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RESUMO: Este artigo reporta resultados de pesquisa aplicada, auxiliada por alunos de gradua<;ao em Hist6ria 
e Letras da UNESP-Assis, efetuada em escolas publicas de Ensino Fundamental. objetivando-se a analise dos 
conceitos de tempo, espa<;o (contexto) e texto na produ<;ao escrita de alunos de sextas series. Textos 
noticiosos foram escritos em quatro oportunidades diferentes. visando-se tambem a diferentes publicos. A 
referencia te6rica ampara-se nas ideias de "tempo hist6rico sincr6nico" e no conceito de texto tomado a partir 
da Linguistica Textual de vertente anglo-sax6nica . 
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ABSTRACT: TEXT, TIME AND CONTEXT CONCEPTS: AN EXPERIENCE IN SECONDARY SCHOOLS 

This article describes the results of a research developed in secundary public schools, helped by History, 
Literature and Language students from Unesp-Assis. Its aims was to observe the Time , Context and Text 
concepts development in diferent situations of pupils writing production. Theoretical references were Textual 
Linguistics from Anglo-Saxon derivation and Historical Time concept. 
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lntrodu9ao 

Tempo e espac;:o, conceitos que o homem 
aprimora gradativamente substituindo indica<;6es 
fisicas por representac;:6es simb61icas, contribuem 
para a compreensao do sincronismo da cultura dos 
estudantes, em oposi<;ao a cultura diacr6nico
sincr6nica necessaria para o entendimento do 
tempo hist6rico. De grandeza diferente, outro 
desafio e o convivio com o conceito de texto , como 
o define a Linguistica Textual anglo-sax6nica , 
corrente em evidencia nos Parametros Curriculares 
Nacionais (PCN) para o ensino de Lingua 
Portuguesa: texto e unidade basica de 
comunica<;ao , um instrumento social. Desde ha 
muito , a escola enfrenta problemas para levar os 

escritos dos alunos a condic;:ao de textos 
portadores de um sentido social e de aspirac;:ao a 
circulac;:ao , tirando-os da esterilidade da ideia da 
"reda<;ao escolar". 

0 cotidiano dos alunos tende a atuar 
como obstaculo no trato desses conceitos. Os 
jovens vivem num universo urbano marcado pela 
simultaneidade: por for<;a da midia, subvertem-se 
as rela<;6es temporais e espaciais, escamoteia-se 
a causalidade em nome do "efeito presente". A 
comunica<;ao verbal tambem tende a se modificar. 
Embora seja construida com os preceitos da 
linguagem escrita , a linguagem predominante na 
televisao e mesmo nos demais meios de 
comunica<;ao massivos mostra-se revestida de 
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c~racteristicas da oralida9e, procurando afastar-se 
do estatuto da linguagem escrita. As dificuldades 
de consolidac;:ao da. escrita em meio ao universo 
midiatico devem-se ainda ao fato de que os 
proprios meios, de jornais a televisao, cada vez 
mais buscam amparar-se na imagem, evitando o 
discurso argumentative explicito. 

0 cotidiano das salas de aula convive 
com a carencia de um modo de tratamento dos 
conceitos de tempo , espac;:o e texto. Sao comuns 
as in iciativas em que a tendencia e dar uma forma 
"metrica" a experiencia humana, num movimento 
que dificilmente se ajusta a dinamica do tempo 
historico. Em termos de escrita, a produc;:ao dos 
alunos continua sendo bem mais um ponto final de 
trabalho, como os relatorios de aula ou de 
atividade, por exemplo, do que um ponto de partida 
para a vivencia com manifestac;:oes que buscam 
circulac;:ao social. Do ponto de vista das 
alternativas de trabalho, a excec;:ao de trabalhos 
com inspirac;:ao piagetiana (espac;:o e tempo), como 
o de Nadai & Bittencourt (1992) , e de Chiappini 
(1997) acerca de texto , sao raras as incursoes 
para o aprimoramento pedagogico dessas noc;:oes 

Tendo em vista esse cenario , durante 1999 e 
2000 um grupo de pesquisa ligado ao 
Departamento de Educac;:ao da UNESP-Assis , 
integrado por alunos de graduac;:ao em Letras e 
Historia , desenvolveu atividades em duas sextas 
series de escolas publicas de Ensino Fundamental , 
objetivando: a) verificar como o aluno convive com 
os conceitos de tempo, de espac;:o e de texto ; b) 
delimitar as caracteristicas de dominio de tais 
conceitos , a fim de auxiliar o professor quanto a 
sua expansao; c) oportunizar situac;:oes 
significativas para auxil iar o professor nesse 
trabalho. 

0 presente artigo apresenta os passos e os 
resultados da pesquisa, propondo-se como 
sugestao de trabalho aos professores de Lingua 
Portuguesa e Historia, de algum modo ajustada os 
PCNs . As escolas envolvidas situam-se em bairros 
perifericos e as turmas escolhidas foram aquelas 
consideradas pela administrac;:ao e professores 
como as mais problematicas em termos de 
rendimento e disciplina. A opc;:ao pela sexta serie 
se deveu a escassez de pesquisa aplicada voltada 
para essa etapa da formac;:ao. 

Como observar conceitos distintos em um 
so projeto? Adotamos um campo comum para 
analise: partimos de produc;:oes textuais dos 
alunos. Orientados pelos pesquisadores , os alunos 
escreveram noticias sobre questoes proximas do 
seu dia-a-dia. Ao todo foram produzidos cerca de 
300 textos, em quatro etapas de trabalho feitas em 
mementos e com objetivos diferentes: os dois 
primeiros textos foram construidos para a 
montagem de um telejornal mostrado para a 
propria turma; o terceiro texto objetivou a 
realizac;:ao de telejornal exibido para a outra turma 
de alunos; o quarto texto fez parte de um 
radiojornal, que deveria ser exibido em emissora 
de radio local. A partir dessa sistematica de 
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prodtJc;:ao e circulac;:ao dos escritos, chegamos ao 
material de pesquisa. 

Tempo e Espac;o 

A noc;:ao de espac;:o como fenomeno 
passive! de observac;:ao concreta tem sido 
questionada. Na geografia, tal conceito vem dando 
Iugar a uma ideia mais complexa, que e o conceito 
de "territorio", entendido como determinado limite 
espacial , marcado nao exclusivamente pela 
componente fisica , mas por ci rcunstancias sociais . 
Para um pedreiro , uma casa inacabada (em que 
apenas o alicerce esteja aprontado, por exemplo) e 
uma oportunidade de trabalho ou uma ocupac;:ao 
que ele perdeu; para o dono da construc;:ao, um 
fator de preocupac;:ao (tera ele ou nao recursos 
para continuar a obra? tera tempo para cuidar do 
seu andamento? etc.); para um critico , a 
construc;:ao inconclusa e consequencia da crise 
econ6mica. 

Um determinado "territorio" nao 
compreende Iugar geografico especifico, mas um 
conjunto de ambientes em que florescem posic;:oes 
sociais acerca de fundamentos especificos. Uma 
certa tendencia de comportamento entre os 
adolescentes urbanos nao se manifesta nos locais 
X e Y, mas em locais diversos , em circunstancias 
marcadas pelas rela c;:oes sociais envolvidas, 
relac;:oes estas tambem nao apenas imediatas (o 
contato direto entre adolescentes) mas tambem 
mediadas (pelos meios de comunicac;:ao, entre 
outros) . Se, por um lado, a geografia, sobretudo a 
geografia humana, chega a um conceito bastante 
instigante para a pesquisa , pois uma determinada 
regiao fisica pode comportar diversos 'territories ', 
por outro, temos uma situac;:ao de dificil 
concretizac;:ao, dado que um territorio precisa ser 
circunscrito , de forma metafisica , entre outros 
tantos . 

Num outro campo de pesquisa. mais 
proximo da antropologia , os dias de hoje veem 
fen6meno cuja denominac;:ao e paradoxa! em 
relac;:ao aquele ultimo conceito, mas a essencia 
tende a comunhao entre ambos . Trata-se do 
fenomeno da "desterritorializac;:ao", tal como 
propoe Ortiz (1994). Em linhas gerais , as rela c;:oes 
transnacionais de produc;:ao e consumo estariam 
promovendo a derrubada de fronteiras, tornando 
complexa a identificac;:ao do que e interior e do que 
e exterior a um pais. Entre OS produtos para 
cozinha disponiveis hoje para certa parcela da 
sociedade brasileira , ha pratos feitos na China ou 
em Taiwan , condimentos ingleses, tomates 
italianos, queijos franceses ou batatas americanas 
e azeitonas argentinas ou portuguesas. Tais 
materiais concorrem com · correspondentes 
brasileiros em qualidade e custo, tornando-se 
familiares rapidamente. Percebe-se a apropriac;:ao 
desses bens transnacionais , obrigando-se a 
revisao da oposic;:§o entre 0 que e interne e 0 que e 
externo. A mediac;:ao efetuada pelos meios de 
comunicac;:ao, por seu turno, e potente 
homogeneizadora de costumes . 

-
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Tendo em vista cenarios complexos 
como os que se avizinham, procuramos tamar a 
questao espacial em outros moldes, numa 
percep9ao intermediaria entre o conceito 
convencional (fisico) e aqueles mencionados ha 
pouco: passamos a notar o espa9o menos como 
um Iugar concreto e mais como ambiente de 
rela96es sociais, isto e, tomando-o como sin6nimo 
de contexto. Passamos entao a observar o espa9o 
fisico , mas destacando os aspectos que o fazem 
ser modelado segundo a a9ao humana que dele se 
apropria, individual e coletivamente. lsso significa 
ao menos entender como s~ constituem as 
rela96es entre os indiv iduos e o seu contexto, para 
identificar maneiras pelas quais tais no96es podem 
ser ampliadas. Dizer que a escola deve ser 
preservada. entre outros motivos porque ela 
podera ajudar o aluno a integrar-se socialmente, e 
para isso (suponhamos) recebeu tambem 
computadores cuja manipula9ao ira colocar esse 
estudante em pe de igualdade no mercado de 
trabalho, e um procedimento que vai pouco alem 
do que uma rela9ao horizontal entre tempo 
(cronologico ou historico) e espa9o fisico (a escola 
e valorizada basicamente por portar tais 
equipamehtos em seus dominios se os 
computadores fossem levados a outra institui9ao, 
aquele papel da escola tenderia a diluir-se). Par 
outro lado,. se tomamos o computador como um 
instrumento util ao mercado de trabalho, 
responsavel pela acelera9ao de outras conquistas 
tecnologicas, mas tambem fruto de um processo 
gerador de segrega9ao e estimulador de rela96es 
transnacionais que tornam os paises ricos mais 
ricos e os paises pobres, mais pobres , a tendencia 
e ampliar nao so a ideia de territorialidade (com 
vimos antes), mas tambem a de desterritorialidade. 

E como concatenamos a investiga9ao 
contextual - e nao mais apenas a questao fisica? 
Buscamos aliar as ideias de tempo e de contexto, 
investigando aquila que denominamos de "tempo 
historico sincr6nico" nos textos dos alunos. 
Existem diferentes maneiras para qualificar o 
tempo. Uma delas e a ideia de tempo individual , 
marcada pela inflexao quase absoluta do sujeito 
para as vivencias do eu , de modo que, cada 
pessoa tem seu tempo proprio, com algum terreno 
para o compartilhamento entre os sujeitos. A 
crian9a sabe seus horarios de ir e de vir, de comer 
e de dormir, partindo-se de referenciais peculiares 
ao seu contexto. 0 intervalo entre as aulas na 
escola sugere que se pode brincar, sair da sala . 
Sugere menos um horario do que um 
consentimento. 

lmbricado no tempo individual estaria o 
tempo psicologico, ainda menos compartilhavel. A 
mesma aula pode passar rapidamente para um 
aluno e demorar uma infinidade para o aluno 
vizinho . Nossas lembranyas, boas ou ruins , nossos 
sentimentos em rela9ao a experiencia de vida, 
muito tem a ver com a maneira pela qual nos 
"mergulhamos", as vezes cegamente, nessas 
experiencias. Uma das diferen9as basicas entre o 
tempo individual e o tempo psicologico estaria nas 
suas rela96es com o tempo do calendario. 
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Enquanto o tempo psicologico p6e-se a margem 
ou burla o tempo do relogio, o tempo individual 
constroi-se em meio ao do calendario, ainda que 
tome caminhos tambem proprios. As pessoas 
podem combinar a realiza9ao de um jogo qualquer 
em determinado horario do relogio. Tal jogo pode 
durar certo periodo e ser cronometrado para 
ocupar rigorosamente o tempo tratado. Entretanto. 
durante o jogo, seus participantes, desde que 
interessados na disputa , colocam-se em 
"suspensao", "desligam-se" par completo das 
demais opera96es cotidianas (Huizinga, 1971 ). 

A televisao, par sua vez, concretiza um 
modo difuso de conceber o tempo. Ao subverter as 
rela96es de causa e consequencia, mirando menos 
a narrativa do que o efeito que se pretende 
provocar, a TV fragmenta a experiencia do tempo. 
mudando as bases de apreensao das mensagens: 
em vez da narrativa pensada , tem-se a narrativa 
sentida, muitas vezes mediada pelo arbitrario. 
Recentemente, em um anuncio de Coca Cola 
perguntava-se ao espectador a razao pela quai 
aquele produto era 'tao contagiante'. Alga que 
poderia ser o momenta para a resposta foi 
suprimido, dando Iugar a afirma9ao: "nao e preciso 
saber, basta beber". Os anuncios de divulga9ao de 
musicas populares, OS chamadOS videoclipes 
apresentam a mesma subversao: frequentemente 
tem-se uma colagem de imagens ligadas entre si 
pelo dado da "visibilidade", esta definida pelo 
quantum de atra9ao que pode provocar no leitor. 
Mesmo nos telejornais , a dificuldade de se 
compreender uma noticia e bastante grande, vista 
que texto e imagens· se sucedem, alem de nao 
necessariamente a historia dessa noticia ser 
contada a partir de uma ordem cronologica de 
episodios. Gra9as aos recursos tecnicos e 
possivel ver na TV uma apresenta9ao sincroni~ada 
de dais artistas, mesmo que um deles ja tenha 
morridol Anuncio publicitario envolvendo Tom 
Jobim e Joao Gilberta, depois da morte do 
primeiro, e exemplo disso. 

Em todas as situa96es mencionadas, a 
mensagern parece bastar-se apenas para o 
momenta em que ela "se encontra" com o 
espectador. Enquanto a televisao parece subverter 
a temporalidade , com requinte estetico , outros 
suportes, com menor disponibilidade de tecnologia , 
efetuam opera96es risiveis . Basta notar que nos 
livros didaticos de Historia e comum ver 
reprodu96es de D. Pedro I, o pai , como alguem 
jovem, dinamico. Ja o filho dele, D. Pedro 11 , nos 
mesmos livros, e mostrado como um anciao , ja no 
fim da vida. 

0 mais racional dos tempos e "tempo 
historico". Com defini9ao ampla e divergente , este 
tipo de abordagem compreende as rela96es 
havidas entre presente , passado e futuro (Ricoeur, 
1951 ). Compreender o tempo historico e 
compreender determinada epoca da historia em 
suas caracteristicas econ6micas, tecnicas, sociais, 
politicas , ideologicas, culturais , e ainda relacionar 
esse conjunto as caracteristicas do momenta em 
que se vive. Muito alem da simples cronologia de 
fatos, o tempo historico e, segundo Ricoeur, "mais 
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amplo que 0 dos mortais: e 0 tempo de povos , 
nac;:oes e entidades sociais em geral , mais 
duradouros que as vidas individuais. Os individuos 
so interessam a historia quando considerados em 
relac;:ao a natureza e as transformac;:oes de uma 
sociedade existente em determinado tempo e 
Iugar." (1951 , p.8) 

0 tempo historico e 0 tempo das relac;:oes 
historicas. lsso nao significa que se esteja falando 
apenas em relac;:oes entre periodos distintos , entre 
epocas distintas . Tambem e passive! observar o 
tempo historico de maneira sincr6nica. lsto e, como 
se dao as relac;:oes internas de um dado momenta , 
numa escala de complexidade cada vez mais 
ampla. Nesse sentido , situar o aluno em seu 
contexte . de modo a extrapolar sua visao de 
mundo e inseri-lo num contexte de re lac;:oes 
historicas, e tambem notar o tempo historico . Eis 
uma passive! escala , linear porem didatica, que 
ajuda no exercicio de observar as relac;:oes do 
aluno quanta ao tempo historico: 

1. Plano dos indivfduos: sujeitos ao calendario ou 
a cronologia , os individuos vivem 
predominantemente a experiemcia dos tempos 
individual e psicologico para o entendimento 
de mundo; seu horizonte de expectativas, 
dessa maneira , fica restrito a compreensao 
que o contexte mais proximo lhe oferece. 

2. Plano das redes interpessoais: bastante 
proximo do plano anterior e, em alguma 
medida , inseparavel , o plano das redes 
interpessoais e aquele em que o individuo se 
poe situado em instituic;:oes e grupos proximos, 
como a familia, os colegas de escola , do 
trabalho, amigos e vizinhos. 

3. Plano das organizar;oes: mais abrangente , 
neste plano , o indiv iduo consegue perceber-se 
como parte de organizac;:oes sociais capazes 
de mover ou transformar a vida. Movimentos, 
empresas e associac;:oes sao exemplos de 
organizac;:oes que, de algum modo , interferem 
na vida do individuo; quando o aluno 
compreende que o buraco da rua em que 
mora deve ser reparado pela Prefeitura de sua 
cidade, ele demonstra "transitar" nesse nivel. 

4 . Plano dos sistemas: e 0 plano em que OS 

alunos conseguem perceber os sistemas 
politico, econ6mico e mesmo os recreativos; 
se ele compreende que o buraco em frente a 
sua casa deve ser reparado pela Prefeitura 
porque seu pai paga urn tipo impasto 
destinado a isso, ele se mostraria com algum 
nivel de ciencia neste plano; se souber que os 
buracos sao tapados em epoca de elei c;:ao 
municipal para conquista de votos , revelara 
compreensao ainda maior; e assim par diante . 
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5. Plano da sociedade: neste plano , o individuo 
consegue perceber a sociedade como um 
todo, mas urn todo dividido em conjuntos 
interativos (nao que interajam de forma 
harmonica) ; percebe que os fatos sociais que 
o circundam estao ligados as pressoes menos 
circunstanciais e mais estruturais da 
sociedade. 

Observar o tempo de forma sincr6nica e 
procurar entender o indivfduo nas suas 
associar;oes com o contexto. A medida que essa 
compreensao de mundo se amplia, e provavel que 
se consiga transitar entre passado e presente, e 
ainda especular sabre o futuro , numa situar;ao 
proxima daquela que conhecemos como tempo 
historico. Note-se que, ao se especular sabre as 
relac;oes que o indivfduo estabelece com o seu 
universo mais proximo, estamos falando daquilo 
que a tendencia socio-construtivista denomina de 
"conceitos do cotidiano", formados a partir da 
experiencia concreta . E ao buscarmos entender 
essa pratica social imediata do indivfduo, 
pretendemos urn esquadrinhamento que possa 
oportunizar o domfnio de "conceitos cientfficos ... o 
domfnio "teorico " das experiencias de vida , em 
razao do distanciamento e da ref/exao acerca 
de/as. 

0 tempo historico, mesmo na abordagem 
sincr6nica, nao dispensa a analise diacr6nica. 
Observar operarios que trabalham em precarias 
condir;oes e, do outro /ado da rua , uma loja de 
conveniencia, e tamar esses dois flagrantes numa 
relac;ao horizontal (dizendo-se a/go do tipo. "sao as 
contradir;oes da pos-modemidade") e ser por 
demais simplista: essa forma de leitura e, 
primeiramente, a ideia de tempo que poderfamos 
chamar de "industrial" (a do tempo "metrificado") 
Os dois episodios apontam para contextos e 
"tempos" diferentes: um e fruto de urn processo 
historico de dominar;ao e dependencia anterior 
mesmo a primeira revolur;ao industrial; o outro e 
urn episodio que tambem encontra, em certo 
sentido, as mesmas rafzes historicas, mas trata-se 
de uma ramificar;ao secundaria e jovem do 
pensamento capitalista sobretudo norte-americana, 
detectavel a partir de meados do seculo XX. 
Embora haja, em alguma instancia , relar;ao entre 
OS episodios, sao "grandezas" historicas diferentes. 

Enfim·. a observar;ao de como se dao as 
relar;oes dos indivfduos com a contemporaneidade 
e nada mais do que uma tentativa de a/iar a 
pesquisa dos conceitos de tempo e de espar;o -
este ultimo agora vista como contexto 
conferindo-/hes urn formato urn tanto cartesiano, 
mas que tende a tamar visfveis as maneiras pe/as 
quais o indivfduo se associa e percebe o seu 
mundo. A partir desse esquadrinhamento, 
acreditamos ser possfvel tamar mais claros ao 
professor as rumos que podem ser adotados para 
o trabalho com a nor;ao de tempo historico. A ideia 
de espar;o, profundamente impregnada na 
constituir;ao do cotidiano das pessoas, toma-se a 
face mais visfvel da planificar;ao que propusemos, 

-
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mostrando-se como pano de fundo sabre o qual se 
constituem as formas de ligar;ao do individuo com 
aquila que podemos chamar de Hist6ria. 

Texto 

Em termos linguisticos, o perfil da analise 
esta proximo da Linguistica Textual, na chamada 
vertente anglo-saxonica, que implica os aspectos 
relativos ao processo de comunicar;:ao a partir do 
texto, tornado como unidade minima de sentido , 
envolvendo a perspectiva da produr;:ao, as 
instancias da construr;:ao em si e a expectativa de 
recepr;:ao. Tratamos, de acordo com Koch (1995) , 
dos "sistemas de conhecimento acessados durante 
o processamento textual" e da "organizar;:ao da 
informar;:ao textual". Esta ultima se daria a partir da 
·'dosagem" entre as informar;oes dadas, que se 
encontram no horizonte de experiE'mcia dos 
interlocutores, e as novas informar;oes, num 
processo em que os elementos conhecidcis atuam 
como "ancoras" na subsunr;:ao de novas nor;:6es. 
No que diz respeito aos sistemas, ainda que 
surjam imbricados uns nos outros, observam-se os 
seguintes componentes : 

a) conhecimento linguistico: o dominic gramatical e 
lexica necessaria para a iniciar;:ao e legibilidade de 
um texto dentro de um determinado contexto, isto 
e, 0 conhecimento das estruturas internas da 
linguagem e dos seus recursos de coesao 
necessaries para tornar possivel a comunicar;:ao 
por meio de um texto; 

b) conhecimento encic/opedico: trata-se do 
arcabour;:o de informar;:6es de mundo que os 
individuos detem, tanto na instancia da produr;:ao 
como na instancia da recepr;:ao, ativado nos 
momentos de criar;:ao e leitura textual ; 

c) conhecimento interacional: compreende diversos 
dominios que agem na relar;:ao social efetivada 
pelo texto: 

---t conhecimento ilocucional : permite 
definir ( na construr;:ao ) ou reconhecer 
( no plano da recepr;:ao ) os objetivos 
que o texto pretende atingir; 

---t conhecimento comunicacional: !rata 
do modo de constituir;:ao da mensagem, 
em termos de quantidade de 
informar;:ao , de opr;:ao por um ou outro 
registro de linguagem e da adequar;:ao 
do texto a situar;:ao contextual , para que 
o interlocutor possa reconstruir para si o 
objetivo do texto; 

---t conhecimento metacomunicativo: uso 
de parafraseamentos, resumes, 
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correr;:6es, complementar;:oes, 
explicar;:oes inseridas no texto, a fim de 
torna-lo compreensivel em seus 
objetivos; 

---t conhecimento superestrutural : 
dominic sabre estruturas ou modelos 
textuais maiores, permitindo ao criador e 
ao receptor a antecipar;:ao de dados 
sabre o sentido mesmo antes de sua 
leitura (um leitor que sabe, por exemplo, 
o que significam manchete e titulos em 
um jornal escrito tende a hierarquizar 
rapidamente os diversos assuntos 
tratados numa primeira pagina de 
jornal) . 

0 conjunto desses conhecimentos permite 
vislumbrar a ideia da coerencia, nos termos da 
mesma teoria. Alem de aspectos propriamente 
linguisticos , sao tambem o conhecimento de 
mundo e a perspectiva da interar;:ao que 
determinam a ocorrencia ou nao de articular;:oes 
internas e externas ao texto, suficientes para a sua 
compreensao. 

No caso dos textos dos alunos, alguns 
pianos de conhecimento ficaram comprometidos 
em nossa analise. Demos atenr;:ao ao 
conhecimento linguistico no limite minima 
necessaria para que os escritos se mostrassem 
legiveis. -lsso significa que nao nos preocupamos, 
neste primeiro momenta, com problemas 
gramaticais , atentando apenas para os problemas 
que se transformaram em obstaculo para a 
compreensao dos textos . Tambem nao relevamos 
o dominic dos pianos metacomunicativo e 
superestrutural, porque tais pianos exigem uma 
bagagem de experiencia no trato com noticias que 
nao poderiamos exigir de alunos de sexta serie. Os 
demais pianos de conhecimento puderam ser, de 
algum modo, observados em nossa amostragem. 

Considera~6es sobre os textos dos alunos 

Elencamos a seguir caracteristicas 
observadas no conjunto de textos , atentando para 
o fato de que tais considerar;:oes foram feitas 
levando-se em conta nao o conjunto de textos , 
mas a evolur;:ao individual. dos textos de cada 
aluno. Tais considerar;:oes serao feitas de maneira 
t6pica. 

a) Ha pouca mudanr;:a dos textos em termos 
linguisticos (gramatica, sintaxe e ortografia). 
Entre as caracteristicas mais evidentes , esta a 
falta de subordinar;:ao de ideias, alem de 
problemas gramaticais comuns. Praticamente 
nao existem textos incompreensiveis no 
circuito em que os alunos se encontram. A 
grande maioria das produr;:6es e legivel 
mesmo em outros contextos. 
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b) 0 plano enciclopedico pouco se modifica. Nao 
se percebem saltos de um texto para o outro, 
nem de um aluno para outro. Entretanto, com 
rarissimas excec;:6es, os textos disp6em de um 
conhecimento de mundo, no plano das 
experiencias pessoais , adaptado ao seu 
ambiente. A diferenc;:a sensivel quanto a esse 
nivel e que, a medida que 0 texto do aluno e 
proposto a publicos mais amplos, tende a 
ganhar maier volume. 

c) No plano "dos objetivos" ha mudanc;:as 
importantes. De maneira geral, os primeiros 
textos sao compreendidos apenas na 
circunstancia em que vivem os alunos (na 
escola, na vila, naquele periodo especifico). A 
medida que os publicos se diversificam, os 
textos tornam-se mais claros a publicos mais 
amplos: passam a ser compreendidos dentro 
do universe da cidade, de maneira geral. Ha 
ainda textos que visam a um publico ainda 
mais extenso. 

d) A interferencia dos pesquisadores (segunda 
versao) acabou surtindo efeito apenas no 
plano dos objetivos: os alunos deixam de 
produzir textos ensimesmados e voltam-se a 
publicos mais externos. 

e) A evoluc;:ao dos textos permite ver que as 
informac;:6es postas se tornam, gradualmente, 
mais complexas. de uma versao para outra. 
Sao raros os textos que, no decorrer da 
pesquisa, se limitam a uma informac;:ao isolada 
(com poucos detalhes e envolvimento) . Da 
primeira para a segunda versao, ha urn salto 
qualitative bastante grande (grac;:as a 
intervenc;:ao dos pesquisadores). Nas duas 
ultimas vers6es, a caracteristica se mantem 
nao havendo retrocesso. ' 

f) A caracteristica mais comum dos textos dos 
alunos e a apresentac;:ao de uma informac;:ao , 
com detalhes geralmente descritivos. A 
excec;:ao dos textos puramente narratives em 
que tal explicac;:ao esteja no fluxo da hist6ria , a 
informac;:ao par que normalmente nao e dada. 
Opta-se, de maneira geral, pelas informac;:6es 
onde ( "regionalizada" ) e como (geralmente 
porque diz respeito a coisas mais concretas). 
De resto, as noticias sao preenchidas por 
detalhes que acompanham o fato (o que). 

g) Os alunos disp6em informac;:6es as mais 
concretas possiveis . 0 dado da abstrac;:ao s6 
aparece nos mementos em que optam por 
noticias de um universe mais geral (problema 
das drogas no pais, por exemplo). Alem de 
concretas, sao informac;:6es pr6ximas aos 
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alunos: eles enxergam-se participando de 
algum modo da noticia; nao ha 
distanciamento. 

h) A medida que se modificam os publicos, tende 
a haver modificac;:ao tematica. Em geral , os 
textos abordam temas mais abrangentes ou 
de maior apelo. 

i) Sao vanas as caracteristicas de enunciac;:ao 
de uma versao para outra. Os primeiros textos 
portam uma informac;:ao isolada: os 
subsequentes chegam a uma informac;:ao mais 
complexa . vivida e institucionalizada. Do plano 
puramente narrativo-descritivo da primeira 
versao , chega-se , nas ultimas vers6es, a um 
plano mais opinativo , sensibilizado e 
reivindicat6rio. Em outras palavras, os textos 
passam do plano meramente informative, para 
o plano persuasive; os alunos se poem nas 
ultimas vers6es , ajustando seus temas ao 
meio divulgador. Os textos sao profundamente 
marcados pelo "eu" , mas os ultimos escritos 
apontam para uma maior partilha de 
responsabilidades. Outra mudanc;:a comum diz 
respeito a forma de apresentac;:ao do fato da 
mera denuncia, vista nas primeiras produc;:6es , 
OS alunos chegam a reflexao e a busca da 
sensibilizac;:ao do leitor, nos ultimos textos. 

Considera l,(6es sobre os conceitos de tem po e 
espal,(o 

Apontamos a seguir, tambem de maneira 
t6pica , as caracteristicas da evoluc;:ao individual 
dos textos de cada aluno. 

a) Os relates situam-se basicamente no segundo 
nivel proposto, no plano das redes 
interpessoais. E a partir desse plano que os 
alunos definem que tipo de noticia e que 
noticia especificamente eles vao escrever. 
Tais noticias tambem sao mediadas por 
pessoas que estao pr6ximas , como os pais . 
ainda que de forma indireta . Os assuntos 
tratados dizem respeito as relac;:oes 
comunitarias: o buraco, a droga e os seus 
inconvenientes as pessoas pr6ximas e assim 
por diante. 

b) Alem de , em sua maioria , as noticias 
reportarem fatos definidos socialmente elas 
tratam marcadamente de elementos' que 
dizem respeito ao universe proximo do que e 
concreto para o aluno: ele escreve acerca do 
terrene onde pisa . 

c) Como ja era previsivel, a abstrac;:ao ainda e 
um problema para os alunos. Alem de 
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referencias concretas e proximas de seu 
cotidiano, as noticias dos alunos, de algum 
modo, isolam um determinando aspecto (um 
buraco, um defeito, um problema) e se limitam 
a ele, evitando liga-lo a outros aspectos do 
cotidiano: 0 buraco e apenas decorrencia da 
chuva e nao de um conjunto de 
predisposic;:oes que nele culminam. 

d) Em diversos mementos, o discurso dos alunos 
revela seu transite pelo terceiro nivel de 
complexidade de relac;:oes contextuais (nivel 
das organizaqoes) . Essa extensao, entretanto, 
nao e definitiva , mas pontual. lsto e, 0 aluno 
identifica nivel mais amplo de abrangencia das 
quest6es sobre as quais se preocupa, mas 
consegue aborda-lo apenas parcialmente. 
Exemplo: todos os problemas de infra
estrutura do bairro sao creditados a Prefeitura 
e ao prefeito: as responsabilidades nao sao 
divididas com outros organismos publicos , 
com a propria comunidade, nem historicizadas 
(por que razao cabe a Prefeitura resolver os 
problemas?). 

e) As relac;:oes institucionais sao trazidas ao 
plano interpessoal. As instituic;:oes 
transformam-se numa "familia" para o aluno. 
Assim, em seus reclames , o aluno dialoga, 
sem maiores problemas, com o presidente, 
com o governador ou o prefeito. Todos sao 
postos num plano alcanc;:avel pelo aluno . 0 
prefe ito e o presidente sao vistos menos como 
instituic;:6es do que como pessoas proximas, 
como se fizessem parte do circuito de 
conhecidos dos alunos. Nao ha engajamento: 
o prefeito deve resolver o problema sozinho. 
Nao ha processo: o prefeito deve "colocar a 
mao na consciencia " e p6r fim aos problemas 
da comunidade. 

f) Outro fen6meno interessante e o da 
generalizac;:ao. Do mesmo modo como os 
alunos trazem o prefeito e o presidente para o 
seu circulo de pessoas proximas, alguns 
problemas sao tornados como gerais (como o 
das drogas) e de forma indiscriminada. Tem
se ai uma representac;:ao social bastante 
enviesada dos problemas: chega-se a um 
retrato pouco claro do que acontece 
efetivamente no contexte proximo do aluno. 

lmpress6es da comunidade escolar sobre o 
trabalho 

0 perfil das duas turmas de alunos 
mostrou-se desde o inicio fator pulsante no 
desenvolvimento do trabalho. Quanto aos 
professores e a direc;:ao das escolas, a impressao 
comum foi a de que o projeto, mesmo prejudicado 
por quest6es extraordinarias (mudanc;:a de 
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professores, greve do magisterio e. problemas de 
indisciplina), acabou por se fixar como alternativa 
de trabalho com os alunos, possibilitando-se um 
canal de comunicac;:ao efetivo cor{, as turmas. 
Mesmo nao tendo sido acusada mudanc;:a 
significativa no perfil disciplinar, a integrac;:ao pelo 
texto contribuiu para agregar a maior parte dos 
alunos em func;:oes educativas , envolvendo 
diferentes habilidades: a produc;:ao textual , a 
reflexao, a expressao, entre outros processes. 

Entre os temas de trabalho preferidos 
pelos alunos, tem-se um fator claro da 
complexidade de suas preocupac;:oes. Os temas 
escolhidos sao os mesmos e na mesma ordem de 
recorrencia: em primeiro Iugar. estao os problemas 
de infra-estrutura urbana (obras de saneamento , 
principalmente) ; em seguida , estao considerac;:oes 
de ordem social , como problemas relacionados as 
drogas, a violencia , ao desemprego; um bloco 
menor concentra textos sobre esportes , lazer e 
meio ambiente. 0 tema menos abordado foi a 
politica . Das primeiras as ultimas vers6es dos 
textos, a lembranc;:a pontual de fatos vai dando 
Iugar a proposic;:ao social mais ampla. 
transformando-se os textos , por si mesmos. em 
potenciais instrumentos de agregac;:ao social. 

No que diz respeito as impress6es dos 
alunos, o perfil das turmas mostrou-se decisive 
para suas opini6es, havendo entretanto a 
superac;:ao dos problemas dai decorrentes. Houve 
momentos em que a dificuldade de se conseguir 
silencio em sala de aula foi determinante . Nao 
raramente , textos de cinco ou seis linhas 
demoraram ate uma aula inteira para serem 
concluidos, devido a dificuldade de os alunos 
conseguirem organizar suas ideias par escrito. 
Entretanto, os resultados obtidos no conjunto da 
pesquisa nao ficaram comprometidos. A grande 
maioria dos alunos participou de pelo menos duas 
das vers6es produzidas. Mais da metade dos 
grupos efetuou todos os trabalhos. E seus 
depoimentos, no balanc;:o feito sobre as atividades 
desenvolvidas, revelaram um cuidado que, par 
diversas vezes, acabou despercebido aos 
pe,squisadores, em razao das circunstancias 
tumultuadas vividas na sala de aula . 

Ao se defrontarem com o informative feito 
pela outra turma , os alunos tendem a valorizar o 
trabalho dos colegas, sendo raros os comentarios 
jocosos (apenas um aluno criticou a atividade 
promovida pelos outros). Suas sugest6es para o 
aperfeic;:oamento do trabalho dos demais tem 
tambem caracteristica nesse sentido: tendem a 
solicitar cuidado quanta a detalhes de 
apresentac;:ao, como tipo de vestimenta , modos de 
expressao e maior diversificac;:ao tematica. Nao se 
questiona o conteudo das noticias pastas , aspecto 
que poderia vir a ser discutido em uma etapa 
seguinte do mesmo projeto. 

Quanta a significac;:ao do trabalho com as 
filmagens em video , as impress6es conformam 
uma linha comum: a maioria dos depoimentos 
aponta para a importancia do trabalho, como forma 
de melhorar a expressao dos alunos, estimular a 
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criatividade e a interac;:ao, trazer novas 
informac;:6es e fomentar espac;:o para a discussao 
de temas sociais relevantes, como as drogas e a 
violencia. Num segundo plano, estao impress6es 
que dizem respeito a formac;:ao escolarizada: o 
trabalho teria aJudado a melhorar a redac;:ao ou no 
cuidado com os problemas gramaticais, por 
exemplo. 

Finalmente, quando questionados acerca 
da possivel utilizac;:ao dos seus trabalhos, ha duas 
ideias maiores permeando as impress6es dos 
estudantes. Em primeiro Iugar esta o seu interesse 
em divulgar seu trabalho. A maioria dos alunos 
quer mostrar seus textos para outros publicos: para 
a escola , pais e outras escolas. Um bloco menor 
de opini6es, mas tambem significativo , aponta para 
a necessidade de tomar esse espac;:o de circulac;:ao 
dos textos (por meio do video) como um momento 
para a discussao de temas de interesse 
comunitario. 

Considerag6es finais 

A observac;:ao do tempo hist6rico -
imbricado na ideia de contexto - mostrou-se 
proficua e operacional, permitindo a verificac;:ao 
clara de como o aluno percebe tais conceitos na 
sua experiencia reportada nos textos escritos, algo 
que pode ajudar a planificar o trabalho do 
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professor. Em relac;:ao a Lingua Portuguesa , o 
esquadrinhamento do conceito de texto mostrou-se 
animador, ampliando o raio de analise sobre as 
caracteristicas da produc;:ao escrita dos alunos. Os 
textos tornaram-se complexos , quando produzidos 
para publicos definidos, ficaram mais densos, e a 
palavra ganhou maior responsabilidade quando 
compartilhada socialmente : iniciamos com "textos
redac;:ao" para chegarmos a "textos-documento ... 

As grades para analise e a sistematica de 
produc;:ao e circulac;:ao dos textos. alem de 
operacionais. permitem a sua replicabilidade , de 
modo a amparar e sistematizar o trabalho do 
professor. Formou-se urn conjunto didatico para 
tornar multiplicavel a experiencia em escolas 
publicas. A ausencia de recursos como filmadora , 
video e televisao parece nao ser impeditiva, visto 
que tais instrumentos foram utilizados como 
pretexto para as atividades c~ntrais. 0 objetivo 
principal foi conferir ou oportunizar a inscric;:ao 
hist6rica dos textos dos alunos, por meio da sua 
circulac;:ao junto a publicos potenciais diferentes. 
Os resultados , como as linhas anteriores 
permitiram ver, foram significativos em termos 
pedag6gicos e tambem em termos de recepc;:ao 
pelos alunos. Estes ultimos , para alem do aspecto 
ludico, apreciaram a atividade, justamente porque 
ela os convidou a extrapolar o desenho das 
convencionais tarefas escolares . 
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