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Reda9ao, Corre9ao, Avalia9ao & Outras 
Rimas Polemicas1 

Discutindo sobre redac;ao, avalia!_;:ao 
& outras rimas polemicas com meus botoes, 
informei-os de que muita gente era contraria a 
corrigir redac;oes de alunos, mas eles se 
manifestaram francamente favoraveis a correc;ao & 
nota, argumentando que concordancia e ortografia 
valem tanto quanto ideias e criatividade. Chegaram 
a corar de indignac;ao quando eu contei de 
professores que acreditam que rabiscar de 
vermelho a redac;ao do aluno tolhe a criatividade .... 
af eles se indignaram pra valer e declararam que o 
lapis nao tinha de ser vermelho, mas ate podia ... : 
Alias, segundo meus botoes, o lapis do corretor 
podia ser vermelho ... azul. .. verde ou roxo, desde 
que de cor diferente daquela com que o aluno 
escreveu o texto. 

Vou debulhar os palpites de meus 
botoes em comas e porques, abandonando 
temporariamente o recinto da escola, para depois 
retornar a ela, tendo ja amarrada a discussao de 
redac;ao & avalia!_;:ao no fato de que hoje muitos 
textos sao escritos a partir de redatores de texto, 
que quase sempre incluem urn programa com o 
qual o usuario pode conferir ortografia & gramatica 
do texto produzido, sem falar na lambuja dos 
sinonimos do Thesaurus, disponfveis na ponta do 
dedo. Temo que talvez alguns leitores destas mal 
tra(_;:adas, independentemente de estarem ou nao 
familiarizados com computadores, nao os 
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0 senhor tarnbern diria que e possfvel prograrnar urn 
cornputador a tornar-se urn Proust ou urn Leonardo 
da Vinci? 

Se se entender par isso: "urn conjunto de programas 
de cornputador dotado de urn vasto banco de dados 
poderia, em principia, realizar esse tipo de trabalho? 
"a minha resposta e sirn. Mas sese trata de realiza-lo 
de fato, a minha res pasta e nao. Nao seria jamais de 
nosso interesse criar urn cornputador "proustiano": 
prograrnas como esse sao muito diffceis de calcular, 
sao, portanto, muito dispendiosos. Os setes hurnanos 
sao criadores bern melhores nesse estilo "proustiano" 
do que as maquinas. Nao nos daremos ao trabalho de 
"criar" urn Proust3 

apreciem: para alguns ranzinzas, qualquer maquina 
mais complexa que urn liquidificador e uma amea!_;:a 
que cega os olhos e ensurdece os ouvidos para o 
que quer que possa haver de instigante nas formas 
pelas quais o ser humano estende e multiplica sua 
capacidade de ac;ao. 

Mas, batao botaes, questao de 
opiniaes, e o que diz mais ou menos Riobaldo, a 
quem pe(_;:o licenc;a para recorrer aos computadores 
para discutir prosaicos assuntos de lapis & papel, 
enquanto pec;o perdao aos computadores e seus 
experts por reduzi-los, nesta conversa de botoes, a 
(modesta?) dimensao de simuladores de linguagem 
e auxiliares da escrita. 

Muito embora computadores sejam, 
obviamente, muito mais do que maquinas de 
escrever e de calcular, e no desempenho destas 
humildes (??) func;6es que muitos de n6s travamos 
contacto com eles. Mas mesmo este contacto 
epidermico parece Ionge de ser indolor ... No caso 
de profissionais da pena, muitos dos que estao na 
ativa encaram o computador com o mesmo 
espanto incredulo e desconfiado com que, nos 
anos sessenta, vimos a primeira descida na lua. 
Com a agravante de que quem desceu na Lua era 
urn eles distante, que no maximo invadia a sala na 
(entao azulada) telinha da TV ... e o computador, 
que nos aguarda na esquina (e ate no telefone) de 

1 Publicado, numa versao anterior, em dezembro de 1993 apud Educa9fio e avalia(:fio (serie Educacao para a Cidadania [1 08]: 
Colec;:ao Documentos. Institutes de Estudos Avanc;:ados. USP. p. 40-9. 

2 Institute de Estudos da Linguagem- UNICAMP- 13084-111 - Campinas- Estado de Sao Paulo- Brasil. 
3 Pessis-Pasternak, Guitta. Do caos a inteligencia artificial: quando os cientistas se interrogam. Sao Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista, 1993, p. 219. (Biblioteca Basica). 
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cada banco automatico, pode agora intrometer-se 
em nossas relac;:6es mais intimas com o papel em 
branco ... 

Sera que sobreviveremos ? Voce e 
duro, Jose, retrucam meus drummondianos bot6es, 
lembrando que sobreviveu-se a substituic;:ao da 
pena - mesmo ja transusbstanciada numa prosaica 
esferogratica - por maquinas de escrever, primeiro 
exclusivamente meci'micas, depois 
eletricas/eletronicas, mais tarde auto-corretoras .. . 
por que, pois, achar que se vai sucumbir agora ... ? 
Logo agora que a testa comec;:a, ja que com a 
informatizac;:ao se pode ter uma extensao 
objetificada de certos trac;:os e potencialidades 
fundamentais da linguagem humana que, na era 
pre-computador, talvez nao ficassem tao explicitos 
para o comum dos mortais, pois nao se 
exteriorizavam: limitavam-se a ocorrer dentro da 
cabec;:a do escriba. 

Tenho para mim (e meus bot6es 
aplaudem muito a ideia ! ) que um red a tor de textos 
e um simulador de linguagens (porque otimiza a 
performance da escrita) que mimetiza 
procedimentos de uso das linguas naturais. Um 
dos trac;:os mimetizados que deslumbra de imediato 
seus usuaries e a encenac;:ao da mobilidade e da 
infinita capacidade de refacc;:ao do texto. Talvez por 
isso ele provoque abismos de amor e 6dio e seu 
agente, o micro, seja referido em conversas de 
iniciados em um tom muito proximo daquele com 
que outros povos referem-se a seus deuses 
maio res. 

Mas se o computador e, em muitas 
medidas, extensor e intensificador da capacidade 
linguistica do ser humano e por isso catalizador de 
arroubos de atrac;:ao e repulsa, ele passa tambem 
por um outro processo de humanizac;:ao, mais sutil, 
e que se perfaz pela linguagem de que se disp6e 
para falar dele, que recorre a um vocabulario 
emprestado de velhas conversas sobre gente de 
carne e osso: o computador ja foi chamado de 
cerebra eletronico, e em torno dele que se 
discutem quest6es de inteligencia artificial, fala-se 
da sua memoria e ele e, como n6s, muito fragil a 
certos virus ! Contaminado, assim, da humanidade 
que respinga de tais express6es, e como simulacra 
nosso que ele mais tem condic;:6es de ativar nosso 
amor e nosso medo, respostas que nao escapam a 
melhor nem a pior ficc;:ao cientifica pois se 
alimentam ambas deste imaginario contradit6rio. 

De todo o vocabulario de recorte 
antropom6rfico que circunda o computador, 
inteligencia artificial merece um olhar mais detido. 
lnteligencia artificial e produto sonhado por 
pesquisadores que tentam conseguir que algumas 
maquinas, a partir de alguns comandos, 
respondam autonomamente a situac;:6es novas 
adaptando-se ao novo mais ou menos como a ele 
se adaptam os naturalmente inteligentes bipedes 
implumes. 

Uma das capacidades humanas mais 
intimamente vinculada a inteligencia consiste na 
capacidade de uso da linguagem: qualquer ser 
humano, de qualquer recanto do planeta, sem 
nenhuma instruc;:ao formal, e capaz de dominar 
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uma lingua. Alias, e capaz de dominar muitas e 
quaisquer linguas... Basta, para isso, viver em 
qualquer das coletividades que, ao Iongo dos 
mi lenios da historia humana falavam e/ou 
continuam falando linguas distintas e ate 
estranhfssimas.. . Entendemo-nos ou 
desentendemo-nos pela faculdade - de que fomos 
dotados ao nascer e que refinamos ao Iongo da 
vida - tanto de produzir e reforc;:ar uns significados, 
quanto de desabilitar e re-sinalizar outros, fazendo 
da linguagem um dos muitos instrumentos de que 
nos valemos para sobrevivencia no rnundo. 

Essa inteligencia que se inscreve na 
linguagem, e que atraves dela se amplia ou se 
encolhe, e uma das faculdades humanas sobre a 
qual mais se tem especulado. A linguagem -
sobretudo a linguagem verbal - tem sido atribuidos 
diferentes poderes, da comunicac;:ao direta com os 
deuses a tala terapeutica da psicanalise, a tala 
ritual dos sacerdotes e juizes e, inclusive, aos 
escritos jurfdicos que atestam a propriedade. 

Assim, a centralidade das quest6es 
de linguagem na vida humana e social sugere que 
se poderiam medir projetos voltados para o 
desenvolvimento da inteligencia artificial pela 
acuidade e sensibilidade com que tais projetos 
conseguem que maquinas manifestem 
comportamentos lingufsticos que mais se 
aproximem dos usos efetivos da linguagem verbal. 
0 que, ate um certo nivel, ja fazem os redatores de 
texto e seus anexos corretores de ortografia e 
gramatica. 

A questao e saber qual e o certo 
nfvel acima aludido. Qual e ? Talvez o 
identifiquemos corrigindo e avaliando o que avaliam 
e corrigem corretores ortograficos e gramaticais ... 

Corretores ortognificos e gramaticais 
de diferentes redatores de texto sao programas 
que, com maior ou menor sofisticac;:ao foram 
compostos para apontar segmentos de texto onde 
talvez ocorram problemas: competencia util e 
digna, que evoca o lapis vermelho com que dona 
Celia, minha professora de portugues no ginasio e 
no classico, assinalava nossos tropec;:os e trapac;:as. 

E, entao, pelo risco do lapis vermelho 
de dona Celia, que retornamos ao recinto escolar, 
anunciado nos paragrafos iniciais deste texto. 

Nenhum corretor gramatical 
manifesta a assertividade e eficifmcia da minha 
mestra dona Celia, que com seu gordo lapis 
vermelho (acho que a outra ponta era azul. .. ) 
apontava, corrigia e considerava na nota deslizes 
de ortografia, de concordancia e de regencia. Dona 
Celia tinha certeza dos padr6es de escrita que 
esperava que seus alunos dominassem e nao 
hesitava entre certos e errados. 

Ela nao pestanejaria, por exemplo, 
em usar com prodigalidade seu lapis vermelho em 
nenhum dos tres textos abaixo: 

(a) Dezenhavamos grossas 
sombranc;:elhas nos pac;:arinhos de porselana que 
adornavao o corre-mao da escada. 
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(b) Pelo relato do secretario, ficou 
claro que naquela reuniao haviam muito ex-alunos. 

(c) Jamais encontrou-se quem fala-se 
disso sem se comover-se ate as lagrimas. 

(a), (b) e (c) constitufam, para dona 
Celia, formas inaceitaveis de linguagem escrita em 
situa<;:6es formais, sendo que para ela todas as 
situa<;:6es escritas eram formais e, portanto, 
candidatas a corre<;:6es, na realidade reescrituras, 
em nome do que seu lapis vermelho escrevia nas 
margens correspondentes: 

(a') Desenhavamos grossas 
sobrancelhas nos passarinhos de porcelana que 
adornavam o corrimao da escada. 

(b') Pelo relato do secretario, ficou 
claro que naquela reuniao havia muitos alunos, 

(c') Jamais se encontrou quem 
falasse disso sem comover-se ate as lagrimas. 

Os mesmos segmentos nos quais o 
lapis vermelho de dona Celia nao hesitava em seu 
trabalho de saneamento textual, suscitariam de urn 
computador respostas muito diferentes. Mesmo que 
detectando uma possfvel impropriedade ortografica 
em par;;arinho , ele tomaria o cuidado de admitir, 
por hip6tese, que aquilo a que eu queria me referir 
quando escrevia par;;arinho tanto podia ser 
passarinho como paladino, nao descartando, 
porem e ainda, a hip6tese de que eu quisesse - por 
insondaveis razoes de escritor ! - escrever mesmo 
par;;arinho, sequencia grafica inexistente nas 
circunvolu<;:6es de seu winchester... Por isso, ele 
deixava sempre em aberto a hip6tese de que eu 
descartasse todas as sugestoes por ele 
apresentadas e mais ainda: com a superioridade 
das inteligencias naturais eu ainda podia obriga-lo 
a registrar em sua falsa memoria a sequencia 
par;;arinho, para que ele aprendesse com quem 
estava falando .... 

Meus botoes come<;:am a encolher-se 
ao perceberem, antes mesmo que eu a proclame, a 
superioridade de dona Celia, que impunha com a 
sem cerimonia do lapis vermelho suas certezas 
sobre minhas ignorancias, ao passo que o 
computador recobre a ignorancia dele, com a 
minha liberdade de sujeito da lingua ao qual cabe, 
sempre, a decisao final. 

Nessas fronteiras de decisao do 
computador, nos acanhados limites de seus 
corretores ortograficos, come<;:amos a ver os limites 
de sua uhmm ... uhmmm inteligencia, va Ia, ind6ceis 
boti5es ... A estreiteza dos limites se confirma e ate 
se amplia quando passamos, do uso de urn 
corretor ortografico para o uso de urn corretor 
gramaticaf . 

Face a face com o heretico: 
(b) Pelo relata do secretario, ficou 

claro que naquela reuniao haviam muito ex-alunos. 

0 computador me informaria num 
tom gentilmente descomprometido que o verbo 

4 Os exemplos que discuto sao adaptag6es minhas de 
grammar checkers comerciais disponfveis para lfngua 
inglesa. Particularmente, o Grammar IV e o comando 
Grammar do Word for Windows 2.0. 
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haver, com sentido de existir costuma ser 
impessoal, mantendo-se, portanto, no singular, 
mesmo quando o ser cuja existEmcia ele postula 
encontra-se no plural. Mas deixaria, e claro, por 
minha conta, seguir ou nao seu palpite: como se 
ele agora soubesse com quem esta falando! 

Mas o tempo esquenta de verdade 
quando, suponhamos, algumas linhas abaixo do 
mesmo trecho, urn segmento como 

d) Apesar da exiguidade do tempo, 
e/es se haviam safdo muito bem na prova, 

suscitaria de meu solfcito corretor 
gramatical repeti<;:ao da mesma observa<;:ao, 
segundo a qual o verbo haver,com sentido de 
existir costuma ser impessoal mantendo-se, 
portanto, no singular mesmo quando o ser cuja 
existencia ele postula encontra-se no plural, 
trope<;:o em que dona Celia jamais incorreria, pois 
ela & seu lapis vermelho sabiam muito bern que em 
(d) haver era verba auxiliar, nao se configurando, 
pois, a tao insistentemente brandida 
impessoalidade. 

Mas por que urn computador nao 
aprende isso? 

Pela mesma razao pela qual ele, 
tambem ao contrario de dona Celia, nao consegue 
lidar com acentos diferenciais, isto e, com os 
acentos que distinguem e de e, Ia de Ia, d6 de do e 
ambos de do 

Neste impasse flagramos uma 
diferen<;:a fundamental entre meu computador 
querido e minha amada Mestra: nao se conhece, 
ate agora, programa<;:ao capaz de fazer urn 
computador operar com contextos, o que talvez 
indique urn primeiro sintoma dos limites da 
inteligencia artificial na constru<;:ao de 
comportamentos linguisticamente inteligentes. E
lhe vedada a capacidade de interpretar o peso do 
contexte, essencial para cada uma das quase 
infinitas decisoes que o falante vai fazendo 
enquanto fala; e, mais ainda: a maquina nao 
consegue sequer estabelecer qual o contexte a 
partir do qual tais decisoes tern de ser. feitas ... 

Posto isso, reavalie-se o lapis de 
Dona Celia: a gentileza polida com que o 
computador me interpela relativamente a minhas 
praticas lingufsticas nao tern nada a ver com 
qualquer hipotetica tolerancia vernacular dele face 
a meus usos lingufsticos: e, antes, sinal dos /imites 
de sua programar;;ao, o que aponta para nossa 
incompetencia em programa-lo, incompetencia esta 
que, por sua vez, reflete os limites do 
conhecimento disponfvel relativamente aos 
mecanismos de uso das lfnguas naturais por 
pessoas igualmente naturais. 

A que opera<;:6es mentais 
corresponde entender o que nos dizem ? Que 
outras opera<;:6es cognitivas praticamos quando 
estamos tendo ? E quando estamos escrevendo ? 
Certas areas das ciencias da cogni<;:ii.o dedicam-se 
a tais questoes e, inclusive, afinam-nas e modulam-
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nas. E ate ja produziram algumas respostas, muitas 
das quais sao as bases que permitiram a 
construgao dos corretores ortograticos & 
gramaticais de que dispomos hoje. Em fungao de 
tais estudos, alguns pesquisadores, de forma muito 
convincente, sugerem medidas para avaliar tanto a 
competemcia de leitores, quanto a legibilidade de 
textos escritos. 

Certas pesquisas tern por hip6tese 
que leiter competente e aquete que da conta de 
fragmentos maiores do texto que esta tendo 
enquanto esta tendo, portanto, aquete que 
processa informar;:ao com mais rapidez, re
orientando constantemente as hip6teses de 
significado que estabetece, re-estabetece, testa, 
confirma ou refaz ... E tern tambem por hip6tese que 
a tegibilidade de urn texto, a ser assinalada ao 
Iongo de uma escala, depende, por exempto, da 
incidencia maier ou menor de voz passiva, da 
media de sentenr;:as por paragrafo e de patavras 
porsentenga5

. 

No que os meus botoes parecem 
acreditar piamente, os credulos .. e o que, de novo 
traz dona Celia para o centro do palco, e com 
placar francamente favoravel. 

Pois as limitagoes contemporaneas 
para montagem de programas que permitam a urn 
redator de texto corrigir acentuagao grafica, 
apontam para a centralidade de questoes 
contextuais e redimensionam a velha questao da 
corregao da redagao dos aprendizes da escrita. A 
eficiencia da comunicagao de urn texto escrito -com 
o que a escota precisa estar radicatmente 
comprometida supoe muito mais do que o uso de 
urn mesmo c6digo, indo alem da concretude ffs ica 
dos sons, sinais graticos e convengoes de 
combinagao de sons sinais; supoe iniciagao nas 
praticas discursivas nas quais a concretude ffsica 
do som e do sinal grafico + suas combinagoes 
ganham significado. 

Estas praticas discursivas, por se 
textualizarem em instancias mais complexas que a 
oragao, o perfodo ou o paragrafo, parecem escapar 
as oposigoes binarias que constituem (por 
enquanto) os limites em que operam micros, por 
mais macro que sejam suas entranhas. E que por 
constitufrem os domfnios lingufsticos nos quais 
donas Celias - e todos nos - reinam soberanas, sao 
as instancias sobre as quais devem incidir as 
atividades de corregao e avaliagao , praticas 
pedag6gicas essenciais para que mestres e 
aprendizes, sinalizando e analisando o caminho ja 
percorrido possam, com mais seguranga, 
estabelecer roteiros para os restantes percursos. 

5 Vale a pena, aqui, observar a escalade legibilidade a 
partir da qual o Word for Windows 2.0 classifica textos em 
ingles. 
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No entanto, se os tropegos de meu 
micro parecem ter servido ate agora para apontar 
tudo o que ele nao pode fazer, e s6 as donas 
Celias podem, com seus gordos lapis coloridos, 
importa agora observar tudo o que ele faz, tal e 
qual e as vezes melhor do que dona Celia. Ele, por 
exemplo, nao esta sujeito a entediar-se e perder a 
paciencia por ter de avisar incontaveis vezes que 
par;:arinho talvez devesse ser passarinho.. . Em 
todas as inumeraveis vezes que a expressao surgir 
no texto, ele continuara deixando o usuario livre 
para mostrar a lingua .. . De que Dona Celia se pode 
exigir tanta santidade ? 

Gragas a Deus de nenhuma .. . 
0 que significa que talvez tenhamos 

muitas coisas a aprender com os redatores de 
texto. Comegando por aprender a usa-los, talvez 
refinemos urn pouco nossas discussoes (e 
praticas ... ) de avaliagao de textos. Podemos 
aprender com eles, por exemplo, que existe u rna 
larga dose disponfvel de conhecimento sobre 
diferentes operagoes de linguagem, e que este 
conhecimento esta fo rmalizado de forma adequada 
para constituir bancos de dados que permitem a 
urn computador identificar ocorrencias 
eventualmente problematicas de urn texto. 

E este conhecimento, sem duvida, 
pode ser transmitido ao aluno, desde que seja do 
domfnio do professor. Em outra situagao 
educacional , varios nfveis de avaliagao da 
performance da escrita poderiam ficar por conta de 
computadores, reservando-se os professores de 
carne e osso e lapis vermelho na mao, para o que, 
(por enquanto, apenas por enquanto, esperneiam 
meus botoes!) esta alem da competencia destes 
senhores de silfcio & plastico tao poderosos, mas 
ao mesmo tempo tao desaparelhados para 
operarem com tudo o que, relacionando-se com o 
contexte, confere coesao e coerencia ao texto; ou 
seja, com tudo aquilo que continua - e talvez ainda 
continue por algum tempo - a ser privilegio de 
inteligencias naturais de homens e mulheres de 
carne o osso mesmo que, ao inves de brandirem 
um lapis vermelho com a outra ponta azul , 
escrevam num teclado e leiam num monitor. 
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