
gatoriedade.

Foi proposta uma ava1ia~ao dos objetivos do curso em fun

~ao das necessidades do a1uno e do desemnenho esperado em re1a

~ao ao conhecimento de ing1es.

NOTA

1 John Holmes. Needs Analysis: A Rationa1e.for Course Design.

In: The ESPecia1ist. n9 3. PUC-SP. 1981. pp. 10-17.
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3. A LIngua pa~a Fin~ E~peel«ieo~ e 0 Texto - Uma Expe~iineia

Pe~~oat

Ro~a Ma~ia Neve~ da Sitva - UFMG

A lingua em si mesma Sempre foi instrumento - seja de co

munica~ao oral, descri~ao cientifica, cria~ao art~stica. No en

tanto, a termino10gia correntemente usada para designar esse no
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vo proposito do ensino da lingua - Lingua Tecnica ou Lingua Ins

trumental - parece limitar a interpreta~ao do enfoque real a que

se destina 0 mesmo em certos casos.

A demanda de lingua como instrumento cresceu nos ultimos

dez anos e cresce assustadoramente, mas tern esbarrado nurn concei

to falso de imediatismo milagroso. Assim, considero que encarar

esse ate certo ponto novo conceito de ensino de lingua como para

6in~ e~pecl~ico~ , define melhor a fun~ao do ensino.

o fim especifico deve e tem que ser uma combina~io da n~

cessidade profissional-tecnica-cientifica somada a uma ou mais

das habilidades comumente ligadas a aprendizagem de qualquer li~

gua. Esse fim especifico, que no caso particular dos cursos ofe

recidos na UFMG, tem dado enfase a habilidade de leitura, pode

ser deslocado para a compreensio oral, a reda~io e a conversa

~io.

Fica claro que nesse ponto ha uma semelhan~a muito grande com 0

ensino tradicional.

A diferen~a se faz em termos do uso mais acentu~do de textos,

no tempo mais reduzido dos cursos (sem contudo se dever chegar ao

imediatismo,sempre negativo), no enfoque mais objetivo de certos

aspectosdidaticos e de conteudo, excluindo-se especula~oes sub

jetivas a respeito da lingua e tudo aquilo que 0 born senso do pro

fessor julgar necessario, de acordo com as peculiaridades da lingua

usada ern cada area profissional-tecnica-cientifica ern especial. Es

sa lingua e mais literal e menos literaria.

Estabelecida a cornbina~io area especifica/habilidade, che

ga-se ao elemento-meio essencial: 0 texto.

Tern sido muitas vezes questionado 0 tipo de texto a ser usado no

que se refere ao conteudo. A experiencia tern rnostrado (mesmo co~
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traria a opiniao de alguns) que muitas vezes os textos nao devem

se referir a area especifica do aluno, ou seja, a composi~ao do

curso deve incluir textos nao especificos.

Textos especificos devem ser usados com modera~ao ja que

se observa uma tendencia muito evidente entre os alunos de aban

donarem a aprendizagem da lingua em si passando a conversar na

lingua nativ~ sobre 0 conteudo tecnico-cientifico do texto em

uso. Assim a lingua, objeto primeiro do ensino, passa a ser obst!

culo e nao meio. t preciso lembrar, e lembrar aos alunos na sala

de aula, que somos basicamente professores de lingua e nao de

sua area especifica. Alem disso, ja se detectou a pressao feita

por muitos alunos no sentido de que 0 professor se fa~a tradutor

do vocabulario tecnico-cientifico e se limite a discussao do con

teudo do texto. Has seria esse, se seguido, urn processo eficien

te?

Na verdade, essa seria uma atitude imediatista e irreal que

pareceria resolver 0 caso no momento mas nao daria ao aluno os

elementos necessarios para uso posterior sem a muleta do profes

sor.

Alias, num sentido pratico, vejo a lingua para fins espe

cificos sob dois prismas: 0 de e~ino e 0 de t~ein4mento. Tal

vez mesmo,dentro de um esquema de tempo e necessidade sempre pr~

mentes, 0 aspecto treinamento seja 0 unico completamente possi

vel.

Quando se diz que nao ha milagres em enfocar-se a lingua como ins

trumento, entende-se a impossibilidade de tr~nsformar urn aluno sem

qualquer conhecimento num habil leitor depois de um curso relati

vamente curto e rapido. Compreende-se aqui a pondera~ao daqueles
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que ainda, por alguma razao, nao aceitam a eficacia do ensino da

lingua instrumental ou para fins especificos.

Minha ponderac;ao e a de que nesse ponto, esse "ensino"

parece ser muito mais um treinamento (ou exercitamento) do conh~

cimento ja adquirido, um despertar da aplicac;io mais precisa des

se conhecimento, acompanhado de uma ampliac;ao em termos de proje

c;oes de regras de estrutura e gramitica e tecnicas de leitura.

Na verdade, ensina-se todo 0 tempo. Ensina-se ainda mais no n!

vel elementar, ou seja, para aqueles que nio tem conhecimento de

estruturas e gramatica basicas. 0 exercitamento se faz ~uando 0

aluno ja e conhecedor desse nivel inicial.

Na fase inicial, 0 enfoque unico sobre estrategias de

leitura e quase impossivel, pois depende de certa maturidade do

aluno tanto em termos lingUisticos quanta socio-culturais.

o aluno iniciante ainda nio e capaz de projetar normas de lin

gua aplicando-as a situac;oes posteriores ; depreende pouco do

texto e tem vistas curtas quanta a sua prOpria necessidade real

de aprendizagem. t papel do professor alerta-lo, para que essa

visao erronea nao 0 impec;a de produzir mais eficientemente e de

aceitar 0 ensino (nao tao milagroso quanta 0 esperado) que the e
oferecido.

Bem, voltemos ao texto em si. 0 conteudo nao esgota abso

lutamente 0 proposito do curso ou do ensino. Ao contrario, 0 co~

teudo, que deve sempre ser atraente, serve como artif!cio posit!

vo para 0 acompanhamento da aula, de exemplo concreto do uso da

l~ngua, ~as nao e objetivo unico. De todo modo, no caso dos tex

tos nao especificos, os assuntos devem ser atuais, variados em

termos de registro e tecnicamente bern redigidos. Os especificos

devem desafiar de certa maneira 0 conhecimento do aluno.
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Alem do conteudo, 0 vocabulario, em ambos os casos, deve

ser rico com modera~ao, os ~spectos gramaticais exemplos disti~

tos, claros e sem ambigHidade. Nao se deve, como base, recorrer

a textos didaticamente preparados (a nao ser quando muito curtos

e usados estritamente para exemplifica~ao de estruturas e gram!

tical ja que em termos de conteudo a aplica~ao da aprendizagem

visara textos nio didaticos.

Alem disso tais textos tendem a ser desinteressantes e for~ados.

Ao professor, finalmente, cabera a melhor op~ao seja nisso ou

quanto a escolha dos aspectos da lingua a serem desenvolvidos.

Sabe-se, por exemplo, que em certas areas tecnicas e cientificas

a adjetiva~ao exerce papel de total importancia. Em outras, a

passiva e artificio largamente usado. Estruturas simples, em co~

traposi~io as complexas de certas areas de teor artistico ou li

teririo, sao comuns em muitas reda~oes tecnicas. Os cognatos nun

ca devem ser esquecidos. No nosso caso, a lembranQa de urn Ingles

tao inserido de influencia latina deve servir de motiva~io para

cada aula. A tradicional associaQao contrastiva com a lingua nat!

va prova ser indispensavel nao so para 0 entendimento de toda uma

filosofia de lingua, variavel e repleta de fontes historicas, fol

cloricas, sociais e religiosas, que se repetem em usos de expres

soes idiomaticas, tabus lingHisticos, registros diversos, e ate

mesmo os nao tao saborosos usos de itens gramaticais as vezes

dispensaveis nurna lingua e essenciais noutra. Vale aqui uma ana

lise criativa de semelhan~as e divergencias.

Quanto aos exercicios propostos (alem daqueles de compree~

sao de conteudo), podem ou nao estar ligados a um texto em espe

cial. Fica claro que ate 0 exercitamento visual de estruturas e

palavras num inicio de curso, mesmo sem implicaQoes de signifi-
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cado, facilita a incorpora~ao desses itens a uma vivencia lingUi~

tica. Assim, usar elementos do texto em exercicios diversos leva

a uma repeti~ao que so facilita a aprendizagem. Hao se exclui,

evidentemente, 0 usa da varia~ao de tais elementos quando para 0

professor isso significar alternativa didatica produtiva.

Quanto ao padrao organizacional do texto, e essencial levar

o aluno ao reconhecimento e distin~ao de narrativas, descri~oes,

opiniao, fato, critica e os demais. Ligar elementos de lingua a

essas fun~oes, examinar a diferen~a de padrao entre a lingua na

tiva e 0 Ingles, utilizar os tradicionais processos de "sJdmming"

e "scanning", perguntas e respostas, sumarios, tabelas, inferen

cia, compreensao literal e critica, devem ser caminhos para 0

estudo completo do texto.

Resta acentuar que 0 ensino/treinamento da lingua para fins

especificos nao deve de maneira alguma restringir-se isoladamente

seja ao texto, como objeto de estudo de conteudo, ou a estrate

gias de leitura ou ainda a exercicios de lingua. Uma combina~ao

balanceada, metodica, sistematica desses elementos ainda parece

ser 0 caminho mai.s viavel para se atingir 0 proposito chamado es

pecifico.

Finalmente, ha que se tomar como fun~ao primordial do en

sino, levar 0 aluno a exercitar sua auto-confian~a quanto ao co

nhecimento adquirido.


