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1 Introducäo
Muito embora haja atualmente abordagens de ensino de producdo tex-

tual bem delimitadas em termos teOricos, toda a discuss -do em torso do as-
sunto se desenvolve de forma bastante mesclada e complexa, tanto em vir-
tude dos avancos da discussdo académica, em tendéncias diferentes, quanto
em funcdo de aspectos do desenvolvimento histOrico da pratica educacional
relacionada a disciplina. Desse modo, existem dois processos em formacdo
continua, a discuss -do académica sobre o assunto e a pratica docente nas
escolas, que se entrecruzam, mas de forma bastante assimetrica. Se, na
esfera academica, a elaboracdo de resultados de tenancias conflitantes e o
aproveitamento da experiencia acumulada são de extrema complexidade,
na esfera pratica do ensino, as dificuldades de reciclagem dos profissionais
conduzem a uma maior dificuldade de discernimento teOrico. Ainda que o
panorama académico não seja extremamente claro quanto as diretrizes para
o ensino de linguagem nas escolas, ha mais de uma decada, é consensual a
tentativa de se veneer as praticas e concepcOes prescritivistas, que perma-
necem, ainda, extremamente fortes nas escolas brasileiras. Creio, entao,
seja produtiva uma revisdo de todo o debate.

Em termos das orientacOes para o ensino de producao textual, ha, na
atualidade, duas fortes vertentes: a interacionista— que postula a producao
textual corn reproducdo de urn corpo de tradicOes de uma comunidade — e
a enunciativista— que a entende como trabalho e exercicio de subjetivida-
de na linguagem. A segunda vertente tern tido maior acolhimento entre os
professores de pratica de ensino e mesmo como diretriz de documentos
oficiais 	 opostas curriculares e pardmetros curriculares nacionais — PCN,
entre outros). 0 encaminhamento de resultados da Psicolingiiistica junto a
propostas enunciativamente orientadas, contudo, torna-se urn problema na
medida em que esta disciplina tem sido conduzida por uma perspectiva
eminentemente logocéntrica e por uma concepcdo abstrata de sujeito.

Neste artigo, portanto, pretendo discutir os dois pontos acima le-
vantados, a partir dos seguintes objetivos: i) recuperar o percurso histO-
rico das metodologias de producao textual, desde os anos 60, buscando
levantar os nacleos metodolOgicos historicamente constituidos e pontuar
areas de contato e de rompimento; e ii) introduzir elementos para a dis-
cussão do papel dos modelos psicolingiiisticos na metodologia
enunciativista, conforme del ineada por Gerald i (1991, 1995).
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A estrutura de exposicao deste artigo compOe-se de trés partes. Em
um primeiro momento, procuro delinear sumariamente o quadro atual do
ensino de producao textual nas escolas. Seguem-se uma tentativa de de-
terminar as posicaes metodolOgicas firmadas e, finalmente, a discussdo de
dois pontos que tocam a posicao enunciativamente orientada: a inclusao de
resultados da Psicolingiiistica e o papel dos exercicios focais.

2 Problemas de redacäo: quadro atual

Em seu livro de 1981, Pecora aponta 13 problemas (quadro 1)
comuns as redacOes de vestibulandos, mas que se mostram igualmente
na redacao escolar de urn modo geral. Conclui que a presenca destes
problemas nao decorre da ineficacia do tratamento didatico emprega-
do a cada urn deles, mas da carencia de uma concepcao de linguagem
que confira significacao a producao escrita do aluno. 0 fracasso no
ensino de producao textual nao decorreria especificamente da incon-
sisténcia do conhecimento tecnico por parte do aluno, mas da
inexistencia, no trabalho escolar, de parametros que possibilitam a pro-
ducao textual desse aluno tornar se um meio significativo. Entre esses
parametros, seria central a presenca de urn interlocutor ativo. Inexistira,
entao, na producao textual escolar, urn interlocutor que o aluno pudes-
se visual izar e a quern poderia dirigir sua voz.

QUADRO 1: Problemas de redacdo de Pecora (1981, p. 113) e exemplos de Faraco e
Tezza (1992, p. 73).

N" PROBLEMA DE REDACAO EXEMPLO

I Acentuacao Ruim
2 Pontuacao ... a competicão, faz corn que .
3 Ortografia Qiiidados
4 Norma culta ... (lidados do qual deve tomer
5 Emprego lexical A evolucão acontece corn mais apogee 	 ..
6 Incompletude associative Tenta relacionar "exploracão do trabalhador" corn

"producao de armamentos" e "catestrofes de
correntes da falta de cuidados"	 (ver note de rodapel)

7 Emprego de relatores (a evolucao) se concretizou ainda mais (a exploracao)
8 Emprego de anafhricos .. esquecendo do povo oprimido, deixando-os ..
9 Redundancia armamentos belicos
10 Emprego de nocdes confuses a tecnica do desenvolvimento
11 Emprego de nocOes de totalidade indeterminada o homem; a mac/nine
12 Emprego de nocOes semi-formalizadas usar a maquina para pager salerio (ver rota de rodepe 2)
13 Lugar-comum desde os primOrdios; o homem d insubstituivel
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As conclusaes de Pecora foram assimiladas pela comunidade academi-
ca, passando a exercer forte influencia na discussao posterior sobre ensino de
producao textual. De urn modo geral, contribuiram para a instauracao de uma
causa emblematica, a da "virada pragmatica no ensino de lingua materna",
que corresponde a incorporacao, no ensino, de uma sal-le de perspectivas teO-
ricas comprometidas corn funcionamento da linguagem para alem de uma
estrutura imanente voltada sobre si mesma, tais como: a teoria da enunciacao,
a teoria polifOnica de Bakhtin, a AD (analise do discurso) anglo-saxenica, o
funcionalismo, a AD francesa, a analise da conversacao e a lingiiistica textual.
Esta perspectiva geral consiste em entender a linguagem como urn meio em
que o homem existe e age (eliminando o miter prescritivista) e em considerar
o texto, e sua enunciacao, como a unidade basica do ensino (deslocando a
frase, e sua gramatica, para urn segundo piano).

Tal virada, contudo, nao aconteceu e esta ainda longe de acontecer,
pois, de urn modo geral, os estudantes chegam ao vestibular corn os
mesmos problemas de redacao, o ensino continua, em sua major parte,
prescritivista e centrado em regras e as explicacCies do senso comum
para o fracasso deste ensino continuam em vigor. Como aponta Fregonezi
(1999), no bojo dos problemas estao: a formacao deficiente dos profes-
sores (mesmo dos que estao saindo das faculdades) e a adocao do livro
didatico, ainda prescritivista, como guia de conduta.

Se, por urn lado, a necessidade dessa mudanca no ensino de portugu-
es é consensual entre os estudiosos, por outro, ha divergencias quanto ao
modo como ela deve ser conduzida e as lacunas teOricas ainda sao muitas.
Como salienta Fregonezi (1999, p. 28), colocando-se no lugar dos profes-
sores: "0 que fazer? Abandonar o material didatico? E o que colocar em
seu lugar? Mesmo aqueles professores que conhecem as novas teorias de
estudo da I inguagem sentem-se inseguros diante dessa realidade. E mes-
mo urn salto no escuro que muitos, a maioria, nao quer dar".

Permanece, entao, na pratica docente do ensino fundamental e rnedio
(e mesmo em muitas universidades), coin relacao a producao textual,
urn quadro que se comp& dos seguintes elementos:

a nocao de dom como a explicacao central para o aluno que
se desenvolve bem na disciplina;

o texto literario como o modelo padrao (muitas vezes, por
que, em uma metodologia predominantemente prescritivista,
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é a imica forma de conferir ao texto do aluno algum valor
enunciativo);
a tecnica do desenvolvimento de temas como a principal
base do trabalho didatico;
a ideia de que o aluno deve ser guiado e nao incitado, incen-
tivado, ao aprendizado;
a avaliacao centrada em correcao gramatical, muito embo-
ra se trabalhe geralmente corn a concepedo de texto;
a utilizacao de mecanismos textuais na forma de regras ou
rotinas pre-dadas.

3 As metodologias de ensino da producao textual

Dos anos 60 para ca, o panorama dos estudos lingtiisticos se tornou
altamente complexo e especializado, corn o surgimento de inameros cam-
pos de pesquisa. Como desencadeadoras de metodologias de ensino de
producao textual, contudo, tres concepcOes tomaram o ponto central — a
normativista, a texto-instrumental e a interacional (esta Ultima voltando
sua atencao para aspectos pragmaticos e enunciativos) estando todas
as tres, em medidas diferentes, na escola de hoje.

Nos anos 60 (embora ja corn certa influencia dos estudos lingtiisticos), a
base da reflexao era a teoria tradicional da gramatica, apoiada nas tecnicas da
retOrica classica. De postura prescritivista, pautava-se pela aplicacao de re-
gras do bem escrever. Destalinha de reflexdo, parte o metodo retOrico-lOgico.

A partir dos anos 70, como procedimento para fugir a postura prescritivista,
houve a tentativa de se fazer a aplicacao do estruturalismo, especialmente da
teoria da comunicacao, corn a enfase em exercicios estruturais e na nocao de
criatividade. Decorreram desta tentativa a inclusdo do ensino de Lingua Portu-
guesa na area de "comunicacao e expressed' e a re-introducao da redaeao
nos concursos vestibulares. Em fins dessa decada, corn a veiculaedo dos estu-
dos de Lingiiistica Textual, comecam a aparecer novas propostas de ensino,
baseadas nos mecanismos de estruturacão de textos (principalmente a coesão
e a coeréncia). Sao instituidas, nesta fase, duas linhas metodolOgicas para a
producao textual: a textual-comunicativa e a textual-psicolingtiistica.

Nos ültimos anos da decada dos 80, comeca a se sedimentar a con-
cepe -ao interacionista, composta de duas perspectival bastante visiveis,
mas tern em comum a énfase na autonomia subjetiva do ato discursivo
(seja corn relacao as aspectos interacionais ou enunciativos). Estou em-
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pregando o termo interacionismo, então, ndo exatamente por coincidencia
corn a perspectiva, de inspiracao vygotskiana, adotada na aquisicdo da
linguagem, mas por estes aspectos salientados anteriormente.

As duas correntes que convergem para urn matodo interacionista
ski: a s6cio-ret6rica (de inspiracão etnometodolOgica), que tern em Swales
(1990) urn dos seus principais representantes, e a enunciativista (inspira-
da, principalmente, na AD francesa), representada principalmente por
Bronckart (1997). Ambas postulam, como ponto focal, o trabalho corn o
texto e corn a variedade dos generos textuais/discursivos, embora con-
cebam o funcionamento da linguagem de modo diverso.

Ha que se notar, in icialmente, que os rOtulos aqui empregados sào gene-
ralizacOes um pouco imprecisas, pois partem da intencdo de determinar nude-
os gerais de reflex -do sobre o assunto, para que, em um segundo moment°, se
possa pontuar as metodologias instauradas para a pratica de producdo de tex-
tos. Merece destaque, tambem, o fato de que estas datas, acima apontadas,
valem mais para local izar a reflexdo acadernica que para designar estagios de
efetivos deslocamentos das prdticas dos professores. Uma tentative de se
datar as praticas efetivas ern sala de aula, muito provavelmente, mostrard que
somente na segunda metade dos anos 80 a teoria do texto comecou a ser
conhecida pelos professores e que a concepcdo interacionista, apenas no fun
dos anos 90. Ha que se acrescentar ainda que, pela maior parte dos que
tiveram acesso a teoria do texto, houve a assimilacäo dentro de uma moldura
normativo-prescritivista, como salienta Branddo (2000, P. 17):

(...) para muitos, o texto e ainda entendido como fonte ou pretexto
para exploracao das formas gramaticais isoladas do contexto ou como
material anOdino, indiferenciado, a ser trabalhado de forma homoge-
nea nas pretensas atividades de leitura (...).

A partir de urn levantamento dos manuais de redacdo e dos textos
académicos publicados nestas filtimas quatro decadas, e tendo ern vista o
desenvolvimento teOrico da Lingitistica neste periodo e minha experiéncia
no ambiente academic° e na a yaliacao de redacOes de vestibular nesta
ma decada, passo a urn exame mais detalhado destas metodologias.

3.1 0 mêtodo retOrico-lOgico

Neste mêtodo, a producdo de texto restringe-sea escrita, concebida
como uma forma de organizar o pensamento, o que fica explicito no subtitulo
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do I ivro de Garcia (1967) — "aprenda a escrever, aprendendo a pensar" — e
neste trecho de Lima e Barbudinho Neto (1979, p. 6): "Aprender a escrever
nao é so aprender a pensar, como se tem dito e redito, mas tambern — e
principalmente — aprender a dizer bem o que foi pensado".

Uma vez que as bases filosOficas desta abordagem estao plantadas
na gramatica tradicional, de inspiracao eminentemente lOgica, é natural
que os autores entendam a producao textual como um substrato direto do
raciocinio. Nesta acepcao, entdo, aprender a escrever equivale a conhe-
cer as regras gramaticais que, em Ultima instancia, valem mais como for-
mulas lOgicas do raciocinio que como uma descricao da lingua.

0 modelo basico do produtor de textos é o escritor de literatura e, por
isso, nao so os exemplos sao pautados em textosliterarios, como o dom
a propriedade essencial. Para aqueles que nao tem tais determinantes bio-
lOgicos, esta abordagem aponta uma possibilidade de desenvolvimento, como
afirmam Lima e Barbudinho Neto (1979, p.6):

Isto nao significa (...) que apenas os possuidores de tais dotes
cheguem a dominar tal arte de escrever. Para esses, a aprendizagem
sera provavelmente mais facil e rapida, o que nao quer dizer seja
inacessivel a quern nao sinta tal inclinacao particular para esse ge-
nero de atividade.

Mao deixa, contudo, de estabelecer duas classes de escritores: os
bons e os que se desenvolveram.

A parte essencial do metodo de ensino (quadro 2) é a correcao do
professor que conhece a gramatica e, portanto, a arte de escrever, mes-
mo nao sendo ele o exemplo maxim, um escritor de literatura. Corrigir
equivale a conferir ao texto do aluno uma direcao correta.

Quanto as tecnicas de ensino 3 (quadro 2), estao a servico, funda-
mentalmente, da apropriacao dos esquemas basicos de textos — a narra-
cao, a dissertacao e a descricao. Por isso, a tecnica principal é a de desen-
volver o texto dentro de urn esquema textual abstrato, como podemos
observar neste trecho de Granatic ([1990?], p. 55):

Agora é a sua vez de treinar. Elabore uma descricao de urn lapis ou de
urn aparelho de televisao. Utilize, desta vez, o esquema de descricao
de objetos —variacao 2, se voce achar que etc pode to auxiliar. Procure
criar urn titulo original.
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OBJETIVO CENTRAL ETAPAS TECNICAS ACESSORIAS

Quadro2: Componentes do metodo retOrico-bigico.

3RJETIVO CENTRAL ETAPAS TECNICAS ACESSORIAS

Desenvolver esquemas de raciocinio. 0) TEMA
I) levantar ideias,

aplicar esquema textual;
elaborar rascunho;

* desenvolvimento de temas,
* continuack a partir de introducao

ou conclusio dadas,
* desenvolvimento de roteiro;

corrigir o texto; * desenvolvimento a partir de figuras;
passar a limpo; * desenvolvimento a partir de urn

6) correcRo pelo professor. esquema de itens;
* desenvolvimento a partir de urn

esquema textual,
* transformacio de prosa para verso;

* desenvolvimento em focos narrativos

diversos.

Podemos observar que a finalidade Unica da producão textual e o trei-
no de estruturas, pois se trata, neste caso, de uma atividade nada interessan-
te do ponto de vista comunicativo. Que interesse alguem poderia ter em
descrever um lapis? Alem do mais, a producão do sentido ja esti inviabilizada
na base, uma vez que a prOpria descricao dificilmente cumpre uma funcäo
comunicativa fora de urn genero especifico, do qual esta a servico.

Como ja foi mencionado acima, as caracteristicas desta abordagem
(o apelo ao dom e ao texto literario como protOtipo da escrita e o use
prescritivo da estrutura textual e gramatical) ainda estdo bastante presen-
tes na prkica docente atual, embora enredados por outras teorias.

3.2 0 metodo textual-comunicativo

Os trabalhos de Pecora (1981) e Franchi (1984) estdo entre os
primeiros de influéncia na redefinicdo do ensino de producdo textual. No
metodo textual-comunicativo trabalhos como estes foram aproveitados
principalmente quanto as reflexOes de I ingilistica textual que compunha
uma das bases te6ricas. Os principais manuals didkicos empreendidos
nesta abordagem foram o de Abreu (1988) e o de Fiorin e Savioli (1990).

Embora os fundamentos didaticos sejam praticamente os mesmos da
abordagem retOrico-lOgica, a filosofia dente metodo ja é outra. 0 produtor de
textos (ainda essencialmente escritos) náo é visto mais como um assimilador
de regras, mas como alguem que precisa desenvolver uma capacidade tex-
tual, fundamental para que ele seja urn comunicador. 0 dom nao a mais um
elemento central, embora o texto literario ainda seja o modelo ideal.
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0 desenvolvimento de conhecimentos metalingilisticos relativos aos
mecanismos que formam o texto passa a ser o ponto norteador. Entre
estes mecanismos, a coesão aparece como o principal. Por isso, tacnicas
como a da identificacdo de elementos textuais e a de completar esquemas
de articuladores textuais (quadro 3) assumem urn papel central.

Quadro 3: Componentes do metodo textual-comunicativo.

DBJETIVO CENTRAL ETAPAS TECNICAS ACESSCIRIAS

Desenvolver conhecirnento 0) !EVA * identificacdo de elementos	 textuais;

metalinguistico por I) levantar ideias; * completar urn esquema de articuladores textuais dados;

cotextualizacao. aplicar esquema textual; * desenvolvimento de temas;

elaborar rascunho; * continuacao a partir de introducao;

corrigir; * desenvolvimento a partir de um esquema de itens;

passer a limpo; * escrever em registros diferentes;

identificacao de problemas * desenvolvimento a partir de um esquema textual;

pelo professor; * desenvolvimento em focos narrativos diversos.

refazer o texto.

As etapas de desenvolvimento da redacdo (quadro 3), quase as
mesmas do metodo anterior, objetivam despertar no aluno a consciéncia
de seu papel de comunicador. Voltam-se para o modo como o texto se
organiza para produzir urn conteficlo saliente, a mensagem, mas a inter-
vencao do professor continua conducionista.

Os principais objetos de ensino ainda sdo os trés tipos de texto
tradicionais, embora ja haja a abertura para alguns géneros.

A teoria textual constante deste metodo foi assimilada pelos do-
centes de 1° e 2° graus basicamente dentro da metodologia
prescritivista do metodo anterior.

3.3 0 metodo textual-psicolingOistico

Neste metodo, a escritura se caracteriza em relacdo a leitura, ambos
vistos como processos psicolingiiisticos complementares. Trata-se essenci-
almente da utilizacdo dos modelos teOricos de estudo experimental da escri-
tura para balizar o ensino de producdo escrita. 0 manual teOrico mais conhe-
cido no Brasil é o de Kato (1991) e o manual pratico de Serafini (1985).
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0 objetivo central desse metodo é desenvolver capacidades relativas
a escritura, mediante o modelo que apresenta uma amostragem passo a
passo do processo. 0 modelo fundador e o de Hayes e Flower (1980), que
concebe todo o processo como um ato de resolucdo de problema. Escre-
ver, neste sentido, consiste, metaforicamente, em elaborar as etapas de
uma equacdo para se chegar a urn resultado final, a solucao do problema.

As estrategias e os processos, detectados em pesquisas experi,-
mentais, passam a servir como tecnicas de ensino (quadro 4). E
marcante, nestas tecnicas, a preocupacdo com os processos de plane-
j amento e revisdo do texto, pois sac) os momentos mais propicios para
a intervencdo didatica. Um exemplo desse tipo de pratica pode ser
observado em Dellagnelo e Tomitch (1999), que, ao trabalhar corn os
alunos a re-escritura de textos, aplicam tres tecnicas de revisdo (qua-
dro 4) para que estes possam avaliar, a partir de cada uma, diferencas
nos ganhos qualitativos em suas praticas.

Quadro 4: Componentes do metodo textual-psicolingtiistico.

OBJETIVO CENTRAL ETAPAS TECNICAS ACESSORIAS

Desenvolver capacidades

atravds de processos e

estratdgias, tornando-os

conhecimentos automaticos

ou conscientes.

0) TA RE FA

planejar a tarefa;

textual izar;

revisar;

reescrever;

5) redigir o texto final;

* organizack tOpica;

* ordenacao de fragmentos textuais;

* revisão colaborativa;

* revisfto individual;

* revisao corn feedback do professor;

Este metodo, embora no Brasil pouco conhecido fora do ambiente
universitdrio, traz interessantes contribuicOes para o debate sobre ensino
de producdo textual. Em primeirolugar, ao tratar da organizacdo da tarefa,
pOe em evidencia a importancia dos aspectos interacionais, principalmente
a preocupacdo corn a audiencia. Em segundo Lugar, a concepcdo de que o
texto é uma construcao executada em etapas, mediante habilidades adqui-
ridas, faz corn, que a nocdo de desempenho mediante dom seja
desqualificada. E o que se observa em Serafini (1985) e, mais especifica-
mente, em Dahlet (1994, p. 86), quando diz que:
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a apreensdo dos rascunhos, a partir de categorias funcionais — acr6sci-
mo, substituicao, supressdo, deslocamento dos estudos gendticos —,
ajuda a desmistificar a escrita, mostrando ao aluno, angustiado pela falta
de inspiracdo, que a sua producdo rid° resulta de uma tal inspiracdo, tao
enigmAtica quanto sitbita, mas de uma atividade de ajustamento, que
leva tempo, estabilizando-se precisamente atravds dessas alteracties (...).

Em terceiro lugar, a avaliaedo passa a ser processual e nao mais
corn base em urn julgamento de certo ou errado.

Esta abordagem ainda fomenta uma importante discussdo sobre a opo-
siedo entre "ensino baseado no produto e no processo" (DAHLET, 1994;
MOTTA-ROTH, 2000). Segundo esta distincao, o ensino baseado no pro-
duto (o texto) tende a ser prescritivista, pois negligencia propriamente o pro-
cesso de construed° do texto pelo aluno. Por outro lado, corn o desenvolvi-
mento dos estudos referentes aos géneros textuais, ficou patente que se) os
processos psicolingaisticos ndo sdo suficientes para se produzir um born
escritor. Motta-Roth aposta em um modelo de processamento que integre
processo e produto, sugerindo, entdo, o de Meurer (1997). Neste sentido, o
metodo psicolingtiistico alcanca, de certa forma, status interacionista.

Esta perspectiva, contudo, esta longe de ser consensual no panorama
mais amplo da discussdo sobre ensino de producao textual. Se boa parte
dos estudiosos acredita que o processamento psicolingtiistico é a base,
onde as demais teorias devem ser integradas, outra parte deles acredita
que tais processos sao auxiliares. Esta Ultima posicao é, de certa forma, a
adotada nos PCN (Brasil, 1997, 1998a, 1998b), muito embora Rojo (2000,
p. 32) veja ai um ponto de discussdo a ser clareado, pois, como afirma:

para se determinar as exigéncias das tarefas envolvidas nas praticas de
use e de analise da linguagem, necessitamos de uma revisdo teOrica
enunciativamente orientada no que diz respeito as teorias cognitivas de
processamento da linguagem em producao e compreensdo de textos
correntes, que ainda esta por ser feita.

Creio que a grande questa° seja responder qual o papel da
Psicolingtiistica no ensino, na medida em que sua finalidade basica é
desvendar o processamento de producao e recepedo, mas nao ensinar a
escrever ou ler. 0 indiscernimento entre ester Bois objetivos pode tanto
viesar o primeiro quanto deturpar o segundo.
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3.4 0 mêtodo interacionista

Esta abordagem estã centrada na instauracdo de urn ambiente em
que a producäo textual do aluno se constitua como uma auténtica produ-
cdo de sentido, mediante a execucdo de uma acao de linguagem. Dessa
forma, é essencial urn ambiente propicio para a interacdo, em que a
linguagem preencha a funcdo mediadora entre duas posicOes enunciativas,
a de urn sujeito enunciador e a de pelo menos urn sujeito enunciatario.

No caso do ensino de producdo textual tradicional, todo o pro-
cesso dialOgico da linguagem Bakhtin, (1953) era apagado. Nesta
etapa, a posicdo primeira de Pecora, de que a redacdo escolar ndo
teria urn interlocutor, é revista e completada por Brito (1983), ao afir-
mar que o professor se constitui urn interlocutor, mas que seu papel,
ao inves de possibilitar a intersubjetividade e a troca autentica, é
castrador, pois detem uma posicdo de poder sobre o aluno. Como
sabe que o professor é, possivelmente, o Unico leitor e que seu texto
estard sendo julgado, o aluno procura copiar a voz deste, "escrever a
partir do que acredita que o professor gostard (e, conseqUentemente,
darA uma boa nota)". Coracini (1999) ainda acrescenta que certas
tecnicas de ensino de producdo textual (continuacdo a partir de intro-
ducdo dada, desenvolvimento em focos narratives diversos a partir
de urn texto estimulo, passar urn texto de verso para prosa, desenvol-
vimento a partir de urn esquema textual), somadas a diddtica comum
no ensino de lingua, conduzem os alunos a um exercicio de reproduzir
homogeneamente a voz do professor. Por outro lado, acrescenta
Fregonezi (1999), o prOprio professor não tern uma voz, na medida
em que repete o livro didatico.

Na tentativa de responder a este tipo de critica, apresentam-se
dois grupos de posicOes divergentes: os analistas de género (orienta-
dos pela etnolingilistica e pela AD anglo-saxOnica) e os enunciativistas
(orientados principalmente pela AD francesa). A divergencia estd
centrada basicamente na visào de discurso.

Quanto a este primeiro grupo, tern sua principal representacdo nos
trabalhos de Swales (1990) e Miller (1994) e as orientacoes didaticas
desenvolvidas em Johns (1997). A enfase deste trabalho didatico esta na
manipulacdo dos generos, de tal modo que Jonhs postula, como principal
instrumento didatico, a utilizacao de coletaneas de generos (portefOlios).
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0 grupo mais atuante no Brasil, contudo, é o de orientacao texto-
enunciativa, devido ao niimero de publicacOes e a influencia que tern
exercido nas formulacOes de documentos oficiais, como os PCN. Dois
trabalhos tern marcado a configuracao teOrico-metodolOgica desse gru-
po, os de Geraldi (1991, 1995) e os da Escola de Genebra, Bronckart
(1997) e Schneuwly e Dolz ([19--]).

No nircleo desta proposta, conforme concebida por Geraldi (1991,
1995) desde os primeiros anos da decada de 80, esta a integracao de trés
unidades de trabalho: as praticas de leitura, de producao textual e de and-
liselingiiistica. A nocao de conteirdo firmada contempla tanto aquilo que é
explicitamente trabalho no piano da metalinguagem (a linguagem como
objeto de reflexao) quanto o que e trabalho epilingiiisticamente (a ativida-
de que o sujeito opera sobre a linguagem). 0 tratamento do conteüdo
gramatical, entao, d feito corn base na producao textual dos alunos e todas
as atividades são organizadas mediante a confeccao, pelo professor, de
projetos didaticos — como ja aparece em Kaufman e Rodriguez (1993).

Neste metodo, entao, as etapas centrals sac) (conforme generaliza-
cao estabelecida aqui para ambas as abordagens e exposta no quadro 5)
os estabelecimento de uma situacao auténtica de interacao (escrever
urn livro que sera lido pela turma ou posto na biblioteca, produzir urn
jornal de colegio, uma apresentacao teatral, etc.) e, por parte do aluno, a
execucao da acao de linguagem e a avaliacao dos feedbacks do
interlocutor direto do texto e do professor, que assume uma posicao de
auxiliador. 0 trabalho de avaliacdo pelo professor faz-se mediante ob-
servacdo dos avancos demonstrados na producao do aluno.

Quadro 5: Componentes do metodo interacionista

OBJETIVO CENTRAL ETA PAS PROCEDIMENTOS ACESSORIOS

Reproducao de jogos cênicos. 0) SITUACAO DE
INTERACAO
I) pesquisar e buscar de
auxilio tecnico;

desenvolver acSo de linguagem;
avaliar feedback da audiência

* desenvolvimento de atividades liga
das a urn projeto didatico proposto pelo professor;

* desenvolvimento de procedimentos de pesquisa;
* desenvolvimento da analise linguistics

a partir da prOpria producao,

Embora haja duas corrente centrals propondo metodologias de ensi-
no de producao textual, nao ha discordancia quando a necessidade de uma
virada pragmatica. De um modo geral, contudo, duas questhes podem ser
enderecadas a abordagem enunciativamente orientada. A primeira delas
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diz respeito ao papel dos resultados da pesquisa em Psicolingiilstica. Qual
é a fulled° destes contendos e como podem ser introduzidos na pratica de
producao de texto? A segunda diz respeito a aspectos especificos da con-
due -do da proposta enunciativista. E necessario que todo trabalho de pro-
duedo textual tenha urn carater enunciativo? Tais questhes constituem o
centro das duas prOximas seei5es deste artigo.

4 Perspectiva enunciativista e terapia de processos
Os modelos psicolingUisticos de producao textual Hayes e Flower,

(1981); Van Dijk; Kintsch (1983), entre outros sac) artefatos teOricos
desenvolvidos para orientar a verificaeao empirica deste processo. No
geral, a pesquisa na area tern observado trés pressupostos, quais sejam:
1) que os conteados mentais apresentam natureza diversa e sao organi-
zados mediante princiPios tambam diversos; 2) que a producao textual
exige a instanciaedo e organizacao destes contendos de acordo corn as
exigéncias da tarefa; e 3) que o processo de producao apresenta sub-
processos basicos como o planejamento, a linearizaedo e a revisdo.

Atendo-sea organizacao desse processo, seja quanto a descried()
dos sub-processos seja corn relaedo as estrategias detectadas para cada
urn deles, muitos pesquisadores da didatica redacional avalizaram o em-
prego de tais modelos como orientaeOes para o ensino de producao textu-
al, o que tenho denominado metodo textual-psicolingtiistico. Diga-se de
passagem que o mesmo tern acontecido corn a Lingtiistica, em seu sentido
mais tradicional, quando das varias tentativas de transpor modelos da pes-
quisa lingUistica diretamente para o ensino. 0 advent() de uma proposta
baseada essencialmente ern principios enunciativos, contudo, pOe ern xe-
que abordagem textual-psicolingtiistica. Se nao a pOe de lado, ao menos
conduz a uma revisao de seu papel como procedimento didatico.

Ern um texto anterior Bonini (2000), propOs que o modelo
psicolingtilstico deveria ser entendido como um conhecimento que o pro-
fessor pode deter para avaliar o processo de desenvolvimento do aluno na
disciplina e que, neste sentido, nao deveria ser ensinado como contendo.
Creio ainda que esta seja uma orientaeao adequada, uma vez que restitui o
modelo a sua finalidade inicial — a pesquisa em cognicao — e poupa o aluno
de uma reflexdo que nao Ihe é essencial — saber quais processos ocorrem
ern sua mente durante a produedo textual. Nao obstante a isso, parece-me
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que muito do que a Psicolingillstica tern desenvolvido nessa area merece
ser considerado no trabalho em sala de aula.

Sem destorcer a perspectiva enunciativista, o professor pode en-
tender certos aspectos do ensino de producao textual como uma espácie
de terapia de linguagem, onde sua intervencao proporcionard ao aluno
momentos de reflexao, de revisao de suas formas de internal:), de re-
composicao e de desenvolvimento dessas condutas.

Temas psicolingnisticos como estrategias cognitivas de leitura e
escritura, bem como de metacognicdo relacionada a estes processos,
podem compor processos de intervencao no percurso de desenvolvi-
mento de habi I idades pelo aluno. Modelos abstratos, construidos corn a
pretensào de descrever sumariamente todos os processos interacionais,
contudo, nao se adequardo a proposta, primeiramente, por conduzir a
exercicios mecanicos e ao encapsulamento do sujeito em urn molde
ideal e, ern segundo lugar, por reduzir a diversidade das praticas
enunciativas a urn nnico processo ou grupo deles.

0 trabalho com estrategias cognitivas podera ocorrer nos diversos ni-
veis de processamento (no planejamento, na linearizacao e na revisao do
texto), tanto na intervencao do professor quanto no desenvolvimento de ca-
pacidades a que o aluno esta suscetivel. 0 fato de o aluno dispor de pontos
focais, a partir dos quais possa olhar o texto como producao sua, pode faci-
I itar a visual izacao de seus progressos e do modo como estard sendo aval ia-
do pelo professor (em relacao a estes progressos). Em conformidade corn a
proposta de Geraldi, o aluno nao sera submetido a um modelo considerado
certo, mas seu prOprio percurso é que sera tornado como criterio.

Acredito, entao, que o trabalho precisa ser concebido em duas
instancias — a do aluno e a do professor —, havendo, para cada uma,
dois pontos em que a atencao do aluno e do professor se concentrara —
os niveis macrovisual e microvisual.

0 principal aspecto no trabalho corn a linguagem realizado pelo
aluno passa a ser sua auto-observacao, diante do modo como sua condu-
ta linguageira se estabelece. 0 resultado final, entao, nao é mais o texto
como objeto imOvel, e de certa forma inntil, que so serve como forma de
ser avaliado. Neste caso, o texto é objeto de auto feedback e de feedback
externo (sendo o professor uma via).

0 aluno como construtor de linguagem passa a olhar para seu papel
na interacdo, do qual seu conhecimento de lingua sera uma decorréncia,
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podendo desenvolver, nesse percurso, conhecimentos e estrategias rela-
tivos aos seguintes niveis e tOpicos:

Nivel Macrovisual:

PropOsito da interacao: Que efeitos de sentido quer causar em
seu(s) destinatario(s)? (Conhecimentos sobre atores sociais, ambi-
entes, possiveis renOes, identidades, etc.);
Aparatos linguageiros: Que meios de expressão (géneros, por
exemplo) pretende executar para atingir seu propOsito de interacão?
(Conhecimentos sobre rituais de linguagem, géneros, jogos de lin-
guagem, etc., impl ica no desenvolvimento de estrategias de internão.);
Conhecimento de causa: Ate que ponto o conhecimento que de-
tem sobre o assunto ou sobre a situndo de interacOo é relevante
para cumprir o prop6sito pretendido? (Conhecimento de mundo,
experiencial, enciclopedico, etc., implica no desenvolvimento de es-
trategias de pesquisa.);
Planejamento: Quais dos modos de conducao da interacdo sào
mais efetivos para obter os efeitos de sentido pretendidos? (Cada
gênero coloca estrategias diversas de intern -A°, o planejamento
sendo diverso, implicando, entdo, no desenvolvimento de estrategi-
as de disposicdo do conteklo de acordo corn o que é relevante para
o nikleo social compreendido e para o sujeito que produz o texto.).

Nivel Micro-visual:

Revisäo on-line: Ate que ponto o que esta sendo produzido res-
ponde aos prop6sitos interacionais antevistos? Ate que ponto o de-
senvolvimento do conteüdo e a apresentacdo dos aspectos de lin-
guagem correspondem a ester propOsitos? (Envolve o desenvolvi-
mento de estrategias de estabelecimento de coeréncia, de nexo frasal,
de avalindo lexica, de leitura e de reescritura, etc.);
Revisäo de rascunho: Ate que ponto o texto escrito responde aos
propOsitos interacionais antevistos? Ha adequacao da linguagem as

exigacias sociais de norma? (Envolve o desenvolvimento de es-
trategias de detendo de falhas ortograficas, de use criativo das
varianteslingOisticas, etc.).
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A intervencdo do professor podera ocorrer observando-se estes
mesmos dois niveis e o modo como o aluno se desenvolve em relacdo a
cada urn desses processos. 0 processo pode ser desenvolvido pelo pro-
fessor com cada aluno individualmente, como parte da etapa de revisdo
do rascunho, por exemplo, ou corn a aplicacdo de tecnicas de trabalho
em grupo, como na revisão colaborativa.

Urn grande problema para se trabalhar com resultados da
Psicolingaistica, contudo, e que estdo dispersos nos relatos de pesqui-
sas (que, alem disso, são poucas em relacdo ao tema producdo textu-
al), havendo pouco material instrucional elaborado, mais especifica-
mente no contexto brasileiro.

5 Atividade epilingOistica e exercicios focais
Nos trabaihos sobre ensino de producao textual, podem-se detec-

tar, entre os estudiosos, tres posicOes especificas quanto a tecnicas de
ensino: 1) aprendizado como exercicio de descoberta conduzida pela pro-
pria pratica Geraldi (1995,1991); Kaufman e Rodriguez. (1993);
Bronckart. (1997); Schneuwly e Dolz, ([19--]) 2) aprendizado mediante
o desenvolvimento de processos — passar um texto do oral para o escri-
to, por exemplo — para agucar a percepcdo e desenvolver processos e
capacidades Marcuschi (2001); Bastos (1992); Faraco e Tezza (1992);
Serafini, (1985); 3) aprendizado mediante o desenvolvimento de exerci-
cios de fixacâo Garcia (1967); Lima e Barbudinho Neto (1979); Fiorin e
Savioli (1990). 0 termo exercicios focais esta em relacdo as duas Ulti-
mas perspectival, por exercitar aspectos especificos da linguagem.

Embora o Ultimo tipo de exercicio esteja mais prOximo do que se
considera o ensino tradicional e as duas primeiras do que se considera
uma visfto mais atual, voltada para a pratica, todas as trés abordagens se
mesclam em algum ponto, sendo dificil considerar qualquer uma delas
individualmente no ensino. Creio que, diante da discussa° acumulada
sobre o assunto nestes Ultimos anos, trata-se mais de seguir uma gradacdo
de prioridade conforme a ordem aqui exposta.

E importante, entäo, em primeiro lugar, construir a possibilidade de
uma comunicacdo autentica por parte do aluno, que sua producão textu-
al constitua uma acdo de linguagem efetiva. Neste caso, a estrategia
mais aceita e a de elaborar "projeto didatico", que consiste na organiza-
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cdo de urn conjunto de atividades a serer desenvolvidas pelos alunos
em conjunto, corn a intencdo de por em circulacdo social urn determina-
do Oiler° Kaufman e Rodriguez (1993); Brasil (1998a); Rojo (2000). A
producdo de urn jornal mural, por exemplo, pode constituir o centro de
um projeto didatico. Hd, entretanto, outras formas de se conseguir urn
efeito enunciativo para a producdo dos alunos sem que seja mediante
projeto didatico como as inirmeras possibilidades da Internet (lista de
discussdo, jornal, e-mail, etc.), para as escolas que dispaem dela, ou a
producdo de géneros variados (forlders, panfletos, cartazes, noticias)
que circulardo em torno de urn evento promovido pelos alunos (mostra
de filmes, lancamento de livro, recital de poesias, peca teatral etc.).

A segunda forma de trabalho didatico consiste na elaboracdo de
seqUencia de exercicios para desenvolver uma determinada habil idade
ou intuicdo para caracteristicas de urn determinado aspecto da lingua-
gem. Sdo exemplos caracteristicos dessa forma de trabalho as propos-
tas de exercicios sintaticos de Bastos e Mattos (1992) e os exercicios
de retextualizacdo da fala para a escrita propostos por Marcuschi (2001).
0 ideal, nesse caso, e que a real izacdo de qualquer um desses exerci-
cios esteja circunscrita a urn projeto didatico ou pelo menos relaciona-
da a um deles. Urn exemplo é a atividade de retextualizacdo ocorrer
como parte da confeccdo dos textos jornalisticos (em momentos de
transcric -do da entrevista gravada para o texto escrito), muito embora
possa variar, a partir dai, para aprofundar mais o assunto das diferen-
cas entre as modalidades escrita e oral.

Por ultimo, a partir da producdo textual, acredito que haja inclusi-
ve a possibilidade se realizar exercicios de fixacdo, desde que ndo da-
dos como regras de bem falar, ao modo da prdtica tradicional, mas
como substrato para a compreensdo do texto produzido e para a refle-
x -do metalingiiistica, mediante atividade de pesquisa e exposicdo do
professor. Um exemplo pode set o estudo do verbo como tipo de pala-
vra em rein -do a estruturacdo da frase, o que pode incluir, por exem-
plo, o estudo e a pesquisa da concordáncia verbal. Neste caso, pode-se
exercitar a identificacdo dos afixos do verbo e como eles se alteram na
frase para realizar concordancia de pessoa, de modo e de tempo.
Acessoriamente, concordäncia ainda e urn born terra para se discutir
variacao e identidade dos falantes.
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Estas duas ultimas formas de trabalho didatico ndo sdo concebidas
exatamente como estruturaedo de atividades enunciativas pelo aluno,
mas como desenvolvimento de conhecimento para a pratica e, nesse
sentido, ligadas, de algum modo a enunciaedo. Podem ser vislumbradas
nos PCN (Brasil, 1998a) a partir do conceito de "medulos didaticos".
Urn modulo didatico pode ser entendido, neste caso, como uma seqtien-
cia de atividades ou exercicios estruturados de forma gradual para pro-
porcionar o aprendizado de urn aspecto da linguagem relacionado aos
géneros textuais em estudo.

A tentativa, por parte do professor, de construir a virada pragmati-
ca no seu ensino de produedo textual e de um modo geral no ensino de
portugués, contudo, embora bastante praticavel, constitui-se urn exerci-
cio complexo que exige uma postura de pesquisador, pois o material pre-
cisa ser buscado coerentemente em fontes diversas. ApOs equacionar
as diversas abordagens ha que veneer outras dificuldades como:

a insuficiéncia de descrieOes dos generos;
as exigencias da cultura escolar ainda em vigor (principalmente
do aluno) que lhe cobra urn papel prescritivista;
a artificial idade do ambiente escolar, onde nem todo genero se
presta a urn exercicio de interaedo; e
os varios problemas estruturais da escola (a alta carga horaria
dos professores, os poucos recursos financeiros do professor e
dos alunos, as deficiencia infraestruturais do colegio, etc.).

Consideradas estas dificuldades, o professor ainda tera que agir
corn born senso, para equacionar pontos como:

o momento em que provera a descried° do genero e aquele em
que deixara o aluno descobrir sozinho;
o quanto trabalhara corn metalinguagem (das sectirencias textu-
ais, dos mecanismos de textual idade, da sintaxe, da morfologia,
etc.) ou encaminhara para a experiencia pratica — para a ativida-
de epi lingriistica;

c) ate que ponto podera desenvolver nos alunos habil idades basicas
(gramatica, por ex.) ern generos diversos, onde (abdicando de
uma abordagem prioritariamente metalingilistica) corre o risco
de perder o foco, de ndo conseguir estabelecer para os alunos
generalizacties necessarias; e
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d) quanto ao papel do habit° de leitura na produedo da linguagem do
aluno, como ser mais sedutor que arbitrariamente designativo.
Entender o estagio em que o aluno se encontra de modo a ndo
exigir o impossivel quanto a seu grau de maturidade, visa.° de
mundo e conhecimento adquirido em leitura (pois, quem avalia
o contefido é o destinatério pretendido pelo autor) e ao mesmo
tempo ndo se tornar indiferente a isso.

6 Consideracties finals
Entre os estudiosos envolvidos com o ensino de produedo textual

atualmente é consensual a postura de que, qualquer que seja a aborda-
gem didatica, ha a necessidade de se desenvolverem, no aluno, quanto
as propriedades para a enunciaedo, habil idades em tres niveis:

no nivel discursivo: leitura da circunstancia enunciativa (fatos, con-
texto); estabelecimento das metas discursivas; seleedo de
género apropriado; identificaedo dos aspectos formais do
genero; caracterizaedo da audiéncia; levantamento de conte6-
dos textualizdveis;
no nivel textual: secitienciaedo textual; progressdo textual; coesdo;

3) no nivel frasal: ordenaedo dos constituintes; concordancia; regén-
cia; aplicaedo de relatores; estabelecimento de paralelismo sintati-
co; escolha lexical;

Entre as abordagens levantadas — retOrico-lOgica, textual-comu-
n icativa, textual-psicolingiiistica e interacionista — esta Ultima é a mais
aceita, pois prop& pardmetros para que a produedo textual do aluno
alcance o status de legitima produedo de sentido. A eleiedo da aborda-
gem interacionista como o matodo central, contudo, nos coloca pelo
menos duas questhes.

A primeira delas é que, ao descentralizar a abordagem textual-
psicolingiiistica, nos conduz a repensar os possiveis papeis pedag6gicos
dos resultados da Psicolinguistica na area. Neste artigo tenho apontado
para duas possibilidades: que os modelos sirvam como guias de observa-
ea° do desenvolvimento do aluno, bem como de intervened°, e que as
estrategias e processos cognitivos detectados na pesquisas possam ser
utilizadas acessoriamente como forma de desenvolver capacidades es-
senciais, principalmente ao aluno corn deficiéncia de aprendizagem.
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A segunda questao diz respeito a quais componentes da didatica
dos demais metodos podem ser reinvestidos na abordagem
interacionista, sem que se corra o risco de deturpd-la. Neste caso,
creio que, corn equilibrio e atrelando-os a projetos e mOdulos didati-
cos que pressuponham a pratica aut6noma e efetiva do aluno corn a
linguagem e o carater não prescritivista, tanto exercicios especificos
para desenvolvimento de habilidades quanto os de exploracao e fixa-
cdo de aspectos I ingaisticos podem ser real izados.

Ha que se considerar, finalmente, que a virada pragmatica no
ensino de portugues é urn processo que esta se iniciando entre os
professores, de modo que debates e pesquisas em torno dessa ques-
tao sac) essenciais. Se por urn lado ha problemas a serem vencidos no
ambiente escolar, por outro, existem ainda pontos nebulosos nas pro-
posicOes te6ricas e ha poucos resultados de pesquisas quanto ao de-
sempenho das propostas. Nao resta dirvida, contudo, que o debate
cresceu muito nos altimos anon ern aspectos quantitativos e qualitati-
vos e que o aparecimento da nocao de género textual/discursivo foi
urn dos principais fomentadores.

Notas

1	 "Conn a revolucao industrial se concretizou ainda mais a selvagem
exploracao para corn o trabalhador, onde o patrao usava e usa como
instrumento a maquina, para pagar o misero salad() aos que pres-
tarn trabalho. Muitas vezes a competicao, faz corn que o homem
utilize este desenvolvimento para mostrar poder construindo assim
armamentos belicos, super onerosos, esquecendo do povo oprimido
deixando-os sem forca ate mesmo para lutar. 0 homem tido se
conscientiza dos qiiidados do qual deve tomar para evitar catastro-
fes, como a poluicao etc."

2	 Ressalta-se que as listas de tecnicas apontadas nos quadros que se
seguem (2, 3, 4 e 5) foram pensadas como exemplos e nao corn urn
levantamento exaustivo.

3	 Data da primeira edicao.
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Methodologies in Teaching of
Textual Production: Enunciation

Perspectives and the Role of
Psycholinguistics

Abstract

Thankes to the development of the
notion of textual discoursive genre, the
debate about the teaching	 of
Portuguese has been intensified in
Brazil, in the last year. This article
intendo to revieno the historical
trajectory of the discussion about tent
production since the 1960's. Miy cim is:
1) to set up stabilished methodological
nucleus, by evaluating areas of contact
o rupture; and 2) to introduce the
discussion	 of the rob	 of
psycholinguistic models in	 an
enunciative methodology.
Key words

-Portuguese language -writing;
-Writing;
-Writing - methodology.

Metodologias de la enser1anza de
producciOn textual: perspectiva de la

enunciaciOn y ela papel de la
psicolingtiistica

Resumen

En los nitimos atios, principalmente
con el surgimiento de la nociOn de
Oiler° textual / discursivo, se ha in-
tensificado el debate en torno de la
ensenanza de la Lengua Portuguesa.
Una vez que la discusiOn sobre la
producci6n textual ha ocurrido bajo la
rnbrica de posiciones especificas, este
articulo pretende recuperar el recorri-
do hist6rico desde los alms 60,
objetivando: i) levantar los nficleos
metodolOgicos constituidos, marcan-
do areas de contacto y de rupturas; ii)
introducir elementos para la discusiOn
de los modelos Iingufsticos en la
metodologia enunciativista.
Palabras clove

-Lengua portuguesa ;
- Escritura;
- RedacciOn - metodologia.
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