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PENSAMENTO 

Nao e facil fazer EAD, mas e extremamente gratificante. Trabalhar com EAD e urn 
desafio de buscar conhecimento para si proprio e construf-lo junto com seus alunos 
par meio variados de instrumentos (radio, televisao, apostila, computador, carta, 
telefone), separados pelo espa<;o, mas unidos pelo mesmo objetivo. 

Nao e facil fazer EAD, mas e uma maneira extremamente dial6gica de ensinar. 
Voce tern muito mais cantata com seus colegas, durante qualquer hora do dia. 0 
tutor e aquele companheiro que te ouve e que, muitas vezes, te puxa pela mao. 

Nao e facil fazer EAD, mas e instigante. lnstigante porque a aula nao se resume 
aquila que foi trabalhado em uma aula. Os hipertextos levam o aprendiz a outros 
textos formando uma teia de conhecimento que instiga a vontade no aluno a saber 
ainda mais. A possibilidade de cantata com o conhecimento nao tern limites. 

E par fim ... Nao e facil fazer EAD, mas e desafiante. Porque e urn desafio aceitar 
o novo, e urn desafio trabalhar com o novo e e urn desafio ensinar o novo de uma 
nova maneira. 

Mas vale a pena para as pessoas que acreditam, vale a pena para as pessoas que 
buscam e veem a EAD como uma tarefa nada facil, mas acima de tudo, como uma 
tarefa gratificante, dial6gica, instigante e desafiante, ou seja, uma tarefa para os 
verdadeiros educadores. 

Nilceia Bueno de Oliveira 
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RESUMO 

BUENO DE OLIVEIRA, Nilceia. Mensagens trocadas entre tutor e aluno de curso 
a distancia: urn estudo de caso. A presente pesquisa faz parte do cenario da 
EducaQao a Distancia, uma nova modalidade de ensino que vern se consolidando 
como uma das grandes vertentes contemporaneas da educa<faO no Brasil. 0 tema 
de investiga<fao do genera textual e-mail no contexto de educa<fao a distancia, 
enviado pelo tutor aos a lunas atraves de correio eletr6nico (e-mail). 0 objetivo geral 
e fazer urn estudo do genera textual e-mail empregado na efetiva a9ao comunicativa 
nos cursos a distancia para compreender os modos como este genera se processa; 
e os especificos, identificar os prop6sitos e as sequencias presentes neste genera. A 
escassez de pesquisa que investiguem a linguagem do tutor no contexto da 
educa<fao a distancia se configura como urn problema, fato que torna os resultados 
obtidos extremamente relevantes para a area. A analise das questoes propostas se 
ap6ia nos argumentos te6ricos de generos textuais, com base na perspectiva de 
estudos de generos como a9ao social. Segundo esta concep<fao te6rica, o genera 
textual e uma forma de intera<fao social (MARCUSCHI, 2008, BRONCKART, 1999). 
A investiga(fao seguiu uma metodologia de estudo de caso, cujo corpus foi 
constituido de 16 mensagens enviadas par urn dos tutores do Curso de 
AperfeiQoamento em CapacitaQao para Tutores em Educa<fao a Distancia, ofertado 
pelo CINFOP (Centro lnterdisciplinar de FormaQao Continuada de Professores) da 
Universidade Federal do Parana. P6de-se demonstrar que genera e-mail possui uma 
diversidade de prop6sitos produzidos nas situa96es educativas e que o mesmo e 
constituido, na maioria das vezes, pela sequencia dialogal, seguida da sequencia 
injuntiva, comprovando o dialogismo da interaQao. 

Palavras-chave: educa<fao a distancia, intera9ao via tutor, genera e-mail. 

E-mail: nil_seia@hotmail.com 
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ABSTRACT 

BUENO DE OLIVEIRA, Nilceia. The messages changed between the tutor and 
the distance course student: a case study. The present research do part oh the 
Distance Education context, a new modality of teaching that comes solidifying 
themselves as one of the great contemporary declivity education in Brazil. The 
research has as subject the investigation of the e-mail genre at the distance 
education context that it was sent by tutor to students through the electronic mail. 
The general aim is to do a study of the e-mail genre used at the real communicative 
action at the distance courses for to understand the way as this genre process itself; 
and, the specifc, it is to identificate the proposes and the sequences presents at this 
gender. The scarcity of research that they investigate the tutor language at the 
distance education context configurate itself as a problem, fact that turn the results 
make extremely relevant to the area. The questions analysis proposed leans at the 
theoretical arguments of genre e-mail based on social action genre studies 
perspective. According to this theoretical conception, the genre is a social interation 
form (MARCUSCHI, 2008, BRONCKART, 1999). The investigation followed a case 
study methodology, which data were constituted by 16 messages sent by one of the 
tutors from The Distance Education Improvement in Capacitation to Tutors Course 
that it was offered from CINFOP (Interdisciplinary Center Teacher Continued 
Formation) from Parana Federal University. We can prove that the genre e-mail has 
a diversity proposes produced into education situations and it is constituted, the most 
of times, by dialogue sequences, after the injunctive sequence. The dialogism 
interaction could be comproved. 

KEY-WORDS: Distance education, interaction by tutor, genre e-mail. 
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1. INTRODU<;Ao 

A educagao a distancia, doravante EaD, mediada por computador tem se 

configurado, nos ultimos anos, como uma das formas de disseminagao do 

conhecimento mais explorada, tanto pelos 6rgaos publicos quanta pela rede privada. 

A aula, neste contexte, acontece num espago geogratico sem fronteiras: o espago 

digital. 

As novas tecnologias de comunicagao nao alteraram apenas a educagao, 

mas todos os componentes que fazem parte deste universe: as praticas 

pedag6gicas, o perfil do aluno, o professor, sendo este ultimo chamado de tutor. 

Este novo profissional da educagao, cujo trabalho requer tecnicas especializadas, 

ainda esta em formagao, pais praticamente tudo e novo quando se trata de 

educagao on-line. Nesse sentido, ha uma carencia de pesquisas que subsidiem 

conhecimentos te6ricos e praticos sabre o papel desempenhado por este novo 

profissional que surgiu no mercado de trabalho: o tutor de curso a distancia. 

Dentre as varias tarefas do tutor, destacam-se as mensagens enviadas aos 

seus alunos, as quais desempenham uma fungao importantissima na interagao tutor

discente e no sucesso do curso. Assim, a presente pesquisa tem como tema de 

investigagao das mensagens via e-mail, enviadas do tutor para o aluno no contexte 

da educagao a distancia. 

1.1. OBJETO DE ESTUDO 

0 objeto de estudo sao as mensagens enviadas do tutor para o aluno de 

curso na modalidade a distancia. Tais mensagens (e-mails) sao postadas pelo tutor 

em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e transmitidas aos discentes do 

curso pela utilizagao de um correio eletr6nico (e-mail). 1 

1 De acordo com Cruz (2006) as mensagens postadas via correio eletronico sao chamadas de e-mail, 
sendo este um genera textual. No entanto, o proprio correio eletronico tambem e chamado de e-mail, 
no entanto este nao se configura como um genera e sim como um suporte a servic;o do genera (e
mail). No presente estudo, investiga-se o e-mail como genera e nao como suporte. 
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1.2. CONTEXTO 

0 contexto da pesquisa sera constitufdo pelas mensagens enviadas par urn 

dos tutores a uma aluna do Curso de Aperfeigoamento para Formagao de Tutores 

em Educagao do Centro lnterdisciplinar de Formagao de Professores (CINFOP) 

do Nucleo de Educagao a Distancia (NEAD) da Universidade Federal do Parana, 

turma de 2008/2009. 

1.3. PROBLEMA DE PESQUISA 

0 problema que orienta a reflexao procurar elucidar as seguintes quest6es: 

Como se organiza textualmente o genera e-mail de tutores na educagao a distancia? 

Que prop6sitos comunicativos, conteudos e sequencias permeiam cada mensagem? 

Que ag6es par parte de urn tutor pode-se perceber ao analisar as mensagens 

enviadas para o aluno? 

1.4. JUSTIFICATIVA 

Com a criagao da Secretaria de Educagao a Distancia no Ministerio da 

Educagao, da Associagao Brasileira de Educagao a Distancia (ABED), na instancia 

federal, o Estado do Parana atraves da Coordenagao de Educagao a Distancia na 

Secretaria de Educagao (SEED-PR), do Departamento de Educagao a Distancia 

vinculado a Escola de Governo da Secretaria de Planejamento, tambem tern se 

articulado para a implementagao desta modalidade de educagao na gestao publica. 

Pode-se perceber que a Educagao a Distancia perpassa as instancias 

federais e estaduais do poder publico e pode ser concebida definitivamente como 

uma forma de disseminagao e construgao de conhecimento e inclusao social, dada 

ao baixo custo operacional, quantidade sem perda de qualidade, independente da 

posigao social e geografica do estudante. Assim, e possfvel incluir grupos de 

pessoas (em geral a populagao adulta trabalhadora) impedidas de estudar devido a 

limitag6es geograficas ffsicas, sociais e economicas e que, na sua grande maioria, 

precisam de formagao continuada ao Iongo da vida. 
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Este estudo se justifica por sua atualidade e relevancia pelo fato de que ha 

uma escassez de investigagoes nesta area, em virtude de que a educagao a 

distancia via internet trata-se de um tema novo e o estudo dos g€meros digitais2 que 

circulam neste contexto ainda e embrionario. Os estudos on-line sao mediados por 

pracedimentos textualizados e o conhecimento das formas, conteudos e prap6sitos 

de cada genera podera levar o tutor a pracedimentos comunicativos mais efetivos 

com seu aluno, pais tera muito mais conhecimento das escolhas textuais que podera 

fazer, com consequente facilitagao do entendimento da mensagem por parte de seu 

leitor. 

E importante investigar o modo como se pracessa essa interagao via generas 

textuais para que se possa oferecer subsidios para a elaboragao material didaticos 

para cursos a distancia (via Internet) e contribuir para definir estrategias e 

pracedimentos que auxiliem o tutor do contexto digital a promover a interagao nos 

cursos; assim, contribui nao s6 para area de educagao a distancia como tambem os 

estudos de generos textuais em contextos on-line. 

Desta forma, o presente estudo fornecera subsidios para os pragramas de 

formagao do prafissional ofertados por 6rgaos publicos e privados, impactando, 

sobretudo, no trabalho do tutor, cujos resultados desta investigagao irao melhor 

nortear o seu trabalho na interagao com seu aluno de curso a distancia. 

1.5. OBJETIVOS 

Como objetivo geral da pesquisa define-se: fazer urn estudo das mensagens 

enviadas via e-mail durante a efetiva agao comunicativa nos cursos na modalidade a 

distancia. Em outras palavras, objetiva-se compreender os modos como o genera e

mail se processa e, assim, iluminar os caminhos dos prafissionais de tutoria on-line 

para que possam ter tragadas algumas agoes importantes cujos passos levarao a 

um aperfeigoamento de seu trabalho na interagao com o aluno. 

2 Sabre generos, ver pagina 22. 
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A partir do objetivo geral foram especificados os objetivos especfficos, 

conforme segue: 

a) identificar os prop6sitos comunicativos do genera e-mail enviado do tutor 

para o aluno da educagao a distancia; 

b) identificar quais sao os conteudos principais das diferentes mensagens; 

c) mapear as sequencias presentes na ret6rica das mensagens; 

d) discutir as sequencias mais frequentes. 

1.6. ENCAMINHAMENTO GERAL DA PESQUISA 

A pesquisa sera fundamentada com te6ricos da area de educagao a distancia 

e de tutoria (AMARAL e AMARAL, 2008; ARAUJO e COST A, 2007) e da area de 

generos textuais com o uma agao social da linguagem (BRONCKARK, 1999; 

MARCUSCHI, 1999, 2005, 2008; BAZERMAN, 2005) com foco naqueles que 

investigam generos digitais (PAIVA, 2004; MARCUSCHI, 2005). 0 capitulo que 

aponta as bases te6ricas da pesquisas esta dividido em do is grandes temas: 1) 

Educagao a Distancia, seguido de dais subitens: Tutoria na Educagao a Distancia e 

lnteragao na Educagao a Distancia; e 2) Generos Textuais: a agao da linguagem, 

seguido de urn subitem: Genera e-mail na Educagao a Distancia. 

No capitulo seguinte, e apresentada a metodologia da investigagao, onde se 

discorre sabre o tipo, a natureza da pesquisa, a classificagao quanta a abordagem, a 

tecnica e os procedimentos, delimitagao da pesquisa e como se da a analise dos 

dados. 

Em seguidas, os resultados da investigagao sao apresentados. Todas as 

mensagens sao analisadas segundo os pressupostos te6ricos apropriados, a fim de 

pontuar os prop6sitos, os conteudos e as sequencias de cada mensagem, bern 

como alguns apontamentos que dao urn melhor entendimento para a analise. Por 

fim, sao apresentadas as considerag6es finais e as referencias das obras que deram 

suporte a pesquisa. 
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2. FUNDAMENTA<;AO TEORICA 

A presente pesquisa tera como suporte te6rico a teoria de generos textuais 

contextualizadas na interac;ao do tutor com o aluno em cursos a distancia. 

Primeiramente, apresenta-se uma discussao sabre a Educac;ao a Distancia, a 

Tutoria bern como a lnterac;ao neste contexte. 

Em seguida, discorre-se sabre os argumentos te6ricos de generos textuais, 

com base na perspectiva de estudos de generos como ac;ao social. Segundo esta 

concepc;ao te6rica, o genera textual e uma forma de interac;ao social, que o torna 

dependente da estrutura e complexidade especffica de cada sociedade. 

2.1. EDUCA<;AO A DISTANCIA 

Os grandes desafios da educac;ao contemporanea estao relacionados com as 

transformac;oes sociais, fruto da velocidade com que as informac;oes tern sido 

geradas. As demandas sao atendidas por inumeras tecnologias resultantes da 

aplicac;ao do conhecimento cientffico (CORREA 2007). Os avanc;os das tecnologias 

de informac;ao e comunicac;ao ocasionaram uma serie de mudanc;as na vida social. 

Ha uma mudanc;a de paradigma na sociedade contemporanea (AMARAL e 

AMARAL, 2008). Eles alteraram as relac;oes do homem com a sociedade e com 

seus pr6prios valores e concepc;oes. 

0 imperative tecnol6gico levou muitos profissionais, neste caso, os 

profissionais de educac;ao, a buscarem a atualizac;ao, pois, com a evoluc;ao, 

inovac;oes tecnol6gicas tambem passaram a serem consideradas como inovac;oes 

pedag6gicas. A sala de aula ja nao e mais a mesma. Os recursos estao disponfveis 

e assumem atualmente formas de lousas digitais, notebooks e outros equipamentos 

portateis de informatica ou sistemas capazes de permitir aos professores o 

gerenciamento on-line do conteudo que os alunos a cessam pelos terminais. 0 

jovem de hoje e formado na linguagem das novas tecnologias e tal mudanc;a reflete 

diretamente nos modelos educativos existentes, os quais primam pela melhoria da 

qualidade do ensino. E o educador se apresenta como pec;a chave em meio a esta 

revoluc;ao tecnol6gica, o qual precisa estar capacitado para usar as novas 

ferramentas em sua atividade didatica. 
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Dentro deste contexto, a educagao a distancia, doravante EAD, tern se 

apresentado como uma alternativa contemporanea voltada para o desenvolvimento 

de habilidades necessarias para o entendimento dessas novas realizagoes. Ela e 

Uma estrategia para operacionalizar os principios e fins da educagao 
permanente e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, 
independentemente de tempo e espago, possa converter-se em sujeito 
protagonista de sua propria aprendizagem, gragas ao uso sistematico de 
materiais educativos, reforgados com diferentes meios e formas de 
comunicagao (MARTINEZ, 1985, p. 2 apud CORREIA, 2007) 

0 estudo a distancia e uma inovac;ao dentro da educac;ao formal porque: a) 

desenvolve-se a partir de um servic;o de apoio, de modo que a aprendizagem possa 

ocorrer sem a presenc;a do professor; b) possibilita uma conversac;ao didatica 

mediante a adoc;ao de meios nao-diretos de apresentac;ao e comunicac;ao; c) 

possibilita a instrugao personalizada e metodos de trabalho industrializados; e d) 

favorece, atraves de sua organizac;ao e metodos, o estudo para o adulto, orientando 

sua formac;ao de acordo com o mercado de trabalho (SENAC, 2007). Pode-se dizer 

que a educac;ao a distancia surgiu como uma alternativa ou opc;ao as exigencias 

sociais e pedag6gicas, incluindo o uso das novas tecnologias da informac;ao e da 

educac;ao, satisfazendo as diversas necessidades de qualificagao dos profissionais 

(TOGNATO, 2002). 

Gutierrez e Prieto (2004) apontam as seguintes vantagens da Educac;ao a 

Distancia: a) massividade espacial; b) menor custo por estudante; c) diversificac;ao 

da populac;ao escolar; d) individualizac;ao da aprendizagem; e) quantidade sem 

perda de qualidade; e f) autodisciplina de estudo. Tais caracterfsticas apontam para 

a capacidade dessa modalidade de educac;ao de superar limites tanto de ordem 

geografica quanta de recursos disponfveis e permitem, pelo menos, apresentar uma 

alternativa para a democratizagao do ensino. 

A Educac;ao a distancia configura-se, alem de uma nova modalidade de 

ensino que vai cujo espac;o e muito alem da sala de aula, se apresenta tambem 

como uma forma de democratizac;ao do acesso ao ensino, como pode-se ver no 

trecho a seguir: 

se existe insuficiencia de professores e de escolas disponfveis para 
satisfazer a demanda, entao se deverao encontrar alternativas diferentes do 
ensino presencia! que se realiza "dentro das quatro paredes da escola". A 
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partir da EAD, torna-se real a possibilidade de milh6es de estudantes terem 
acesso a novas oportunidades educacionais em todos os niveis de ensino. 
(RUMBLE, 1987 apud CORREA, 2007, p. 14-15) 

No Brasil, a EaD nao e tao nova quanta muitos pensam. Na verdade, temos 

registro de cursos a distancia desde o infcio do seculo XX, atraves do radio e de 

correspondencia. Decadas mais tarde, a televisao e o video tambem comegaram a 

ser usados para esta modalidade de ensino e s6 mais tarde, o computador entrou 

em cena. 0 uso da internet na EaD provocou uma revolugao no campo educacional, 

pois possibilitava a comunicagao sfncrona (ao mesmo tempo), urn ganho 

consideravel que abriu uma nova perspectiva de interagao, de multiplas formas de 

fazer, dizer atraves dos meios tecnol6gicos. Como resultado do uso das mfdias e 

das tecnologias, podemos hoje falar em materiais didaticos nao de acordo com o 

suporte, mas de acordo com o c6digo utilizado em sua produgao, uma biblioteca 

inteira pode caber em urn chip. 

Segundo o Decreta 5.622, de 19 de dezembro de 2005, a educagao a 

distancia e: 

uma modalidade educacional na qual a mediagao didatico-pedag6gica nos 
processo de ensino e aprendizagem ocorre com a utilizagao de meios e 
tecnologias de informagao e comunicagao, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. 

Preti (1996) defende o uso do termo Educagao a distancia por esta se referir a 

uma estrategia basica de formagao humana, que leva o indivfduo a aprender a 

aprender, saber pensar, criar, inovar, construir conhecimento, participar, entre outros 

aspectos. 

De acordo com o SENAC (2007), a educagao a distancia tern uma 

caracteristica extremamente importante que e a de superar limitag6es tanto de 

ordem geografica quanta de recursos disponfveis, alem de ser, pelo menos, uma 

alternativa para a democratizagao do ensino. Esta modalidade de educagao 

possibilita atender nao s6 o ritmo pessoal de aprendizagem, como tambem as 

demandas diversificadas de ensino. Como se pode ver, as mudangas ocasionadas 

pela insergao de novas tecnologias no contexto educacional da sociedade 

contemporanea sao inegaveis. Frente a esses avangos, a Educagao a Distancia tern 
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se revelado como uma das novas tendencias de media<(ao da aprendizagem 

atraves do usa de novas tecnologias, principalmente do computador com internet. 

0 educador, frente a este novo panorama, vern acompanhando o 

desenvolvimento das novas tecnologias, ou seja, vern testemunhando o grande 

desenvolvimento das redes de computadores, melhorias no poder de 

processamento das maquinas, e avan<(os notaveis nas tecnologias de 

armazenamento de informa<(6es (AMARAL e AMARAL, 2008). Essas novas 

possibilidades de ensino apoiadas em novas tecnologias se traduz nao s6 em novas 

formas de comunica<(ao e intera<(ao, como tambem em um campo emergente e 

interdisciplinar de media<(ao da aprendizagem. 0 computador conectado a internet 

passa a ser um excelente local de encontro, de intera<;ao on-line que incita a novas 

descobertas, mas que tambem assusta, pais, muitos profissionais da educa<;ao nao 

estao preparados para este tipo de docencia. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a area de educa<;ao a distancia, no Brasil, e 

uma area carente de profissionais preparados para este novo mercado. Marta Maia, 

coordenadora do programa de EAD da Funda<;ao Getulio Vargas, em entrevista a 
Revista Ensino Superior (2009) aponta que: "no Brasil, ainda nao ha massa crftica 

disponfvel no mercado para que se possa fazer uma sele<;ao de profissionais 

prontos para atuar, porque tudo ainda e muito novo". A demand a e grande, tanto que 

foi criada no Ministerio da Educa<(ao a Secretaria de Educa<;ao a Distancia e, no 

Parana, ha uma coordenadoria de Educa<;ao a Distancia na Secretaria de Estado da 

Educa<;ao, alem de departamentos em varios outros 6rgaos publicos em que a EaD 

ja e uma realidade, tais como a Escola de Governo, a Universidade Federal do 

Parana, entre outros. 

Litwin (2001) comenta que, para que um programa a distancia tenha uma boa 

qualidade, precisa revelar conteudos atualizados e enfoques novas, identificando 

conceitos relevantes de um campo, bern como suscitando ou desenvolvendo 

polemicas e reflexoes. E ainda, a boa qualidade do curso tambem se deve ao fato 

de que um bam programa deve possuir um corpo docente voltado a aprendizagem, 

a reflexao efetiva e a pesquisa, contribuindo assim para a qualidade do curso. 

0 grande salta trazido pelas novas tecnologias, principalmente o computador, 

que permite a comunica<(ao em tempo real, foi a possibilidade de intera<;ao entre os 
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alunos de uma curso e, portanto, de cria<;ao de condi<;6es de aprendizagem 

colaborativa. A interatividade pode ocorrer por meio de grupos ou f6runs de 

discussao com outros colegas ou com o tutor. Este tipo de intera<;ao sugere uma 

flexibilidade que pode ajudar o professor em processo de forma<;ao continuada no 

seu desenvolvimento profissional. 

2.1.1. Tutoria na Educa<;ao a Distancia 

0 contexte da Educa<;ao a Distancia e visto como urn campo em potencial a 

ser explorado, em consequencia dos novos desafios a ela postos, nao s6 no campo 

tecnol6gico, mas, sobretudo no papel do professor. Morgado (2001) apresenta tres 

mode los de en sino on-line que merecem destaque: 1) o modele mais centrado no 

professor, baseado na transmissao de informa<;ao; 2) o modelo mais centrado na 

tecnologia, onde tanto o professor quanta o aluno tern papeis secundarios; e, 3) o 

modelo mais centrado no estudante, baseado na auto-forma<;ao e na auto

aprendizagem do aluno. Este ultimo, segundo a autora, inscreve-se numa tendencia 

mais contemporanea. Esta tendencia pode ser observada no artigo das professoras 

Emerenciano, Souza e Freitas da PUC de Brasilia no relata sobre a experiencia 

dessa universidade com a EaD, ou seja, na constru<;ao de urn saber pelo proprio 

participante. Segundo as autoras, o tutor estimula a busca, requerendo-se, entao, 

urn posicionamento pessoal sobre o tema focalizado. 

0 papel do professor deve ser focado como uma forma de potencializar a 

importancia do professor na educa<;ao on-line. Segundo Morgado (2001 ), as 

interven<;6es do professor ocorrem em varias areas, sendo possivel relatar algumas 

tais como: a pedag6gica, a de gestao, as sociais e as tecnicas. As fun<;6es do 

professor vai se alterando a medida que o curso prossegue, as quais podem ser 

planificadas em etapas como: acesso e motiva<;ao, socializa<;ao, partilha de 

informa<;6es, constru<;ao do conhecimento e, por fim desenvolvimento. Outras 

atividades desenvolvidas pelo professor durante OS proceSSOS de interven<;ao sao as 

mensagens publicas, os feedbacks, a prepara<;ao de materiais. Todos estes fatores 

interferem na permanencia ou nao do aluno. 
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0 fio condutor da discussao leva a conclusao de que uma forma de conduzir o 

professor a conseguir bons resultados e urn investimento no desenvolvimento das 

competencias deste professor, e isso se da atraves da formar;ao continuada. E 
importante aproveitar tanto as ferramentas tecnol6gicas quanta o capital intelectual 

que esta atras delas a fim de proporcionar desenvolvimento e, consequentemente, 

uma aprendizagem eficaz. 

Como se pode ver, segundo Machado (2003), a tutoria on-line e uma tarefa 

complexa por abranger multiplas funr;oes. 0 tutor de cursos a distancia assume 

funr;oes nao s6 de urn educador geral, mas e convidado ao desafio de construir 

novas maneiras de ensinar a e aprender, utilizando todo o potencial que as 

tecnologias modernas podem oferecer. A condur;ao de urn curso on-line exige uma 

formar;ao especifica e habilidades diferenciadas daquelas atualmente requeridas 

para a docencia presencia! 

Pontuam Palloff e Pratt (2002) que as novas praticas de ensinar e aprender 

mediadas pelo computador se caracteriza pela ausencia da figura concreta do 

professor (face a face), no entanto se caracterizam pela presenr;a do professor no 

ambiente virtual de aprendizagem. Podemos dizer entao que a educar;ao intitulada 

"a distancia" nao e tao distante assim, pois tal modalidade de aprendizagem faz uso 

de diversos instrumentos de mediar;ao, disponibilizados atraves do ambiente virtual, 

os quais eliminam a distancia entre os atores envolvidos (professores, alunos, 

administrar;ao ). Neste caso, podemos afirmar que a tecnologia e usada para reduzir 

distancias, ou seja, permite a aproximar;ao dos envolvidos no contexto virtual de 

aprendizagem, levando a afetividade. 

Atraves de urn dialogo educativo ou de uma postura rfgida, como aponta 

Bouchard (2002), os participantes de urn curso na modalidade EaD podem lhe 

conferir presenr;a ou ausencia. 0 distanciamento geografico do aprendiz e o 

isolamento podem levar ao isoladamente e, consequentemente, a evasao, urn dos 

grandes problemas da EaD. No entanto, os ambientes virtuais, mediados por uma 

tutoria conscientes, podem aproximar lar;os afetivos entre os participantes e 

construir a aprendizagem de forma significativa e tao proxima quanta a presencia!. 

Nesta situar;ao, entao, podemos dizer que as tecnologias cumprem suas verdadeiras 

funr;oes: "eliminar a distancia ou construir outras interar;oes diferentes da presencia!" 



19 

Maraschi (2000). Ambientes pedag6gicos virtuais com formas de comunicac;ao 

diversificada tais como a atualizac;ao constante dos hipertextos, o uso das midias 

para disponibilizar conteudos, a utilizac;ao dos recursos de forma criativa tem 

construido a aprendizagem de seus discentes com grandes chances de interac;ao, 

cujo dialogo3 
, conforme Maciel (2006, p. 9) "pode ate ultrapassar as condic;6es 

atuais do regime presencia!". 

Advoga Maciel (2006) que os ambientes virtuais sao de extrema relevancia no 

que tange a ajudar a diminuir a distancia perceptiva/comunicacional entre professor 

e aprendiz. No entanto, ressalta que nao se pode deixar de ter em mente que o foco 

da aprendizagem esta na modalidade de cantata, no estabelecimento de atividades 

sociais de negociac;ao e construc;ao de sentido. 

Uma das premissas basicas e que o professor-tutor ja tenha sido aluno de um 

curso na modalidade a distancia, pais tal premissa leva-a a ter urn posicionamento 

diferente daquele que foi tanto aluno quanta professor de cursos em sistemas 

presenciais. 0 conhecimento da parte tecnica do sistema virtual de aprendizagem 

tambem de grande importancia, pais devera saber usar o sistema para disponibilizar 

tarefas e manter o relacionamento com a turma. 

Percebe-se, entao que, a tutoria demanda que o docente desenvolva ac;oes, 

que, embora tenham o mesmo objetivo da educac;ao presencia!, solicitem uma 

atuac;ao diferente daquelas em sala de aula. 0 que ha de diferente no papel do 

professor tutor e que, por meio de uma orientac;ao pedag6gica de interac;ao 

mediatizada ele se comunica com os aprendizes e com a instituic;ao. 

Fainholo (1997) sistematiza algumas func;6es do tutor: a) motivar, gerar 

confianc;a e promover a auto-estima do estudante para enfrentar os requisitos que o 

estudo-trabalho a distancia implica; b) ajudar a superar eventuais dificuldades a fim 

de que o estudante permanec;a e avance, respeitando o seu estilo cognitivo e ritmo 

de aprendizagem; c) promover a comunicac;ao bidirecional, formulando perguntas, 

desenvolvendo a capacidade de ouvir, dando informac;6es de retorno; d) assessorar 

na utilizac;ao de diferentes fontes bibliograficas e de conteudo; estrategias de 

trabalho intelectual e pratico (cognitivas e metacognitivas); interac;ao mediatizada 

3 Sabre dialogo, consultar: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Sao Paulo: Paz e Terra, 
1997. 
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com tecnologia etc.; e, e) supervisionar e corrigir trabalhos, informando os 

estudantes acerca de seus sucessos. 

Alem destes papeis, sao de extrema importancia no impulse da aprendizagem 

de seus alunos a afetividade, a sensibilidade e a receptividade entre os 

interlocutores, pois uma educa<;ao que se realiza a distancia nao significa que deva 

estar distanciada do relacionamento humane. Ao captar as incertezas de seus 

alunos, suas ansiedades e seguran<;as, a tutoria se aproxima deles e aumenta a 

possibilidade de uma intera<;ao mais eficaz, contribuindo para aperfei<;oar as 

habilidades na resolu<;ao de problemas em qualquer area do conhecimento. 

As novas tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao tern sido vistas, na 

maioria das vezes, como desafios os quais tern levado muitos pesquisadores a 

refletirem sabre o tema, sobretudo em rela<;ao a intera<;ao neste novo contexte de 

aprendizagem, pois, como aponta Marcuschi (2008), trata-se de uma area carente 

de pesquisa, portanto, campo, ainda, urn potencial a ser explorado. Somado a isso, 

o compromisso de que professor e aluno participem ativamente da comunidade 

educacional virtual sao fundamentais para que os objetivos sejam alcan<;ados. 

2.1.2 lntera<;ao na educa<;ao a distancia 

Segundo Ieite (2007), as tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao 

promovem a comunica<;ao entre as pessoas, seja atraves do computador, do radio, 

do material impressa, os quais agem como suportes na promo<;ao da intera<;ao. 0 

computador tern sido o local onde varies atores (alunos, tutores, coordenadores) da 

EaD se interagem on-line, com vistas ao ensino-aprendizagem. Os processes desta 

forma de intera<;ao tern caracterfsticas pr6prios e sua leitura, conforme Leite (2007, 

p. 16) "depende tanto dos processes de comunica<;ao dos sujeitos leitores quanta 

das rela<;6es intepessoais, professores/tutores e alunos, ao vivo ou mediatizados 

pelo proprio suporte". E precise pensar que a intera<;ao em EaD, mesmo com varios 

pontes positives, tambem tern suas dificuldades, tais como a distancia entre o 

professor eo aluno, a interlocu<;ao que normalmente nao e simultanea (assfncrona), 

a pressuposi<;ao de urn estudo autodidata e a escritura dos textos escritos, os quais 

se desdobram em multiples outros textos (hipertextos). 

Conforme Albert e Miglioran<;a (2008), a intera<;ao ocorre, na sua grande 

maioria, atraves de textos escritos. Estes textos, por sua vez, pertencem a urn 
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genera textual com praticas discursivas inerentes as relag6es e estruturas sociais do 

contexto de ensino-aprendizagem on-line. 0 processo de comunicagao ocorre 

atraves de textos, os quais se textualizam em um genera. Nesse sentido, conforme 

Alves (2001 ), o genera e um mecanismo-chave para a estruturagao das mensagens 

e ag6es dentro das formas culturais de cursos na modalidade a distancia. 

A interagao social so ocorre par meio de generas textuais. Comunicamos-nos 

par meio de generos numa perspectiva de interagao social, onde o enunciado e uma 

unidade real da comunicagao verbal. Gada genera tern prapositos comunicativos 

especificos, par isso e permeado par foras e escolhas linguisticas que atendem aos 

seus objetivos. Conforme Bazerman (2007, p 23), "o leitor e o escritor precisam do 

genera para criar um Iugar de encontra comunicativo legivel da propria forma e 

conteudo do texto". Na EaD, como nao ha uma interagao face a face, ha um impulso 

de se agregar dentra do genera e usa-lo positivamente para a comunicagao. 0 

encaixe da escrita em repertorios socialmente compartilhados praporciona maior 

compreensao, coordenagao e cooperagao entre os participantes, mesmo que as 

ostentem posig6es opostas (BAZERMAN, 2007). 

A interagao, segundo Brait ( 1997, p. 194) "e um componente do pracesso de 

comunicagao, de significagao, de construgao de sentido e que faz parte de todo ato 

de linguagem. E um fenomeno socio-cultural com caracteristicas linguisticas e 

discursivas passiveis de serem observadas, descritas, analisadas e interpretadas". 

Para Marcuschi (1999, p.143), a interagao "e um movimento que sugere 

envolvimento interpessoal e vern marcada na superficie textual fazendo parte do 

proprio texto. Trata-se de uma especial relagao do sujeito com a linguagem e par 

isso mesmo praduz efeitos de sentido, mas nao do ponto de vista do conteudo 

factual". Ainda, segundo o autor, a interagao verbal e desenvolvida no momenta em 

que os interlocutores voltam sua atengao visual e cognitiva para uma tarefa em 

comum. Sendo assim, corrabora Passos (2007, p.1 01 ), "para dar inicio a uma 

interagao, e necessaria que ocorra uma situagao em que seja possivel aparecer um 

termo de abertura de um evento que possibilite um envolvimento dos interlocutores". 

No caso das mensagens enviadas aos alunos, par e-mail, o tutor aborda o tema 

pretendido e pressup6e uma agao par parte do leitor, deflagrada com o recebimento 

da mensagem. Esta agao pode ser a de compreender o sentido da mensagem e 
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resolver a atividade proposta, de nao compreender os objetivos do texto ou ate de 

discordar do que o tutor anuncia. 

E interessante pontuar que, na maioria das vezes, ao se escrever um e-mail, 

o destinatario e alguem conhecido ou nao e com um interlocutor definido pelo 

escrevente. No caso dos e-mails enviados pelo tutor, o interlocutor e, sua grande 

maioria, toda a sua turma de alunos, as quais sao escritas dentro do contexte do 

AVA em local chamado "mensagem para os alunos". Por isso, o conteudo das 

mensagens geralmente refere-se a turma em geral, sem particularidades. 

Entao, pode-se dizer que ha requisites bastante especificos que um 

profissional desta area deve ter para poder desempenhar sua tarefa de modo 

satisfat6rio, pais a interagao a distancia via meios digitais se configura como um 

espago s6cio-discursivo que amplia as possibilidades de interagao e incita o 

surgimento de varios generos discursivos (ARAUJO e COSTA, 2007), 

principalmente atraves do e-mail e do chat, os quais tem caracterfsticas pr6prias de 

organizagao textual (SOUZA, 2007). 

2.2. GENEROS TEXTUAIS: A Ac;,AO DA LINGUAGEM 

lnvestigar os generos textuais significa investigar os processes pelos quais os 

prop6sitos de cada agao comunicativa se materializam na agao verbal ou nao verbal. 

Nesse sentido, compreende-se a grande valia dos estudos nesta area, pais a 

comunicagao acontece o tempo todo nas relagoes sociais e sempre atraves de 

algum genera textual. 

Os generos sao fenomenos hist6ricos profundamente ligados a vida cultural e 

social, os quais contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas. 

Sendo assim, todas as atividades sociais sao mediadas pela linguagem que se 

configura em generos textuais, atraves do dialogo entre os membros pertencentes a 

uma mesma esfera social. 

0 estudo dos generos digitais presentes no contexte da educagao a 

distancia, via Internet, os quais ocorrem a interagao entre alunos e professores e 

entre os alunos, por meio de sistemas eletronicos conversacionais se revela 

extremamente necessaria, pais os generos digitais configuram novas formas de 

interagao, que nao ocorrem face a face, mas que atendem as necessidades que 
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surgem como resultado das inovac;oes tecnol6gicas. Marcuschi (2005, p. 21 ), 

advoga que "o e-mail (correio-eletronico) gera mensagens eletronicas que tern nas 

cartas (pessoais, comerciais etc.) e nos bilhetes os seus antecessores. Contudo, as 

cartas eletronicas sao generos novas com identidades pr6prias". 

A tendencia contemporanea de estudos de generos tern se pautado no 

carc~ter s6cio-hist6rico da comunicac;ao humana, postulado por Bakhtin (1992), o 

qual considera impossivel a comunicac;ao a nao ser por meio de generos. Nas 

palavras do te6rico: "Se os generos do discurso nao existissem e n6s nao os 

dominassemos, se tivessemos que cria-los pela primeira vez no processo de 

discurso, construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicac;ao 

discursiva seria quase impossivel" Bakhtin (1992, p. 283). lsso quer dizer que todas 

as pessoas produzem generos e comunicam-se atraves deles e que a expressao 

linguistica, tanto oral quanta escrita, faz parte do processo s6cio-hist6rico da 

comunicac;ao humana. No que tange a declarac;ao de que a comunicac;ao s6 pode 

ser possivel por meio de generos, Marcuschi (2006, 2008) diz que o genera estara 

sempre em urn dominio discursivo do qual lhe advem forc;a expressiva e adequac;ao 

comunicativa. Para o autor, "consequentemente, os dominios discursivos operam 

como enquadres globais de superordenac;ao comunicativa subordinando praticas 

s6cio-discursivas orais e escritas que resultam nos generos" (MARCUSCHI, 2008, p. 

194) que circulam nesses dominios. 

Esses dominios discursivos produzem contextos e situac;oes para as praticas 

s6cio-discursivas caracteristicas. Eles estao disponiveis na esfera social ou 

institucional (publicitaria, juridica, educacional): 

na qual se dao praticas que organizam formas de comunica<;:ao e 
respectivas estrategias de compreensao. Assim, os domfnios discursivos 
produzem modelos de a<;:ao comunicativa que se estabilizam e se 
transmitem de gera<;:ao para gera<;:ao com prop6sitos e efeitos definidos e 
claros (MARCUSCHI, 2008, p. 194) 

A utilizac;ao de uma lingua, de acordo com Bronckart (1999), ocorre-se sob a 

forma de enunciados tanto orais quanta escritos, representando urn ou outro 

dominio da atividade humana. Em func;ao disso, qualquer especie de texto, 

entendido como produto concreto da ac;ao da linguagem, pode ser concebido em 

termos de generos. Todo texto sao "formas comunicativas globais e finitas 
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constituindo os pradutos concretos das a96es da linguagem, que se distribuem em 

generas adaptados as necessidades das forma96es sociodiscursivas" Branckart 

(1999), o qual se desdobra em tipos de discurso, ou seja: 

formas lingUlsticas que sao identificaveis nos textos e que traduzem a 
cria9ao de mundos discursivos especificos, sendo esses tipos articulados 
entre si por mecanismos de textualiza9ao e por mecanismos enunciativos 
que conferem ao todo textual sua coerencia sequencia! e configuracional 
(BRONCKART, 1999, p. 149), 

De acordo com essa perspectiva, a atividade de linguagem e utilizada para 

"designar uma leitura do agir que implica as dimensoes motivacionais e intencionais 

mobilizadas por urn coletivo organizado" (MACHADO E BRONCKART apud 

MACHADO, 2005, p. 249), sendo que cada atividade e constitufda de a96es. Os 

generas de texto constituem-se como pre-constructos existentes antes das a96es de 

cada indivfduo, necessaries para sua realiza9ao. Eles estao sempre em sincronia 

com a sociedade, disponibilizando aos usuarios da linguagem modelos de referencia 

para que o mesmo possa realizar as a96es e intera96es humanas. Assim, para cada 

contexto especffico, urn genera sera mais ou menos adequado para situa9ao de 

a9ao da linguagem (MACHADO, 2005). A apropria9ao dos generos e, portanto "urn 

mecanismo fundamental de socializac;ao, de possibilidade de inser9ao pratica dos 

indivfduos nas atividades comunicativas humanas" (MACHADO, 2005, p. 251 ). 

No modelo interacionista s6cio-discursivo de analise da linguagem; a a9ao 

especffica de linguagem desenvolvida por urn agente se materializa em uma 

entidade empfrica, que e o texto (BRONCKART, 1999), o qual e regulado e avaliado 

pelas normas sociais. Nesse sentido, conhecer urn genera de texto e, entre outras, 

"conhecer suas condi96es de uso, sua pertinencia, sua eficacia, ou, de forma mais 

geral, sua adequa9ao em rela9ao as caracterfsticas desse contexto social" 

(BRONCKART, 1999, p. 48). A responsabilidade da realiza9ao dessa a9ao e, 

geralmente, de responsabilidade do agente, o qual e movido por motivos e orientado 

por objetivos, no quadro de uma atividade social, o qual, segundo Bronckart (1999, 

p.1 08), "deve, necessariamente, colocar em interface o conhecimento sobre sua 

situa9ao de a9ao e sobre os generas de texto tal como sao indexados no intertexto" 

assim como a adapta9ao do genera a urn destinatario, a urn conteudo, a urn objetivo 

determinado a uma situa9ao em particular. 
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As a(f6es de linguagem precisam de uma base de orienta(fao a partir do qual 

o agente-pradutor toma decis6es com rela<fao a sele(fao do genera a disposi<fao na 

intertextualidade e que pressup6e diversas capacidades por parte do agente, 

conforme Branckart (apud SCHNEUWL Y E DOLZ, 2004): a) adaptar-se as 

caracterfsticas e do referente (capacidade de a(fao); b) mobilizar modelos 

discursivos (capacidades discursivas); c) dominar as opera(f6es psicolingufsticas e 

as unidades lingufsticas (capacidades lingufstico-discursivas). Tal adapta(fao 

complementa Crist6vao e Nascimento (2006, p. 44), 

vai incidir sabre a composic;:ao do texto e sabre as modalidades de gestao 
dos mecanismos de textualizac;:ao e de modalizac;:ao, o que significa que o 
genera adotado (e adaptado) para realizar a ac;:ao foi considerado eficaz e 
pertinente em relac;:ao aos objetivos visados pelo agente. (CRIST6VAO e 
NASCIMENTO, 2006, p. 44). 

Nesta perspectiva, urn texto e constitufdo por uma unidade comunicativa cuja 

defini(fao quanta ao genera nunca deve ser puramente lingufstica, diferentemente do 

tipo que comp6e cada genera, este sim pode ser reconhecido e classificado por 

suas caracterfsticas lingufsticas especfficas. Branckart ( 1999) usa a metatora da 

arquitetura interna do texto para explicitar sua organiza(fao em diferentes nfveis 

similar a de urn "folhado", formado por tres camadas que se sobrep6em, mas que 

estao em intera(fao continua: a camada da infra-estrutura textual, a dos mecanismos 

de textualiza(fao e a dos mecanismos enunciativos. 

A infra-estrutura textual comporta o plano geral do texto e os tipos de 

discursos, as quais sao muito bern explicitas por Marcuschi (2005), pesquisador que 

tambem se alinha a perspectiva te6rica de estudo de linguagem como uma forma de 

a(fao social. Para o autor, tipos textuais sao usados: 

para designar uma especie de sequencia teoricamente definida pela 
natureza linguistica de sua composic;:ao {aspectos lexicais, sintaticos, 
tempos verbais, relac;:6es 16gicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem 
cerca de meia duzia de categorias conhecidas como: narrac;:ao, 
argumentac;:ao, exposic;:ao, descric;:ao, injunc;:ao. (MARCUSCHI, 2005, p. 22) 

0 autor comenta que e preciso nao confundir genera com tipo textual: os 

generas sao textos linguisticamente materializados, conforme Marcuschi (2005, p. 

23) "com conteudos, propriedades funcionais, estilo e composi(fao caracterfstica: sua 
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natureza sociocomunicativa". Por outro lado, relata o autor, os tipos resumem-se a 

sequencias que organizam o conteudo tematico. Autores com Adam (apud BONINI, 

2005) e Bronckart (1999) expuseram modelos de analises de sequencias 

evidenciando as fases que comp6em cada genero. 

Segundo Bronckart (1999), a sequenciagao dos conteudos tematico para a 

sequencia narrativa baseia-se em operag6es "criadoras de tensao"; para a 

sequencia descritiva, operag6es destinadas a fazer ver; para as sequencias 

explicativas e argumentativas, operag6es que "visam resolver urn problema ou a 

convencer''; para a sequencia dialogal, "operag6es destinadas a regular a interagao"; 

para a sequencia injuntiva, as operag6es em questao seriam aquelas destinas a 

"fazer agir''. Para urn melhor entendimento, finaliza-se, entao, esta etapa da 

pesquisa com urn quadro das sequencias apresentado por Machado (2005, p. 246-

247), onde a autora mostra as representag6es que orientam as decis6es para 

organizar os conteudos em sequencias especfficas: 

Quadro 1. Esquema dos tipos, efeitos pretendidos e fases de cada sequencia. 

SEQUENCIAS REPRESENTACOES DOS EFEITOS PRETENDIDOS 

Descritiva Fazer o destinatario ver em pormenor elementos de urn objeto de 
discurso, conforme a orientacao dada a seu olhar pelo produtor. 

Explicativa Fazer o destinatario compreender urn objeto de discurso, visto pelo 
produtor como incontestavel, mas tambem como de dificil 
compreensao para o destinatario. 

Argumentativa Convencer o destinatario da validade de posicionamento do produtor 
diante de urn objeto de discurso visto como contestavel (pelo produtor 
e/ou pelo destinatario) 

Narrativa Manter a atencao do destinatario, por meio da construcao de 
suspense, criado pelo estabelecimento de uma tensao e subsequente 
resolucao. 

lnjuntiva Fazer o destinatario agir de certo modo ou em determinada direc;ao. 

Dialogal Fazer o destinatario manter-se na interac;ao proposta. 

Fonte: Machado (2005, p. 246-247) 

E inegavel que os generos desempenham urn papel de suma importancia na 

vida dos indivfduos. Eles organizam a comunicagao, adequando-as conforme as 

circunstancias, a posigao social eo relacionamento dos interlocutores. Todos sabem 

emprega-los de forma condizente em diferentes situag6es e nos mais variados 

contextos. Complementando o que foi explicitado, Bazerman (2007) aponta que: 
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os generos reconhecfveis de uma sociedade fornecem um repert6rio 
disponivel de formas, ag6es e motivos. Essas formas sao maneiras de ver 
quais atos sao disponiveis e apropriados ao momenta como voce o percebe 
- aquila que voce pode fazer e aquila que voce pode querer fazer. 
(BAZERMAN, 2007, p. 22) 

0 estudo dos generos digitais presentes no contexto da educac;ao a 

distancia, via Internet, os quais ocorrem a interac;ao entre alunos e professores e 

entre os alunos, par meio de sistemas eletronicos conversacionais se revela 

extremamente necessaria, pois os generos digitais configuram novas formas de 

interac;ao, que nao ocorrem face a face, mas que atendem as necessidades que 

surgem como resultado das inovac;6es tecnol6gicas. 

A Escola Norte-americana, uma das vertentes te6ricas contemporaneas de 

generos, tambem fundamentada nos postulados de Bakhtin, direciona os estudos de 

generos para a compreensao das relac;6es sociais e da interac;ao entre as homens. 

A classificac;ao dos generos textuais fundamenta-se nos prindpios e nas atitudes 

comportamentais de que se valem as estruturas sociais para organizar as ac;6es 

humanas. Os generos orientam as ac;6es em eventos comunicativos, os quais sao 

norteados par diferentes prop6sitos. 

Carolyn Miller, uma das grandes te6ricas desta vertente, em seu ensaio 

Genre as Social Action, adiciona o conceito sociol6gico bakhtiniano, disseminando a 

concepc;ao de genera como uma forma de ac;ao social, uma ac;ao ret6rica tipificada 

(s6cio-ret6rica). Para a autora, os generos resultam das estruturas sociais e 

dependem da complexidade das sociedades em que estao inseridos. 

Compartilhando das mesmas concepc;6es da autora, Bazerman (2005, 2006, 2007) 

admite a importancia do reconhecimento ou definic;ao de generos para a 

interpretac;ao e atribuic;ao de sentido aos textos. Nas palavras do autor: "uma 

compreensao mais profunda ( ... ) como 'fenomeno de reconhecimento psicossocial' 

que sao parte do processo de atividades socialmente organizadas" (BAZERMAN, 

2005, p. 31 ). 

Muitos generos sao comuns a estrutura social e transitam nas mais diversas 

organizac;6es. 0 genera hist6rico escolar, par exemplo, e comum nas instituic;6es de 

ensinam assim como o genera planejamento e controle de produc;ao e comum em 

fabricas. No entanto, o genera requerimento transita entre as duas organizac;6es. 
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Nesse sentido, o reconhecimento dos generos textuais que circulam na organiza<;ao 

par parte dos atores que atuam naquele contexte alavanca a intera<;ao social, pais: 

a interagao social e a agao social, mutuamente orientada, de dois ou mais 
indivfduos em contato. Distingue-se da mera interestimulagao em virtude de 
envolver significados e expectativas em relagao as agoes de outras 
pessoas. Podemos dizer que a interagao social e a reciprocidade das agoes 
sociais (LAKATOS e MARCONI, 1999, p. 87). 

Legitimam-se assim os postulados de Bakhtin, o qual declara que a intera<;ao 

social no que tange a intera<;ao verbal como fenomeno social e como fenomeno da 

lfngua leva ao reconhecimento pelos atores dos generas que circulam naquela 

organiza<;ao, sem que sejam explicitadas as diferen<;as que caracterizam cada urn 

deles. 

2.2.1. Genera E-mail na Educa<;ao a Distancia 

0 e-mail e urn genera textual bastante usado na intera<;ao entre pessoas 

mediada par urn provedor da internet. 0 termo e-mail significa tanto o correio 

eletronico quanta o texto, como par exemplo, conforme Cruz (2006), "meu e-mail 

e ... " e "recebi urn e-mail", fazendo as respectivas indica<;oes. Este tipo de intera<;ao e 

geralmente produzido pela mesma pessoa que o transmite e o leiter, na maioria das 

vezes, e o destinatario da mensagem. Tal mensagem trafega pela rede mundial de 

computadores para qualquer rota e em segundos (PAIVA, 2004). E urn genera que 

parece substituir a carta, pais e menos contextualizado em rela<;ao a fala, porem 

mais contextualizado em rela<;ao a escrita, fato que causa certa praximidade (CRUZ, 

2006), sendo que e, hoje, advoga Tavares, e urn dos generos mais utilizados na 

transmissao de mensagens. 

A comunica<;ao via e-mail e tao comum que e rara encontrar pessoas com 

nfvel superior de instru<;ao ou jovens, que nao tenham urn e-mail. Nos ultimos anos, 

tern sido grande o esfor<;o, por parte das polfticas governamentais, para a inclusao 

digital de todas as camadas sociais e etarias da sociedade no sentido de 

democratizar o acesso a internet, com consequente intera<;ao da popula<;ao atraves 

de e-mail. Par isso, as mensagens eletronicas tern sido o tipo de texto mais usado 

na intera<;ao entre as sociedades letradas na contemporaneidade (PAIVA, 2004) 
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Segundo Cristal (2001, p.99), "o corpo do e-mail vern normalmente precedido 

de saudac;ao e fechamento, mas destaca que ha varies tipos de e-mails sem 

saudac;ao alguma". Assim, com a finalidade de troca mais frequente, o e-mail e 

compreendido, segundo Cruz (2006, p. 12), como "urn texto compacta, de tamanho 

aproximado com a tela do computador e dependents do grau de intimidade entre 

remetente e destinatario". 

No entanto, a transmissao de mensagens via e-mail possui vantagens e 

desvantagens, como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 2. Vantagens e desvantagens do genera e-mail 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Velocidade na transmissao. Dependencia de provedoras de acesso. 
Assincronia Expectativa de feedback imediato. 

Baixo custo. Acesso discado ainda e muito caro. 
Uma mesma mensagem pode ser enviada 0 e-mail pode ir para o enderego errado, ser 
para mil hares de pessoas no mundo copiada, alterada. 
inteiro. 
As mensagens podem circular livremente. Ha excesso de mensagens irrelevantes. 

As mensagens podem, geralmente, ser Mensagens indesejadas circulam livremente. 
lidas na web, ou baixadas atraves de urn Problemas de incompatibilidade de software 
software. podem dificultar ou impedir a leitura. 
Arquivos em fermatas diversos podem ser Arquivos anexados podem bloquear a 
anexados. transmissao de outras mensagens ou, ainda 

canter virus. 
Arquivamento ocupa espago em disco, 
gerando lentidao da maquina. 

Facilita a colaboragao, discussao, e a 0 receptor pode ser involuntariamente inclufdo 
criagao de comunidades discursivas. em f6runs e malas diretas. 
0 usuario e facilmente contatado. Ha certa invasao de privacidade. 
Fonte: Pa1va (2004, p. 5) 

0 correio eletronico possui pontes positives e negatives. Se a velocidade 

conta urn ponte a favor, o enorme fluxo pode prejudicar a interac;ao, com caixas 

lotadas, as quais impedem o recebimento de novas mensagens, alem de uma 

exposigao constante a vfrus e outras formas de invasao que levam algumas pessoas 

a preferirem nao usar este tipo de interac;ao. No entanto, conforme Paiva (2004), 

Cruz (2006), as vantagens do uso do e-mail sao bern maiores que as desvantagens, 

tais como: e muito barato (na maioria das vezes, de grac;a); independe da posic;ao 
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geografica do transmissor/receptor (desde que haja urn computador com internet)4; 

como se trata de uma comunica<;ao assfncrona, e possfvel ao receptor ler sua 

mensagem quando quiser; ha mecanismos nos softwares que permitem a 

confirma<;ao do recebimento da mensagem bern como a prote<;ao contra vfrus e 

mensagens indesejaveis; e possfvel enviar e reenviar uma mensagem, ou guarda-la 

no rascunho antes de enviar, ou guarda-las em pastas, organizadas por temas; o 

autor tern a sua disposi<;ao a lista das mensagens enviadas, organizadas por data e 

hora, em ordem decrescente com rela<;ao a temporaneidade; uma mensagem pode 

ser enviada para muitas pessoas a o mesmo tempo sem que os endere<;os 

eletronicos sejam expostos (c6pia oculta). Enfim, ha uma gama de vantagens para a 

utiliza<;ao do correio eletronica para intera<;ao virtual. 

Na verdade, a grande valia da utiliza<;ao desta ferramenta de intera<;ao e a 

possibilidade de transmissao de uma gama de dados: "textos diversos (formato 

texto, tabelas, graficos) imagem (desenhos, fotos), som (fala e musica), e vfdeo" 

(PAIVA, 2004) e e uma ferramenta que facilita a colabora<;ao, discussao de t6picos 

de trabalho e aprendizagem em grupos grandes, viabilizando a cria<;ao de 

comunidades discursivas, superando limita<;6es de tempo e de espa<;o (idem, 

ibidem). 

E interessante pontuar que, na maioria das vezes, ao se escrever urn e-mail, 

enviamo-lo a alguem conhecido ou nao e com urn interlocutor definido pelo 

escrevente. No caso dos e-mails enviados pelo tutor, o interlocutor e, na sua grande 

maioria, toda a sua turma de alunos, as quais sao escritas dentro do contexto do 

AVA em local chamado "mensagem para os alunos". Por isso, o conteudo das 

mensagens geralmente refere-se a turma em geral, sem particularidades. 

4 Com a tecnologia avangada, muitas pessoas podem enviar mensagens via celular. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capitulo, apresento os metodos utilizados para explorar o objeto de 

estudo. Fac;o referencia ao tipo e natureza da pesquisa, a abordagem tecnica e os 

procedimentos, a delimitac;ao da investigac;ao e a analise dos dados. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Conforme Gil (1991, p. 45), a pesquisa explorat6ria "tern como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explicito ou a construir hip6teses, ( ... ) o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuic;oes". No entanto, segundo o autor, algumas pesquisas explorat6rias se 

aproximam das descritivas, que sao aquelas realizadas habitualmente por 

pesquisadores sociais, cuja preocupac;ao maior e com a atuac;ao pratica, mesmo 

trabalhando tambem dos dados quantitativos. 

Assim, o presente estudo se classifica como explorat6rio-descritivo 

combinado, pois, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 188), "tern como objetivo 

descrever completamente determinado fenomeno, como por exemplo, o estudo de 

urn caso para o qual sao realizadas analises empfricas e te6ricas". Segundo as 

autoras, neste tipo de pesquisa "podem ser encontradas tanto descric;oes 

quantitativas e/ou qualitativas quanta acumulac;ao de informac;oes detalhadas como 

as obtidas por intermedio da observac;ao participants" (idem, ibidem), caso que se 

enquadra perfeitamente a presente pesquisa, pois dos dados (neste caso, as 

mensagens do tutor) foram coletados durante a observac;ao individual como aluna 

do Curso de Aperfeic;oamento em Capacitac;ao para Tutores em Educac;ao a 

Distancia, ofertado pelo CINFOP (Centro lnterdisciplinar de Formac;ao Continuada 

de Professores) da Universidade Federal do Parana. Ao participar como 

observadora participants na coleta de dados tem-se condic;oes, conforme Lakatos e 

Marconi, 2003, p. 194, de "intensificar a objetividade de suas informac;oes, 

indicando, ao anotar os dados, quais sao os eventos reais e quais sao as 

interpretac;oes". Na pesquisa em questao, os dados quantitativos sao descritos como 

eventos reais e as analises qualitativas sao apresentadas como interpretac;ao dos 

dados. 
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3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

A pesquisa se caracteriza como urn estudo de caso. Este tipo de pesquisa 

consiste em: 

uma analise profunda e exaustiva de um au de poucos objetos, de modo a 
permitir seu amplo e detalhado conhecimento( ... ) ah3m de fim em si mesmo, 
e usado para as fases iniciais de um estudo de maior folego, para a 
construc;:ao de hip6teses e reformulac;:ao de problemas ( ... ) tem como 
vantagens o estimulo a novas descobertas, a enfase na totalidade e a 
simplicidade dos procedimentos (RAUEN, 2002, p. 58). 

A natureza do estudo de caso desta investigac;ao abrange as mensagens de 

urn tutor para uma aluna de uma das turmas do Curso de Aperfeic;oamento em 

Capacitac;ao para Tutores em Educac;ao a Distancia, ofertado pelo CINFOP (Centro 

lnterdisciplinar de Formac;ao Continuada de Professores) da Universidade Federal 

do Parana, com vistas a uma analise profunda, pois nao ha hip6teses e desenhos 

rfgidos de pesquisa. 

3.3. QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS. 

Na presente pesquisa, o objeto de investigac;ao sao as mensagens escritas e 

enviadas por enviadas pore-mail do tutor para o aluno de educac;ao a distancia. Tais 

mensagens sao documentos primaries contemporaneos compilados ap6s o seu 

acontecimento pelo receptor. Segundo Lakatos (2003), a principal caracterfstica 

deste tipo de pesquisa e que a fonte de coleta de dados esta restrita a documentos, 

escritos ou nao, chamados pela autora, de pesquisa do tipo documental. 

0 procedimento indicado para a pesquisa e estudo de caso. Os objetivos da 

pesquisa sao investigados de forma intensiva a fim de se chegar a alguns modelos 

(prot6tipos) de como desenvolver a escrita de urn e-mail no contexte da educac;ao a 

distancia. 

A tecnica e tanto a observac;ao participante quanta a analise de documentos 

durante o presente estudo, pois quando se trata de estudo de caso, o autor 

aconselha a utilizac;ao de mais de uma tecnica de coleta de dados. 

Quanta ao metoda de abordagem, a pesquisa se classifica como indutiva, ou 

seja, trata-se de uma pesquisa, segundo Rauen (2002) cuja abordagem dos 
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fenomenos se da pela observa~ao de dados particulares, com vistas a se chegar a 

uma conclusao universal. 

3.4. DELIMITA<;AO DA PESQUISA 

A pesquisa busca enfatizar a interpreta~ao em contexte, pois considera que o 

contexte e essencial para a apreensao mais complexa do objeto. A situa~ao, num 

estudo de caso deste prisma, clarifica a manifesta~ao geral de um problema, as 

a~oes, as percep~oes, os comportamentos e as intera~oes das pessoas. Conforme 

Rauen (2002, p. 212), no estudo de caso observacional, "o objeto de analise sao 

componentes organizacionais, mais do que organiza~oes em seu todo". Nesse tipo 

de trabalho, o investigador mergulha na realidade dos processes investigados, como 

elemento participante dessas praticas. 

0 universe da pesquisa e o trabalho da tutoria nos curses de Educa~ao a 

Distancia, com foco nas mensagens pore-mail do tutor para o aluno. 

0 corpus da investiga~ao e constitufdo de 16 mensagens enviadas por um 

dos tutores do Curso de Aperfei~oamento em Capacita~ao para Tutores em 

Educa~ao a Distancia, ofertado pelo CINFOP (Centro lnterdisciplinar de Forma~ao 

Continuada de Professores) da Universidade Federal do Parana durante o periodo 

de 12/08/2008 a 22/12/2008. 

As mensagens foram postadas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), neste caso o Sistema Moodie, sendo que tais mensagens chegam ate os 

alunos via e-mail. Porem, para uma melhor visualiza~ao do texto, os dados foram 

capturados no sistema virtual da turma. Foram observadas somente as mensagens 

enviadas a uma mesma aluna do curso e sempre por um mesmo tutor. Neste 

periodo, foram enviadas 39 mensagens. 

3.5. ANALISE DOS DADOS 

As mensagens foram agrupadas em prop6sitos (objetivos), no entanto, notou

se para alguns prop6sitos havia um grande numero de mensagens (como por 

exemplo, o propos ito de descrever a etapa do curso) e para outros, poucas 

mensagens ou uma (mica. Nesse sentido, foram selecionadas como parte do corpus 
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da pesquisa apenas um unico exemplo de mensagens de cada prop6sito, 

totalizando um montante de 16. 

As mensagens serao analisadas segundo a teoria de generos apontada na 

revisao de literatura, procurando sempre direcionar os questionamentos para o 

trabalho de tutoria na educac;ao a distancia mediada pelo computador. 
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4. RESULTADOS 

As seq0€mcias constituem, segundo Bronckart (1999, p. 233). "o produto de 

uma reestrutura<;ao de um conteudo tematico ja organizado na memoria do agente 

produtor na forma de macroestruturas". A analise de dezesseis e-mails educativos 

enviadas pelo tutor em um curso a distancia indicam que os tipos de sequencias 

utilizadas seguem uma padroniza<;ao, o que nos leva a pensar em prot6tipos5
, os 

quais sao apenas constructos te6ricos elaborados a partir da analise das seqOencias 

no corpus da pesquisa. 

0 Texto 1 esta transcrito na sequencia, conforme formata<;ao recebida pelo 

ambiente virtual de aprendizagem: 

"Oia Cursistas! 

por FULANO DE TAL - segunda, 11 agosto 2008, 22:44 

Sejam Bem Vindos, 
Desejo a todos um bom curso. Eu sou o seu tutor. 

Todos deverao atualizar ou construir o seu perfil, bem como postar uma 
foto. 

Nesta semana estaremos apenas "treinando" para podermos operar o AVA 
de forma satisfat6ria. Entretanto, neste perfodo, devemos fazer as leituras 
recomendadas. 

Todas as duvidas deverao ser encaminhadas a este tutor, para que possam 
ser sanadas ou conduzidas adequadamente. 

Por este momento e s6. 
Bom curso a todos. 
Tutor: fulano de tal" 

Verifica-se que o prop6sito da mensagem e apresentar-se para a turma. A 

analise de conteudos e sequencias identifica: 

1. Dando boas vindas (dialogal) 

2. Fazendo sua apresenta<;ao (descritiva) 

3. Dando instru<;ao para constru<;ao do perfil do aluno (injuntiva) 

4. Explicando sabre o perfodo de treinamento no AVA (explicativa) 

5.Colocando-se a disposi<;ao dos alunos para o esclarecimento de duvidas 

(dialogal) 

5 Modelos te6ricos que temos em nossa mente. 
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6. Despedindo-se (dialogal) 

7. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 2 

Caras cursistas! 

Vamos comec;ar efetivamente o nosso curso? 

Ja esta disponfvel o conteudo da 1 a. Etapa da Unidade Didatica 1 -
Fundamentos e Polfticas de EaD. 

Nesta etapa, voce vai conhecer o plano de en sino da UD 1, com 
apresentac;ao, objetivos e competencias. Na sequencia, o texto com a 
lntroduc;ao a unidade e logo em seguida, os textos sabre Visao Historica da 
EaD e Concepc;ao de Educac;ao. 
A atividade desta semana e a participac;ao no forum "EaD e Cidadania", eo 
prazo se encerra em 24 de agosto. 

Para ter acesso aos textos e ao forum, basta clicar sabre os tftulos. Para 
participar do forum, clique sabre o topico, leia a mensagem em forma de 
pergunta e depois clique em "responder". Daf, e so digitar a sua opiniao 
sabre o assunto "EaD e Cidadania" e enviar. 

Bam estudo a todos! 

Abrac;o 

Tutor: fulano de tal 

No texto 2, o prop6sito da mensagem e lnstruir os alunos para o infcio do 

curso e os conteudos e seqOencias identificados sao: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Convidando os alunos para o infcio do curso (injuntiva) 

3. Apresentando o titulo da primeira etapa da unidade (descritiva) 

4. Apresentando o que o aluno vai conhecer na unidade (descritiva) 

5. Apresentando a atividade a ser desenvolvida na unidade (descritiva) 

6. Apresentando o prazo de termino de realizagao da atividade (injuntiva) 

7. lnstruindo como realizar a atividade (injuntiva) 

8. Despedindo-se (dialogal) 

9. ldentificando-se (dialogal) 
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Ola Cursistas, 

Estou vendo que a participagao no Forum "Ead e Cidadania" esta sendo um 
sucesso. 

Parabens a todos. 

Tutor: fulano de tal 

0 proposito da mensagem e congratular os participantes do forum e os 

conteudos e sequencias sao: 

1. Cumprimentando os alunos ( dialogal) 

2. Parabenizando os alunos pela participagao no forum (dialogal) 

3. ldentificando ( dialogal) 

Texto 4 

Caras cursistas, A apresentagao ... 
De: 

fulano de tal (xxxxxxxxxx@ufpr.br) 
Enviada: 
segunda-feira, 15 de setembro de 2008 20:57:39 

Para: 
Ciclana.aluna@hotmail.com 

Caras cursistas, 

A apresentagao das atividades em EaD deve ter o mesmo rigor das 
apresentadas em outras modalidades de ensino e aprendizagem. Em nosso 
curso de tutor, estaremos avaliando a apresentagao dos trabalhos da 
mesma forma como voces avaliam os trabalhos escolares de seus alunos, 
considerando as diferengas de formagao. 
Para efeito desse curso, estamos encaminhando algumas orientag6es para 
realizagao das tarefas e atividades solicitadas. As informag6es abaixo fazem 
parte da coletanea de Normas para apresentagao de documentos cientificos 
da UFPR (2007). 

QUANTO AO CONTEUDO 
-Toda redagao deve apresentar clareza de ideias; 
- Todo texto tem inicio, meio e fim; 
-As citag6es, notas de rodape, ilustrag6es tabelas, quadros e figuras sao 
elementos de apoio ao texto e devem apresentar a autoria. 
-As referencias devem estar listadas em ordem alfabetica, ao final do texto, 
contendo todos os documentos citados no trabalho. 
Exemplos: 
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Livros: AUTORIA. Titulo. Edigao. Locai:Editora, ana (SILVA, C. R. CINFOP: 
Curso de Tutores. Curitiba: UFPR, 2008). 
Documentos que foram consultados online: AUTORIA. Titulo. Fonte. 
Disponivel em: <enderego eletronico> Acesso em: data, mes e ana. 
(CINFOP-Centro de formagao de professores. Curso de Tutores.Curitiba: 
UFPR, 2008. Disponivel em: <www. nead.ufpr.br/cursos> Acesso em: 01 de 
set. 2008. 

QUANTO A FORMAT Ar;AO 
- Tipo de letra Arial e tamanho 12 para o corpo do texto; 
- Tipo de letra Arial e tamanho 10, para citagao longa, nota de rodape, 
legenda de ilustragao, tabela, quadro, grafico, nota indicativa da natureza 
academica e paginagao. 
- Margens : superior 3 em, inferior 2 em, esquerda 3 em, direita 2 em; 
- Espago entre as lin has de 1,5 em no texto e espagamento simples de 1 em 
para resumos, referencias, notas de rodape, citagao longa, legenda de 
ilustragao, tabela, quadro, grafico, ficha catalografica e nota indicativa da 
natureza academica; 
- Dais espagos de 1 ,5 em para separar o titulo das seg6es e subseg6es do 
texto; 
-Dais espagos de 1 em (simples) para separar as referencias entre si. 
- Paragrafo : a primeira linha de cada paragrafo de texto deve estar 
aproximadamente a 1,5 em da margem esquerda. Paragrafos de citagao 
longa devem observar o recuo de 4 em da margem esquerda 
- Formatagao do texto: justificado 
- Cabegalho contendo a identificagao do curso, unidade, etapa, tarefa, nome 
e dados do cursista e do(a) tutor(a). 

REFERENCIAS 
Universidade Federal do Parana. Sistema de Bibliotecas. Teses, 
dissertag6es, monografias e trabalhos academicos. Curitiba: Editora UFPR, 
2007. (Normas para apresentagao de Documentos Cientificos,2). 

No texto 4, verificou-se que o prop6sito da mensagem e instruir sobre as 

normas de apresentagao de trabalhos escolares. Os conteudos e sequemcias 

identificados sao os seguintes: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Alertando de que as atividades em EaD devem ter o mesmo rigor que a 

modalidade presencia! quanta a apresentagao (injuntiva) 

3. Enviando as normas de realizagao e apresentagao das tarefas solicitadas 

(injuntiva) 

Texto 5 

Apresentagao de Trabalhos 
par FULANO DE TAL- segunda, 15 setembro 2008, 17:50 

Caras Cursistas! 
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Tendo em vista a necessidade de padronizavao da apresentayao de nossas 
atividades, e as duvidas que estao surgindo, estou anexando um texto com 
algumas informayoes acerca deste assunto. 

Especificamente na atividade "Hist6rico da EaD", percebi que parte de 
alguns textos sao iguais aos apresentados em sites da internet, sem 
contudo estarem referenciados ou citada a autoria. Par isso, e necessaria 
cuidado ao consultar uma fonte, referenciando e citando-a 
convenientemente. 

Vamos Ia pessoal! Nos vamos conseguir!! 

Um abra9o a todos. Obrigado, 

Tutor: fulano de tal 

0 Prop6sito da mensagem do texto 5 e alertar a respeito de c6pias de trechos 

- cita<;ao - para que nao haja plagio. Os conteudos e sequencias identificados sao: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Dando mais informa<;oes sobre a apresenta<;ao de trabalhos (explicaiva) 

3. Comentando sobre atividades feitas pelos alunos - com c6pias da internet 

- sem cita<;ao de autoria (injuntiva) 

4. Motivando o grupo (injuntiva) 

5. Despedindo-se (dialogal) 

6. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 6 

Texto: Hist6rico da EaD 
par FULANO DE TAL- terya, 16 setembro 2008, 10:42 

Caras Cursistas, 

Solicitei junto a Administravao do sistema (AVA), uma verificayao acerca da 
possibilidade de postagem dos textos corrigidos, e fui informado que o 
sistema estava com problema. 

Agora ja esta tudo resolvido e normalizado. 

Quem precisar postar novo texto ja pode faze-lo. 

Bam trabalho!! 

Obrigado, 

Fulano de tal 
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No texto 6, o prop6sito da mensagem e informar sobre problema no AVA e os 

conteudos e sequencias sao os seguintes: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Avisando sobre postagem de texto (narrativa) 

3. Avisando que havia problema no AVA (narrativa) 

4. Avisando que o sistema ja estava normalizado (narrativa) 

5. Despedindo-se (dialogal) 

6. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 7 

Acesso 
por FULANO DE TAL- terc;:a, 16 setembro 2008, 10:46 

Ola Pessoal!!! 

Precisamos saber se as mensagens estao chegando ate voces de forma 
normal. 
Quem estiver tendo dificuldades de acesso ao sistema mande mensagem 
atraves do sistema ou via e-mail. 

Obrigado, 

Tutor: fulano de tal 

0 texto 7 indica que o seu prop6sito e testar se as mensagens estao 

chegando ate os alunos. Os conteudos e sequencias identificados sao: 

1. Cumprimentando os alunos ( dialogal) 

2. Perguntando-se as mensagens estao chegando normalmente (dialogal) 

3. Colocando-se a disposiQao para quem tiver dificuldades de acesso ao 

sistema ( dialogal) 

4. Despedindo-se (dialogal) 

5. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 8 

ET APA 1 - UN I DADE 2 
por FULANO DE TAL- sexta, 19 setembro 2008, 09:48 

Caros futuros tutores 

Ja esta disponibilizada para voces a 1a. Etapa da UD 2 (GESTAO, 
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO EM EaD) do nosso curso de 
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Capacitagao de Tutores em EaD. Ha 3 leituras: o Plano de Ensino da 
unidade, a lntrodugao e o texto-base "A EaD como Modalidade 
Educacional". 

Ap6s realizar a leitura, voces deverao realizar a atividade escrita 
"Lideranga". Apresente em aproximadamente uma lauda (ate 500 palavras) 
uma situagao de seu contexto au algum outro evento conhecido au 
vivenciado par voce que ilustre a presenga au a ausencia da lideranc;a. 0 
seu relata deve ser feito na forma de um texto, e depois postado no nosso 
AVA. 

0 prazo de entrega e 24 de setembro de 2008. 

6timo estudo a todos! 

Tutor: fulano de tal 

No texto 8, identificou-se que o seu prop6sito e descrever a etapa do curso E 

os conteudos e sequencias presentes na mensagens sao: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. lnformando sobre a etapa da unidade do curso (descritiva) 

3. Dando instruc;ao sobre as leituras da etapa (injuntiva) 

4. Dando instruc;ao sobre a atividade da etapa (injuntiva) 

5. Dando instruc;ao sobre como enviar a atividade (injuntiva) 

6. lnformando o prazo para a entrega da atividade (injuntiva) 

7. Despedindo-se (dialogal) 

8. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 9 

MENSAGEM DA COORDENA<;AO DO CURSO 
par FULANO DE TAL- quinta, 2 outubro 2008, 22:09 

Caro Cursista, 

0 CINFOP, Centro lnterdisciplinar de Formagao Continuada de Professores, 
tem como ac;ao principal a preocupac;ao com a formac;ao, capacitac;ao e 
acompanhamento dos Professores da Rede Publica da Educac;ao Basica. 

0 curso de Capacitac;ao de Tutores em EaD, foi estruturado para atender, 
de um lado a grande demanda de pessoas qualificadas para a educac;ao a 
distancia e de outro, a necessidade de varios professores da Rede Publica 
que nao teriam chance de fazer outro curso, com a qualidade e tradic;ao 
deste, geralmente pagos e inacessfveis para a maioria dos professores. 
Seja pela importancia de aperfeic;oamento pessoal au par ascensao na 
carreira profissional au aumento salarial. E ainda, com o crescimento da 
EaD no Brasil, esta e mais uma oportunidade de trabalho, pais o MEC esta 
comec;ando a exigir que as tutores tenham habilitac;ao. 



42 

A parceria feita com o NEAD, Nucleo de Educac;ao a Distancia, veio 
enriquecer muito e proporcionar que o curso tivesse a qualidade, o formato 
e alcance que tem. 
Gostarfamos de informa-lo e alerta-lo que, nao sabemos quando sera 
oferecido pelo CINFOP um curso como este novamente e ainda gratuito. 

Queremos que voce, que se inscreveu e foi selecionado, aproveite, nao 
desista, nao suma, nao desanime!! 

Aproveite esta chance que lhe foi dada!!! 

Coordenac;ao do Curso 

No texto acima, a analise indicou que o seu prop6sito e informar sobre a 

importancia do curso, motivando os participantes. A mensagem e formadas pelos 

seguintes conteudos e sequencias: 

1. lnformando sobre a principal agao do curso (argumentativa) 

2. lnformando como o curso foi estruturado (descritiva) 

3. Discorrendo sobre a importancia do curso (argumentativa) 

4. Discorrendo sobre a qualidade do curso (argumentativa) 

5. lnformando que nao havera, tao logo, outro curso na modalidade (gratuito, 

em EaD e oriundo da instituigao) (narrativa) 

6. Motivando os alunos a nao desistirem do curso (dialogal) 

7. ldentificando-se como coordenagao do curso (dialogal) 

Texto 10 

MENSAGEM- TUTORIA 
par FULANO DE TAL- sexta, 10 outubro 2008, 10:19 

Ola, Futuros Tutores! 

Estou ocupando este espac;o para expressar a minha emoc;ao de poder 
estar participando da vida de voces atraves deste curso de formac;ao de 
tutores. E muito gratificante perceber que todos voces estao se esmerando 
em aproveitar este espac;o para o aperfeic;oamento proprio ao mesmo 
tempo, ansiosos em poder aplica-los em suas vidas profissionais. 

Estou muito satisfeito com o desempenho de voces. A participac;ao nas 
atividades e nos f6runs e total. Todos expressam as seus anseios e 
preocupac;ao com a EaD, ao mesmo tempo em que estao havidos em poder 
contribuir para muda-la, aperfeic;oa-la e contribuir para que o aluno possa 
aprender. 

Par fim. Estou animadfssimo com esta turma. Continuem assim. 

Parabens, 
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Obrigado, 

Tutor: fulano de tal 

No texto acima, verificou-se que o prop6sito da mensagem e expressar a 

satisfac;ao em ser o tutor da turma e que o mesmo e formado pelos seguintes 

conteudos e sequencias: 

1 . Cumprimentando os alunos ( dialogal) 

2. Expressando a emoc;ao em ser o tutor da turma (dialogal) 

3. Elogiando o esforc;o dos alunos (dialogal) 

4. Demonstrando satisfac;ao como desempenho da turma (dialogal) 

5. Elogiando a participac;ao total dos alunos nas atividades ( dialogal) 

6. lnformando o quanta esta animadfssimo com a turma (dialogal) 

7. Despedindo-se (dialogal) 

8. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 11 

FULANO DE TAL 
quinta, 20 novembro 2008, 22:34 

Nota: 100,00 I 100,00 

Ola Nilceia, 6tima a sua tarefa. De fato nos sabemos que o aluno de EaD 
precisa ter muita disciplina e forc;a de vontade para dar conta das atividades 
que envolvem esta modalidade de ensino. A somat6ria dos conteudos, das 
atividades e dos debates que voce realiza com os seus colegas nos f6runs, 
darc~o. ao final do curso, o preparo necessaria para exercer a func;ao de 
tutoria. Parabens, continue assim. 

0 texto 10 indica que o seu prop6sito e dar um feedback descritivo sobre a 

atividade realizada pelo aluno. Seus conteudos e sequencias sao os seguintes: 

1 . Atribuindo a nota alcanc;ada pelo aluno bern como o valor da atividade 

( d escritiva) 

2. Cumprimentando aluno pela tarefa (dialogal) 

3. Concordando com um trecho citado no trabalho do aluno (argumentativa) 

4. Dando um lembrete importante sobre o tema do trabalho (explicativa) 

5. Apontando uma necessidade importante sobre o tema do trabalho 

(argumentativa) 
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CARTA_AOS_CURSISTAS_2 
par FULANO DE TAL- terc;:a, 9 dezembro 2008, 13:16 

Prezados Cursistas, 

Baseado no acompanhamento diario dessa Coordenar;ao e na troca de 
informar;oes constants com os tutores, trazemos algumas quest6es para 
reflexao e conhecimento de alguns acontecimentos relevantes nas turmas. 

0 Curso de Capacitar;ao de Tutores do CINFOP foi planejado e criado para 
atender a uma demanda de professores, avidos par instrur;ao e sem 
nenhuma possibilidade de pagar par esse curso de qualidade e extenso (6 
Unidades e mais o TCC), visa tambem qualificar um numero grande de 
tutores com objetivo de atender a perspectiva de criar;ao de inumeros cursos 
a distancia. 

Entendemos que nesse momenta, voce deixa de lado o seu papel de 
professor para fazer parte de uma turma, diferenciada e clara, mas na 
qualidade de aluno. Temos observado comportamentos tipicos de alunos, 
porem inadmisslvel em qualquer situar;ao e/ou curso. lnfelizmente um 
numero significativo de cursistas tem usado o plagio para fazer as 
atividades, uma ar;ao absolutamente inaceitavel, caracterizado par c6pia e 
cola da internet, na maioria dos casas, quando deveria estar devidamente 
inserido como citar;ao e com nome do autor e ainda, de trabalhos enviados 
par um aluno feito par outro de outra turma e outro tutor. 

lsso demonstra um comportamento leviano e de total falta de respeito ao 
curso, aos tutores e a todos envolvidos com seriedade para oferecer um 
curso de qualidade a voces professores, que com essas atitudes 
demonstram falta de seriedade com a procura de qualificar;ao. 

A Coordenar;ao tamara providencias, com inclusive desligamento do (a) 
aluno (a), quando novamente constatar trabalhos alheios postados. 

Lembramos que o usa da c6pia tambem diz respeito a avaliar;ao. Como 
avaliar um trabalho e como saber se o cursista aprendeu o conteudo se nao 
escreveu par sua propria conta e responsabilidade, tendo se apropriado de 
textos alheios? 

Estamos oferendo um curso de qualidade, com tutores qualificados, e 
esperamos que voce nos retorne a mesma qualidade ao fazer as suas 
tarefas com seriedade e responsabilidade. 

Coordenar;ao do Curso 

A analise do excerto acima revelou que o prop6sito desta mensagem e alertar 

sabre troca de tarefas entre os a lunas - c6pia (plagio ). Este texto e formado pelos 

seguintes conteudos e sequencias: 

1 . Cumprimentando os a lunas ( dialogal) 

2. lnformando que a coordena(fao tern feito uma acompanhamento diario do 

curso (explicativa) 
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3. Apontando como o curso foi planejado (descritiva) 

4. Apontando o publico do curso (descritiva) 

5. Apontando o objetivo do curso (descritiva) 

6. Comentando sabre o comportamento inadequado de alguns alunos 

(argumentativa) 

7. Comentando sabre o grande numero de plagio feito pelos alunos do curso 

(argumentativa) 

8. Comentando sabre envio de urn mesmo trabalho par outros alunos 

(argumentativa) 

9. Comentando sabre o comportamento leviano de alguns alunos 

(argumentativa) 

10. lnformando que a coordenac;ao tamara providencias quanta a postagem 

de trabalhos alheios (injuntiva) 

11. Questionando sabre como avaliar urn texto se nao foi escrito pelo proprio 

aluno ( dialogal) 

12. Discorrendo sabre a qualidade do curso (descritiva) 

13. Relatando o que espera do aluno (injuntiva) 

Texto 13 

IN[CIO ETAPA 3- UNIDADE 4 
por FULANO DE TAL- sexta, 5 dezembro 2008, 16:15 

Ola, Futuros Tutores! 

Vamos movimentar o nosso curso? 

Ja esta disponfvel a atividade da etapa 3 da nossa UD 4. Nessa etapa nao 
temos texto base para leitura e, sim, as orientac;oes para voces utilizarem a 
ferramenta WIKI. Essa e uma ferramenta colaborativa, onde todos voces, 
juntos, construirao um texto. 
Mas atenc;ao: a atividade desta etapa tem por objetivo voces se 
familiarizarem com a ferramenta. Dessa forma, o conteudo do texto nao e 
tao importante: o que mais vale e voces aprenderem a trabalhar com WIKI 
(fundamental para um tutor em EaD). 

Nao deixem de ler as orientac;6es, achem o seu grupo, entrem em contato 
com seus colegas e maos a obra! 

Estaremos aqui para esclarecer as duvidas. E o prazo para conclusao da 
tarefa e bem adequado para que voces pratiquem bem 0 uso da ferramenta: 
15 dias. Assim, voces terao ate o dia 19/12 para concluir a atividade. 

Uma 6tima semana todos e 6timo estudo pratico! 
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Abragos, 

Tutor: fulano de tal 

0 prop6sito da mensagem 13 e orientar sabre como elaborar urn texto usando 

a ferramenta WIKI. Seus conteudos e sequencias sao os seguintes: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Avisando sabre a atividade da etapa (descritiva) 

3. Avisando que na etapa nao ha texto base (descritiva) 

4. Explicando o que e uma ferramenta WIKI (explicativa) 

5. Explicando o objetivo da atividade (explicativa) 

6. Dando orienta<;6es de como os alunos devem proceder para realizar a 

atividade (injuntiva) 

7. Colocando-se a disposi<;ao para o esclarecimento de duvidas (dialogal) 

8. lnformando a quantidade de dias para resolver a atividade e a data para o 

termino (injuntiva) 

9. Despedindo-se (dialogal) 

10. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 14 

Re: trabalho em grupo 
par FULANO DE TAL- quarta, 10 dezembro 2008, 14:05 

Ola Grupo E! 

Estou gostando da organizagao e da convocat6ria dos demais membros. 
Bam trabalho. 

Tutor: fulano de tal 

No texto 14, pode-se identificar que o seu Prop6sito e parabenizar a 

organiza<;ao do grupo de alunos quanta a montagem de trabalho em equipe. Os 

conteudos e sequencias identificados sao: 

1. Cumprimentando o grupo (dialogal) 

2. Elogiando a organiza<;ao e a convocat6ria dos demais membros do grupo 

(dialogal) 

3. Despedindo-se (dialogal) 
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4. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 15 

T exto Colaborativo 
par FULANO DE TAL -quinta, 18 dezembro 2008, 13:54 

Ola futuros Tutores! 

Tenho acompanhado os trabalhos de todos os grupos na elaborac;ao desta 
atividade colaborativa, e tenho percebido, com satisfac;ao, a grande 
participac;ao de todos os grupos. Voces estao de parabens! 

Abrac;os, 

Fulano de tal 

No texto 15, pode se identificar o seguinte prop6sito: demonstrar satisfa<;ao 

na elabora<;ao de trabalhos em grupo. Seus conteudos e sequemcias sao: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Expressando que tern acompanhado os trabalhos de todos os grupos 

(narrativa) 

3.Demonstrando satisfa<;ao pela participa<;ao dos grupos (dialogal) 

4. Parabenizando (dialogal) 

5. Despedindo-se (dialogal) 

6. ldentificando-se (dialogal) 

Texto 16 

Recesso 
par FULANO DE TAL- sabado, 20 dezembro 2008, 08:50 

Ola Futuros Tutores! 

E com imenso prazer que encaminho esta mensagem para dizer que a 
atividade que estamos finalizando foi um sucesso. Parabenizo a todos pelo 
esforc;o e pelo espirito de colaborac;ao empregado na realizac;ao da mesma. 

Aproveito para solicitar que aqueles que tem atividades pendentes 
aproveitem este periodo de recesso para atualiza-las. 

No periodo de 22/12/08 ate 11/01/09, estaremos todos em recesso, 
portanto, um bam descanso a todos. 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos voces e a seus familiares um 
FELIZ NATALe um pr6spero ANO NOVO. 

Muitas Felicidades a todos!! 
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Tutor: fulano de tal 

A analise do excerto acima revela que o prop6sito desta mensagem e avisar 

sabre o recesso escolar. 0 texto e composto pelos seguintes conteudos e 

sequencias: 

1. Cumprimentando os alunos (dialogal) 

2. Expressando satisfac;ao pelo sucesso da atividade (dialogal) 

3. Parabenizando a todos pelo esforc;o e espfrito de colaborac;ao (dialogal) 

4. Avisando sabre o termino de atividades pendentes (injuntiva) 

5. lnformando sabre o perfodo de recesso (explicativa) 

6. Desejando urn Feliz Natale urn Prospera Ana Novo (dialogal) 

7. Despedindo-se ( dialogal) 

8. ldentificando-se (dialogal) 

0 presente estudo das mensagens trocadas par e-mail entre o tutor e o aluno 

de curso a distancia durante urn perfodo revelou suas ac;oes comunicativas durante 

o percurso. Tais ac;oes podem ser assim sistematizadas par meio de prop6sitos 

presentes nas mensagens: 

• Apresentar-se para a turma 

• lnstruir os alunos para o infcio do curso 

• Congratular as participantes do forum 

• lnstruir sabre as normas de apresentac;ao de trabalhos escolares 

• Alertar a respeito de capias de trechos - citac;ao - para que nao haja 

plagio 

• lnformar sabre problema no AVA 

• Testar seas mensagens estao chegando ate os alunos 

• Descrever a etapa do curso 

• lnformar sabre a importancia do curso, motivando os participantes. 

• Expressar a satisfac;ao em ser o tutor da turma. 

• Dar urn feedback descritivo sabre a atividade realizada pelo a luna 

• Alertar sabre troca de tarefas entre os a lunas - c6pia (plagio) 
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• Orientar sobre como elaborar urn texto usando a ferramenta WIKI 

• Parabenizar a organizagao do grupo de alunos quanta a montagem de 

trabalho em equipe 

• Demonstrar satisfagao na elaboragao de trabalhos em grupo 

• Avisar sobre o recesso escolar 

A analise dos conteudos do corpus revelou que o genera e-mail apresenta 

todos os tipos de sequencias, sendo umas com maior, outras com menor frequencia. 

Das 1 08 sequencias identificadas nos 16 textos do genera e-mail, 56 foram 

classificadas como dialogais, representando mais de 50°/o do total analisado. Como 

podemos ver, ha uma predominancia absoluta da sequencia dialogal, seguida da 

injuntiva. Em virtude disso, focaremos o trabalho investigativo voltados apenas para 

estas duas sequencias presentes no genera e-mail. 

Para uma melhor visualizagao, apresenta-se o grafico com a frequencia das 

sequencias encontradas. 

Grafico 1 - Porcentagem de sequencias encontradas no genera e-mail 

SEQUENCIAS ENCONTRADAS NO GENERO 
E-MAIL DO TUTOR NA EaD 

52% 

Fonte: A autora, 2009 

1m Dialogal 

1!1 lnjuntiva 

o Descritiva 

o Argumentativa 

111 Explicativa 

i1 Narrativa 

As sequencias que se baseiam em decisoes interativas tern urn estatuto 

fundamentalmente dial6gico, como podemos comprovar com o resultado da 

pesquisa, Segundo Bronckart (1999), a selegao de uma ou outra sequencia 

disponfvel no intertexto, e resultado de uma decisao do agente produtor, cuja 
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orientagao advem das representag6es sobre os destinatarios do genera e os 

prop6sitos que persegue. 

Conforme Bronckart (1999, p 236), a sequencia dialogal tem como 

caracteristica principal o dialogismo. Os parametros que a definem traduzem 

diretamente "as decis6es tomadas pelos co-produtores, no quadro da interagao 

social em curso". 0 autor co menta ha tres fases possiveis de realizagao da 

sequencia dialogal: abertura, transagao e encerramento e em diferentes niveis. 

Em seu nivel de organizagao geral, tal sequencia depende do grau de 

aceitagao das (ou em conformidade as) regras sociocomunicativas. No corpus 

analisado, as aberturas do agente-produtor sao direcionadas para um receptor 

generico, marcado pelo uso do plural, demonstrando que o mesmo fala para todos, 

como mostram os excertos: "ola cursistas"; "prezados cursistas"; "ola, futuros 

tutores"; "caros cursistas" etc. 

Ja para a fase do encerramento, o agente-produtor sempre encerra os e-mails 

com a sequencia: "abragos", "abragos, 6timo estudo" ou ainda "um abrago", seguida 

da identificagao, a qual ocorre sempre com a identificagao da fungao do agente

produtor, de forma a salientar a relagao de poder existente na interagao tutor-aluno 

que ocorre no contexto de produgao do genera da seguinte forma: "tutor: fulano de 

tal". 

A selegao destas macroestruturas nas sequencias analisada perece indicar 

que o tutor se mostra polido, porem bastante proximo de seus alunos, demonstrado 

atraves do uso do termo: "abragos", opgao bastante adequada para o contexto de 

educagao a distancia. Percebe-se que a interagao nas salas de aula via correio 

eletronico tem se mostrado muito menos fria que a tradicional (SILVA, 2001 ). 

Num segundo nivel de organizagao, ocorrem varias sequencias remetem a 

uma interagao maior com o seu interlocutor, principalmente na fase de 

encerramento, tais como: "Parabens a todos", "Voces estao de parabens", "Muitas 

felicidades a todos", "Uma boa semana a todos", "Parabens, continuem assim" ou 

ainda "Uma 6tima semana a todos e 6timo estudo pratico". 

Conforme Bronckart (1999, p. 236), neste nivel de organizagao, "a estrutura 

da troca depende ( ... ) da decisao de implicar ou nao alguns dos seres humanos 

presentes na situ a gao de interagao". Percebe-se, assim, a escolhas lexica is destas 
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sequencias dialogais incita urn envolvimento do tutor com o aluno, de forma a torna

lo mais comprometido. 

E num terceiro nivel de organiza<;ao da sequencia dialogal, de acordo com os 

"atos discursivos que comp6em cada interven<;ao sao identificaveis pelo ato de tala 

[grifo meu] que traduzem, isto e, pelo objetivo perseguido pelo agente produtor em 

rela<;ao a seus interlocutores" Bronckart (1999, p. 236), no processo de intera<;ao via 

genera e-mail. 0 corpus da pesquisa revelou que o agente-produtor (tutor) usou 

diversas de atos de fala nas sequencias dialogais, com prop6sitos especfficos, como 

nos mostras estes excertos, seguidos da identifica<;ao do ato: "E isso, pessoal, 

'materia nova', e hora de trabalho" (ato de ordenar); "Vamos movimentar o nosso 

curso?" - (ato de convidar) ou ainda "Estou gostando da organiza<;ao e da 

convocat6ria dos demais membros do grupo"- (ato de elogiar). 

Com rela<;ao a sequencia injuntiva, o presente estudo revelou que este tipo de 

segmento e bastante usado no e-mail do tutor no contexte da EaD. Foram 

encontradas 17 sequencias nos 16 textos analisados, obtendo o segundo Iugar com 

rela<;ao a frequencia das sequencias. Bronckart (1999, p. 237) menciona que as 

sequencias injuntivas "sao sustentadas por urn objetivo proprio ou autonomo: o 

agente produtor visa o fazer agir o destinatario de certo modo ou em uma 

determinada dire<;ao". Nesse sentido, entendemos que a sequencia injuntiva de 

acordo com Rosa (2007, p. 15), passa por "urn processo social pelo qual a 

linguagem e usada por urn produtor em razao de permitir ao seu interlocutor 

executar ou adquirir urn conhecimento sobre como executar determinada tarefa" 

Nesse sentido, ao desejar "fazer agir'' o seu destinatario, o enunciador do texto 

pressup6e que seu interlocutor esteja apto a realizar uma determinada tarefa, por 

isso, aponta a sua a<;ao linguistica voltada para o "como fazer''. Em virtude de urn 

macroprop6sito de a<;ao (a<;ao principal) a se executar, segundo Rosa (2007, p. 16) 

"o enunciador apresenta uma serie de comandos (a<;6es secundaria) que formam 

urn plano de execu<;ao para que aquele macroobjetivo seja atingido". A circula<;ao de 

sequencias injuntivas no genera e-mail foi identificada na maioria dos textos, como 

podemos vera seguir em alguns excertos do corpus: 

a) "para ter acesso aos textos, basta clicar sabre os tftulos. Para participar 
do forum, clique sabre o t6pico, leia a mensagem em forma de perguntas e 
depois clique em responder. Dai e s6 digitar a sua opiniao sabre o assunto 
"EaD e Cidadania" e enviar". 
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b) "todas as duvidas deverao ser encaminhadas a este tutor, para que 
possam ser sanadas au conduzidas adequadamente". 

c) "A tarefa consiste na elaboracao de um plano de tutoria de um modulo de 
curso em EaD: selecione um assunto de seu interesse e planeje como 
voce faria para ministrar esse assunto na modalidade EaD." 

Os excertos apresentados acima comprovam o que nos diz Bronckart (1999, 

p. 237) a respeito da sequencia injuntiva: de que o objetivo de fazer agir "exerce 

efeito sabre as pr6prias propriedades da sequencia (presen<fa de formas verbais no 

imperative ou no infinitive; ausencia de estrutura(fao espacial ou hierarquica, etc.)". 

Como se pode ver nos trechos, ha uma grande ocorrencia de verbos no imperative 

ou infinitive (em negrito) que direciona, conduz o leitor a uma determinada a(fao. 

Alem disso, nos seguimentos, tem-se o macroprop6sito acional (trechos grifados)- a 

a(fao principal - seguidos dos comandos explicitados verbalmente, desenvolvendo, 

assim, microa<f6es referentes ao processamento da macroa(fao - o produto final. 

Como se pode verificar, as sequencias injuntivas do genero e-mail visam levar 

o aluno a realizar determinadas a<f6es de maneira bastante direcionada, cujos 

comandos (microa<f6es) ocorrem no sentido de otimizar os resultados da a(fao 

proposta. Esta escolha discursiva por parte do produtor textual (tutor) esta ligada a 

urn objetivo geral de "fazer agir'' o seu interlocutor numa determinada dire(fao 

explicitada textualmente. Este "fazer agir'' esta associado a urn "dizer como agir'', 

mediado por atos imperatives os quais: 

ora assumem uma conota9ao de ordem sabre o que se deve fazer, ora de 
indica9ao de uma forma de fazer, ora de sugestao sabre como au o que e 
melhor fazer, ora solicita9ao a realizar uma dada a9ao. (ROSA, 2007, p. 20-
21 ). 

Como se pode ver, o uso dos verbos no imperative nao seguem urn tom de 

ordem, mas de urn conselho, de forma que se adequa bastante com o contexte de 

uso desta forma de intera(fao social onde a sequencia esta inserida. Alem de uma 

ordem velada de como fazer, varias opera(f6es discursivas mencionam o "quando 

fazer'', assumindo a conota(fao apelativa para que o interlocutor cumpra uma 

determinada regra, como revela o trecho a seguir: 
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"Atengao: o prazo da entrega da tarefa, assim como a conclusao da nossa 
UD3, e dia 20/11." 

Percebe-se ainda que as escolhas lingi.Hsticas feitas pelo tutor sao bastante 

objetivas, no sentido de levar o seu interlocutor (aluno) sempre a agir passivamente, 

sem abrir espa~o para discordar; com isso, a injun~ao estabelece o destinatario do 

texto como aquele que realizar aquila que se requer. Segundo Nascimento (2005, p. 

164 ), e o "agir simbolicamente sabre o mundo atraves da linguagem". 

Estes sao os resultados da explora~ao das mensagens analisadas. No 

entanto, alem de do tutor precisar ter no~oes os prop6sitos, dos conteudos e 

sequencias para efetuar uma boa comunica~ao com seu aluno, durante a 

observa~ao nao s6 das mensagens, mas do curso em geral, pode-se perceber que 

algumas atitudes por parte deste profissional sao bastante importantes para manter 

urn born funcionamento do curso e da intera~ao entre os participantes. Ele deve 

manter sim a sua autoridade, sempre estabelecendo uma rela~ao amigavel com seu 

aluno, vista que e ele que "puxa" o seu aluno pela mao em certas situa~oes. Nesse 

sentido, o trabalho do tutor exige de si urn olhar atento a fim de perceber como as 

suas mensagens estao surtindo efeito sabre seus a lunas (injun~ao ). 
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5. CONSIDERACOES FINAlS 

A apresentagao desta pesquisa vern somar se a outras que investigam os 

generas em contextos digitais, uma area em franco crescimento, mas que, em 

virtude de sua atualidade, carente de pesquisas. 

Analisa-se o genera e-mail praduzido pelo tutor no contexto da educagao a 

distancia. 0 estudo de urn corpus de 16 mensagens enviadas por urn tutor a urn 

aluno em urn curso a distancia nos leva a perceber, atraves de sua escrita nas 

mensagens, como devem algumas de suas ag6es no trabalho de tutoria. A interagao 

tutor-aluno, como se pode ver, nao acontece de forma aleat6ria, como nas 

mensagens trocadas em outras situag6es do dia-a-dia. 0 e-mail do tutor segue uma 

linearidade, com ponto de partida rumo a urn caminho certo, pontuada por 

prap6sitos comunicativos os quais orientam a sua escrita. 0 mapeamento das ag6es 

do tutor revelou que o mesmo seguiu em suas mensagens via genera textual e-mail 

uma orientagao diacronica de interface com o contexto situacional proprio de urn 

curso na modalidade a distancia. 

0 referendal te6rico do interacionismo sociodiscursivo, que alicergou a 

condugao desta pesquisa, nos mostrou que o genera e-mail produzido em situag6es 

educativas e constitufdo, na maioria das vezes, pela sequencia dialogal, seguida da 

sequencia injuntiva, compravando o dialogismo da interagao, como bern colocam os 

te6ricos fundamentam a pesquisa. Pode-se observar que a sequencia dialogal 

segue o quadro apresentado por Machado (2005), no que tange a abertura, 

operag6es transacionais e fechamento dos textos. As sequencias injuntivas tiveram 

sempre relagao direta como prap6sito do genera e-mail praduzido pelo tutor e 

sempre seguiam a apresentagao de uma macraagao, a qual se desdobrava em 

micraag6es, de forma a direcionar linguisticamente o agir de seu aluno. 

Estas observag6es servem nao s6 para caracterizar o e-mail produzido pelo 

tutor no contexto da educagao a distancia. Sequencias didaticas agora poderao ser 

exploradas, para que possam ser urn aparato a mais para a mediagao da linguagem 

em contextos de ensino on-line, pois novos generas indicam novos desafios 

didaticos de trabalho para esse novo prafissional da educagao: o tutor da educagao 

a distancia. 
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0 estudo sugere modelos de constrU<;ao textual do genera e-mail. A analise 

dos documentos da pesquisa indicou que ha urn padrao de escrita do tutor, que 

inicia com as saudac;oes e conclui com a despedida e identificac;ao, forma na maioria 

das vezes pela sequencia dialogal, e que o corpo do texto se constitui de outras 

sequencias sendo esta, por sua vez, a injuntiva. Enfatiza-se aqui o tom 

interpessoalidade: nas mensagens com prap6sitos positivos, o tom e mais pessoal, 

com demonstrac;ao de uma relac;ao mais estreita entre tutor e aluno. Ja quanta os 

prap6sitos do e-mail eram negativos, a analise demonstrou que o genera e-mail era 

construido de forma mais extensa, muitas vezes oriundo da coordenac;ao geral, sem 

despedida ou com despedida mais formal. Nesse sentido, este estudo contribui nao 

s6 os elementos linguisticos da construc;ao do texto do tutor, mas tambem o leva a 

uma reflexao ideol6gica das relac;oes de poder na produc;ao de suas mensagens. 

A metodologia de pesquisa foi adequada, pois o estudo de caso, mesmo com 

urn corpus nao tao extenso, contribuiu para a formulac;ao de importantes resultados 

no que tange aos prap6sitos, conteudos e sequencias que fazem parte da 

construc;ao de urn texto do genera e-mail do tutor para o aluno de curso a distancia. 

A analise documental de mensagens coletadas de situac;oes autenticas de praduc;ao 

levou a considerac;oes mais assertivas, elevando-se assim o valor te6rico da 

pesquisa. 

E preciso enfatizar que este estudo ainda e uma pesquisa embrionaria. Foi 

analisada a interac;ao de apenas urn tutor com uma aluna atraves do genera e-mail. 

As conclusoes, portanto, sao intradut6rias, dignas de urn estudo de caso, mas nao 

menos importantes. No entanto, sugere-se que uma maior investigac;ao do genera e

mail em contextos de educac;ao a distancia, com analise de urn universo maior de 

tutores, de alunos e de diferentes cursos para que conclusoes mais firmes possam 

ser levantadas a respeito deste genera. Sugere-se, ainda, a investigac;ao de outras 

generos digitais praticados pelo tutor, tais como o chat, a avaliac;ao e o feedback de 

tarefas, entre outras. 

Enfim, espera-se tambem que este estudo do genera e-mail enviado pelo 

tutor na educac;ao a distancia contribua nao s6 para aqueles que trabalham ou 

pretendem trabalhar como tutores em cursos a distancia, como tambem exerc;a 
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influencia no burilamento de profissionais desta area que elaboram materiais 

didaticos para cursos de formac;ao de tutores. 
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