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Os classicos säo livros que, quanto mais pensa-
mos conhecer, porouvirdizer, quando lidos de fato
mais se revelam novos, inesperados, ineditos.

Italo Calvino

1 Consideracties iniciais
Por mu ito tempo o paradigma dominante da ciência apontou para a

continua d ivi sac) de conhecimento em disciplinas. Nao que pretendamos
assumir uma posicao anti- disciplina, ao contrario, tentamos buscar urn
mecanismo para apoiar o crescimento disciplinar nas areas da Lingua
Portuguesa, da Literatura e da Leitura, trabalhando temas que atraves-
sam as diferentes areas do saber ( Hist6ria, Geografia, Ciencias ) e
colaboram na construcao do conhecimento do al uno. 0 auxilio que bus-
camos nessas areas foi fundamental para perceber as nuances do texto
analisado, suas relacOes corn o contexto em que a obra foi gerada.

0 mundo da ciéncia, o mundo academico, é o mundo das disciplinas,
da especializacao; urn mundo setorizado e compartimentado por muito tem-
po. E inegavel que o avanco da ciéncia e o progresso tecnolOgico do seculo
foram devidos em grande parte a pesquisa disciplinar. A complexificacao
dos problemas tornou necessaria a aproximacao e a associacao das discipli-
nas nos diferentes graus, do mais simples ao mais complexo.

2 A complexidade e a interdisciplinaridade
A palavra complexo na linguagem coloquial é utilizada para qualifi-

car algo dificil de ser explicado, obscuro. Entretanto, se buscarmos a
etimologia, a palavra vem de plexus, entrelacado, tecido em conj unto.
Tomaremos a definicao nao como escapatOria, mas como forma de me-
lhor entender a abordagem da narrativa.

A ideia de complexo, de complexidade sempre foi usada, mas so
modernamente vem ganhando urn tratamento de ciéncia e vem sendo
usada para os estudos da fisica, da biologia e tambem do social.

Tomaremos de emprestimo o termo e sua etimologia para aplica-la ao
trabalho com a leitura do texto fiterario. Os fins do tecido em conjunto que a
ciéncia vem estudando talvez tenha encontrado o seu correspondente na
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area da educacdo, traduzido pelo que chamamos de interdisciplinaridade.
Necessario se faz definir esse termo. Segundo Piaget, designa "o

nivel em que a interacao entre vdrias disciplinas em setores heteroge-
neos de uma mesma dada conduz a interacOes reais, a uma certa
reciprocidade no intercdmbio, levando a urn enriquecimento miituo"
(CHAVES, 1998). "A interdisciplinaridade estabelece uma relaedo de
reciprocidade, de mutual idade, em regime de co-propriedade que pos-
sibility urn dialogo mais fecundo entre varios campos do saber" ( SME/
MULTIRIO).A interdisciplinaridade provoca trocas general izadas de
informacOes e de criticas, amplia a formacdo geral e questiona a aco-
modacdo dos pressupostos implicitos em cada area, fortalecendo o tra-
balho em equipe. A fragmentacdo é substituida pela construcdo de
conexOes e intercambios, tornando-se uma arma efetiva contra a pul-
verizacdo do saber.

0 trabalho realizado partiu da analise do texto literario da narrativa
de aventuras nas aulas de Lingua Portuguesa e percorreu as aulas de
HistOria, trabalhando o conceito mais amplo de cultura, as aulas de Geo-
grafia, del ineando o conceito de espaco e pode prosseguir nas aulas de
Ciencias corn o estudo das propriedades dos alimentos e das doeneas
que acometiam os marujos, na epoca do descoberta do Novo Mundo

3 Para uma anâlise textual

For muito tempo acreditou-se que a obra era regida apenas por
sua coerencia interna. Foi Mikhail Bakthin, teOrico e historiador da lite-
ratura, quern anal isou e retomou criticamente essa teoria defendida pe-
los Formalistas Russos que menosprezavam outros ingredientes do ato
de criacdo que sdo: o contend°, ou a relacâo corn o mundo, a escolha
que o autor faz entre os elementos pessoais e genericos da linguagem.

Para Bakthin (1992), deve-se levar em conta ndo apenas o material
de que é feita uma obra, mas a sua arquitetura, ou a construed°, ou a
estrutura da obra entendida como ponto de encontro e de interacdo entre
o material, a forma e o contend°, ou a relacdo corn o mundo. Ao anal i-
sar urn texto, o ponto de partida e, pois, o material usado, a selecao
vocabular, as escolhas real izadas pelo autor.

Tomando de emprestimo o pensamento de Bakthin a respeito da
obra, isso significa dizer que o estilo e a construed° composicional fun-
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dem-se indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles sal° marca-
dos pela especificidade de uma esfera de comunicacao, ou seja, o texto
ganha sentido na relaeao corn o leitor corn o qual se comunica.

Para entender as relaeOes de producao e recepeao do texto, utilizamos
os pressupostos dos te6ricos alemaes Iser e Jauss da Estetica da Recepeao.

Para esses estudiosos, nem tudo esta dito no texto, ha entrelinhas,
espacos vazios deixados pelo autor que sào ocupados pelo leitor na sua
rein -do corn o texto. E ele quern constrOi os sentidos do texto ao ocu-
par "os vazios" corn sua histOria de vida e de leitura. (ISER, 1979).
Nao ha uma leitura, mas varias leituras. Esse pressuposto permite uma
discussao aberta corn os leitores, promove o debate, a troca de opini-
6es e a construe -do de sign ificados. Uma leitura que leva em conta a
complexidade, os fios do tecido em conjunto para chegar a carpintaria,
a arquitetura que sustenta a obra.

Para entender as relaeOes estabelecidas por esse material seleci-
onado ( as palavras) que da forma as idáias do autor e é responsavel
pela construed() dos sentidos, utilizamos os pressupostos da Anal ise do
Discurso, numa leitura capaz de pontuar em que medida a seleeao
vocabular, a arrumacao e a combinaeao dos elementos do enunciado
configuram o perfil dos personagens, fazem caminhar a narrativa e
dao suporte as ideias do autor.

Essa leitura, que apenas é sugerida aqui por questOes de espa-
co, varia de acordo corn o nivel de maturidade dos alunos corn os
quail se esta trabalhando e os conteiidos de Lingua Portuguesa da
serie que estao cursando.

4 Leitura e analise da obra
A edicao escolhida para a analise foi a da Cia das Letrinhas. 0

objeto livro, o projeto grafico e as informaeOes contextuais da 6poca que
acompanham o texto literario, alem de estimular o leitor, complementam
a leitura e possibilitam fazer uma ponte corn as demais disciplinas.

5 Contextualizacao da obra
0 primeiro passo da analise é a contextualizaeao da obra e inicia

corn a leitura do texto informativo: A conquista do novo Mundo que
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antecede o primeiro capitulo da edicao em analise.
Seculos XV e XVI- Mapeamento do mundo e a situacao do Brasil:

a escravidao e as questOes sociais.
HistOria- a descoberta do continente pelos europeus no seculo XV.
Por que questionar o use do termo "descobrimento" ?
Identificar as acOes humanas produtoras de cultura.
Leitura do 1° capitulo-
A partir da contextualizacdo de epoca, pode-se iniciar a leitura e a

analise dos primeiros capitulos .
Trabalhando os elementos da narrativa: tempo ( cronolOgico)- es-

paco ( fisico )- narrador ( l a ou 3 a pessoa)- personagens ( protagonista,
antagonistas e secundarios)- enredo ( apresentacao dos personagens-
desenvolvimento- climax- solueao ou desfecho). Esses elementos serao
trabalhados a medida que forem aparecendo no decorrer dos capitulos.

Vale lembrar aos alunos a importancia da figura do herOi nesse
tipo de narrativa. Tracar o perfil de Robinson Crusoè a partir dos pri-
me iros paragrafos: observar as relacOes familiares e o desejo de aven-
tura do jovem protagonista.

A voz do narrador em l a pessoa esta presente assim como a loca-
lizacao temporal atraves de expressEies demarcadoras do tempo bem
como a configuracao do espaco fisico. Assinalar a primeira viagem , a
partida, a separacao dos pais e o desejo de aventura.

Chamar a atencao para a configuracao do herOi-aquele que aban-
dona tudo, parte para urn lugar distante, enfrenta perigos ( em um am-
biente hostil), vence as provas para finalmente se sagrar herOi. 0 her6i
possui atributos peculiares como a forca fisica, a coragem, a determi-
nava°, a persisténcia, a habilidade.

A intertextualidade esta presente na comparacao que o capita° do
navio faz entre Robinson e o episOdio biblico de Jonas .

Leitura do 2° capitulo-
Contextualizacao: a pirataria comum a epoca aterrorizava os ma-

res. Leitura do texto informativo: A vida de nzarujo ( a vida a bordo, o
terror dos mares e os tesouros roubados).

HistOria e Ciacias: discutir as relacOes de trabalho, as condiceies
de vida e de higiene, a alimentacao e as doencas tipicas da epoca, a
transmissdo e a prevencdo.

A viagem bem sucedida a Guine e o ataque dos piratas (ressaltar a
presenca dos antagonistas) e estabelecer relacOes corn as provas que o
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herOi precisa veneer para sagrar-se herOi no final das peripecias.
HistOria- apontar as diferencas entre as relacOes do trabalho es-

cravo da epoca e as relacOes de trabalho nas sociedades modernas.
Leitura do 3° capitulo-
A viagem desastrosa de Robinson que pretendia it a Salvador, no

Brasil, a costa da	 na Africa Ocidental para capturar escravos.
Uma nova prova a ser vencida pelo her6i aparece aqui- o naufragio

e a chegada a ilha deserta como nnico sobrevivente.
Leitura do capitulo 4°-
Chamar a atencAo para a informacào contida na pdgina sobre o

texto matriz, o Robinson Crusoe sumo, de Johamn Wys, escrito em 1812,
forte de inspiraeão para Daniel Defoe escrever o seu Robinson.

O ambiente- chamar novamente a atencdo do aluno para a influén-
cia do ambiente hostil na narrativa de aventuras, na configuracao do herOi.

Leitura do 5° capitu lo-
A partir do tema sobreviv6ncia na ilha, trabalhar a

interdisciplinaridade (HistOria e Geografia)
HistOria: as diferentes formas de medir o tempo ( o calendario feito

na cruz de madeira - o calendario cristdo).
Geografia- o espaco geografico- explorar a ilha, conceituar espaeo

natural e o espaco human izado.
Leitura dos capitulos 5, 6, 7 e 8.
Capitulo 5- HistOria- analisar a lista de bens e males de sua situa-

eao elaborada por Robinson Cruso6; identificar as evidencias do car&
ter social do ser humano.

A vida na ilha- as relacOes sociais e humanas — a sobrevivéncia.
Elementos da narrativa- A configuracào do perfil do her6i: a forca

fisica, a determinacdo, a coragem, a persisténcia, a capacidade de solu-
cionar problemas.

Leitura do 9° capitulo.
Os indicios da presenca de can ibais na ilha.
HistOria- 0 canibalismo como ritual.: discutir as diferencas cultu-

rais e a visa° preconceituosa do homem branco em relacao as socieda-
des primitivas.

Estrutura narrativa: destacar a preparaedo para o climax e o
perfil do her6i.

Observar a presenca constante da religiosidade no texto, (a Provi-
déncia Divina ) e ressaltar como as relacOes pouco amistosas entre o
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homem branco e o silvicola na epoca sdo retratadas pelo autor na trama.
Contextualizaedo- Chamar a atenedo para a presenca dos indios

Caraibas que habitavam as Pequenas Antilhas e o litoral da America do
Sul na epoca de Defoe, hoje reduzidos a urn pequeno namero. Na trama,
sào representados por Sexta-feira, que ao contrario da real idade da epo-
ca, torna-se amigo do homem branco europeu ( Robinson Crusod).

Leitura do 10° capitu lo-
Contextua I izaedo- a presenca poderosa dos espanheis na re-

gido, desde o seculo XVI, quando Pizarro e Cortez aniquilaram os
imperios Inca e Asteca.

Defoe retrata fielmente a crueldade corn que os conquistadores
tratavam os nativos americanos.

Leitura do 11 ° capitulo-
Estrutura da narrativa: a trama caminha para o desfecho. 0 here'

vive mais uma peripecia e, corn a ajuda dos novos amigos (personagens
secundarios), consegue urn navio para regressar ao continente e encer-
rar a longa temporada na ilha.

Leitura do 12° capitulo-
O retorno a Inglaterra
Estrutura da narrativa: trabalhar a marcaeão temporal (o tempo

cronolOgico) e a localizaedo no espaeo fisico ficcional.
Histeria- trabalhar o conceito de tempo real- meses, anos e seculos.
Geografia- localizacdo no mapa do espaeo percorrido por Robinson

Crusoe e do espaeo imaginario da ilha em que transcorre a maior parte
da trama, ilustrado no final do I ivro.

6 Atividades de extrapolacäo- criando pontes entre a ficcão
e a realidade.

Apes a leitura do texto literdrio, discutir o desejo de aventura ine-
rente ao ser humano. Citar exemplos publicados em jornais, programas
de TV sobre o tema, os ralis, os viajantes solitarios. Ler o fragmento do
texto Enfim terra! , de Silvio Ferraz, do veleiro Aysso, sobre a familia
Schtirmann, publicado na revista Veja (ediedo 1646, 26 abr. 2000) em
anexo no final desse artigo.

Leitura e analise do texto informativo: Enfim terra !
A leitura oral do texto devera ser dividida entre os alunos e acompa-
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nhada por todos que irdo selecionando as informaeOes principals de cada
paragrafo lido corn urn marcador de texto. Ao final da leitura de cada
paragrafo, devem ser resgatadas as ideias principals pelo aluno leitor .

Chamar a atenedo para as caracteristicas desse genero textual
(reportagem), estabelecendo um contraponto com o texto I iterdrio.

Levantar as relaeOes da reportagem com o contexto da epoca em
que foi feita a viagem da familia Schiirmann, a chegada para a comemo-
raedo dos 500 anon do descobrimento do Brasil em 2000.

HistOria- identificar diferencas entre o texto informativo Vida de
marujo, publicado nessa edicao e ja lido e comentado e as condieOes de
vida dos aventureiros atuais.

Ler a Ultima frase do texto informativo Enfim terra!: "Navegar
rid° é apenas preciso, é imprescindivel a nossa sobrevivencia."

No nivel literario, chamar a atenedo dos leitores para o carater
intertextual da frase e discutir a importancia dos navegadores e das gran-
des navegaeOes para a hist6ria das civi I izaeOes. A afirmativa e o debate
poderdo ser retomados posteriormente em series mais avaneadas para
estimular a argumentaedo.

Oficina de Produedo Textual
Trabalhando a descried°
Criar um peril de herOi aventureiro: lembrar a diferenca existente

entre o herOi e o super-her6i. 0 her6i ndo tem os poderes magicos do
super-her6i, suas caracteristicas humanas permanecem, mas o desejo
de aventura e de justiea ski inerentes a sua personalidade .

7 Roteiro
Caracteristicas fisicas e caracteristicas psicolOgicas- deverdo es-

tar presentee, o tipo fisico, a forca, a coragem, a determinaedo, o espirito
de luta pela sobrevivéncia, as habi I idades, a persistëncia, os gostos e as
preferéncias, os sonhos, os desejos, etc.

8 Trabalhando a narracao
Lembrar as caracteristicas da narrativa de aventuras ja observa-

das na histOria lida. Criar uma ambiente hosti I em que a trama vai ocor-
rer, situar no tempo, criar os personagens antagonistas e secundarios
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que irdo contracenar corn o herOi e desenvolver a seqUencia de fatos, o
enredo (apresentacao dos personagens, desenvolvimento da acdo, cli-
max e desfecho vitorioso do her01).

Narrar uma aventura em que o her6i criado precise veneer obsta-
culos e viver peripecias para sagrar-se her6i.

Criacdo de um jogo de aventura em grupo.
Trabalhando a interdisciplinaridade- Artes Plasticas- Geografia-

HistOria- Ciencias- Lingua Portuguesa- Literatura
Desenhar o esboco do jogo no rascunho antes da versão definitiva

(criar urn trajeto corn casas, espacos numerados para os jogadores cami-
nharem corn seus peOes). Discutir e elaborar regras para o jogo. Aprovei-
tar para criar cartas contendo perguntas para serem respondidas na hora
do jogo. Sugerimos que o terra das questaes esteja vinculado a narrativa
de aventuras e ao contendo de conhecimentos gerais estudado nas outran
disciplinas da serie que os alunos estdo cursando. Cronometrar o tempo
para as respostas e utilizar dados para determinar quantas casas o jogador
devera andar, se acertar a resposta da pergunta contida na carta sorteada.

0 jogo criado pode ser tambem do tipo RPG, se houver alunos que
saibam jogar para orientar os colegas.

Show do Milhao- urn show de perguntas e respostas similar a
urn programa de TV, realizado 110 final do ano letivo corn todas as
turmas que trabalharam a narrativa de aventuras. Premio: urn pas-
seio corn o grupo vencedor.

Participantes: dividir os alunos em tres grupos, dois para competi-
rem respondendo as perguntas e um grupo de alunos para auxiliar os
colegas e mais um grupo de professores ou estagiarios para ajudar os
alunos participantes a responder as perguntas mais dificeis e um profes-
sor-apresentador para comandar o show.

Elaborar aproximadamente oitenta perguntas variadas sobre os
temas escolhidos, estudados nas diferentes disciplinas que participaram
do trabalho. Cada pergunta devera ser objetiva, ter quatro opeOes de
resposta, dugs erradas, uma provdvel e uma certa. 0 nivel de dificuldade
das perguntas varia de acordo com o valor de pontos de cada uma delas
( ex: 1000; 2000;3000; 4000; 5000; 10000; 20000; 30000;50000; 100000
etc). Ganhard o jogo o grupo que fizer o maior flamer° de pontos.

As regras devera ser estabelecidas previamente pelos participan-
tes: professores, alunos e estagidrios, se houver.
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Obs: Os contaidos de Hist(Via foram desenvolvidos nas turmas de 5a

pela Profa Assistente de HistOria Ana Maria de A Santiago- CAP/
UERJ e Profa do CEFETEQ/ RJ
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Anexo
Enfim , terra !

A familia SchOrmann completa a viagem em volta da Terra de-
pois de dois anos nos mares
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Silvio Ferraz, do veleiro Aysso

Nessa expedicao nao ha fome nem doenca. Tampouco ansiedade
diante do desconhecido. A saudavel familia Schtirmann, de Santa
Catarina, que partiu do Brasil ha pouco mais de dois anos para
circunavegar o planeta, sabe dia e hora e minuto que aportard em
Santa Cruz de Cabral ia, em homenagem aos 500 anos do descobri-
mento. 0 que ninguem a bordo do Aysso, o veleiro da familia, sabe
nessa alvorada e quando poderd enxergar terra brasileira. A costa
dista 30 milhas. Os ventos sopram a 15 nos de traves, e o barco, corn
20 toneladas, corta ondas corn mais de 2 metros de altura corn ga-
lhardia. A tripulacao perscruta o horizonte ainda coberto corn urn
manto espesso de neblina. "Terra a vista", esgoela-se David, o litho
do meio do casal Heloisa e Vilfredo, lobos-do-mar da ponta dos pes
a raiz dos cabelos. E a costa da Paraiba. Todos riem, pulam e batem
palmas. Foram 58 456 Km percorridos em uma rota propositadamen-
te coincidente corn a do navegador portugas Fernao de Maga-
lhaes, tracada ern 1519. Foram visitados 61 portos em dezenove
paises e nove territOrios. Uma viagem planejada quase corn requin-
tes de vOo espacial, tantos foram os cuidados no mar e na terra.

Nao faltaram acidentes nem surpresas desagradaveis. No mar da
China, ameaca de piratas na costa da Indonesia. Vilfredo, corn con-
trolada tensao, esperava-os corn a pistola de sinalizacao em punho.
Ou tormentas monumentais no Estrito de Magalhaes, corn ondas de
10 metros e ventos de 60 Os fustigando o conves. Ou mesmo
icebergs aprisionando o barco. Mas sobrou deslumbramento corn
as belezas naturals e a afabilidade de muitos povos. Em Brunei fo-
ram recebidos como principes. E aquele povo, que do Brasil so
conhecia Pele, passou a integrar o grande contingente que seguiu
viagem pela internet.

A vida a bordo é urn exercicio em equipe. "0 segredo e o born humor.
E a chave, a tolerancia corn os habitos de cada urn", ensina Vilfredo.
Cada um dos oito tripulantes, incluindo o capitao, tens suas especi-
alidades e tambem tarefas preestabelecidas. A cada quatro horas,
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urn acorda, toma café na cozinha e sobe a coberta. Ouve de quem o
antecede no timao comentarios sobre os ventos, as correntes e o
mar. E assume o comando por mais quatro horas. Nos momentos de
mar grosso, outro tripulante o acompanha. Durante as 24 horas do
dia, ha sempre alguem dormindo no barco. Quern nab dorme le, ouve
mOsica corn fones no ouvido ou dedica-se a responder aos e-mails
que chovem de todos os cantos do mundo.(...)

Os Shtirmann säo uma empresa flutuante. Um CA que viu no mar,
nas ondas e nos ventos o habitat ideal.(...)

(...) Vilfredo acredita que ja no pr6ximo ano, quando urn longa-
metragem sobre as aventuras da familia, feito por David, for conclu-
ido corn a comercializacao de fotos e de conferéncias sobre a via-
gem, o faturamento poderd chegar a 7,5 milhOes de dOlares. Ai co-
mecard urn novo projeto, sonhado nas noites de lua e nos dias de
sol e que ganha contornos reais a cada milha que o Aysso se
aproxima da costa brasileira. Vilfredo quer urn barco duas vezes
maior que o Aysso e parafernalia de navegacao mais sofisticada,
para continuar seus pianos de cruzar mares e mais mares: "Navegar
n'Ao é apenas preciso, é impressindivel a nossa sobrevivencia."
(Veja, sao Paulo, 26 de abril de 2000, p. 138)
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Adventures Narratives and the
Profiles of Adventure Heroes:
Workshop in Interdisciplinary

Lecture and Textual Production.

Abstract
This paper aims at stud ing adventure
stories and their hero in Robinson
Crusoe story written by Daniel Defoe.
This study makes a connection between
literature and other related subjects. Its
a kind of reading and writting workshop
thats were developed with high school
students.
Key words
-Adventure stories narratives;

-Reading and writting texts;
-Related subjects.

La narrativa de aventuras y el perfil
del hdrol aventurero: talse
interdisciplinar de lectura y

producciOn textual

Resumen

Este texto pretende hacer una lectura
de la narrativa de aventuras, estudiar
el perfil del heroe aventurero y su
configuraciOn en la obra de Robinson
Crusoe. La lectura establecin relacio-
nes con otras disciplinas del curricu-
lo, adquirio forma de taller de lectura y
producciOn textual y fue desarrollada
con alumnos de 5° a 8° grado de la
ensefianza primaria.

Palabras Clave
-Narrativa de aventuras;
-Lectura;

-Interdisciplinariedad;
-ProducciOn textual.
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