tanto, priorizar apenas um unico aspecto da l ingua nao seria suf iciente. O ideal seria 

associar os aspectos formais do texto com outras correntes teor icas, como as da 

semant ico-discurs iva e as de genero, por exemplo. Dessa forma, haveria uma maior 

contr ibuigao para que as aulas de produgao de texto sejam mais d inamicas, levando 

os alunos a perceberem, efet ivamente, que a realizagao de suas escolhas lexicais nas 

redagoes produzidas deve atender aos criterios que const i tuem as condigoes de 

produgao, tal como a adequagao ao registro l inguistico, como veremos a seguir. 
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4.3- Inadequagao lexical ao registro l inguist ico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste i tem, i remos anal isar e discutir a lguns casos em que a escolha lexical 

real izada pelos alunos apresenta inadequagao quanto o registro l inguistico exigido 

para a produgao do genero "redagao escolar". Como sabemos, a l ingua nao e 

uni forme, homogenea e t ransparente. Por esta razao, podemos observar inumeras 

var iagoes l inguist icas se levarmos em conta as mais var iadas situagoes de 

comunicagao. Conforme Paul iukonis (2005), em termos de adequagao ao registro 

l inguist ico, sao as var iadas si tuagoes sociais que levam o usuario a escolher um nivel 

de l inguagem. Um advogado, por exemplo, faz di ferentes usos l inguist icos ao 

conversar com um colega de prof issao, ao dirigir-se a um ju iz no tr ibunal, ao produzir 

um bilhete para a secretaria ou os argumentos de defesa de um reu em um processo 

jur id ico. Cada situagao de comunicagao exige o seu grau de formal idade, var iando do 

mais informal ao mais formal , dependendo dos inter locutores envolv idos, do lugar 

social , das relagoes afetivas e o tema do qual se fala. 

Part indo desses pressupostos, o que cons ideramos aqui, como problemas de 

adequagao lexical ao registro l inguist ico e a ocorrencia de um determinado item lexical 

t ipico de um registro l inguist ico, enquanto que a si tuagao de comunicagao e/ou as 

condigoes de produgao ex igem a "obediencia" a outro nivel de l inguagem. Por 

exemplo, o emprego de vocabulos t ip icos da l inguagem coloquial em uma situagao de 

comunicagao ex t remamente formal , como uma cer imonia de casamento , um batizado 

ou uma apresentagao de um artigo cient i f ico em um congresso. Nestas situagoes de 

comunicagao, sao inadequados vocabulos como gir ias, ja rgoes e expressoes de baixo 

calao. 

Como as gir ias e os jargoes sao e lementos l inguist icos proprios de 

determinados grupos socioculturais, os indiv iduos as empregam para identif icar-se 

com esses grupos e, gera lmente, o emprego destes vocabulos contr ibuem para a 

coesao de tais grupos. Os exemplos que seguem i lustram uns casos de emprego de 

gir ia nas redagoes escolares: 

E X E M P L O XXIX 

Recordo-me das belas noites de luar na minha infancia onde eu e 

minhas primas e colegas brincavamos atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA altas horas e muitas vezes 

caminhavamos apreciando o excelente presente da natureza que era 

uma noite de luar para os habitantes de uma cidade de interior. 

Era muito comovente ver os casais namorando em noites de luar, para 

muitos era prazeroso e romantico e acredito nao so para os casais que 

se amam, mas tambem para aqueles que apreciam uma bela noite de 
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luar, para refletir sobre seus sonhos e alimentar a esperanga de uma 

felicidade que podera vir a florescer na caminhada da vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O X X X 

Se este detalhamento nao fosse mostrado acredito que retardaria um 

pouco este avango tao abusivo dos assaltantes, levando em conta que 

a maioria sao pessoas totalmente desistruturadas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipo analfabeto, 

desempregado e nao aceito pela sociedade, pois nao se encaixam 

dentro dos padroes pre-estabelecidos. 

O que esta sendo considerado como vocabulo inadequado ao registro 

l inguistico nos exemplos ac ima e a presenga da expressao altas horas e do vocabulo 

tipo. Estas palavras sao bastante usadas por adolescentes e jovens inseridos em uma 

situagao informal, como uma conversa entre amigos, por exemplo. A presenga destas 

expressoes no texto apresenta um problema de adequagao lexical ao registro 

l inguistico, visto que as or ientagoes dadas para a produgao das redagoes exigiram a 

escrita adequada ao registro l inguist ico formal . O trecho abaixo, extra ido do material 

didatico e laborado pelo professor (conferir Anexo) , evidencia esta or ientagao: 

A corregao - A linguagem utilizada na redagao deve estar de acordo 

com a norma culta, ou seja, deve obedecer aos principios 

estabelecidos pela gramatica. Conhecer as normas que regem o uso 

da lingua e fundamental para a produgao de um texto correto. 

Evidentemente a maioria das pessoas nao conhece de cor todas as 

regras gramaticais. Por isso e indispensavel a consulta a uma boa 

gramatica. 

Como o registro formal procura seguir a norma culta e padrao, o emprego de 

gir ias e vu lgar ismos nao e recomendado nas redagoes escolares. Esta exigencia em 

adequar a escrita das redagoes escolares ao registro formal e reflexo das praticas 

escolares que seguem o modelo au tonomo de letramento. Modelo este que considera 

a aquisigao da escrita como um processo neutro. 

Segundo Kleiman (2003), estas praticas sao caracter izadas por promover 

at ividades necessar ias para desenvolver no aluno a capacidade de interpretar e 

produzir textos abstratos, do t ipo exposit ivo e argumentat ive. Em outras palavras, o 

ensino fundamentado no modelo au tonomo de letramento tern como objetivo 

desenvolver no aluno conhec imentos sobre o domin io da escri ta, mediante um 

processo de ens ino-aprendizagem que culminaria na produgao de um instrumento ja 

definido atraves de suas di ferengas formais com os textos orais: o texto escrito. A lguns 
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concei tos-chave do modelo au tonomo de letramento puderam ser evidenciados nas 

aulas observadas, tais como as f lagradas nas falas do professor: 

As praticas sociais sao refletidas na linguagem. A forma como nos 

expressamos, falando ou escrevendo, reflete nosso nivel cultural. 

A tendencia de as pessoas de escrever como se fala e devido a lingua 

escrita ter surgido depois da fala. 

Quando escrevemos, a forma de expressar o nosso pensamento e 

diferente de quando falamos. Um texto escrito nao deve tomar como 

base a lingua oral. E o conhecimento da norma culta e um dos meios 

de valorizacao social. 

Percebe-se nestas falas que a pratica de ensino de l ingua portuguesa 

empregada pelo professor se orienta por uma concepgao tradic ional , uma vez que 

ignora o t rabalho textual dos alunos, como tambem os seus conhecimentos 

l inguist icos anter iores a escola. 

Var ios estudos sobre a dif iculdade de emprego lexical nas redagoes 

demonst raram que sao poucos os alunos que possuem conhec imento sobre o dominio 

da l ingua padrao e culta. Bezerra (2000), por exemplo, observou que muitos alunos, 

por nao dominarem a var iedade padrao da l ingua, recorreram a var iedade de l ingua 

que eles mais dominam para produzirem seus textos: o coloquial . Isto explica a 

ocorrencia de vocabulos t ip icos da l inguagem coloquial em grande parte das redagoes 

escolares coletadas, como podemos observar nos exemplos abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XXXI 

Todo homem e livre, ate que a sociedade o prenda [...] por outro lado 

nem todas as pessoas que convivem em sociedade se dedicam a 

estudar ou trabalhar, pois preferem se manter as margens dela. Esse e 

o caso doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vagabundos, ladroes, mendigos e outros. 

E X E M P L O XXXII 

O Brasil e o pais do contraste e os proprios governantes sabem disso, 

porisso salvem-se quern puder. 

Os ladroes estao se espelhando no proprio governo, ou seja esses 

pilantra podem, porque eu nao posso. 

Esse e o nosso Brasil. 
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Vocabulos e expressoes como os destacados nos exemplos acima estao 

presente em 6 5 % das redagoes escolares do nossozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de anal ise. Todas essas 

ocorrencias de inadequagao lexical ao registro l inguist ico foram corrigidas pelo 

professor. 

A respeito dessa ati tude, Travagl ia (2000) chama nossa atengao para alguns 

preconcei tos que tern mant ido seu vigor entre os professores de l ingua materna. 

Segundo este autor, a norma culta e padrao seria um fator de coesao social e 

corresponder ia a necessidade que o grupo social tern de defender sua l ingua contra 

al teragoes que poder iam acontecer no momento de seu aprendizado. Esse 

compor tamento de padronizagao da l ingua acaba estabelecendo qual sera o padrao 

l inguist ico que uma sociedade adotara. 

A at i tude embut ida no conceito da norma culta ou padrao, conforme Travaglia 

(2000), advem de uma postura ideologica que acabou gerando os preconceitos 

l inguist icos e o mito de que a norma culta constitui o portugues correto, isto e, tudo 

que foge a norma representa um erro. Mas o que ha, na verdade, sao var iedades de 

prest igio e desprest ig io da l ingua em fungao de um grupo social que as utiliza. Devido 

a isto, e exigido do aluno que aprenda a norma culta para dela fazerem uso em todas 

as si tuagoes de comunicagao, seja ela a mais formal ou a mais informal. 

Para evitar este tipo de t ratamento prescrit ivo dado a l ingua, Travagl ia (2000) 

sugere que a escola abra espago no processo de ens ino-aprendizagem da l ingua 

materna para a plural idade dos d iscursos, o que implica dizer abrir espago as 

var iedades l inguist icas. Para o autor, 

Todos sabem que existe um grande niimero de variedades linguisticas, 

mas, ao mesmo tempo que se reconhece a variagao linguistica como 

um fato, observa-se que a nossa sociedade tern um alonga tradicao em 

considerar a variacao numa escala valorativa, as vezes ate moral, que 

leva a tachar os usos caracteristicos de cada variedade como certos ou 

errados, aceitaveis ou inaceitaveis, pitorescos, co.micos, etc. Todavia, 

se se acredita que em diferentes tipos de situagao tem-se ou deve-se 

usar a lingua de modos variados, nao ha por que, ao realizar as 

atividades de ensino/aprendizagem da lingua materna, insistir no 

trabalho apenas com uma das variedades, a norma culta, discutindo 

apenas suas caracteristicas e buscando apenas o seu dominio em 

detrimento das outras formas de uso da lingua que podem ser mais 

adequadas a determinadas situagoes (TRAVAGLIA, 2000: 41). 

O privi legio dado apenas a var iedade padrao da l ingua acaba gerando 

problemas por vezes del icados de adequagao lexical ao registro l inguistico. Como 

sabemos, ha generos de textos que ex igem um registro l inguist ico formal , e ha outros 

generos em que o registro informal e perfei tamente adequado e coerente, por 
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exemplo, uma carta escrita para um amigo ou para um parente, o bate-papo, etc. 

Nesses casos, uma escrita regida pela norma culta ou padrao acabaria gerando um 

efeito de sentido contrario e pre judicando a interagao entre os interlocutores. Eis 

a lguns exemplos encont rados nas redagoes que i lustram o emprego de vocabulos 

considerados formais em textos formais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X E M P L O XXXIII 

Quanto tempo nao te escrevo! O tempo passou eu envelheci; as rugas 

sao tragos marcantes desta mudanga. O passado que deixa cicatrizes 

e marcas profundas. 

Como sinto falta do seu carinho e conselhos. Carinho que fazias em 

minhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA face pueril, mamae: sao pancadas, sao lembrangas da vida de 

seu filho, que hoje homem e outrora menino, que perdera a erudigao e 

a pureza dos meninos. 

Sinto tanto a tua falta ao deitar, quando falavas "Deus te abengoe" e a 

noite caia em plena quimera e fantasias. 

E X E M P L O XXXVI 

As noticias envelheceram. Eu envelheci, as rugas ja visiveis sao sinais 

nao do afago que fazias no meu rosto: sao as marcas do tempo, 

lembrangas da vida de tua infancia, que de sol a sol deixaste a 

esperteza de ser crianga. 

Os exemplos XXXII I e X X X I V sao t rechos de redagoes que atenderam a 

seguinte proposta para a produgao textual : 

• Leia o poema A CARTA, de Car los Drummond de Andrade e tente refaze-las 

em forma de carta comum, usando palavras suas. Aprovei te apenas as ideias 

dele. 

Das 77 redagoes coletadas, 12 foram produzidas a partir desta proposta para a 

produgao do texto. C o m a leitura destas redagoes, observamos a presenga de uma 

l inguagem rebuscada, como podemos constatar nos exemplos acima, atraves dos 

vocabulos empregados nos textos, tais como: face pueri l , erudigao, plena quimera, 

afago. Uma carta escrita para uma mae ou para um amigo de infancia dispensa o 

emprego de tais vocabulos, visto o grau de formal idade que elas expressam. 
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Considerando a divers idade da l ingua portuguesa do Brasil , a d inamicidade da 

l ingua e a inf inidade de si tuagoes de comunicagao por que passam os alunos, a 

escola torna-se ineficiente no ensino da l ingua, visto que deixa escapar inumeras 

opor tun idades de desenvolv imento da competencia verbal escr i ta. 

Do bilhete posto na porta da geladeira a procuragao jur id ica, a pratica da 

escrita pode tornar-se uma at ividade produt iva envolta da mais plena eficiencia 

comunicat iva, desde que o usuario seja or ientado sobre a var iedade dessas 

produgoes e das ex igencias sociais que cada uma delas demanda . Por isso a 

necessidade de t razer para as salas de aula a d iscussao sobre as var iedades 

l inguist icas e o uso da l ingua adequado as diversas si tuagoes de comunicagao. 

No entanto, conforme Ange l im e Silva (2005), visto que muitos professores 

ainda desconhecem as pesquisas l inguist icas ou o modo de transferir os resultados 

nelas obt idos, eles nao levam em conta a variagao no estudo da l ingua como um fator 

de comunicagao. Tal at i tude acaba gerando ju lgamentos como: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aluno nao sabe 

escrever ou o aluno escreve como fala - e nao percebem que muito das dif iculdades 

que os alunos possuem quanto a selegao lexical adequada ao registro l inguistico 

reside na nogao equivocada de domin io l inguist ico, uma vez que todo falante domina 

sua var iedade l inguist ica antes mesmo de entrar na escola. 

Ha outras var iedades a lem da norma culta e padrao que comunicam ideias 

ef ic ientemente entre os inter locutores que dominam tais var iedades. Por isso, um dos 

pecados do ensino escolar e ter o uso padrao como ponto de partida e de chegada. O 

ponto de partida tern de ser o mais proximo possivel da var iante usada pelo aprendiz. 

Isto porque a aprend izagem da organizagao textual nao seria agravada pela da 

modal idade padrao e suas regras. C o m isto, o sucesso das tarefas se tornaria mais 

garant ido, e o aluno iria perdendo o medo das at ividades de produgao textual, ao 

mesmo tempo em que iria fami l iar izando-se com escolhas lexicais mais adequadas as 

diversas si tuagoes de comunicagao. 

Infel izmente, na maioria das escolas ainda impera a crenga de que dentre a 

mult ipl ic idade de formas de expressao, so uma e correta e todas as demais sao 

erradas. Isto implica conceber a norma culta como a unica var iedade possivel no uso 

da l ingua. Ass im, no ensino da produgao de textos, a exigencia recai sempre para a 

obediencia a var iedade culta e padrao. 

Nao es tamos defendendo aqui que tudo vale na produgao de textos e que no 

processo de ens ino-aprend izagem de l ingua materna nao haja principios 

normat izadores a serem estudados e aprendidos - uma vez que os conceitos de certo 

e errado estao enraizados no imaginar io social , o que procede normalmente quando 

se parte da adequagao da l inguagem aos contextos de uso - e s im que, no ensino de 
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l ingua materna, seria mais interessante e ef icaz se nos pautassemos numa reflexao 

sobre as var iedades l inguist icas, despojada de preconcei tos, a f im de que o estudante 

perceba esse trabalho como estudo de uma l ingua nao-art i f icial. 

Seria mais relevante para o aluno compreender um pouco do porque de 

di ferentes dialetos e perceber que a escolha lexical real izada em seus textos deve 

estar adequada a var iedade l inguist ica exigida, dependendo das diversas situagoes de 

comunicagao instauradas nas mais var iadas esferas da soc iedade. Todavia, nao se 

pode esquecer que uma das principals fungSes da escola e a de dar, aos alunos, 

acesso a l ingua de prestigio. 
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Buscar compreender o mot ivo pelo qual a produgao de textos em sala de aula 

e considerada um grande problema, visto que e quase unan ime considerar que os 

alunos nao manipu lam de forma ef iciente a escrita de um texto, inst igou-nos a realizar 

esta pesquisa que se propos observar de que forma a at ividade dest inada a produgao 

de textos esta sendo real izada em sala de aula, para que possamos verif icar ate que 

ponto as or ientagoes teoricas empregadas pelo professor no processo de ensino-

aprend izagem da escrita inf luenciam nas escolhas lexicais dos alunos, enquanto 

produtores do genero de texto "redagao escolar". 

Os resul tados obt idos a partir da anal ise dos dados que compoem esta 

pesquisa nos revelaram que as or ientagoes dadas pelo professor para a produgao dos 

textos estao embasadas em concepgoes tradicionais de l ingua, como nos mostra tais 

constatagoes obtidas no decorrer da anal ise: 

1- Na pratica de ensino adotada pelo professor, as redagoes produzidas pelos 

alunos sao tratadas como objetos autonomos, conf inados em si mesmo, isto e, 

nas aval iagoes das redagoes escolares, o professor apenas ressaltou a 

corregao dos aspectos l inguist icos pert inentes a norma padrao culta, como se 

esse aspecto formal do texto exist isse independentemente dos e lementos 

contextuais que o geraram; 

2- O professor considerou apenas determinadas regras gramaticais e 

determinados padroes l inguist icos como se fossem as unicas possibi l idades de 

expressao escrita. De uma forma geral, a or ientagao dada pelo professor 

tomou como norma obrigator ia a chamada "l ingua padrao", excluindo todos os 

outros usos l inguist icos que tern efetiva circulagao social ; 

3- Considerou-se, t ambem, a ideia de que poucos t ipos de textos devem ser 

tornados como objeto de ensino e modelo a ser seguido. Estamos nos 

referindo aqui a conhecida t ipologia de texto: a narragao, a descrigao e a 

dissertagao. 

Mesmo com a imposigao da escola em determinar os criterios que devem ser 

levados em conta no ensino da escri ta, e importante ressal tarmos que sempre existe 

uma at ividade l inguist ica subjet iva, por parte do aluno, na tarefa de escrever. A inda 

que tenha sido imposta a produgao de um determinado tipo de texto e que a sua 

escrita esteja de acordo com as normas padrao e culta da l ingua, as redagoes 

escolares nao podem ser cons ideradas um produto fechado em si mesmo, visto que 
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seu bom func ionamento depende dos recursos l inguist icos empregados pelo autor, em 

conjunto com o t rabalho que o leitor realiza para a construgao de sent idos; e, depende, 

ainda, de determinados e lementos que envolveram a produgao das redagoes - as 

condigoes de produgao. 

Neste ponto, podemos af irmar que os problemas apresentados nas escolhas 

lexicais dos alunos em suas redagoes escolares ref letem, de modo signif icativo, as 

condigoes de produgao de textos, incluindo as orientagoes teor icas para o ensino de 

produgao de texto adotadas pelo professor. 

Apos uma anal ise de todas as redagoes coletadas, detectamos nelas diversos 

problemas de natureza micro e macro-estrutural , tais como: ortograf ia, acentuagao, 

registro l inguist ico, semant ica, coesao e coerencia. No tocante as escolhas de 

substant ivos real izadas pelos alunos, pudemos observar que as escolhas desses 

substant ivos sao resul tados da orientagao dada para evitar a repetigao de uma mesma 

palavra a curta distancia. Tais escolhas apresentaram ora problemas de 

incompat ibi l idade semant ica com partes do texto rotulado, nao estabelecendo a 

relagao X - A (HEBERLE, 1997), ora nao estavam adequadas ao tema central do 

texto. Apresentaram, ainda, prob lemas relacionados ao registro l inguist ico, visto que 

alguns substant ivos escolhidos sao t ip icos da l inguagem informal, nao atendendo a 

orientagao do professor de obedecer a l inguagem formal . Mas a maior dif iculdade 

encontrada pelos alunos e que a concepgao escolar de texto adotada pelo professor 

nao correspondeu ao conhec imento extra-escolar dos alunos sobre o uso da escrita. 

Isto porque, em uma situagao autent ica de comunicagao, as formas l inguist icas estao 

a servigo do sent ido, enquanto que, na escola, elas tern a fungao de reproduzir as 

convengoes gramat icais da l ingua formal , a tendendo as condigoes do ensino escolar, 

representadas pelas or ientagoes do professor. 

Visto que apenas os aspectos formais e estruturais foram privi legiados pelo 

professor, a pratica de ensino adotada por ele nao levou em conta que o sentido de 

um texto depende da inter-relagao estabelecida entre os e lementos que const i tuem as 

condigoes de produgao. Ass im, aprender a escrever e mais do que aprender a 

combinar palavras e f rases gramat ica lmente corretas. Mesmo tendo um domin io das 

regras gramat icais, ainda e necessar io que o aluno saiba fazer uso da l ingua nas mais 

var iadas si tuagoes de comunicagao. Que ele saiba, por exemplo, que em todos os 

espagos sociais ha regras subjacentes que regulam o que pode ser dito, quern pode 

dizer e como se dizer. Caber ia ao professor encontrar e lementos que a judem o aluno 

a perceber as di ferentes formas e fungoes exigidas pelo uso escrito da l ingua. 
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Sabemos que definir que conhec imentos e habi l idades devem ser privi legiados 

no ensino da produgao de textos nao e uma tarefa faci l . Mas ressal tamos alguns 

pontos que devem ser enfat izados: 

1- E preciso ler com outros olhos as redagoes escolares produzidas pelos alunos, 

buscando compreender que processos estao envolv idos na organizagao de um 

texto escrito; 

2- O registro l inguist ico, a selegao lexical, o t ipo e genero de texto a ser produzido 

sao escolhas que dependem das condigoes que levam o aluno a escrever, tais 

como: os objet ivos e f inal idades para a produgao do texto, a imagem que se 

tern dos interlocutores, o tema, entre outros e lementos; 

3- O domin io da l ingua escrita nao se efetiva apenas com a apreensao das regras 

gramat icais. Portanto, cabe ao professor associar perspect ivas teoricas e 

metodologicas mais ef icientes, de forma que permita com que o aluno perceba 

a var iada gama de estrategias l inguist icas e reflita sobre seus usos - sua 

forma, sua fungao textual e seus efeitos no texto. 

Esperamos que esta dissertagao possa servir de subsid ios teorico e pratico 

para o entendimento dos fatores que const i tuem o processo de ens ino-aprendizagem 

da produgao de texto. Tendo em vista que em um planejamento de uma pratica 

pedagogica, com vistas a desenvolver a competencia comunicat iva escrita dos alunos, 

nao pode desconsiderar as condigoes de produgao de um texto escrito. 
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A P E N D I C E 

A p e n d i c e A: Modelo da entrevista escr i t a real izada c o m o pro fessor 

1- Dados pessoais: 

1.1- tempo de experiencia em sala de aula? 

1.2- titulacao? 

2- Questionario sobre a pratica de ensino: 

2 .1 - Voce ensina produgao de texto em sala de aula? 

2.2- Por que voce ensina producao de texto em sala de aula? 

2.3- Qual a finalidade de ensinar a produgao textual na escola? 

2.4- Cite as principals dificuldades que seus alunos apresentam nas redagoes produzidas. 

2.5- Que qualidades voce exige nas redagoes dos alunos? 

2.6- Que procedimentos voce utiliza para o ensino da produgao de texto? 

2.7- De que forma voce solicita a produgao de textos na sala de aula? 

2.8- Antes de solicitar a produgao textual, e realizada alguma outra atividade? Qual(is)? 

2.9- Que material foi utilizado no ensino da produgao textual? 

2.10- Nas orientagoes dadas para a produgao textual, que aspectos foram mais enfatizados? 

2.11- Quando voce ensina a produgao de textual, sao apresentados outros modelos de textos? 

2.12- Que criterios voce utiliza para avaliar as redagoes dos alunos? 

2.13- Qual o criterio que voce utilizou para selecionar os temas trabalhados nas aulas de 

produgao textual? 



concebo, sao irrealizaveis. Agora, com muito espirito civico, vamos cantar nosso 

hino. Mande-me ja o cachorro. Eu vou amar ela por toda minha vida. 

• Eco e a repeticao de palavras terminadas pelo mesmo som. 

A decisao da eleicao nao causou comocao na populacao. 0 garoto repetente mente 

alegremente. 

• Barbarismo e grafar uma palavra em desacordo com a norma culta, como: 

adivogado, em vez de advogado; gratuito em vez de gratuito; previlegio em vez de 

privilegio; nibrica em vez de rubrica; 

Escrever nao e expressar-se com palavras dificeis e desconhecidas, para tentar impressionar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OS outros. Isso deve ser evitado, pois revela um defeito grave de redacao: o pedantismo. 

Leia o poema abaixo, de Cecilia Meireles. 

Eu nao tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tao vazios, 

nem o labio amargo. ' • 

Eu nao tina estas maos sem forca, 

tao paradas e frias e mortas; 

eu nao tinha este coracjio 

que nem se mostra. 

Eu nao dei por esta mudanca, 

tao simples, tao certa, tao facil 

- Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

Os recentes exames vestibulares do pais tern em sua prpva de redacao exigido que o 

candidato produza, preferencialmente, um texto dissertativo. Os temas propostos tern 

variado muito. 

Apresentado o tema, seja em que forma for, a primeira tarefa consiste em entender a 

proposta, identificando o que o examinador pretende, ou seja, se e para produzir um 

texto descritivo, narrativo ou dissertativo.Entendida a proposta, e preciso tomar 

cuidado para nao [ugir do tema. Gostando ou nao, o trabalho sera o de enfrenta-lo. 

Observe este caso: 

Um medico, afastando-se do leito de uma enferma, diz ao marido: 

-Nao gosto da aparencia dela". 

-Tambem nao gosto e ja ha muito tempo", apressou-se o marido em concordar. 

TEORJA SOBRE REDACAO 

Em portugues temos varios niveis de linguagem, varias formas de dizer a mesma 

mensagem, uma vez que nao falamos do mesmo jeito. Para nos comunicarmos melhor e 

adequadamente, temos de levar em conta alguns elementos que garantem a eficiencia de 

nossa mensagem. Exemplificando: se voce conversa com um amigo, um colega, usa juma 

linguagem.Se esse mesmo assunto for falado com uma autoridade, seu jeito de se 

comunicar sera diferente. E mais, se esse mesmo conteudo for dirigido a uma crianca 

pequena, tambem voce tera de mudar sua forma de comunicacao. Portanto, voce deve usar 

niveis de linguagem diferenciados para cada destinatario de sua mensagem. 

Vamos considerar apenas, no momento, dois niveis de linguagem, dentre outros: 

• o informal ou coloquial, usado mais comumente em conversas entre amigos, 

conhecidos mais intimos; 

• o formal ou culto, usado em situacoes de maior cerimonia, quando devem ser 

observadas as normas gramaticais. • . 

0 uso que cada falante faz da lingua varia segundo seu nivel de instrucao, idade, regiao 

e a situacao em que ocorre o ato de fala. A lingua escrita so surgiu depots da falada e 

constitui uma tendencia de reproduzi-la. Entretanto ela nao e capaz de representar 

adequadamente as inumeras variacoes de sentido decorrentes das variacSes de entonacao 

ou as informacoes suplementares que um simples gesto produz ao acompanhar as palavras. 

E, nao raro, a comunicacao pode realizar-se por um olhar significativo ou um meneio de 

cabeca, aspectos dificilmente reproduzidos de modo adequado. 

Em vista dessas diferencas de recursos entre a (ngua oral e a escrita, nao devemos 

pensar em escrever como se fala, pois trata-se de dois tipos de comunicacao bem 

distintos. Uma coisa e falar com uma pessoa que esta em nossa frente e que, com um 

simples gesto ou olhar, n os informa que esta entendendo tudo; outra bem diferente e 

escrever, tentando p6r no papel o que seriamos capazes de falar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Devemos, assim, tomar 

consciencia de que a lingua escrita tern suas dificuldades proprias, exigindo treino 

constante, concentracao e o dorninio de m vocabulario relativamente extenso. Elaborar um 

texto claro e bem escrito e sempre o resultado de varias tentativas e do esforco em torna-lo 

cada vez melhor - seja trocado uma palavra por outra, seja reformulado periodos ou Erases. 

LEMBRETES! 

Um texto escrito sempre pode ser melhorado e nao deve tomar como modelo a lingua 

oral. 

Nao devemos nos esquecer de que, em nossa sociedade, o conhecimento da norma culta 

e um dos meios de valorizacao social, alem de permitir o acesso a formas mais elaboradas 

de cultu<"a. 

Toda vez que escrevemos um texto, devemos ter em mente as caracteristicas de nosso 

receptor e a natureza do tema. 

0 grau de liberdade linguistica de quern redige depende do assunto a tratar e da situacao 

em que ocorre a comunicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Leia o poema.A CARTA, de Carlos Drummond de Andrade e tente refaze-la em forma 

de carta comum, usando palavras suas. Aproveite apenas as ideias dele. 



Ha muito tempo, sim, que nao te escrevo. 

Ficaram velhas todas as noticias. 

Eu mesmo envelheci: olha, em relevo, 

estes sinais em mini, nao das caricias 

(tao leves) que fazias no meu rosto: 

sao golpes, sao espinhos, sao lembrancas 

da vida a teu menino, que ao sol-posto 

perde a sabedoria das criancas. 

A falta que me fazes nao e tanto 

a hora de dormir, quando dizias 

"Deus te abencoe", e a noite abria em sonho. 

E quando, ao despertar, revejo a um canto 

a noite acumulada de meus dias, • . 

e sinto que estou vivo, e que nao sonho. 

As qualidades de um texto 

Nao existem formulas magicas para fazer uma boa redacao. 0 exercicio contlnuo, 

aliado a pratica da leitura e a reflexao sao indispensaveis para a criacao de textos. Sao 

qualidades da redacao que voce deve cultivar: a concisao, a correcao, a clareza, a 

elegancia, a coesao. 

01. A concisao significa que nao devemos abusar das palavras para exprimir uma ideia. 

Deve-se ir direto ao assunto, nao ficar enrolando, enchendo linguica. A concisao consiste 

em voce eliminar tudo aquilo que e desnecessario; ser breve. 

02. A correcao - A linguagem utilizada na redacao deve estar de acordo com a norma 

culta, ou seja, deve obedecer aos principios estabelecidos pela gramatica. Conhecer as 

normas que regem o uso da lingua e fundamental para a producao de um texto correto. 

Evidentemente a maioria das pessoas nao conhece de cor todas as regras gramaticais. Por 

isso e indispensavel a consulta a uma boa gramatica. Ao escrever, tome cuidado com alguns 

desvios de linguagem que comumente aparecem em redacSes: 

• Grafia - cuidado com a grafia de palavras que nao conheca. Em caso de ditvidas, 

consulte o dicionario. Se nao for possivel, substitua a palavra por outra cuja grafia 

voce conheca. 

• Nao se esqueca de verificar a acentuacao das palavras. 

• Flexao das palavras - cuidado com a formacao do plural de algumas palavras, 

sobreludo compostas (primeiro-ministro, abaixo-assinado, luso-brasileiro, surdo-

mudo, etc). 

• Concordancia - lembre-se de que o verbo concordara com o sujeito e os nomes 

devem estar concordando entre si. 

• Regencia - fique atento a regencia de verbos e nomes, sobretudo daqueles que 

exigem a preposicao a, a fim de nao cometer erro no emprego da erase. 

• Colocacao dos pronomes - observe a colocacao dos pronomes obliquos atonos (me, 

te, se, nos, le, o, a, os, as). 

03. A clareza - esta consiste na expressao da ideia de forma que possa ser rapidamente 

compreendida pelo leitor. Ser claro e ser coerente, nao se contradizer, nao confundir o 

leitor. Sao inimigos da clareza: a desobediencia as normas da lingua, os periodos 

longos, o vocabulario rebuscado ou imprecise. 

04. A elegancia - consiste numa leitura de texto agradavel ao leitor. E conseguida 

quando se observam as qualidades para um bom texto (a correcao gramatica, a 

clareza, a concisao) e tambem pelo conteudo da redacao, que deve ser original, 

criativo. Lembre-se de que a elegancia deve comecar pela propria apresentacao do 

texto. Deve apresentar-se limpo, sem borroes ou rasuras e com letra legivel. 

• Sua redacao sera avaliada segundo criterios da adequacao a modalidade escrita em 

lingua padrao. Voce devera demonstrar em sua redacao, capacidade de exprimir de 

forma adequada ao estilo escrito e formal. Em certas circunstancias poderao ser 

aceitas modalidades proprias da linguagem oral (por exemplo, se voce cstiver 

reproduzindo um dialogo coloquial, em uma narrativa). Voce devera tambem 

revelar um bom dominio das regras gramaticais da lingua culta, do sistema 

ortografico e dos recursos de pontuacao. • . 

05. A coesao textual - chamamos de coesao ao conjunto dos recursos linguisticos 

responsaveis pelas ligacoes que se estabelecem entre as partes de uma frase, entre as 

oracoes de um perfodo ou entre os paragrafos de um texto. Em outras palavras, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
coesao e a cosiura necessaria para que as partes componham harmoniosamente o 

todo. 

Os defeitos de um texto. 

Inumeras vezes, ao escrever, voce deve ter tido preocupacoes na elaboracao de um texto, 

semelhantes a: esta palavra se escreve com s ou com z? E estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A com ch, ou com x ? Sera 

que esta frase ftcou clara? Sera que eu n8o estou me estendendo demais com sob re o 

assunto? Ao escrever, devemos evitar defeitos que podem prejudicar a compreensao do 

nosso texto. Vejamos alguns problemas ou defeitos que podem empobrecer o texto. 

• Ambiguidade ou anfibologia - ocorre quando a frase apresenta mais de um sentido. 

Geralmente acontece por ma pontuacao, ou mau emprego de palavras ou 

expressoes. E um defeito que atenta contra a interpretacao. Veja estes exemplos: 

Joao ficou com Mariana em sua casa. Alice saiu com sua irma. Peguei o finibus correndo. 0 

guarda deteve o suspeito em sua casa. 0 menino viu o incendio do pr^dio. Eu vi o 

desmoronamento do barracao. Patricia foi ao cinema com seu namorado. Ele pegou o 

ladrao em sua casa. Nos compramos o cartao do menino. Os jomalistas solicitaram ao 

presidente uma sala sem estardalhaco. 

• Obscuridade - significa "falta e clareza".Varios motives podem determinar a 

obscuridade de um texto: periodos excessivamente longos, linguagem rebuscada, 

ma pontuacao. 

• Pleonasmo ou redundiincia - consiste na repeticao desnecessaria de um termo para 

expressar uma mesma ideia. E o mau som produzido pela juncao de palavras. 

A brisa matinal da manha enchia-o de alegria. Ele teve uma hemorragia de sangue. 

• Cacofonia e a producao de som desagradavel pela uniao das siiabas finais de uma 

palavra com as iniciais de outra, como nos exemplos: Nunca gaste dinheiro com 

bobagens. Uma herdeira confisca gado em Mato Grosso. Estas ideias, como as 



2 a Par te : Redagao 

ORIENTAGOES GERAIS 

• Escolha apenas um dos temas apresentados e desenvolva-o de acordo com a or ientagao dada. 

• Mantenha f idel idade ao tema escolhido, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fuga ao tema implica a anulacao de seu texto. 

• Selec ione, organize e relacione opinioes e argumentos para dar sustentagao ao seu texto. 

• Uti l ize as informagoes fornecidas pelos textos apresentados para cada tema - SEM COPlA-LAS. Os 

demais textos dessa prova poderao, tambem, ser uti l izados como subsidios para sua redagao. Caso 

cite passagens dos textos dados, uti l ize aspas. 

• Siga a norma culta da l ingua escrita. Caso voce escolha escrever um texto narrativo, podera 

recorrer a outros registros da l ingua, desde que faga uso do d iscurso direto. 

• Apresente letra leg ive l , com tinta preta ou azul . 

• Faga o rascunho, se necessario, na pagina 3 deste Caderno de Questoes. O RASCUNHO NAO 

SERA CORRIGIDO. 

• No espago indicado no CADERNO DE RESPOSTAS: , ' ' 

Ass inale com um X a quadr icula correspondente ao tema escolhido. 

• Apresente um t i tu lo para seu texto, que nao seja apenas repetigao do tema dado. 

• Desenvo lva, em prosa , sua Redagao. 

• Desenvolva a Redagao em, no minimo, 20 l inhas e, no maximo, 25. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T E M A 1 : Q u a l i d a d e d e v i d a n o s g r a n d e s c e n t r o s 

u r b a n o s 

O t e x t o I, d e J o s e L i n s d o R e g o , d e s c r e v e a v i da na 

p e r i f e r i a d e u m a g r a n d e c i d a d e , n a d e c a d a de t r i n t a 

d o s e c u l o p a s s a d o , e x p r e s s a n d o p r o b l e m a s q u e 

r e f l e t e m a s p e s s i m a s c o n d i g o e s d e v i d a d a q u e i a 

e p o c a . O t e x t o a b a i x o t a m b e m a b o r d a e s s e s m e s m o s 

p r o b l e m a s , c o m d a d o s a t u a l i z a d o s . 

P R O B L E M A S U R B A N O S 

S e g u n d o a O r g a n i z a g a o d a s N a g o e s U n i d a s 

( O N U ) , c e r c a d e u m q u a r t o d a p o p u l a c a o m u n d i a l q u e 

m o r a e m c i d a d e s v i v e n a a b s o l u t a p o b r e z a . 

U m d o s g r a v e s s i n t o m a s d e s s e p r o c e s s o e a 

f a l t a d e m o r a d i a . E n t r e 2 0 m i l h o e s e 4 0 m i l h o e s d e 

f a m i l i a s n o m u n d o n a o t e r n o n d e m o r a r . D a s q u e t e r n , 

c e r c a d e 1 b i l h a o v i v e e m f a v e l a s o u a r e a s 

c l a n d e s t i n a s . A s p r i n c i p a i s r a z o e s d i s s o s a o o a l t o 

c u s t o d a s h a b i t a g o e s u r b a n a s e a f a l t a d e 

f i n a n c i a m e n t o p a r a a p o p u l a c a o m a i s p o b r e . 

O u t r o g r a n d e p r o b l e m a e a e s c a s s e z d e 

e m p r e g o , o q u e l e v a 3 7 % d o s h a b i t a n t e s d a s c i d a d e s 

d e p a i s e s e m d e s e n v o l v i m e n t o a t r a b a l h a r no s e t o r 

i n f o r m a l , s e m c o n t r a t o d e t r a b a l h o n e m r e m u n e r a g a o 

g a r a n t i d a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Colegao Almanaque ABRIL. Sao Paulo: 

Ed. Abr i l , s /d , n° 16, p.7 

T o m a n d o c o m o r e f e r e n d a as i n f o r m a g o e s a q u i 

a p r e s e n t a d a s , r e d i j a u m t e x t o c o n t e m p l a n d o 

p r o b l e m a s o u s i t u a g o e s q u e a f e t a m a q u a l i d a d e d e 

v i d a , n o s g r a n d e s c e n t r o s u r b a n o s . 

T E M A 2 : V i o l e n c i a n a s p e q u e n a s c i d a d e s 

O t e x t o I I , d e M a r i o Q u i n t a n a , a p r e s e n t a u m a v i s a o 

r o m a n t i c a d a s p e q u e n a s c i d a d e s e m q u e p r e d o m i n a m 

a t r a n q u i l i d a d e , o s o s s e g o e a s e g u r a n g a . E m 

c o n t r a p a r t i d a , o t e x t o a b a i x o r e v e l a u m n o v o r e t r a t o 

d e s s a s c i d a d e s e m q u e a v i o l e n c i a j a s e i n c o r p o r o u 

ao s e u c o t i d i a n o . 

B A N D O A R M A D O A S S A L T A B B 

D u r a n t e a p r o x i m a d a m e n t e 30 m i n u t o s , a 

c i d a d e d e S e r r a B r a n c a , no C a r i r i P a r a i b a n o , a 100 

q u i l o m e t r o s d e C a m p i n a G r a n d e , f o i t r a p s f o r m a d a , 

o n t e m , e m u m v e r d a d e i r o c e n a r i o de g u e r r a . D e z 

h o m e n s f o r t e m e n t e a r m a d o s , e m u m a c a m i n h o n e t e 

S - 1 0 a z u l c a b i n e d u p l a , i n v a d i r a m a c i d a d e p o r vo l t a 

d a s 8 h 3 0 da m a n h a , e d e p o i s d e u m a a g a o o u s a d a e 

v i o l e n t a a s s a l t a r a m a a g e n c i a l o c a l d o B a n c o do 

B r a s i l . O b a n d o f u g i u l e v a n d o t o d o o d i n h e i r o do 

b a n c o e a i n d a c h e g o u a r n a n t e r q u a t r o p e s s o a s c o m o 

r e f e n s . U m a p o s e n t a d o q u e a g u a r d a v a p a g a m e n t o na 

a g e n c i a s a i u f e r i d o c o m u m t i r o n a c o x a . 

Jo rna l O Norte. 04 de novembro de 2004 . Caderno B, p. 03. 

O que levou a violencia, como assaltos, a atingir 

essas cidades? Que outros aspectos das pequenas 

cidades revelam a ausencia da tranquilidade de 

outrora? 

C o n s i d e r a n d o as i n f o r m a g o e s 

q u e s t i o n a m e n t o s f o r m u l a d o s , 

a b o r d a n d o a v i o l e n c i a q u e , 

a p r e s e n t a d a s e os 

p r o d u z a u m t e x t o 

h o j e , a m e a c a a 

t r a n q u i l i d a d e e a s e g u r a n g a n a s p e q u e n a s c i d a d e s . 


