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Resumo

Este estudo constitui reflexdo sobre urn tOpico de
trabalho anterior: "Género discursivo, tipo textual e
expressividade", em que investiguei recursos expres-
sivos de estudantes de Letras. Colocando-me na
perspectiva sOcio-interacionista, apontei como pri-
meiro critèrio de andlise do corpus o tOpico `género
e tipo — estilos de projecdo', mostrando conflitos
entre a conceituacdo oferecida pela obra didAtica
utilizada e os textos produzidos. Retomo a discus-
sdo teOrica centralizando-a na relacdo genero/tipo,
salientando a distincdo que propus entre getter°
discursivo e tipo textual, privilegiando a metodologia
do ensino/aprendizagem de lingua portuguesa. In-
siro nesta proposta reflexiies posteriores corn base
em Bakhtin e outros autores.
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1 Introducäo
Em trabalho anterior, intitulado Género discursivo, tipo textual e

expressividade (1995), fiz urn relato sobre a investigacao de recursos ex-
pressivos de estudantes de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Essa foi meu primeiro investimento seri° sobre a questa() do gene-
ro, relacionada diretamente corn as tipologias textuais existentes.

A questa() tipolOgica funcionou no processo como urn criterio para
andlise do corpus, composto de textos produzidos por alunos da 1a
fase de Letras. Encarando o texto como manifestacao discursiva, ro-
tulei esse criterio como género e tipo — estilos de projeccio. Queria
mostrar conflitos entre a conceituacao oferecida pela obra didatica
utilizada em sala de aula e os textos produzidos. Por estilos de proje-
ctio entendo o conjunto de opcOes dos redatores corn relacao a confi-
guracao textual e as formas secitienciais, corn vistas a obtencao de
certos efeitos de sentido (funcionalidade do texto).

Retomo agora essa discussao teOrica, salientando a distincao propos-
ta entre genero discursivo e tipo textual, pela importancia que isso
assume para a metodologia do ensino/aprendizagem de lingua portuguesa.

Apesar dos estudos ja realizados, ainda se privilegia o trabalho de
producao textual corn base numa tipologia restritiva, e nao — como ima-
gino que seria adequado, congruente corn os pr6prios objetivos de ensino
— em generos historicamente constituidos, os quais circulam na socie-
dade imediata e mediata dos estudantes (e, por extensao, dos sujeitos).

Retomo, de meu texto anterior, a parte pertinente a presente discussao,
associando-a a reflexOes atuais, para as quais me sirvo de modo especial de
Bakhtin, associando-o a autores mais recentes que privilegiaram o terra.

2 G6nero discursivo/tipo textual
Sabemos que as "especies" de textos historicamente constituidas

so podem ser mais ou menos conhecidas e controladas se admitirmos
cruzamentos variados, o que resultard em subespecies. A lista, em todo
caso, e infindavel: nao parece possivel fazer uma descricao racional
dessas formas, seja para que objetivo for.

Quando observo um texto que se pretende uma mera `descricao'
pergunto-me para que serve... Nao entendo sua funcao social. A partir
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de uma questa° assim, originada em ambiente academic°, e que passei
a refletir sobre as tipologias, inserindo-as num horizonte mais vasto.

Minha proposta para a compreensão dos géneros, aplicavel
metodologicamente, é o que vai central izar a discussão. Ela privilegia
a relacdo discurso/texto.

Encaro o discurso como urn objeto de investigacao vinculado as
condiVies de producdo dos enunciados conforme Maingueneau (1991);
os textos, conjunto enunciativo obedecendo a certos pardmetros de orga-
nizacao, sào formulados dentro de uma moldura institucional que estabe-
lece balizas para a sua enunciacao; eles refletem, de algum modo, as ca-
racteristicas histOricas da sociedade onde circulam, e de que sào marcos e
documentos — refletem, pois, valores, conviccoes, crencas, conflitos.

Maingueneau observa que não é objetivo teOrico da Analise de
Discurso enumerar empiricamente tipos de discurso; apenas por hip&
tese, os "tipos" aparecem como "sitios de onde é possivel recompor a
paisagem no interior da qual se formam os objetos" (MAINGUENEAU,
1997, p. 17). Assim, näo interessa em si mesmo urn sermão ou urn
panfleto, mas a possibilidade que eles abrem de definir num certo es-
paco uma identidade enunciativa. Este espaco compord urn arquivo,
que pode perfeitamente associar diversos géneros.

Sao Oneros, para o autor, os suportes de formulacdo textual: pan-
fletos, manifestos, artigos... 0 sujeito sempre se manifesta a partir de
uma posicâo, como participante de uma comunidade discursiva; sua
possibilidade enunciativa tern como criterio o institucional. Nesse senti-
do, existem discursos mais e menos ritualizados: textos que refletem
discursos oficiais, por exemplo, apresentam formulas altamente estabili-
zadas. Ritualizacdo implica repeticdo. Repetir é "seguir o tray() invisi-
vel da palavra do Outro", diz-nos Maingueneau (1991, p. 20), palavra
que funciona como exemplo, como Ancora. Dai que todo dizer implique
filiacio-conservacao e memorizac50-reemprego. Sao estas marcas
que definirdo parcialmente o arquivo, devendo-se acrescer que al se
conjuga a legitimacao do exercicio da palavra para urn grupo dado: o
arquivo aponta uma organ izacdo de universo discursivo.

0 autor sugere que tipologias funcionais (discurso juridico, rel igio-
so) ou formais (discurso narrativo, expositivo, argumentativo) constitu-
em apenas uma forma de entrada para qualquer anal ise. 0 seguinte jogo
de relaeOes pode funcionar como urn criterio para a tipologia:
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encadeamentos intratextuais (coesdo);
relacOes dos textos no interior do arquivo (intertextualidade in-
terna);
relacOes do arquivo numa rede intertextual (intertextualidade ex-
terna);
relacOes do arquivo em seu contexto (situacdo).

Teriamos, em suma: urn texto man ifesta uma certa forma de
seqUenciacão, formando-se a partir de outros textos do mesmo arquivo e
criando certas relacOes corn textos de outros arquivos, sempre ancorado
numa situacdo — o que cria tambern algumas opcOes para a forma (suporte)
de sua apresentacdo: exposicdo, crOnica, panfleto, cartaz, carta de leitor,...

Maingueneau ensaia tambem o que chama de "tipologia minima de
enunciados independentes do contexto" (comunicacdo diferida), apoian-
do-se no cotexto (fenOmeno de andfora) e no contexto (referéncia);

textos fechados — discurso cientifico, ficcão
textos semi-abertos — imprensa diaria

c) textos abertos — imersos no contexto: correspondéncia privada.
0 autor estabelece ainda uma relacdo entre macroatos de lin-

guagem e gèneros de discurso: o reconhecimento do género a orien-
tacdo para comportamentos sociais. E importante, aqui, a caracteriza-
cdo de urn sujeito generico. 0 sujeito se localiza em funcdo de certo
nilmero de lugares enunciativos possiveis (seus discursos sdo sempre
amostras de urn género discursivo).

Na impossibilidade de listar gêneros, Maingueneau apresenta algu-
mas condiceies de sucesso generico (opcOes a fazer):

Circunstanciais — texto oral ou escrito? que suporte (jornal, folhe
to, livro)? Circuitos de difus-ao?
Estatutarias — que estatuto devera assumir o enunciador generi
co? E seu co-enunciador? Que modal idades enunciativas? Que forma
(sintatica, fonetica...)?

0 investimento em certos géneros e ndo em outros da ao arquivo
uma certa face: mostra como se exerce a legitimidade da palavra. Toda
pratica discursiva se da numa relacdo de arquivo a comunidade
discursiva, uma instancia legitimando a outra. A comunidade discursiva
é o grupo que gera os textos do arquivo.
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Esse resgate que faro do género em Maingueneau esta vinculado a
meu propOsito de investir na sugestdo de Adam (1987, p. 51-52), que,
propondo uma tipologia de texto, segue em linhas gerais os pressupostos
daquele autor. Diz ele, por exemplo, que uma abordagem tipolOgica so faz
sentido se se considera que cada sistema de base é apenas urn momento
de uma complexidade a teorizar. Guimaraes (1985, p. 75) remete ao mes-
mo problema quando se pergunta: em que urn semanticista que aborda o
texto na perspectiva discursiva pode contribuir para o estudo tipolOgico? A
resposta é: ele pode "mostrar a necessidade de que uma tipologia de texto
esteja articulada a uma tipologia do discurso".

Para efetuar essa articulaeao, deve-se partir do pressuposto de que um
texto faz parte de urn conjunto discursivo pela correlaedo entre elementos de
sua organizaedo e as condieOes de produedo. Ou seja, a organizaeao do
texto deve ser pensada em termos de constituicao de sentido. E isto que se
pode observar na proposta de Adam (1987), como especifico abaixo.

A tipologia de Adam se baseia em duas dimens6es: a
configuracional e a seqfiencial. 0 texto é, hierarquicamente, subordi-
nado ao interdiscurso. 0 discurso, por sua vez, tambem relatado ao
interdiscurso, permite multiplicidade de generos, que se caracterizam
funcional e formalmente: poema, teatro, romance (discurso I iterario);
sermdo, parabola, enciclica (discurso religioso); editorial, variedades, re-
portagem (discurso jornalistico). Tais "suportes", assim como em
Maingueneau, é que sao considerados generos.

0 interdiscurso e as formaeOes discursivas (associadas a arquivos,
na tenninol ogia atual) compOem as duas vertentes das prfiticasdiscursivas.
E no nivel dessas formaeOes que Adam situa a interned°. Dessa forma, a
tipologia textual se desdobra num espaeo limitado dentro do quadro maior
das praticas discursivas, a partir das duas dimensOes acima especificadas:
das formas e das seqiiencias textuais. A hipOtese é de que um efeito de
seqiiéncia corresponda efetivamente a caracteristicas passiveis de estabe-
lecer tipos. No caso, a narraeao, a descried°, a argumentaeao comporiam
tipos textuais que podem atravessar todos os discursos institucionalmente
caracterizaveis (jomalistico, literario,...) e todos os generos (o sermao, a re-
portagem, o conto, o romance,...) (Cf. ADAM, 1987, p. 52-53).

A vantagem desse quadro é que nenhuma das dimensOes da lin-
guagem se perde, e Adam consegue caracterizar urn campo para a
I ingii istica textual no un iverso discursivo.
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Foi nessa configuracdo que situei a producão textual que compu-
nha o corpus de minha pesquisa. Para caracterizar estrategias de
expressividade, fiz valer o conceito de "efeitos de sentido", que tern a
vantagem de cobrir o campo sintatico.

O t6pico "genero e tipo — estilo de projecdo" foi o primeiro criterio
de analise que utilizei. Os outros, que enuncio aqui apenas a titulo de
informacdo, foram: selecdo lexical — associacOes intertextuais; figura-
cao — metaforas/metonimias; jogo enunciativo — modal idades; recur-
sos gramaticais (fono-morfo-sintaticos). 0 estudante devia poder en-
quadrar seu texto dentro de algum género, e conhecer ou aprender a
trabalhar sua configuracao.

Tenho consciencia de que todos esses aspectos se integram nos ge-
neros socialmente constituidos. 0 prOprio estudo das opcOes que o redator
faz é uma faceta importante da caracterizacdo de urn possivel estilo.

O estudo da organizacäo textual-discursiva foi o primeiro momento do
processo; o segundo objetivava especificar uma relacdo entre os géneros/
tipos e a expressividade. Algumas observacties a respeito da experiencia
apontardo questOes que marcam o conflito na compreensäo dos géneros.

3 ObservagOes gerais de analise
O corpus selecionado para analise, naquela etapa, foi de sessenta

e quatro (64) textos de vinte e um alunos.
O material era uma amostra de varios discursos: literario,

jornalistico, publicitário (urn caso); os generos eram: conto, crOnica,
poema; crOnica social (ou coluna social), "comentario"; anancio publici-
tario. Os tipos textuais, por sua vez, correspondiam aos tradicionais
descricdo, narracdo e dissertacao (melhor, talvez, exposicdo) — gostaria
de acrescentar o "poema" (ou autotelico-poetico), conforme sugere Adam
(1987), que inclui ainda entre os grandes tipos a injuncäo-instrucäo e a
conversacdo. 0 que ele chama de "expositivo", por sua vez, pode ser
explicativo ou relato de experiencia.

Essa primeira caracterizacdo do corpus levantou uma questdo li-
gada a funcionalidade: o que chamei acima comentario, como género
do discurso jornalistico (ou "opinido"?), parece ter sido produzido sob
uma forma "dissertativa". Mas onde ele poderia aparecer? Na verdade,
num conjunto de textos que me pareceram bastante funcionais, uns pou-
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cos não tinham género caracterizdvel em ambito mais largo — eram
"géneros" de sala de aula (de treinamento). Alguns trabalhos, em corn-
pensacao, eram mesmo brilhantes.

4 Metodologia de sala de aula
Minha reflexao, entao, deslocou-se para o piano pedagOgico. A

estrategia global de ensino desenvolvida pelas duas professoras respon-
saveis deveria ser considerada no cOmputo do relativo sucesso das tur-
mas. Ambas tinham formacão lingiiistica em nivel de mestrado, pratica
de sala de aula e excelente relacionamento corn os estudantes.
Metodologicamente, estavam imbuidas da necessidade de estabelecer,
para os textos a produzir, a maxima funcionalidade.

A base para realizar o trabalho foi a obra Para entender o texto –
leitura e redacdo, de Fiorin e Savioli (1990). Os autores pressupOem que
"a explicitacdo dos mecanismos de producdo de sentido do texto contribui
decisivamente para melhorar o desempenho do aluno na leitura e na escrita"
(prefâcio). Eles privilegiam, entao, o contexto sOcio-histOrico de producab.
Cada lic'ao termina corn uma proposta de redacdo. Esta estrategia foi
utilizada pelas professoras: os estudantes eram convidados a ocupar uma
determinada posicao enunciativa para sua atuacdo lingiiistica. Nisto a obra
converge para os pressupostos que foram adotados aqui.

Do ponto de vista tipolOgico, contudo, tenho alguns comenta-
dos a fazer.

5 A tipologia de Para entender o texto

A obra parece privilegiar a estrutura narrativa; o tOpico aparece
em duas licoes seguidas, e as quatro licoes seguintes se ocupam de varias
facetas dos temas e figuras; adiante temos a licdo Modos de narrar.
Depois analisa-se o processo de argumentacdo. A I icao 32 tematiza Nar-
raciio, a 33 Descriccio e dissertaceio, e a 34 0 discurso dissertativo de
carater cientifico. Pergunto-me, aqui, por que se preferiu discurso e nao
texto dissertativo. Concluo, atraves de outras observaceies, que na obra
lido se faz sempre uma distincdo operacional entre discurso e texto.

Segunda observacao: a maior parte da caracterizacao de "textos"
como narrativos, dissertativos e descritivos não comp& textos comple-
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tos, mas recortes textuais. Nas obras didaticas em geral, corn exce-
ed° de poemas, crOnicas e fibulas, o "texto" rid° e send() urn pedaco de
texto. E isto, alias, que permite encontrar descrieOes homogéneas, "pu-
ras", e dissertacOes que tais; para a narraedo, que parece prototipica, ha
menos preconceito: pode-se encontrar em seu interior, sem qualquer
choque, uma belissima descried°. Poderfamos dizer que uma disserta-
ea° popularizada a uma exposicao?

Na lied° 42 propeie-se a analise de uma narraceio, no caso uma
fibula: "A fibula é uma narracdo que se divide em duas partes:..."
(FIORIN; SAVIOLI, 1990, p. 398). Correlativamente, seria possivel
dizer: o discurso cientifico é dissertativo/o discurso narrativo da
Tabula. Em seguida ha uma caracterizaedo do texto didcitico (Ibid,
p. 406). Na lied° 44 temos a andlise de urn texto de jornal, em que
se considera a divergencia entre astrOnomos e astrologos a respeito
da passagem do cometa Halley. Embora ndo se diga que tipo de
texto é, apresenta-se um narrador e personagens. Nä° se pode, con-
tudo, dizer que se trata de uma narracdo — no maxim, urn relato.

E o resurno, o que é e para que serve? E a resenha? Aqui ha uma nota
curiosa: a resenha aparece como uma modalidade de discurso descritivo.
Contudo, uma resenha pode se qualificar como critica, o que significa que
alem da descricilo entram comentarios e julgamentos do resenhador (Ibid,
p. 427). Ou seja, o texto passa a ser dissertativo, argumentativo?

Neste ponto, insiro uma observacdo de Neis (1985, p. 48) quanto
ao estatuto da descriedo: "Descrevem-se tanto objetos reais quanto
objetos ficcionais, tanto personagens quanto linguagens e conceitos. A
descried° aparece, portanto, nas mais diversas modalidades e corn as
mais diversas funebes.".

Em sintese: a descried°, como tipo de organizacdo (configuracional
e seqiiencial), pode permear todo género de discurso. Outra observa-
cdo referente ao estatuto controvertido da descried°, é o fato de se ter
consagrado "varios géneros narrativos", e ndo se considerar a descried°
como urn género (ibid, p. 49). De fato, não posso conceber um texto
(texto, ndo fragmento) "puramente" descritivo, dado que a descried°
esta a servico de, e nisso nada ha de tipicamente objetivo. Diz Neis:
(1985, p. 55) "uma descried° resulta sempre de um ato de escolha que
engaja uma subjetividade enunciativa, manifestada atraves da explicitaedo
de certos aspectos daquilo que se descreve" .
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Meu comentario sobre Sawioli e Fiorin ndo pretende ser mera
critica; esse trabalho é bastante avancado em termos didaticos, numa
area ainda carente em materia de metodologia. Mas a obra funcionou
como diretriz para a producao textual dos estudantes, e importava a
correlacdo tipo/produto e sua repercussdo na expressividade. Dal
que meu primeiro tOpico de abordagem analitica foi intitulado Genero
e tipo — estilo de projecao.

6 Genera e tipo — estilo de projecao
Chamo estilo de projecao a "opcdo" do redator em termos de

configuracào e de formas seqUenciais atribuidas aos textos, o que deve
imprimir neles efeitos de sentido que objetivem a circulacdo num de-
terminado contexto/situacão. E essa marcacdo, acredito, a responsd-
vel pela relevdneia observada e reconhecida durante a leitura, ou seja,
a funcionalidade do texto.

A caracterizacdo dos tipos textuais de nossa tradicdo encontra-se sin-
tetizada nas licOes 32 e 33. Como se podia esperar, nenhuma caraeterizacäo
é inequivoca. Savioli e Florin (1990, p. 289) reconhecem que rid() encontra-
mos urn texto em "estado puro", mas assumem que isso "nab impede que,
por conveniéncia didatica, se estude cada um desses tipos separadamente.

Esse reconhecimento (tao generalizado) faz pensar que:
Os textos não são prototipicamente descritivos, narrativos ou
dissertativos. Antes de usarem essas formas seqUenciais, eles sac,
outra coisa: sap manifestaciies de discursos.
Nao são textos que são descric5es, narracOes ou dissertacOes,
mas recortes, fragmentos, partes de textos.
Assim, pode-se dizer que urn recorte do tipo narrativo relata mu-

dancas de estado, ocorrendo uma relacdo de anterioridade e
posterioridade entre episOdios. Mas os autores observam que é possi-
vel o relato de transformaci5es de estado sem que haja uma verdadeira
narractio, sendo proeminente, por exemplo, uma reflexão critica so-
bre as mudancas. Tal "texto" pode parecer, dessa forma, uma disser-
tacilo, ou simplesmente uma exposicdo.

Por outro lado, um recorte do tipo descritivo relata ocorréncias
simultaneas, dispensa a relacdo anterioridade/posterioridade e ndo ha
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transformacdo de estado. Quer dizer: se se efetua qualquer progressdo
temporal inicia-se o "percurso narrativo".

Ja um recorte dissertativo interpreta e anal isa dados abstratamente,
estabelecendo-se relacOes lOgicas. Contudo, uma dissertacdo "pode falar
de transformacOes de estado, mas fala de urn modo diferente da narracdo.
(...) o objetivo primeiro da dissertacdo é a andlise e a interpretacdo das
transformacOes [eventualmente] relatadas." (SAVIOLI; FIORIN p. 300).

Desemboca-se aqui numa propriedade crucial. Já que urn ponto
de vista aparece de urn modo ou de outro nos textos, e ja que os tipos
se distinguem e se confundem ao mesmo tempo, a chegada se 6. final-
mente no enunciador. E aqui se concretiza a pertinencia de considerar
a organizacdo discursiva em sua insercdo comunitaria.

O sujeito se localiza em funcdo de certo annero de lugares
enunciativos (sujeito generico, ou sujeito de género). Ele ndo produz des-
cricOes, narracOes on dissertacOes, mas panfletos, cartas, sermOes, arti-
gos, Os tipos didkicos, em Ultima andlise, sao recortes de um mundo
discursivo rico demais para ser absorvido, e a parte tern sido tomada como
o todo, a titulo de treinamento. Qual, pois, sua utilidade didkica?

Este conflito era patente na producdo de alguns alunos. Os pro-
prios redatores deviam suspeitar da (ndo) funcionalidade de seus tex-
tos. Isso parecia resultado de ndo se ter estabelecido o sujeito generi-
co. 0 "produza urn texto corn tais e tais caracteristicas" ndo garante
ao produtor assumir uma posicdo enunciativa evidente para ele pr6-
prio. Dai a dificuldade de realizacdo de urn trabalho expressivo — em
qualquer sentido que se de a essa palavra.

Um problema conexo é certa fluidez da configuracdo textual. Ve-
jam-se alguns comandos de licOes utilizadas:

denotacäo e conotacao — "Relate urn episOdio ern que o use de
uma palavra de conotacdo insultosa tenha dado origem a desenten
dimentos on provocado constrangimento." A motivacdo resultou
normalmente em textos narrativos — alguns poderiam ser crOnicas,
ou mesmo contos. Ora, urn grupo de estudantes recebeu orienta
cdo para escrever tambem contos — e eles os caracterizaram
assim, apondo a "histOria" contada esse rOtulo. Como chamariam
sua outra narracdo?
modos de narrar — proposta: primeiro, redigir urn texto ern tercei
ra pessoa sobre personagem politico ern campanha eleitoral; segun-
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do, redigir uma histOria em primeira pessoa, mostrando a indecisdo do
personagem. Resultado semelhante: varios alunos produziram trabalhos
caracterizayeis como contos ou crOnicas — possivelmente sem o saber.
c) informacOes implicitas — pedia-se para comentar a situacao do

Pais, atribuindo a responsabilidade ao carater do povo brasileiro; isto
devia ser efetuado de modo apenas pressuposto. Outro texto devia
refutar os argumentos e pressupostos contidos no primeiro. 0 produ
to foi algo como uma dissertacab — e foi aqui que os textos menos
convenceram: a caracterizacao generica se diluiu mais. Parece nao
ter havido nenhum compromisso autoral, nenhuma marca enunciativa
nitida. Mesmo assim alguns alunos conseguiram ser criativos. Um
deles escreveu dois "contos" jogando corn os pr6prios termos impli
cito, subentendido (Os sentidos implicitos da vida, A sindrome
do subentendido localizado). Alias, os limites entre os generos (e
seus tipos) so se estabelecem pragmaticamente: o que é novela para
urn autor pode ser considerado romance por outrem.
Urn grupo de alunos produziu uma descricäo e uma narracáo —

academicamente falando. Em nove ocorréncias, creio que seria possi-
vel caracterizar como crOnicas quatro delas. Quanto as narracOes, tendo
a classificd-las, umas, como contos (quatro), outras como crOn icas (qua-
tro), uma como relato.

Neste ponto fay() uma retomada teOrica. A tipologia textual se des-
dobra, na concepcao aqui proposta, num espaco limitado dentro do quadro
das praticas discursivas. A consideracao de formas e de secifiéncias
textuais deve permitir, em principio, a caracterizacao de tipos. Um deles
seria o expositivo, desdobravel ern explicativo e relato de experién-
cia. Mas urn relato nao se confunde corn narracao, embora o senso co-
mum possa sinonimiza-los. Apesar da distincao colocada na obra de con-
sulta, houve textos produzidos como descricäo e pelo menos urn redigido
como narracfio que se aproximam de simples relatos. Por outro lado, re-
lato leva a relatOrio: passa-se a pensar em linguagem tecnica.

Por este vies, you a um pequeno comentario de Neis (1984, p. 72),
que confessa a dificuldade de "empreender uma classificacdo da massa
de todos os textos ja produzidos ou a serem produzidos." (Ele prop&
fixar-se no texto narrativo corn o objetivo de caracterizar seus
marcadores lingiiisticos.)
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Como ja anotei, penso que esse tratamento sofre de urn erro de
principio. A narrativa sempre teve o privilegio de ser colocada como
tipo textual do nivel mais alto (em termos de categorizacão), produzindo-
se subtipologias que considero invertidas. As observac'Oes de NEIS dei-
xam claro que a confusdo é grande: uma narracdo pode ter um comen-
tario, ou incluir sistematicamente elementos argumentativos, ou ser pre-
dominantemente expressiva, ou ser um relato. E entdo cita algumas ocor-
réncias de "narrativa": manual de Hist6ria, crOnica policial, reportagem,
fibula, anedota, romance, biografia...(NEIS, 1984, p.79-80). Note-se que
ele cam inha do tipo aos géneros...

A partir daqui, o autor sugere a adocâo de uma classificacâo geral
de textos de "tipo narrativo" e uma subdivisão desses em "categorias
textuais narrativas". Parece-me, repito, que as propostas de classifica-
cdo estão comecando pelo lado errado.

Dada a experiéncia obtida no estudo da configuracâo textual, por
que não explorar mais, hoje, como sugeria Bakhtin, todas as formas/
funcOes documentais vigentes na sociedade (os seus arquivos), em arti-
culacdo corn os consagrados tipos textuais? Todos reconhecem a limi-
tacdo dessa tipologia; como dizNeis, (1984, p. 73) "tal classificacdo tem
abrangencia demasiadolimitada, pois n'do da conta de um grande name-
ro de textos que se produzem e se léem diariamente"

Tenho a dizer, a respeito dessas consideracOes de Neis:
Do ponto de vista do ensino, n'do precisamos resolver todos os pro-
blemas teOricos das tipologias, passando dal para uma proposta de
gramdtica textual que possa orientar producao e percepcao de tex-
tos. Nem, teoricamente, entendo como possivel empreender a clas-
sificacào dos textos produzidos ou a produzir (nao haveria um re-
forco a prescricao?)
Bakhtin sugere que se comece o estudo das linguas pelas suas ma-
nifestacOes (documentos) materials nas comunidades. Isso signifi-
ca associar os géneros aos seus contextos imediatos e mediatos,
buscando neles as ressonancias do passado e do presente, e a sua
orientacdo para o devir (uma faceta indispensdvel, que é a conside-
racao do que move a producão de linguagem: a alteridade). Quero
dizer: por que comecar nossas andlises partindo de urn ponto que ja
é a chegada de urn processo histOrico na abordagem do conheci-
mento viavel para "transmitir" aos estudantes?
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Explicitando:
Em primeiro lugar, suponho que as dificuldades encontradas pelos

pesquisadores para classificar e hierarquizar textos sac) de carater
metodolOgico (dentro da prOpria area de estudo): a multiplicidade da I in-
guagem e a historicidade que a caracteriza no seu fundamento apontam
para a impossibilidade de fecha-la em classificacOes.

Nas comunidades nao circulam descricOes, narracties e disser-
tacOes tout court, al em dos textos chamados oficiais'. Essa tipologia
e, a meu ver, uma especie de abstracao incOmoda, concernente a
recortes textuais (como ja salientei). Os autores em geral conside-
ram que se trata de uma "conveniencia didatica" estudar tipos sepa-
radamente. A julgar pelos resultados obtidos corn essa metodologia,
eu diria antes que se trata de uma "Inconven iencia didatica" que pre-
cisa ser abandonada.

Observei, ern minha pesquisa, que a orientacao das atividades foi
irregular: ora se sugeria urn terra, ora se pedia para narrar, ora para
dissertar, ora para descrever, ora para parodiar, ora para criar urn conto.
Isto, no conjunto, foi certamente produtivo, mas continuou faltando o
selo de uma posicao, a definicao de urn sujeito generico.

NOs podemos, sem qualquer sofisticacao teOrica, recorrer aos ma-
terials discursivos abundantes nas comunidades para trabalhar a lingua,
e nada impede que se discuta se uma obra é romance on novela, cr6-
nica ou conto. Nao ha fronteiras intransponiveis entre muitos generos,
que, assim como se enraizam num contexto, tambem vdo se tornando
permeaveis as influencias de outros generos' .

Urn estudo feito por Cintra (1996, p.92) mostra a influencia da tecnologia
na vida cotidiana: ele analisou cartas gravadas em contraste corn cartas
escritas. E assim caracteriza as primeiras: "Uma carta gravada é ao mesmo
tempo uma especie de carta e uma especie de conversacao." Na conclu-
sao, Cintra 1996, p. 98) salienta:

... a producao de uma carta gravada nao envolve a simples
transcodificacao de uma mensagem escrita para a linguagem oral, ou
a mera gravacao do que seria dito numa conversacao. Trata-se de urn
diferente estilo de expressao, que nao so refine caracteristicas da
expressao oral e da escrita, como da origem a condicaes de producao
sui generis, cujo reflexo nos textos produzidos parece-nos constituir
urn interessante campo de pesquisa, ainda inexplorado.
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Ai esta a captacao de uma forma documental vigente na socieda-
de, tal como preconiza Bakhtin. Se nä° mais um género, pelo menos
"urn diferente estilo de expressao", como observa Cintra. 0 que nos
parecia ha muito tempo Obvio — que uma carta seja escrita 	 deixa
de se-lo, a julgar pela espontaneidade de Cintra ao acrescentar a
especificacao gravada para carta. Mais uma vez Bakhtin tinha razao
(especifico suas razOes mais tarde).

Veja-se tambem Pignatari (apud HIsGAIL, 1996, p.14), em Para
uma semi6tica da biografia: "A biografia é urn romance documental e
documentado; o romance tern muito de biografia imaginaria." Alias, quan-
do Bakhtin (1992, p. 223) propOe uma "tipologia histOrica do romance",
ele aponta algumas especificidades do "romance biografico", que por
sua vez tern suas variantes.

Em segundo lugar, por que nao olhar a questao por outro Angulo? 0
que se observa nos trabalhos sobre tipologia, como o de Neis, é que se
parte de urn pretenso dado, como se nao fosse possivel po-lo entre pa-
rénteses por urn tempo. E nao é um dado, mas uma reducao da
multiplicidade corn finalidades didaticas— Liao muito promissoras.

Essa reducao nao tem facilitado a producao em contexto real. Quan-
do se trata de géneros de ordem oficial ainda é possivel it em busca de
urn "modelo"; tamb6m ha manuals instrutivos em toda parte, que pelo
menos fornecem a configuracao geral para os documentos em questao.
Mas tudo muda quando as exigéncias sao outras.

7 Proposta curricular de Santa Catarina

0 esforco para mudar esse estado de coisas esta refletido, em
Santa Catarina, nos termos da Proposta Curricular para a rede pablica
estadual, editada em 1998 em sua segunda versao, depois de avaliada
pela classe docente.2

Para promover a atividade discursiva em sua orientacao necessari-
amente social, estabelece-se como fundamental uma mudanca de visao
dos conteildos, a considerar como trabalho efetivo corn linguagem, atra-
yes de generos variados. No ensino-aprendizagem busca-se focalizar
ora a dimensao da fala e da escuta, ora a da escritura e da leitura, ora da
andlise lingilistica de usos, formas, seqiiéncias, regularidades, num pro-
cesso que privilegia a pratica, corn suas modalidades e estrategias, e a
partir dela a reflexao epilingiiistica e metalingilistica.
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Urn dos fatores no estabelecimento de conterldos (que nao poderi-
am ser tipicamente conceituais, como aqueles centralizados no ensino
gramatical) é a concepcdo de cultura. Corn base em Foucambert (1994),
passou-se a entender cultura como um conj unto de praticas coletivas e
individuais de uma comunidade, pelo que se estabelecem relacOes pes-
soais e criam-se instrumentos e produtos que atendem a certos valores.
A cultura se faz em movimento continuo, no qual os sujeitos, enquanto se
deixam influenciar, tambem promovem influencias, e tanto mais constro-
em quarto mais coordenam esforcos.

Tal concepcdo leva a que se considere a possibi I idade (e a necessi-
dade) de compor novos enquadramentos para o mundo. Do ponto de
vista do ensino, espera-se que a escola pare de treinar o aluno para ser o
adulto que outros ideal izaram, e estimule o desdobramento de experien-
cias no dominio do saber. No caso da carta gravad a, tal como Cintra a
estudou, o que deveriamos fazer como professores? Recusar a sua ca-
racterizacdo como algo "modernoso", ou aproveitar a oportunidade para
real izar uma experiéncia corn essa nova forma documental?

E corn esse espirito que, na Proposta Curricular, trabalhou-se o
genero em sua relacCies corn os tipos de seqiiencias textuais formando
enunciados concretos, atentando para as caracterizacOes tradicionais
em termos de modalidades (o falado e o escrito), discutindo-as, mos-
trando articulacôes e contrastes. Os textos obedecem a certas condi-
cOes de organizacdo, e de modo global trazem marcas da histOria da
sociedade onde surgem e circulam.

Todorov (1981), por exemplo, dedica o capitulo IV de sua obra Os
géneros do discurso ao estudo de quatro dos chamados "generos
menores" em I iteratura: a ad ivinha, as formulas de magia, o dito de espi-
rito, os jogos de palavras.

Ndo podemos, pois, reduzir as mültiplas faces da linguagem em circu-
lacdo a uma questa) de descrieäo, narraeâo e dissertacao. Por isso, hou-
ve a preocupacdo de, na Proposta Curricular, chamar a atencdo para as
formas documentais de nossa sociedade, abrindo espaco para o seu estudo,
discussdo e producdo. E la encontramos desde rezas, passando por emba-
lagens, etiquetas, rOtulos, ate romances, biografias, novelas.

Alias, a escola pode trabalhar proveitosamente corn textos curtos
como embalagens e etiquetas, ate mesmo para mostrar sua evolucao. Por
ft-as desses pequenos textos hd redatores especializados que pesquisam
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em nome da empresa a que servem. Os alunos podem perfeitamente
estuda-los em varios niveis (deslocando-se para areas diversas, depen-
dendo do produto), cria-los e recria-los, numa atividade que sera tanto
mais positiva quanto mais encaixada em projetos corn sentido para a co-
munidade (escolar ou mais ampla). No estudo global do género, é facil
notar tambem que tais textos dao abertura para a discussao de questOes
no nivel gramatical. sutra abertura se da para o use corrente, nesses
produtos, de expressOes em lingua estrangeira.

8 Precisties e coment6rios
Retomo, aqui, alguns aspectos da minha discussao no quadro geral

da questa() dos géneros do discurso de Bakhtin (1992).
Uma antecipacao do estudo dos géneros do ponto de vista do dis-

curso esta em Marxismo e filosofia da linguagem (Bakhtin, 1979). No
capitulo 6 da segunda parte ele estabelece programaticamente a ordem
metodolOgica para o estudo da lingua:

As formas e os tipos de interacao verbal em ligacao coin as condi-
cOes concretas em que se realiza.
As formas das distintas enunciaceies, dos atos de fala isolados, em
ligacao estreita corn a interacdo de que constituem os elementos, (...)
A partir dal, exame das formas da lingua na sua interpretacao
lingii istica habitual.

No item a) Bakhtin se refere diretamente aos géneros, conforme
especificado mais tarde em Os géneros do discurso (Estetica da cria-
cdo verbal): aqui ele fala em esferas da atividade humana, sempre rela-
cionadas corn a utilizacao da lingua. Cada esfera elabora seus "tipos"
de enunciados, os géneros que coexistem e que tambem se transfor-
mam, tanto no interior dessas esferas como por inflancia de outras.

Todo o restante do capitulo é, em Bakhtin, uma exploracao dessas
esferas da vida social corn suas enunciacOes tipicas da vida corrente, como
ordens, pedidos, bate-papo, Depois vém as formas da comunicacao
ideolOgica no sentido estrito, que compOem o que BAKHTIN chamou gene-
ros secundarios — ja na esfera politica, ou cientifica, ou literaria.

0 item b) da citacao remete as unidades que organizam os gene-
ros. Usei em meu trabalho o termo `tipos de seqiiencias' textuais. Em
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Marxismo e filosofia da linguagem ele usa enunciacio ("as unida-
des reais da cadeia verbal sao as enunciacOes"(BAKHTIN, 1979, p.
110), mas quando trabalha os gëneros em A estetica da criaceio ver-
bal é o enunciado que se apresenta como "unidade da comunicacao
verbal" (nao se trata de uma mudanca de posicao te6rica).

0 estilo, na referencia ao género, se entrelaca ao contend°
temAtico e a construcäo composicional. Como o enunciado é uma
producao do sujeito individual, com base em opcOes permitidas no con-
texto global, Bakhtin defende urn estilo individual. Nem todos os generos
"aceitam" urn estilo pessoal, mas de qualquer forma cid-se uma continui-
dade entre o que se poderia chamar o "neutro" e o "individual".

Foi nessa perspectiva que estudei o "estilo de projecao" dos gene-
ros abordados na pesquisa. Em toda parte, apesar do condicionamento
do sujeito aos discursos vigentes na sociedade, ele tern acesso a ()Wes
em varios niveis, o que vai definir a forma final de sua producao. Sobre-
tudo (eu diria a titulo de sUmula), corporifica-se urn sujeito generic° —
o selo de uma posicao de sujeito locutor.

Isto, contudo, esta muitas vezes ausente quando se trata da pedago-
gia da lingua: encontramos amostras de textos, ou melhor, pseudo-textos,
em parte resultado de urn ensino voltado para a construcao de oraciies e
periodos (unidades abstratas de lingua) corn seus constituintes sintaticos,
e de notaciies de escrita. A isso Bakhtin (1992, p. 325) responde: "Ter
urn destinatario, dirigir-se a alguern, é uma particularidade constitutiva do
enunciado, sem a qual nao ha, e nao poderia haver, enunciado"

Na ausencia do destinatario, mesmo que virtual, nao se comp&
efetivamente um texto corn sentido, corn autoria; nao seria ultrapassa-
do o nivel de estudo das formas da lingua em sua interpretacao grama-
tical. E esta, na concepcao de Bakhtin , é a iiltima etapa, so se expli-
cando atraves dos outros niveis.

Essa perspectiva de compreensao dos generos, bem como a impor-
tancia atribuida ao t6pico do ponto de vista da pedagogia da lingua,
aparece desde a decada passada corn os membros de urn grupo da Uni-
versidade de Genebra, que, num trabalho de carater basicamente psico-
lOgico, incorporou concepcOes fundamentais tambám deVygotsky. Re-
tomo algumas de suas interpretacOes, disponiveis em dois artigos: Genres
et progression en expression orale e &rite, de Dolz e Schneuwly (co-
pia nao datada), e Géneros e tipos de texto: consideraciies psicolOgi-
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cas e ontogeneticas, de Schneuwly (1994). Centrei minha reflexao nas
implicacOes da relacao género/tipo, e articulei os dois trabalhos para ve-
rificar eventuais tracos de progressao te6rica. A partir daqui faro refe-
rencia a eles atraves de seus autores.

Em Dolz/Schneuwly o genero e apresentado na perspectiva
bakhtiniana em suas tres dimensOes: contetidos, estrutura comu-
nicativa (construcao composicional?), configuraciies especificas
de unidades de linguagem (estilo?). Nesta ultima eles enquadram as
marcas da posicao enunciativa e conjuntos particulares de seqiienci-
as textuais e de tipos discursivos formadores da estrutura.
Schneuwly (1994), contudo, para o que me parece correspondente,
usa a expressão tipos de texto.

Texto e discurso seriam palavras intercambiaveis? Qual a rela-
cab genero/tipo? Considero isto principalmente porque o termo tipo tem
uma ocorrencia bastante grande em muitos trabalhos, em sentido lato, e
isso parecia estar acontecendo nesses textos.

A interpretacao que fiz de Schneuwly (1994) a respeito dessa distin-
cao partiu de uma hipOtese apresentada por ele sobre o funcionamento dos
generos secundarios, em sua vinculacao necessaria aos primarios; trata-
va-se de uma "reinterpretacao" de Bakhtin. Como psicOlogo, ele imaginou
urn aparelho psiquico gerindo "operacOes discursivas transversais em re-
Ina() aos generos". Isso e retomado no final do artigo (Tipos e generos),
onde deveria ficar explicitada a relacao que eu procurava.

Ele assume que urn tipo de texto é resultado de operacOes de lin-
guagem que dizem respeito: 1) a prOpria escolha de genero, a definicao
da relacao enunciativa corn o dito (enunciado?); 2) a decisOes sobre como
gerar contelados (que formas seqiienciais sào apropriadas?). Em suma,
trata-se de uma categoria psicolOgica. Mas tipo é tambern algo processu-
al, correspondendo a "escolhas discursivas" operadas em diversos niveis.
As duas faces do tipo seriam, entao: as operacOes de escolha e a expres-
sao lingaistica dessas operacOes. Os tipos seriam reguladores, na produ-
eao textual, e transversais em relacao aos generos.

Como operacOes psicolOgicas que conduziriam a um ou outro genero,
os tipos antecedem os generos. Por outro lado, dentro desse conjunto de
operacOes algumas resultariam na producao de certas seqiiencias textuais

caracterizadas a maneira de Adam, conforme especifica Schneuwly.
Em minha proposta, tipos sac) as variedades de seqiiencias textuais

(e nao formas globais de texto).
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Em Dolz e Schneuwly os aspectos tipolOgicos est -do vinculados a
capacidades de I inguagem dominantes, e assim sdo listados: narrar
(dominio da culturaliterdria ficcional), relatar (dominio de documenta-
cdo e memorizacdo de acOes humanas), argumentar (dominio de dis-
cuss -do de problemas sociais controvertidos), expor (dominio de trans-
miss -do e construcão de saberes), descrever acties (dominio de ins-
trucOes e prescricOes). Ao lado dessa caracterizacão os autores listam
os géneros (orais e escritos).3

A listagem leva a pensar que uma biografia, por exemplo, é basi-
camente urn relato, mas nao é uma narracdo (categoria em que en-
traria a biografia romanceada), nem uma argumentacdo, nem uma
exposicao. Se as operacOes tipolOgicas sdo transversais aos generos,
nao fica claro por que deveriamos I istar generos mutuamente exclusi-
vos para tais caracterizacOes. A argumentacao, por exemplo, é tida
como um fenOmeno constitutivo da I inguagem. No entanto, a lista da
capacidade argumentar inclui como género editorial, mas nao re-
portagem; traz carta de solicitacao, mas nao autobiografia, nem
relatOrio de experiencia...

Interpretemos a justificativa de tal enquadramento.
Dolz e Schneuwly, pensando em instrumentos para construir uma

progressao de ensino-aprendizagem, encontram nos generos urn "pa-
radoxo": na prâtica eles estdo sempre disponiveis, e s -do facilmente
nomedveis, ao passo que, pelo seu carater multifacetado e espontaneo,
nao se prestam a uma definic -do sisternatica. Isso, segundo eles, con-
duz a urn impasse pedagOgico: nao se prestam a construcdo de uma
progressào e de urn curriculo. Eles devem, contudo, estar disponiveis
como base para o trabalho escolar. Quaff a saida?

Para eles, a saida é buscar outra unidade como ponto de partida.
No caso, certas conceptualizaciies lingilisticas e psicolOgicas. No qua-
dro construido por eles reagrupam-se géneros mais ou menos intuitiva-
mente, mas, segundo os autores, satisfazendo trés criterios:

Respondem as necessidades de expressao lingilistica oral e escrita
em areas essenciais da sociedade.
Retomam de modo f lexivel algumas distincOes t ipolOgicas
comumente presentes em manuais e pianos de estudo.

c) Apresentam certa homogeneidade quanto as capacidades de lin-
guagem implicadas para o dominio dos generos em quest-do.
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E corn respeito a esses dois 6Itimos criterios que antecipei meu
comentario critic° sobre a montagem do quadro. Pelo crit6rio (b) presu-
mo que as distincOes tipolOgicas vigentes sao consideradas positivas, uma
vez que ja conhecidas. Pelo criterio (c), pergunto-me se isso nao invalida
parcialmente o conceito de tipos (discursivos ou textuais?), como
operacOes psicolOgicas que atravessam os géneros (sao transversals).

Como se trata, nesse Ultimo caso, de uma hip6tese que Schneuwly
(1994) apresenta como "ousada", permito-me deixar o registro de meus
comentarios, como incitacao para novas reflexOes.

Uma tipologia que apresenta semelhancas corn a do grupo de Ge-
nebra, e exposta explicitamente como de texto (nao de discurso) é a de
Kock e Fawn:, (1987). Seguindo a orientacao geral de Van Kuk, as
autoras retomam tipos ja correntes na literatura especializada e os des-
crevem corn base em tres criterios: 1. Dimensäo pragmitica, definin-
do macroatos de fala; 2. Dimensäo esquematica global, vinculada
aos processor cognitivos desencadeados nos atos acima estabelecidos;
3. Dimensäo lingiiistica de superficie, correspondente aos tracos sin-
taticos e semanticos do texto.

As autoras propeiem os seguintes tipos (provisOrios): narrativo,
descritivo, expositivo ou explicativo, argumentativo stricto sensu,
injuntivo ou diretivo, preditivo. Isso corresponde, em Dolz/
Schneuwly, as capacidades dominantes de linguagem (v. acima), que,
como percebemos, nao sao totalmente coincidentes. Da mesma forma
que nesses autores, dentro da caracterizacao tipolOgica vamos encon-
trar o que Kock e Favero chamam "atualizacOes em situacOes comuni-
cativas", correspondentes, grosso modo, ao que seriam os generos con-
forme BAKHTIN. Aqui ha algo que merece comentario.

Exempt ifiquemos. 0 tipo narrativo se atualiza em romances, con-
tos, novelas, reportagens, noticiarios, depoimentos, relatOrios.
Para Dolz e Schneuwly narrar se refere a literatura ficcional; os outros
géneros aqui I istados corresponderiam a relato. 0 tipo descritivo inclui-
ria reportagens (tambem...), relatos de experiencias ou pesquisas,
resenhas de jogos, guias turisticos, verbetes de enciclopedias,
caracterizaedo de personagens, paisagens e ambientes em narra-
tivas. Como vemos, esse "tipo" nao encontra propriamente sua atuali-
zacao em géneros; veja-se tambem o reconhecimento de que a reporta-
gem tem recortes narrativos (ou de relato, como sugerem Dolz e
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Schneuwly?) e descritivos (qual a dominancia, entdo?). Verbete de enci-
clopedia, nesses autores, se encaixa no tipo expositivo.

Parece-me que as "capacidades de linguagem globais" (de carater
cognitivo) apresentadas por Dolz e Schneuwly como critário inicial para
estabelecer os generos viesam urn pouco a perspectiva bakhtiniana, e ain-
da a vygotskyana, na medida em que as operaebes de carater cognitivo é
que comandam o processo, sendo tipificadas para estabelecer conjuntos
mais ou menos homogéneos de generos — trataveis pedagogicamente.

Koch e Paver° (1987, p. 9) observam tambOm: "... qualquer
tipificando so pode ser feita em termos de dominAncia, ja que dificil-
mente se apresentam tipos textuais puros. Comumente combinam-se,
num mesmo texto, seqUencias narrativas, descritivas, expositivas etc.,
mais ou menos extensas e homogéneas." Parece claro, portanto, que
ndo se estA tipificando textos, mas seqifencias textuais... E parece
claro, tambem, que rido se pode alijar desse tipo de proposta o nivel
mais abrangente do discurso. As autoras tern consciacia disso, pois
no inicio do artigo enfatizam uma observaedo de Guimardes (1986) que
eu ja usara no meu trabalho anterior, segundo a qual uma tipologia de
texto deve ser articulada a uma tipologia do discurso, visto que
cada texto tem uma configuraedo que resulta de uma correlaedo entre
elementos de sua construed() e suas condieOes de produedo (e sua
inseredo social que confere a ele uma caracteristica de genero).

Outra pesquisa nessa linha é a de Marques (1995), que trata exausti-
vamente do tipo descritivo. Tento colocar-me no mesmo angulo de reflexdo
para acompanhar o desenvolvimento teOrico que leva a autora a estabelecer
uma superestrutura para o descritivo, objetivo precipuo de seu trabalho.

Evocando Neis (1986), ela diz que cabe a lingUistica textual definir
para o descritivo "o que faz com que uma descried() seja uma descried°,
o que a distingue de outros tipos textuais e como ela integra os dife-
rentes tipos discursivos". Destaquei a Ultima parte deste recorte;
volto a ela oportunamente.

Buscando ater-se a dimensdo esquernAtica global do descritivo, a
autora usa o conceito de superestrutura de Van Duk (1992): esque-
ma, forma global de construed° do texto, do ponto de vista sintatico,
responsavel pela disposiedo das seqh6ncias textuais.

Marques (1992, p. 122), explora o trabalho desse autor relativo as
estruturas da noticia na imprensa, para exemplificar o conceito de supe-
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restrutura. Quero chamar a atencao para dois recortes do prOprio VAN

DiJK, urn em citacäo feita por MARQUES1 e outro no texto do autor: 1)
"Superestruturas esquematicas, portanto, são formas convencionais que
caracterizam urn genero especifico de discurso." (destaque meu).
2) "Dadas as complexidades das estruturas textuais e, portanto, tambem
do discurso da noticia, restringiremos nosso enfoque ao que chamamos a
organizacio global da noticia." (destaque meu).

Destaquei esses dois sintagmas para articula-los a uma observacdo
que Marques (p. 40, destaque meu) faz no final de seu capitulo, ampara-
da no prOprio Van Duk:

Como pudemos notar, ao abordarem os diferentes tipos textuais em
suas consideracOes, os estudiosos do assunto arrolaram superes-
truturas de varios tipos de texto, como do narrativo, do
argumentativo e daquele referente a noticia de jornal, evidencian-
do-se, assim, uma lacuna em relacao ao descritivo, no ambito dos
estudos teOricos sobre a tipologia de textos.

Entretanto, Van Duk sempre faz referencia a urn genero de dis-
curso, ao passo que a autora coloca a noticia de jornal ao lado de
narrativo e argumentativo, como coisas de mesmo nivel (apesar da
referencia a daquele referente a noticia de jornal, que ela rido espe-
cifica qual seja). Mesmo no trecho citado pela autora, Van Duk vincu-
la superestrutura a género, lido a tipo.

E preciso dizer, em favor da distincdo de orientacao teOrica entre
nos, que na linghistica de texto assumida por Marquesi o texto aparece
como uma unidade teoricamente reconstruida. 0 discurso aparece
como o observavel. Intuitivamente, porem, os autores tambem usam o
termo texto apontando para uma unidade concreta e tambem para re-
cortes textuais. A pagina 24, citando Van Duk, Marquesi afirma que o
texto é a unidade I ingii istica por excelencia, poi s "é por textos e nao por
sentencas que nos comunicamos". Assim, ora texto é construto teOrico,
ora é unidade concreta, discurso, ora é fragmento de unidade major.

Suponho, entdo, que tipo de texto ja é o resultado de certas determi-
nacOes teOricas, tal como se ve com o grupo de Genebra. Mais precisamen-
te, eu diria que os tipos ndo se atualizam nos generos, eles sào construcäo
tenrica a partir de ocorrencias nos géneros. Desse ponto de vista, a posicdo
do grupo de Genebra é mais consistente, apesar do estabelecimento (opera-

PERSPECTIVA, FlorianOpolis, v.20, n.01, p.77-104, jan./jun. 2002



Produzindo textos: gèneros ou tipos? 	 99

tOrio) de "blocos de generos" para cada tipo. Para eles, os tipos correspondem
a processos psicolOgicos atualizando-se em expressão lingilistica: eles "atra-
vessam" os generos. Segundo essa perspectiva, eu poderia dizer: a reporta-
gem é urn relato, mas tambenn é uma exposieao, uma narracao, uma argu-
mentaeao—tipos que se distribuem de maneira irregular nos textos (docu-
mentos sociais que representam generos discursivos).

Por tudo isto, nao posso subscrever a hipOtese de que o descritivo
tenha uma superestrutura textual, no sentido estrito. Ndo ha urn texto
que seja prototipicamente descritivo: ha, sim seqfiencias descritivas
— que podem perfeitamente estar emaranhadas em seqiiencias narrati-
vas. Deste ponto de vista, o narrativo nao tern nenhuma prevalencia
sobre o descritivo — nem o expositivo, nem o argumentativo. 0 roman-
ce é uma forma generica, antes de ser uma narrativa, e pode muito bem
iniciar por urn longo enquadramento descritivo... Nao faz sentido, por
isso (parece-me), o constrangimento em admitir que nä° ha "tipos pu-
ros", depois de um longo percurso te6rico para estabelecer uma tipologia.

Nesse contexto, creio que urn desenvolvimento teOrico que ficou
um pouco a sombra é o de Adam, que utilizei ja em meu trabalho anteri-
or. Ele aparece em Marquesi (1995, p. 94), atraves de uma questdo
relevante: "pode-se definir lingtiisticamente um texto ou uma seqtiencia
como descritivo? Ha caracteristicas textuais-seqiienciais que poderia-
mos dizer que sao susceptiveis de produzir um efeito de seqiiencia e urn
julgamento tipolOgico tao preciso?" E nos efeitos de seqiiencias de des-
crieao que Adam coloca enfase.

Nada impede que a organizaeao do descritivo seja estudada,
esquematizada, formalizada. Isto pode ser feito com qualquer outro
"tipo". 0 narrativo, entretanto, foi privilegiado, mas nab é por isto que
devo entender que o descritivo faz parte do narrativo. Ele faz parte do
romance, do conto, da crenica, da publicidade, da noticia, do editorial,
do panfleto, do sermao, do manual, do guia, do diciondrio, da enciclope-
dia... de todos os géneros, talvez?!

Encaro o descritivo nao como uma dimensäo esquematica global,
mas apenas como esquema do conjunto de seqiiencias que, para um
texto (como manifestacAo), tem a modalidade descritiva. Talvez por
isso nao seja muito apropriado usar a expressao tipo de texto, que leva a
visualizar texto como uma total idade. A tentativa de sistematizar tipos como
textos integrais tern levado a impasses. Na verdade, muitos dos exemplos
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fornecidos sdo reconhecidamente recortes. Ate mesmo urn verbete de enci-
clopedia é um recorte. Por outro lado, num romance ou num conto muitas
vezes o descritivo ndo aparece corn contornos nitidos, ern blocos separados.

Com essas restricOes, considero a proposta de Marquesi para
uma "superestrutura do descritivo" uma excelente contribuicdo aos
estudos tipolOgicos.

9 Conclusties
As reflexaes te6ricas e a pratica pedagOgica mostram que é

inevitdvel passar pelo caminho da articulacao entre o texto a cons-
truir e o mundo discursivo onde o sujeito se insere, apontando para a
necessidade de trabalhar os generos discursivos dentro do contexto
amplo das praticas sociais.

Tipologicamente falando, parece-me inevitavel efetivar-se urn deslo-
camento da classificacdo tripartite dos textos; o estudante deve construir
urn objeto discursivo corn efetiva materialidade, de use no ambiente em
que vive(ra). Os tipos (no sentido em que os tomo), creio, sdo algo em que
os prOprios estudantes podem desembocar, atraves do estudo dos textos
que refletem géneros; seria fazer o reconhecimento de categorias psico16-
gicas pela comparacao de sua resultante lingiiistico-discursiva.

Desse ponto de vista, enfatizo dois aspectos.
Se a abordagem pedag6gica deve mudar, nenhuma mudanca se faz

propondo que se aceite uma receita ern substituicdo a outra. E necessario
que haja articulacdo entre os que estdo engajados no ensino e aqueles que
podem oferecer reflexaes produtivas na area de estudos do texto — ou da
linguagem em geral	 e sabemos que existe a vontade de faze-1o. Mas
não queiramos que nossas reflexaes e resultados de pesquisas (que sabe-
mos cambiantes) passem, apOs uma leitura, a estar representados harmo-
niosamente dentro de uma escola ou uma sala de aula.

Penso, por outro lado, que é viavel o trabalho mais ou menos ime-
diato corn projetos voltados para as comunidades que a instituicäo es-
colar serve, corn base na observacdo e aproveitamento das formas
documentais que as refletem — seus generos	 bem como naquelas
da sociedade mais ampla.

Mas ha um lembrete importante, que me ocorre a partir das longas
consideracOes feita por Vygotsky (1991) sobre as relacOes entre apren-
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dizado e desenvolvimento, atraves da atividade mediada. Refiro-me ao
tempo de que se necessita para aprender. Ouvi de urn professor, certa
feita, a queixa de que ensinara na sala de aula alguma coisa simples de
ciencias, e em seguida, na hora do recreio, urn aluno insistia no seu saber
supersticioso. Ele "ensinara", mas o aluno nao aprendera... Tamb6m nos
damos conta, entre nos, de que vez por outra estamos transgredindo
nossas prOprias orientaeOes. Tenho usado essas reflexaes para meu pr6-
prio controle, para "consolar" professores que voltam aos bancos esco-
lares e para aconselha-los a serem pacientes corn seus alunos, encaran-
do e avaliando seu prOprio aprendizado .

Considerando a articulacao proposta anteriormente – do nivel
discursivo sobreposto a produedo efetiva de textos concluo que, para
resgatar o papel social (e socializante) da producao em lingua, é preciso
atribuir-se um espaco circunscrito dentro da vida social, encarar-se como
sujeito corn o outro e estabelecer certas amarras — posicionar-se.
Mesmo que se trate de uma representaeao secundaria, a so nesse nivel
que é permitido encarar os limites da interacao: ainda que em sala de
aula, a possivel realizar urn born teatro!

A aprendizagem é para todos.

Notas

1	 Da mesma forma que traeos do oral se infiltram no material escrito
e vice-versa. A caracterizaeao de que se trata aqui, alias, esta as-
sociada aquela dos generos em geral.

2	 Participei da elaboraedo e montagem desse documento na qualida-
de de consultora, em parceria corn Nelita Bortolotto, da UFSC.

3	 Essa caracterizaeao esta marcada nos prOprios titulos das obras
constantes da bibliografia.
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Producing Texts: Gender or
Kind?

Abstract
This study concerns to a topic of an
earlier work: "Discourse gender, text
type and expressiveness", in which I
investigated devices of expression
used by students in undergraduation
couses of language. Assuming an
interactive conception of language, I
chose the topic gender and typi-styles
of projection' as the first criterian in
the analysis of the corpus, pointing
out the conflicting conceptions
between schoolbooks and academic
texts. In order to increase the
discussion on gender/type relations, I
include reflections on this matter based
upon Bakhtin and other authors,
calling attention to the Portuguese
language teaching and learning.
Key words
-Portuguese language;
- Gender;
- Study and teaching.

Producienzo textos: ?generos o
tipos?

Resumen
Este estudio constituye una reflexiOn
sobre un tOpico de un trabajo anterior:
"Genero discursivo, tipo textual y
expresividad", en el cual investigue los
recursos expresivos de estudiantes de
Letras. Adoptando la perspectiva socio-
interaccionista, apunte como primer
criterio de andlisis del corpus el tOpico
`Genero y tipo - estilos de proyecciOn',
mostrando los conflictos entre la
conceptualizaciOn ofrecida por la obra
diclactica utilizada y los textos
producidos. En este trabajo retomo la
discusiOn te6rica centralizandola en la
relaciOn genero / tipo, resaltando la
distinciOn que propuse entre genero
discursivo y tipo textual, privilegiando
la metodologia de enseflanza/
aprendizaje de la Lengua Portuguesa.
Introduzco en esta propuesta reflexiones
posteriores con base en Bakthin y otros
autores.
Palabras slave

-Lengua portuguesa;
- Genero;
-Estudio y ensefianza.
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