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Resumo:

Os géneros textuais, corn os desdobramentos teO-
ricos, histOricos e culturais de suas realizaceies mais
ou menos tipificadas, constituem o ponto de parti-
da para se especificar, corn maior precisdo, as regu-
laridades sintkicas, semanticas e pragmdticas do
texto. Representam a referthcia mais valida para a
apreensdo: a) das regularidades lingilistico-comu-
nicativas dos textos; b) das estrategias para sua
adequacao e eficacia; c) da repercussdo de tais es-
trategias na sua superficie; d) da correlacdo entre
as operacOes de textualizacdo e os aspectos prag-
mdticos implicados na atividade verbal. 0 estudo
do texto, nas particularidades concretas de seus
géneros, favorece, portanto, a sistematizacdo e am-
pliacao da competéncia comunicativa dos usudri-
os da lingua.
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1 Lingua, use lingaistico e ensino
Tendencias de muitas direcOes, nomeadamente desde o campo da

Pragmatica, conduziram a investigacao lingilistica ate o dominio da
textualidade e, a partir dai, ate o dominio mais amplo da atuacao social,
dominio e dimensao em que se dao os fatos de realizacao da lingua. Tais
dominios e dimensOes ampliaram sensivelmente o objeto da investigacao
lingujstica e a deixaram na condicao epistemolOgica de dar conta, mais
globalmente, daquilo que acontece quando as pessoas falam, ouvem,
escrevem e teem, nas mais diferentes situacOes sociais.

A inclusao da textualidade, corn a imensa complexidade lingiiistico-
social em que ela se manifesta, significou tambem a sujeicao de algumas
correntes da Linguistica a heterogeneidade e a fluidez que caracterizam
todos os tipos de atuacao humana. Ou seja, por urn lado, pretendeu-se
alargar as perspectivas de apreensao do objeto lingiiistico, mas, por ou-
tro, deparou-se corn o terreno movedico das indeterminaciies e das con-
tingéncias pr6prias das praticas sociais. As definicOes e classificac'Oes
univocas, possiveis nos niveis da palavra e da frase isoladas, deram lugar
as dependencias enunciativas, em que palavras e frases se definem en-
quanto partes de textos, enquanto componentes de discursos, atraves
dos quais as pessoas dizem, agem, participam, tomam posicOes, se fir-
mam e se afirmam no "aqui" e no "agora" situados de sua existéncia.

Na perspectiva de tais dependencias enunciativas, a Lingilistica,
mais precisamente, a Lingi.listica de Texto, ficou exposta:

por urn lado, a abrangencia dos fatos da lingua manifestados
em textos;'

por outro, as indeterminacOes decorrentes da funcionalidade des-
ses fatos, os quais, apesar de estaveis, se manifestam como hetero-
geneos e multifuncionais.

2 A dimensäo da textualidade como fundamento para o
ensino da lingua

Ern decorrencia daquela abertura de paradigmas, ganhou impulso a
divulgacao de urn principio: o de que o estudo da lingua recobraria major
relevancia de resultados se elegesse como objeto de estudo o texto, na
sua dupla face de producao e recepcao. Estudos teOrico-aplicativos, de
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diversas ordens e dimensOes, encarregaram-se de apresentar as
plas razOes de sustentacao deste principio.

E as conseqiiencias se fizeram sentir, pelo menos no ambito das
discussOes, ja na definicdo dos objetivos do ensino da lingua, que passa-
ram a incluir termos, como "ampliac5o da competencia comunicativa
dos alunos" e outros semelhantes.

Entrava em jogo, para os professores, uma mudanca de perspecti-
va e uma ampliacdo de paradigma, que afetariam sua concepc5o de
lingua, de gramdtica, de texto e, assim, a redefinicdo do objeto mesmo de
ensino. E passar das discussOes - muitas delas altamente especializadas,
agravadas pelo fato de circularem entre os pares da academia - a prati-
ca pedagogica solicitava repensar, redimensionar e refazer as perspecti-
vas e os paradigmas anteriores, tarefa que, sozinhos, os professores do
Ensino Fundamental e do Ensino Medi° nä° conseguiam fazer.

Vieram, entdo, as simplificaciies inevitdveis. Muito sumariamente,
poder-se-ia referir a adesdo dos professores a decisdo de "ensinar a lin-
gua corn base no texto", "ensinar a lingua a partir do texto", "ensinar a
lingua atraves do texto" e outras semelhantes. Ocorre que esse "texto"
nao passou de um construto teOrico, abstrato e generic° e as mudancas,
quase sempre, nao foram muito alem dos retulos. Continuou-se a fazer
mais ou menos o que se fazia antes. So que, agora, as palavras e as frases
estudadas ja nao eram trazidas ao acaso, mas retiradas de textos que,
assim, como diz Lajolo (1986, p.52), servem apenas de "pretexto" para o
ensino do mesmo: o do reconhecimento das unidades, de suas classifica-
côes e nomenclaturas. As tarefas continuaram as mesmas: as de circular
digrafos, as de grifar substantivos, as de distinguir corn cruzes oraciies
substantivas de adverbiais e outras semelhantes. Não se deu, pois, o salto.
Nao aconteceram as mudancas perspectivadas, uma vez que se continua-
va excluindo, dos objetivos, dos programas e das atividades, o estudo das
regularidades textuais on o estudo das previsibilidades de como os textos
se produzem e sdo compreendidos, para que servem e o que as pessoas
fazem corn eles no cotidiano de suas relaceies sociais.

Se, dessa mane ira, lido se atingiu o texto - enquanto parâmetro da
realizacao I	 - nao se atingiu tambem a lingua, enquanto tota-
lidade e, muito menos, as propriedades da textual idade. Mao se chegou
ao d iscurso, nem a compreensao do que se faz atraves dele, na repro-
ducao e na criacdo das representacOes sociais. Na exploracdo das
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partes desse corpo desarticulado - sem alma e sem vida - fica, melan-
col icamente, o saldo de urn estudo reduzido, irrelevante, que serve muito
pouco para alem das paredes escolares.

Faltou, numa percepcao avancada, compreender que o saber
naturalmente desenvolvido pelas pessoas, inclui o saber de

seu funcionamento, de seus usos, o que equivale dizer que inclui o saber
das condicOes de producao e recepcao dos textos.

Deste saber decorre a relacao entre dominio da lingua e dominio
do uso; dominio do uso, dominio do texto; ou seja, o conhecimento dos
textos e de suas formas de ocorrência constitui, afinal, parte do saber
das pessoas acerca da lingua e de seu funcionamento.

3 A releváncia dos generos textuais como via para o
ensino da lingua

Parece admissive! que uma das razOes pelas quais ilk se chegou sa-
tisfatoriamente ao vasto dominio da textualidade reside na pouca abrangencia
em que se ye essa mesma textualidade. Os textos nao sac) determinados
simplesmente por seus elementos imanentes. Vao alem e atingem fatores
contextuais que, na verdade, o condicionam, o determinam e the conferem
propriedade e relevancia. Ou seja, é preciso chegar ao nivel das priticas
socials e ao nivel das priticas discursivas, onde, de fato, se definem as
convencOes do uso adequado e relevante da lingua. Desde estas dimensOes
- complexas e alargadas - é que se pode perceber como sao os textos con-
cretos, os textos historicamente reais, que circulam nas relacOes interpessoais.

E neste ponto se chega a nocao de generos de texto. Apesar
das dificuldades de definicao desse conceito, da fluidez de suas de-
terminacOes em relacao ao conceito de "tipos", é possivel estabele-
cer alguns pontos centrais.

No ambito da presente reflexao, considers-se `generos de textos'
como classes de exemplares concretos de texto. Inclui-se, portanto,
no entendimento do que sejam os géneros textuais: a) a dimensao global de
sua realizacao, firmada na recorracia de tracos e na instauracao de mo-
delos; b) a dimensao particular de suas manifestacOes, em que se cid a
confluéncia do homogéneo e do heterogéneo das realizac'Oes individuals.

De qualquer forma, vale lembrar, a prop6sito, o parecer de Swales
(1990, p. 37), quando afirma que "mais do que o interesse classificatOrio
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que a questa() do género pode oferecer, vale a pena centrar-se nas
suas possibilidades clarificatOrias".

Convem destacar, para a compreensdo dos géneros textuais, al-
guns pontos enumerados a seguir.

Os generos sao histOrico-culturais, isto é, sedimentam-se em mo-
mentos e em espacos da vida das comunidades; isto é, cada I ugar e
cada 6poca sao marcados pela predominancia de certos géneros,
os quais, nesta contingência, podem aflorar, permanecer, modifi-
car-se, transmutar-se, desaparecer; na verdade, os grupos sociais
é que regu lam as condicaes do percurso que os géneros real izam.

Os géneros assumem manifestacOes tipicas de seqtiéncias textuais, o
que leva Bakhtin a falar em "tipos relativamente estaveis de enuncia-
dos". Ou seja, os generos sao marcados pela predomindncia de blocos
seqtienciais, que constituem o texto como um todo, ou por "esquemas
seqfienciais prototipicos", de que fala Adam (1993, p. 28). Vale salien-
tar que tal tipificidade dos generos decorre de uma tipificidade anterior: a
das situacOes em que os textos sao produzidos e a daquelas em que
circulam - "as situac5es sao culturalmente construidas" (HALLIDAY;
HASAN, 1989, p.55). Ou, ainda, como diz Todorov (1976, p. 162):

Em uma sociedade, a recorréncia de certas propriedades discursivas
é institucionalizada, e os textos individuais sao produzidos e per-
cebidos em relacao as normas constitufdas por esta codificacao.
Urn genero, literdrio ou nao, a esta codificacao de propriedades
discursivas.

Os géneros sao, por via desta tipificidade, uma especie de modelos
(mais ou menos rigidos) de texto, convencionalmente vinculados a
determinados espacos institucionalizados, do que decorre poder-se
falar em uma certa estabilidade para os géneros textuais.

Naturalmente, ha—como em tudo o mais que diz respeito ao social -
flexibil idade na definicdo dos géneros, enquanto esquemas estrutu-
rais de textos. Isto é, variam as preméncias culturais de padroniza-
cao de determinados generos ou de implementacdo de outros novos.

5) Em decorrencia de seu miter estavel, os géneros favorecem a
construcdo de expectativas para cada evento discursivo. E natural,
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pois, esperar-se, para certa classe de textos, uma dada seqUencia
textual. Schmidt (1978, p.139-140) fala em "expectativa dos mo-
dos de manifestacho recorrentes" que representam, na visa° desse
autor, "os pressupostos" que os parceiros da comunicacao nu-
trem acerca de uma dada man ifestacao textual.

De tail expectativas provem o carater orientador dos generos, os
quais, sendo prototipicos, possibilitam a projecao e o enquadramento
dos calculos interpretativos que o ouvinte ou o leitor empreendem.
Dessa forma, os géneros constituem uma orientacão prospectiva
para a compreensão global do texto.

Pode-se admitir um saber intuitivo das pessoas, acerca desse prin-
cIpio de que os textos se desenvolvem em seqiiéncias tipicas, nab-
aleatOrias, portanto, como se vem destacando.

Qualquer texto contem indicadores de suas especificidades de gé-
nero, de maneira que a capacidade de efetivacdo e de identificacao
dos generos constitui parte do "conhecimento de mundo", do co-
nhecimento cultural das pessoas. Tais indicadores tern, assim, uma
dimensao cognitiva, comunicativa e cultural, corn funcOes sociais
muito relevantes.

Os géneros se determinam por fatores da situacao de use dos tex-
tos. Conseqiientemente, espera-se que os falantes procurem
discernir sobre a "adequacao tipolOgica" de suas realizacOes textu-
ais. Ou sej a, os usuarios sabem, embora intuitivamente, que as for-
mas textuais devem adequar-se a sauna° de interacdo; sabem,
pois, que ha um momento certo para se fazer uma acusacao, um
elogio, urn aconselhamento, urn convite, uma peticão ou o momento
de se contar uma piada, entre outros.

10) Os generos de texto evidenciam o paradoxo existente entre a
tipificidade de seus esquemas seqiienciais e a heterogeneidade ine-
rente as manifestacOes individuais da atividade verbal.

A partir desse conjunto de principios, é relevante considerar-se a
estreita relacão de reciprocidade entre 'lingua' e `sociedade' (a lingua
sup& a existéncia da comunidade e a comunidade requer a existéncia
da lingua) - ou a bidirecionalidade entre lingua e contexto social. Corn a
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atividade verbal se fazem coisas na comunidade e as coisas que se fa-
zem na comunidade repercutem na atividade verbal das pessoas.

4 Os géneros de texto e o ensino da lingua: o que pode
ser favorecido

Por tudo quanto se viu acerca da caracterizacdo dos géneros, lido é
dificil perceber quanto o ensino ficaria favorecido se, de fato, o desen-
volvimento de uma competacia textual e discursiva, ampla e relevante,
fosse o centro de interesse de todos os que empreendem tal atividade,
ndo importa onde ou quando.

Pretendendo explicitar a relevancia dos géneros como ponto
orientador do ensino, admite-se que, por esse vies, se favorece:

O

a apreensdo dos "fatos lingilistico-comunicativos" e näo o estudo de
"fatos gramaticais", difusos, virtuais, descontextualizados, objetivados
por determinacOes de urn "programa" previamente fixado e ordena-
do desde as propriedades imanentes do sistema lingiiistico;

a apreensào de estrategias e procedimentos para promover-se a
adequacao e eficacia dos textos, ou o ensino da lingua corn o
objetivo explicito e determinado de ampliar-se a competénci a dos
sujeitos para produzirem e compreenderem textos (orais e escri-
tos) adequados e relevantes;

a consideracdo de como esses procedimentos e essas estrategias
refletem-se na superficie do texto, pelo que ndo se pode, inconse-
qiientemente, empregar quaisquer palavras ou se adotar qualquer
seqiiéncia textual;

a correlacao entre as operacOes de textualizacdo e os aspectos
pragmaticos da situacão em que se real iza a atividade verbal;

e) a ampliacdo de perspectivas na compreensdo do fenOmeno
superando-se, assim, os pardmetros demasiados estrei-

tos e simplistas do "certo" e do "errado", como indicativos da boa
real izacdo lingiiistica.
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Corn base em tais pontos, revela-se inteiramente presumivel que:

os textos - suas regularidades, suas normas, suas convencOes de
ocorréncia - passem a ser o objeto de estudo das aulas de lingua -
mesmo nas primeiras series do Ensino Fundamental - e ndo o espa-
co, apenas, em que se encontram as unidades que os alunos preci-
sam aprender a reconhecer e a classificar;

• os textos assumam sua dimensdo concreta, particular, enquanto
unidades, e sua dimensão de realizacdo tipica, enquanto se identifi-
cam como sendo de urn determinado género;

• as regras linguisticas ganhem seu carater de funcionalidade,
uma vez que sdo definidas de acordo com as particularidades de
cada genero;

• as habilidades propostas, tanto para a fala como para a escrita, con-
templem a variedade de textos que, de fato, marca a vida das pessoas
nos grupos sociais (é sabido que a escola tern privi legiado a exploracao
de textos literarios e, nas series mais avancadas, de textos dissertativos);

• as dificuldades de produedo e recepcdo dos textos sejam atenua-
das e, progressivamente, superadas; a familiaridade dos alunos com
a diversidade de generos deixa-os aptos a perceberem e a
internalizarem as regularidades tipicas desses generos;

• a lingua virtual, cujas unidades se devem reconhecer e classifi-
car, ceda lugar a lingua que a atuaedo dos sujeitos falantes, ao lado
de tantas outras manifestacOes culturais corn que se vai tecendo a
histOria das pessoas e do universo.

5 Uma proposta de ensino da lingua : os generos textuais
como referencia para a selegao e ordenacao dos itens da
grade programàtica

Independentemente de tratar-se do Ensino Fundamental ou do Ensi-
no Medic), acredita-se que a seleeäo das atividades e dos conteiidos pode-
ria dar-se, em cada unidade de cada uma das series, a partir de um deter-
minado genero, que seria assim objeto central dos momentos de fala, de
escrita, de leitura, de analise e sistematizacäolingiiistica em sala de aula.
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Corn base nesta proposta, parece pertinente admitir-se uma espe-
c ie de grade programitica que se organ izaria, como se disse, tendo em
cada unidade, urn género de texto como ponto nuclear a ser ob-
jeto de estudo, de analise, de aprendizagem, afinal, (sem excluir,
claro, a leitura e a eventual producâo — oral e escrita - de outros gene-
ros). No final do ano letivo, o aluno teria tido a oportunidade de estudar,
de analisar, de produzir, com orientacOes sistemiticas, textos de, pelo
menos, oito generos diferentes. E no final do percurso escolar, teria
tido a oportunidade de ampliar largamente o seu saber acerca de como
se compreendem, se dizem e se escrevem diferentes generos de texto,
certamente aqueles mais relevantes, de acordo corn as exigencias cul-
turais do lugar e do momento. Poderia ate näo ter dedicado muito tem-
po a "competencia" de saber se urn termo é 'complement° nominal'
ou `adjunto nominal'. Poderia ate ndo ter treinado muito para distinguir
`as funcOes do que' ou do 'se'. Mas, corn certeza, teria ampliado sua
competéncia de falar, ouvir, ler e escrever determinados generos de
texto, corn relevancia e adequacdo, conforme sua atuacdo social vai-
the solicitando. Essa certeza se fundamenta no fato de que a atividade
pedagOgica teria passado a ter como objeto os usos reais que se
fazem presentemente da lingua, numa atitude atenta de explora-
cào, de pesquisa e de pratica; ou seja, a lingua seria surpreendida em
sua realizacão concreta e social, evidentemente, tendo-se em conta os
interesses e as potencialidades de cada grupo. Em cada etapa, qual-
quer regularidade textual ou qualquer regra de gramatica seriam vistas
em atencao as normas que seriam pr6prias de cada genero.

Por esta via bem mais ampla das regularidades textuais mani-
festadas nos diversos géneros, se teria pretendido para os alunos uma
competéncia que, de fato, ultrapassa o mero saber metalingiiistico e,
assim, se revela comunicativa, operacional, interativa, relevante e zo-
erente corn uma sociedade letrada e urn momento hist6rico de
exaltacão do conhecimento.

Sem desconsiderar as enormes dificuldades pelas quais passam
os professores, inclusive os da Universidade páblica, por conta do des-
caso pablico com que tern sido tratada a politica educacional do pais,
parece inteiramente relevante que se proceda a um ensino de lingua
que, de fato, favoreca o exercicio da interacao humana, da participa-
cao social, como forma de ser e de estar realizado, apesar dos inevita-
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veis conflitos e mal-entendidos, no mundo da natureza e da cultura,
onde tudo recobra significacdo e relevdncia.

Nota
1	 Nesse ponto, recordo Schmidt (1978, p.7) quando diz que "JO em

1964, Hartmann havia forniulado que era no texto que consis-
tia o `sinal linguistico primario e, portanto, o ponto de partida
para uma lingiiistica fenomenologicamente adequada." e, ain-
da, Lajolo (1986, p.57) quando diz que "Qualquer ocorrencia de
linguagem so existe no texto."
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Language, Textual Gender and
Teaching: Theoretical Thoughts and

Pedagogical Implications

Lengua, gdneros textuales y
ensefianza: consideraciones te6ricas

e implicaciones pedagOgicas

Abstract
The textual genres — with all theoretic,
historic and cultural developments that
caracterize their more or less typifyed
achievements — constitute the starting
point to specify, with a higher precision,
the sintatic, semantic and pragmatic
regularities of a text. They represent the
most valuable reference to the
apprehension: a) of linguistic-
communicative regularities; b) of
strategies to promote their adequacy and
efficiency; c) of how such strategies are
shown on their surface; d) about the
correlation between textualizing
operations and pragmatic aspects
involved in the verbal activity. The study
of tent gemes favors the systematization
and the divelopment of the user's
communicative competence.
Key words

-Portuguese language;
- Study and teaching;
-Text gender

Resumen

Los gdneros textuales, con los
desdoblamientos te6ricos, hist6ricos y
culturales de sus realizaciones mas o
menos tipificadas, constituyen el punto
de partida papa especificar, con mayor
precision, las regularidades sintacticas,
semdnticas y pragindticas del texto.
Representan la referencia mas valida
para la aprehensiOn: a) de las regularida-
des lingiiistico-comunicativa de los tex-
tos; b) de las estrategias para su
adecuaciOn y eficacia; c) de la
repercusiOn de las estrategias en su
superficie; d) de la correlaciOn entre las
operaciones de textualizaciOn y los as-
pectos pragmdticos implicados en la
actividad verbal. El estudio del texto, en
las particularidades concretas de sus
generos, favorece, por lo tanto, la
sistematizaciOn y ampliaciOn de la
competencia comunicativa de los
usuarios del lenguaje.
Palabras clove

-Lengua portuguesa;
-Estudio y ensetianza;
-Generos textuales.

Iran& Costa Antunes
Universidade Federal
de Pernambuco -UFPE
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