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was eating it, sucking it in." (p. 9) "If his whole leg were

sucked in he might be torn into two." (p. 125).

What is revealed is the perfect symbolic construction of

the trilogy: characters and images mingle tOfether forming a web

by means of which the relationship betweeen incest, castration,

and destruction is unfolded.

NOTES

Peter Bien, L.P. Hartley (London: Chatto & Windus, 1963),
pp. 84-85.

2 L.P. Hartley, The Shrimp and the ,Anemone (London: Faber and
Faber Ltd., 1969), p. 111. All other quotations from the
novel were taken from this edition and are indicated by page
numbers in parentheses.

3 Peter Bien, op. cit., p. 77.



.92.

LEITURA CRTTICA DE UM TEXTO CIENTTFICO*

Else Ribeiro Pires Vieira

V.L.Casa Nova em II Elementos retori cos e ideo log i cos no

discurso do pai-de-santo" (1982:11-3). examinando 0 codigo

retorico da doutrina~ao dos mediuns. observa que a persuasao.

neste caso consciente. e a categoria central do discurso do

pai-de-santo:

Na simbologia do poder/saber. a figura do pai-de
santo e centralizadora ..• 0 conhecimento das leis
de Umbanda e a melhor manipula~ao das tecnicas de
santo instituem seu poder •.• Pela necessidade de
manter 0 poder. 0 pai-de-santo~ durante a doutri
nat recalca os questionamentos. afasta as posi~oes

perigosas •.. 0 medium concorda com 0 pai-de-santo
em todas as situa~oes. Dal a repercussao ideologi
ca. 0 ideologico se fecunda na concordancia e se
irradia dentro e fora do terreiro. Assim e que a
umbanda surge como emissor e receptor de elementos
ideologicos ... "Pai-de-santo disse. ti dito".

*Traba1ho apresentado como parte da mesa redonda "Leitura Criti
ca e Conscientiza~ao" no I Encontro Interdiscip1inar de Leitu
rat Universidade Estadua1 de Londrina. abril/maio de 1984.
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Como professores de leitura de textos cientlficos. temos

agido quase sempre como mediuns doutrinados -- "cientista

disse. ta dito ll
• Normalmente. nao verificamos nem mesmo se

ele recalca questionamentos ou afasta posi~oes perigosas.

(0 que, obviamente. gera tendenciosidade em seu texto).

Holmes (1983:l34).com pertinencia, explica 0 1imitado pape1

do professor, decorrente de uma atitude de extrema reverencia

pelo texto cientifico:

Usamos todos os recursos i nossa disposi~ao... para
identificar e extrair as informa~oes contidas. sem
nunca termos adentrado 0 text~ ... De muitas formas.
temos side humi1des demais, atordoadissimos pe10
aterrorizante papel do texto cientifico como urn
veiculo de verdade objetiva.

Tal atitude acrTtica nao traria maiores conseqUencias

se todos os textos cientificos fossem de fato objetivos, neu

tros e racionais. Seria impraticavel enumerarmos todos os

casos de tendenciosidade de urn texto cientifico ou de irra-

ciona1idade da ciencia. No entanto, destacaria dois dos inte

ressantes exemplos de irracionalidade da ciencia citados

por Holmes (1983:136) -- os gastos com transplantes de cora

~ao ao inves de se fomentar campanhas publicitarias para a

preven~ao de doen~as cardiacas, bern como 0 maior desenvolvi

mento da produ~ao de eletricidade a partir da energia nuclear

em detrimento da solar.

Essa irracionalidade sugere tambem a possibilidade de a

ciencia se colocar, as vezes. a serv;~o de jogos de interes

ses economicos e politicos, urn aspecto que retomarei mais
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adiante. Todavia, seja quaJ for o.caso·-- tendenciosidade,

irracionalidade, jogo de interesses -- se mantivermos uma posi

~io acrltica no ensino de leitura cientTfica, agindo como

"midi~~~ doutrinados", estaremos contribuindo para que 0

"ideo15gico,"fecundado na concordancia, se irradie dentro e

fora do meio acad~mico epara que a ciincia surja como emissor

e receptor de elementos ideo15gicos".

Partindo da premissa da sociologia da cultura de que nao

ha textos neutros, 0 presente trabalho reune contribui~oes

diversas, inclusive da crTtica literaria, para uma leitura

do ideo15gi~0 no texto cientTfico, concebendo a ideologia

num sent~do amplo (a expressa~ d~ urn ponto de vista pessoal

do autor, a expressao do autor como ser hist5rica e socialme~

te determinado, ou mesrno a expressao de interesses de domina

~ao). Primeirarnente, baseando-rne em Vigner (1979), farei urna

distin~ao entre 0 texto objetivo 0 discurso "sem sujeito"

- e 0 texto "obde t tvado " -- no qual uma pri"tica discursiva

objetiva, neutra e impessoal IIdisfar~all 0 sujeito ideo15gico.

Em seguida i analisado 0 fenomeno da intertextualidade no

discurso cientlfico, pois este leva nao apenas as marcas do

sujeito/ernissor, mas e tambem urn discurso polifonico, no

sentido de conter uma multiplicidade de vozes. Posteriormente,

esbo~a-se uma tipologia do discurso cientlfico, usando como

criterio os velculos de difusao e recep~ao, que imprimem ao

texto uma configura~ao espec;fica, tambern vinculada a questao

da presen~a em maior ou menor grau do sujeito ideologico em

seu discurso. Segue-se uma proposta didatica que inclui urn

exame prospectivo do texto e a analise dos tres. principais

componentes semantico-funcionais -- 0 ideacional (conteudo
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e logical, 0 interpessoal e 0 textual (Halliday e Hasan,

1976)· Finalmente e abordada a valiosa contribui~ao de urn

estudo comparativo de textos para uma leitura do ideologico.

I. 0 texto cientifico objetivo

Como bem observa Vigner (1979:97-9), 0 discurso

cientifico se beneficia de um estatuto semiotico particular

que 0 distingue de todas as outras modalidades de discurso.

Assim esclarece ele a rela~ao entre metodo e discurso cien

tifico:

A fun~ao do discurso cientifico e transmitir urn
conhecimento construido segundo urn protocolo
heuristico rigoroso, compartilhado por uma de
terminada comunidade de pesquisadores, com os
objetivos de explicar o~ preyer pela descoberta
de constantes as regularidades, as leis e/ou
a elabora~ao de model os. [ proprio da atividade
cientifica que 0 sujeito se abstraia do processo
de pesquisa, que neutralize no ato de percep~ao

e interpreta~ao toda a avalia~ao pessoal, obje
tiva,contingente, de tal forma que haja uma
identidade de resultados seja qual for 0 autor
da pesquisa, 0 lugar e 0 momenta de sua ativida
de ... 0 discurso cientifico tera entao a missao
de transmitir urn conteudo ... sem perda de infor
ma~oes, sem risco, mesmo que minimo, de ambigUi
dade na interpreta~ao da mensagem, apagando
todas as marcas do emissor para dar prioridade
a exposi~ao de dados, das etapas da pesquisa e
do resultado. Por outro lado, a atividade de pe!
quisa visa a determina~ao de principios, de teo
rias, de leis. 0 discurso cientifico devera fa
zer desaparecer do seu enunciado toda referencia
a um caso particular, a um momento determinado
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e situar-se no impessoal e no universal.

Constituem exemplos bern conhecidos de recurs os de im

personaliza~ao 0 uso da voz passiva e de nominaliza~oes no

discurso cientTfico. Todavia, a leitura do texto cientTfico

requer mais do que uma leitura do codigo lingOistico. 0 dis

curso cientifico utiliza, geralmente, tres dispositivos se

mioticos distintos (Vide Vigner, 1979:61):

- a linguagem natural, constituida pela lingOistica do

texto;

- a linguagem formal, constituTda por formulas;

- a linguagem grafica -- graficos, curvas, tudo 0 que

permite apresentar os dados atraves de outros disposi

tivos que nao sejam verbais ou formais.

Ha, entre estes tres dispositivos semioticos, uma rela~ao de

complementa~ao e 0 efeito global do senti do e 0 resultado da

soma desta multiplicidade de codigos. Pode haver, contudo,

uma comprometedora rela~ao de redundancia entre estes tres

codigos, como veremos mais adiante. No momento, podemos afi!

mar que a redundancia fere os canones do estilo cientifico

na sua objetividade, concisao e exatidao.

II. A parcialidade e 0 texto "obietivado"

Como mencionamos anteriormente, urn dos postulados da

sociologia da cultura e de que nao existe 0 texto neutro. De

fato, observa-se recentemente urn movimento de questionamento

da neutralidade da propria atividade cientifica. Nada mais

esclarecedor neste sentido do que o· titulo do livro de

Hilton Japiassu, 0 mito da neutralidade cientlfica. P.
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Georgen (1981:78) corrobora esta posi~ao em seu artigo sabre

a pesquisa em Educa~ao:

A sociedade apresenta-se como um todo organlco.
inter1igado em todos as seus aspectos. Lembrando
que "a ci~ncia i uma forma de a~io humana e so
cial .•.• integrante da pratica vital da socieda
de". faci1mente podemos concluir que a reflexao
desta pratica social i condi~ao "sine qua non"
para qualquer ci~ncia. pais i esta complexa
realidade que determina a situa~ao do cientista.
a sele~ao dos seus temas e a escolha do mitodo
par ele usado.

Esta reconquista da dimensao histerica tambim se faz

sentir na crltica literaria recente. Apes um perlodo de pre

dominancia da crltica estruturalista. com a cren~a subjacente

na ;man~ncia do texto. aflorou novamente a importante consi

dera~io do contexto social na produ~io literaria. Com a su

porte teerico de Voloshinov Bakhtin. afirma M.H. Campos em

seu artigo "Para ler as letras" (1982:17):

Ler as mensagens produzidas por uma sociedade
i ler essa mesma sociedade. A compreensao cr;ti
ca dos textos leva a uma compreensao crltica da
propria sociedade que os produz e que neles se
inscreve .•. "0 signa nio pode ser separado da
situa~ao social sem ver alterada sua natureza
semiOtica" ••. Vistos dessa perspectiva, os fe
namenos de senti do trazem em si as marcas do
sistema produtivo que as engendrou ... Estabele
ce-se a partir dai uma rela~ao entre produ~ao.

produto. circula~ao e consumo somente apreens;
vel a partir de uma analise que se concentre
sobre 0 produto e remeta as condi~oes de sua
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produ~ao que sao tarnbern aque1as que ragem
simu1tanearnente a organiza~ao de sua distribui
~ao e consumo.

Tendo em vista esta configura~ao social e historica da prd

du~ao, bem a proposito afirma M.H. Campos (1982:16) que "a

1eitura do mundo precede a leitura das pa1avras". Se a rea

1idade determina a situa;ao do autor ou do cientista e sua

se1e~ao de temas, e compreensivel que surja urna pesquisa sobre

os efeitos da superalimenta~ao nos Estados Unidos, mas nao

em Biafra ou no Brasil. Por outro lado, a percep~ao do rnundo

pelo autor ou cientista e necessariamente parcial e vincula

da a uma questao de Qtica. I. Walty (1982:26), ao discorrer

sobre as diversas formas de se perceber 0 mundo, cita dois

casos que muito bern exemplificam nossa coloca~ao da parcia1i

dade inerente a capta~ao da realidade:

.•• como aquela crian~a que, diante de um tunel,
cisrna e per.gunta: --- "Por que sera que sempre
constroem um morro em cima dos tuneis?", ou da
outra que diante de uma casa em derno1i~ao,

observa: --- "Olha, pai~ Estao fazendo urn terre-
no:"

A percep~ao do mundo sob determinada otica confere ao

trabalho cientifico urn elemento de subjetividade e conseq6en

te parcialidade. Assim sendo, a constata~ao da sociologia

da cultura sobre a inexistencia do texto neutro, hi que se

acrescentar a dimensao psicologica do autor/cientista. Esta

nova dimensao remete-nos a uma outra questao: existira 0 dis-
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curso cientTfico "sern sujeito"? Considerernos a seguinte co10-

ca~ao de Vigner (1979:103) sobre a necessidade psico1ogica

de gratifica~ao do cientista:

o discurso cientTfico ... ~ ..• irnpessoa1, quer di
zer que 0 autor nao tern dentro do seu texto 0 es
tatuto de pessoa, de indivlduo diferente e ori
ginal. Escritor anonirno, e1e se esconde por tras
do objeto do seu discurso, avido de descrever.
antes de tudo e com grande exatidao, os resulta
dos de suas pesquisas, 0 m~todo adotado, tudo
sern perda de informa~ao. Mas tal nao quer dizer
que 0 cientista queira permanecer no anonirnato.
r normal que e1e queira usufruir do prestTgio
1igado a sua descoberta, conso1idar seu estatu
to no interior da comunidade cientTfica, em surna,
ter reconhecirnento. 0 primeiro meio eanunciar.
que e1e e 0 prirneiro a haver descoberto tal pr£
cedirnento ou id~ia.

As dimensoes psico1ogicas e historico-sociais 1evarn

nos,consequenternente, a postu1acao da inexistencia do texto

cientTfico sem sujeito e axio10gicamente neutro. Torna-se

necessario, entao, reconsiderar a propa1ada objetividade e

irnpersona1idade do texto cientlfico que, na rea1idade, adota,

segundo Vigner (1979:99 e 103), "uma pratica discursiva que

visa a carnuf1ar 0 sujeito ideo1ogico ... daT a produ~ao de urn

discurso objetivado e nao objetivo".

Alguns dos marcadores da presen~a do sujeito ernissor

no discurso objetivado serao enumerados na proposta didatica

ao final deste traba1ho.
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III. 0 discurso cientifico po1ifonico: 0 fenomeno da inter

textua1idade

o discurso cientifico, na sua concep~ao objetivada,

leva nao s6 as marcas do "eu" inscrito num espa~o mental his

t6rica e socia1mente determinado. 0 discurso cientifico e

tambem um discurso polifonico, no sentido de que uma multipll

cidade de vozes nele se faz ouvir. £ 0 caso especifico das

notas, das referencias bib1iograficas e das cita~oes. Alem

do mais, 0 texto cientTfico se apoia tambem em um conhecimen

to ja consolidado, 0 que assina1a a presen~a no novo texto de

uma voz "arquetipica".

M.Z. Cury (1982:117 e 122) com 0 suporte te6rico de

Julia Kristeva e Bakhtin (te6ric~que abordam 0 fenomeno da

intertextualidade em 1iteratura), fornece intravisoes signi

ficativas a nossa coloca~ao:

Todo texto se constroi como urn mosaico de cita
~oes, absorvendo e transformando outras produ
~oes •.. Na estrutura de uma obra literaria con
vivem em tensao dia1etica, 0 eminentemente novo,
o inedito e sua re1a~ao com os arquetipos que
formam a serie literaria. Frente aos modelos a£
quetipicos, a obra literaria ••• entra sempre n~

ma rela~ao de transforma~ao ou rejei~ao, imita
~ao ou parodia. Mesmo quando a obra se apresen
ta como a1go que difere inteiramente dos codigos
e padroes estaoe1ecidos, sua pr6pria estrutura
de nega~ao leva-os em conta, mesmo que para ne-
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ga-los radicalmente.

A pratica intertextua1, no discurso 1iterario ou cien

tlfico, remete-nos ao que ja foi dito. No discurso cientlfico,

como afirma Vigner (1979:64), "a cita~io, como a refer~ncia

bib1iografica, t~m por fun~io estabelecer urn tipo de coniv~n

cia, de inserir 0 discurso recem-produzido dentro do discurso

cientlfico gera1". Por outro 1ado, pode haver uma rela~io de

nega~io entre 0 discurso rec~m-produzido e os ~ue 0 antecede

ram: todavia, ao negar os discursos anteriores, as vozes "ar

quetlpicas" estario sendo ouvidas de qualquer forma.

Podemos entio conc1uir que, como 0 discurso literario,

o discurso cientlfico e tamb~m urn intertexto, ~ urn discurso

po1ifonico onde se fazem ouvir as vozes do eu/autor e dos

"outros" que 0 antecederam, seja essa re1a~io de absor~io ou

nega~io. Assim sendo, 0 discurso cientlfico nio ~ urn discurso

sem sujeitoj embora use recursos de impersona1iza~io, e1e

leva as marcas nio so do emissor, mas tamb~m de outros emis

sores inseridos no discurso rec~m-produzido. £, pois, urn

discurso subjetivo e coletivo.

Cumpre ainda estabe1ecer uma rela~io entre 0 fenomeno

da intertextua1idade e a leitura critica. 0 cientista preci

sa de evid~ncia empirica e teorica para justificar suas afir

ma~oes. Mas ha nesta esco1ha de evid~ncias urn tra~o de subje

tividadei a1em disto, podemos usar as evid~ncias de forma a

que haja uma adequacjio entre e1as e 0 que desejamos provar.

Assim como 0 pai-de-santo reca1ca os questionamentos, 0 cientis

ta, segundo Holmes (1983:135), "protege sua teoria:". Assim

sendo, a analise da intertextua1idade no discurso cientTfico
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pode r.eve1ar urn manancia1 de subjetividade e tendenciosidade,

na medida em que 0 cientista "usa e sa1ienta aqui10 que ap~ia

suas ideias, esquecendo e desprezando aqui10 que nao as ap~iall

(Carraher, 1983:30).

A considera~io do discurso cientTfico como urn intertex

to 1eva~nos tambem a uma analise qua1itativa do texto recem

produzido -- a bib1iografia citada, as referencias e as cita

~5es reve1am nao s~ 0 status quo da pesquisa em andamento~mas

tambem a fidedignidade da evidencia te~rica --- em suma, se 0

pesquisador reve1a-se bern informado ou nao.

A voz do eu/autor, ser tempora]J hist~rica e socia1me~

te determinado, e as vozes dos "outros" que 0 antecederam,es

tario presentes em graus variaveis no "intertexto cientTfic~

objetivado", 0 que nos remete a uma taxonomia do texto cientT

fico.

IV. Tipo109ia do discuro cientTfico

A tipo10gia que se segue e baseada em Vigner (1979:

100-6) que usa 0 criteriO de difusio (produ~io e circu1a~io)

que, por sua vez, esta relacionado ao pfib1ico-a1vo (receptor).

Argumenta Vigner que os circuitos de informa~io cientifica

imprimem aos textos uma configura~io especlfica, como teremos

oportunidade de verificar.

1. 0 1ivro c1assico

Trata~os, obras de referencia e manuais constituem

exemp10s de 1ivros c1assicos impressos. Gera1mente, sao obra~

de pub1ica~io 1enta'-- por nao versarern sobre a atua1idade

cientlfica imediata, a pesquisa em andamento, nio hi necessi-
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dade de rapidez na publica~ao. Via de regra t sao obras dida

ticas t tendo alunos e estudantes como publico-alvo.

A impressao de urn livro classico representa urn investi

men to muito alto e t para que tal investimento seja justifica

dOt e necessario que a obra possa ser lida durante anos conse

cutivos e ser re~editada sem maiores modifica~oes no texto.

Ancora-se t entaot em urn conhecimento ja consolidado t dar sua

validade em qualquer epoca t OUt pelo menost por urn perrodo

de tempo longo. Podemos depreender t dart que esta "atempora

lidade"t a sua inscri~ao em menor grau no espa~o historico

social t confere-lhe uma maior objetividade.

2. 0 periodico

o periodico e 0 veiculo principal de transmissao dos

conhecimentos cientrficos. Publicado em intervalos relativa

mente regulares t ele reune urn certo numero de artigos de pe~

quisadores para urn publico tambem homogineo de pesquisadores

e especialistas.

Qual 0 estatuto do autor no discurso cientrfico do pe

riodic01 Esta questao vincula-se ao fator de rapidez de publl

ca~ao e difusao do periodico. £ a publica~ao imediata que

garante ao cientista 0 reconhecimento da prioridade de sua

descoberta. Como 0 periodico esta fortemente associado ao fa

tor tempot a neutralidade e 0 impessoal nao sao suas caracte

rlsticas marcantes. 0 condicionamento historico-social e a

gratifica~ao psicologica t advinda do reconhecimento do tra

balho original e inedito t contribuem para que 0 eu/autor es

teja bastante presente em seu trabalho. Trata-se entaot gera!

mente t de urn texto objetivado e nao objetivo t onde 0 cientis

ta em algurn lugar garante seu estatuto de pessoa t de indivi-
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duo diferente e original.

Esta presen~a menos "camuf1ada" do autor, associada i

premencia de pub1ica~ao do artigo, pode tambem suscitar duvi

das quanto ao grau de amadurecimento dal ideias ne1e contidas.

Torna-se necessaria, entao, verificar ate que ponto 0 autor

apresenta fatos e leis cientificas ou uma opiniao pessoa1 en

coberta sob uma capa objetiva de verdade cientifica. Ao con

trario do que ocorre com 0 1ivro c1assico, a 1eitura do peri~

dico requer uma posi~ao mais critica. Nem todos os periodicos

gozam do mesmo prestigio, 1igado ao grau de credibi1idade da

informa~ao por e1es veicu1ada. Assim sendo, ha que se conside

rar primeiramente a qua1idade e credibi1idade do periodico. £

tambem necessario fazer um exame prospectivo do volume e qua

1idade das cita~oes e bib1iografia -- urn numero pequeno pode

ser indicio de informa~ao insuficiente por parte do autor.Ci

taria, como exemplo, 0 comentario ironico do Prof. Affonso

B. Tarantino no "Jorna1 Brasi1eiro de Medicina" (46:63,1984):

"No Chest de abril de 1979,0 Dr. Jeffrey R.
Whiteside, do Centro Hedico da Universidade de
Indiana, usou a expressao target sign para tra
duzir uma pequena e1eva~ao bilateral, averme1ha
da, de aproximadamente 1,5cm, na face anterior
das coxas, proxima i rotu1a. Essa area de edema
resu1tava do traumatismo causado pe10s cotove10s
do paciente que. durante as crises de dispneia.
ao dobrar 0 tronco para a frente, apoiava a ca
be~a nas maos e os cotove10s nos joe1hos~ Chamo
a aten~ao de nossos 1eitores para 0 seguinte:
esse sinal foi observado. ha mais de quinze anos.
pelo nosso ca1ega, Ismar C. da Silveira, que 0
designou "sinal do cotove10" •.. Portanto.o target
fign for emphysema nada mais e do que 0 "sinal
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do cotovelo~, de Ismar Chaves da Silveira, ji
bern conhecido entre nos, e para aque1es que so
acreditam na medicina em ingles. eu 0 denomina
ria elbow sign. de Ismar Chaves da Silveira.

Em outras palavras, nao podemos aqui falar de intertextualida~

de, pois 0 autor americano ignora outras vozes.

A leitura critica do periodico envolve tambem a consi 

dera~ao de sua data de publica~ao. Como os artigos de periodl

cos geralmente versam sobre assuntos ou abordagens ineditas.

o ana de apari~ao do mesmo indicari se se trata de urn artigo

ultrapassado. relegado a urn mero interesse historico. A estirna

tiva e de que a media de vida ou periodo de va1idade de um

artigo seja de 8 anos (Vigner. 1979:103).

Urna outra considera~ao importante no caso de artigos de

periodicos sao os motivos do autor ao fazer sua pesquisa e

pUb1ica-la. A pressao em torno de pUb1ica~oes nos meios acade

micos atuais e urn fato notorio; a permanencia e a progressao

funciona1 do professor/pesquisador estao diretamente 1igadas

a sua produ~ao cientifica. Como dizem os arnericanos, a ques

tio e "to publish or perish". Sob esta otica, a analise do rno

tivo do autor e fundamental. Trata-se de um traba1ho de cons-

ciencia ou de sobrevivencia? Na ausencia de informa~oes obj!

tivas sobre os motivos do autor. a propria credibi1idade do

periodico podera preencher esta lacuna.

3. 0 documento de pesguisa

Ernbora os periodicos pub1iquem e difundam trabalhos nurn

ritmo bern acelerado. rnuitos cientistas ainda os considerarn len

tos. Dai a pritica de troca pessoal de informa~oes. urna vez

que a transrnissao nao se efetua pelos circuitos convencionais
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de edi~ao e difusao. Podem tambem ser inc1uTdas nessa catego

ria as comunica~oes feitas durante co1oquios, seminarios, co~

gressos, etc. Tais documentos apresentam urn estagio proviso

rio da pesquisa, uma informa~io mais f1u\da e mais prob1emat!

ca. Sao gera1mente pre-impressoes, pre-artigos, de dados pro

visorios da pesquisa. Mesmo assim, exercem urn pape1 fundamen

tal na difusao cientTfica. Trata-se, todavia, de uma difusao

restrita a uma comunidade constituTda por pesquisadores de

certo nlve1.

Como 0 fator tempo e ainda mais crucial no documento

de pesquisa do que no periodico, as considera~oes feitas so

bre a crTtica geral do periodico devem aqui ser ap1icadas

ainda com maior intensidade.

4. Re1atorios Cientlficos e Tecnicos

Estes trabalhos constituem uma fonte inestimave1 de

dados, embora de acesso difTci1. Pel0 carater restrito e ge

ralmente particular dos re1atorios, nao entraremos no merito

dos mesmos.

5. A yu1garizacao cientTfica

A vu1gariza~ao cientlfica (como por exemp10 "The

American Scientist", "The New Scientist", se~~s especia1izA

das do "Time", "Veja", etc.) goza de estatuto ambtguo nos

meios cientlficos. Tendo como a1vo 0 grande publico, a vu1ga

riza~ao cienttfica apresenta um discurso sui generis em alguns

aspectos:

-~ooleitor 1eigo geralmente nao tern a forma~ao espe

clfica necessaria a compreensao do texto, 0 traba1ho visa a

formar e informar;
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- tambem em decorrencia do fato de serern os 1ei

tores 1eigos, nao e possive1 uma exposi~ao cornp1eta e exausti

va do traba1ho, que pressupoe um embasamento na area; assim.

certos aspectos fundamentais do traba1ho sao omitidos;

- a1em da perda, ha uma modifica~ao na informa

~ao, quando 0 jorna1ista da ao traba1ho urn tom sensaciona1is

tao 0 resu1tado e entao uma combina~ao do discurso heuristico

e do discurso jorna11stico;

- a descoberta. a1em de tratada como urn aconte

cimento sensaciona1. "e gera1mente vista na sua re1a~ao com

o autor, 0 que 1he confere urn carater anedotico e contingente,

quando 0 discurso deveria ser norma1mente atemporal ll (Vigner,

1979:l05}.

os diversos codigos, ao inves de se complemen

tarem. como no discurso cientifico, sao geralmente redundan

tes, pois 0 jornalista apela para todos os tipos de recurs os

(tipografia, lay-out, ilustra~oes) para tornar 0 texto acces

stvel ao grande publico. Por outro lado, se esses recursos fa

cilitam a compreensao, eles atuam tarnbem como elementos de

dispersao da aten~ao;

- e urn discurso que faz uso abusivo de linguagem

figurada, principalmente rnetaforas e hiperboles ("o.maravilh~

so espetaculo da ciincia ll
) .

Ernbora nem sempre reconhecido ou pelo menos visto

com reticencia pela comunidade cienttfica, 0 fenomeno da vul

gariza~ao cientifica existe e nao pode passar desapercebido.

A vulgariza~ao cienttfica tern ainda 0 inegave1 merito de ter

pUblica~ao e difusao ainda mais rapidas do que 0 periodico.

Ha tambem de se 1embrar que a vulgariza~ao cient;fica nao usa
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apenas 0 texto impresso como velcu10 de difusao. pois atuam

neste .sentido todos os metos de comunica~ao de massa. Gozando

ou nao de um estatuto cientifico definido. a vulgariza~ao

cientifica existe e se inscreve na consciencia coletiva. a
qual 0 cientista nao esta imune.

o entrela~amento ciencia vu1gariza~ao cientifica --

pub1icidade sub1iminar e tambem bastante freqaente para ser

considerado apenas uma coincidencia fortuita. Embora eu nao

tenha dados concretos suficientes para ~omprovar minha asser

tiva. este entrela~amento e bastante sugestivo de a ciencia

se colocar a servi~o de um jogo de interesses economicos. 0

caso mais flagrante parece ser 0 da industria farmacologica

internaciona1.

o artigo "A Double Standard on Drugs?" publicado pe1a

revista "Time" (28-6-62. page 44). baseado no 1ivro

Prescriptions for death de Milton Silverman. denunaia a aguda

irresponsabilidade social da industria farmacologica interna

ciona1. Os produtos que sao banidos ou a1tamente control ados

no mundo ocidenta1 (como por exemplo. cloranfenico1. clioqui

nol -- nome comercial: Entero-Vioformio -- e a aminopirina)

sao jogados nos mercados menos control ados do terceiro mundo

e. sobretudo. com publicidade altamente elaborada. Silverman

denuncia tambem que as precau~oes sobre os efeitos co1aterais

desses produtos nao sio mencionadas nas bulas ou nos guias

medicos distribuidos no terceiro mundo. onde os medicos. por

nao terem facil acesso a periodicos. sao muito dependentes da

informa~ao recebida da industria famacologica. 0 autor relata

tambem que vitaminas e tonicos sao promovidos como "curas"

para a subnutri~ao no terceiro mundo. cuja popula~ao precisa
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de a1imentos. nao de vitaminas. Neste sentido parece bastante

pertinente a co1oca~io de V.L. Casa Nova em seu artigo "A1ma

naques de Farm~cia" (1982:59): "0 1aborat5rio farmac~utico e

a farmacia promovem e divu1gam a doen~a e sua subseqUente

cura". Em caso de dUvida. basta 1igar a te1evisio ever a cam

panha de esc1arecimento sobre 0 diabetes. "genti1mente" patr!

cinada pe10 Laborat5rio Pfizer.

Essa irresponsabi1idade social das multinacionais no

terceiro mundo nio constitui novidade para n5s. "0 esc~ndalo

da Nestl~" ~ muito recente para que dele nos tenhamos esqueci

do. A vasta difusio. atrav~s de diversos meios.dos maleficios

da amamenta~ao materna. tinha. como se constatou posteriormen

te. 0 objetivo de incentivar a venda do leite industrializa

do. Analogamente a ampla difusio. por diversos canais, dos

problemas decorrentes do uso do DIU (seus efeitos cancerige

nos e aspectos morais),seguiu-se a constata~io posterior de

que houve, na realidade, uma tentativa por parte da industria

farmac~utica internacional de recuperar 0 mercado de anticon

cepcionais orais (Vide E. Vieira, 1984).

Aflora novamente aqui 0 problema da 1iteratura cienti

fica. £ fate bastante comentado no meio medico que as multina

cionais patrocinam e financiam pesquisas de testagem de seus

produtos, sendo essa pesquisa direcionada a urn universe pouco

representativo. Todavia, os resultados sio publicados como g~

neraliza~~es "eficaz em 90% dos casos". Mas 0 numero de

casos tambem nio e mencionado. 0 que nos remete ao problema

da tendenciosidade mencionado anteriormente.

Apesar do estatuto ambiguo da vulgariza~io cientifica,

nao podemos deixar de leva-la em considera~ao ao propormos uma
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1eitura cr.itica do texto'cienttfico. Alem dessa 1iteratura

~cientifica~ tendenciosa patrocinada por grupos econ5micos p!

derosos, hi que se considerar 0 efeito cumu1ativo da repeti

~ao do mesmo terna em meios de difusao diversos, pois e1e aca

ba se inscrevendo na consciencia co1etiva.

As considera~oes acima nos remetem a necessidade de

uma outra dirnensao da 1eitura critica do texto cientifico,ou

seja, a 1eitura do ideo10gico. 0 ideo10gico e aqui entendido

na~ so como os IIpressupostos sociais, cu1turais, politicos ou

individuais escondidos sob a enganadora aparencia de fatos

objetivos ••. mas (como] puras doutrinas de interesses aprego!

das em nome de uma cirncia neutra ll (P. Georgen, 1981:65-91).

V. Proposta Didatica

Sugerimos que uma 1eitura critica de urn texto cientifi

co englobe duas etapas:

r Exame prospectivo do texto (Vide Vigner, 1979:115).

- Analise dos 3 principais componentes semantico-funci!

nais (Vide Halliday & Hasan, 1976):

1. Componente ideaciona1 {Expressao de conteudo
Re1a~oes logicas

2. Componente interpessoal

3. Componente textual

Exame prospectivo do texto

- 0 que se sabe sobre 0 autor e seus motivos?

- 0 que se sabe sobre 0 periodico/revista e sua credi-

bilidade?
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- 0 que se sa be sobre a pesquisa em andamento atraves

da bibliografia citada, referencias, cita~oes -- 0 pesquisa

dor revela-se bern informado?

- 0 que se sabe sobre as condi~oes de produ~ao, circu

la~ao e recep~ao do texto?

Analise dos componentes semantico-funcionais

1.1. Leitura e analise do componente ideacional a nl

vel de conteudo.

1.1.1. Analise explorateria (Vide Vigner, 1979:115)

~ leitura do tTtulo (se ele e bern redigido, devera

conter 0 essencial do conteudo do texto)

- leitura da bibliografia ( 0 autor dispoe de fontes

fidedignas?)

- leitura da conc1usao (e na conclusao que 0 autor,

apes expor os resultados, os avaliara; e uma informa~ao va

liosa para 0 leitor, pois contem 0 julgamento do autor sobre

seu proprio trabalho)

- leitura da parte consagrada a exposi~ao

- re-leitura da conclusao, detectando as ora~oes ou

segmentos de ora~oes que constituem elementos de respostas

a questao colocada no tTtulo e na exposi~ao

- exame do conjunto de linguagens (natural, formal e

grafica) uma vez que 0 efeito global do sentido e 0 resulta

do da combina~ao dos 3 dispositivos semieticos. E1es se com

pletam ou hi uma rela~ao de redundancia?
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1.1.2. Analise da objetividade do texto (Vide Holmes,

1983:143)

- 0 autor esta realmente relatando uma verdade objetiva?

- 0 que ele selecionou como evid~ncia ou fatos?

- seus desvios do racional, da objetividade se justifl

cam?

1.1.3. Analise de informacoes nao dadas

a. "Todo texto requer que 0 leitor forne~a algumas in

forma~oes nao dadas. Algumas informa~ees podem ser omitidas,

pelo autor, sem problema, confiante que ele esta de que seu

leitor ira extraT-las, porque a informa~ao esta "obviamente"

- "ali, no campo de referencia (Scott, 1983:106).

- Enumere algumas das informa~ees nao dadas que nao

comprometem a compreensao do texto.

b. ~s vezes a informa~ao nao e dada por outros motivos.

Geralmente os autores fazem urn uso seletivo de fatos. Nesse

caso, trata-se de omissao e, como resultado, 0 texto pode ser

tendencioso.

- Ha omissees de fatos relevantes no texto? Essas omis-

sees comprometem 0 raciocinio como um todo?

Por outro lado, 0 autor pode enfatizar elementos rela

tivamente irrelevantes. Ha casos de ~nfase excessiva?

c. Muitas vezes 0 autor, por motivos diversos, sugere

alguma coisa, ao inves de afirma-la categoricamente. Ocorre

que 0 leitor interpreta e, posteriormente, recorda 0 que esta-



va impl1cito como um f.ato (Vide Harris; 1982}. f necessario,

portanto, fazer uma distin~ao clara entre 0 que esta impl;ci

to ou expllcito no texto.

Sao varios os recursos que os autores usam para expre!

sar alguma coisa parcialmente verdadeira sem afirma~oes categ~

ricas. Os anuncios pub1icitarios usam frequentemente tais re

cursos:

*Uso de pa1avras ou expressoes vagas (110 produto X e !.!

petacular"), que pouco ou nada esc1arecem.

*Uso de comparativos nao qua1ificados (110 produto X e
melhor ll

) , isto i, 0 segundo e1emento da compara~ao nao esta

presente e nem tampouco a justificativa da superioridade.

*Justaposi~ao de dois imperativos ou duas ora~oes

0Nao adoe~a neste inverno. Tome nossas pl1u1as"). A omissao

de uma conjun~ao leva 0 1eitor a inferir uma re1a~ao de cau

sa e efeito, sem que 0 autor a tenha exp1icitado.

*Uma pergunta negativa pode imp1icar uma resposta afir

mativa, que pode ou nao ser verdade. (IINao i urna ~tima op~io

para sua famtlia passar um fim de semana no Rio?")

*Uso de dados estatisticos incomp1etos (1195% dos den

tistas recomendam 0 dentifrlcio XII)~ pois nao ha a ;nforma~ao

sobre 0 universo pesquisado.

- 0 autor usa recursos semelhantes aos descritos aci

ma? Analise-os.

1•1•4. Ana 1is e dali n9ua9 em fig ur ada

liAs ana10gias [podem ser] uma maneira clara de apresen

tar as idiias ••• mas tambem sao, reconhecidamente, formas de

apresentar idiias meio cruas ll (Holmes, 1983:140).
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- 0 autor usa analogias1 Elas sao esclarecedoras ou en

cobrem ideias meio cruas?

o autor, as vezes, usa tambem outros tipos de linguagem

figurada (metaforas, similes, etc.). Como ocorre com as analo

gias, a linguagem figurada, que e urn recurso literario, pode

ser mais esclarecedo~a do que urn termo cientlfico. Por outro

lado, a linguagem poetica tern urn efeito encantatorio e gera

uma cadeia associativa de valores que podem desviar a aten~ao

do leitor do r ac t ocIn t o.

- 0 autor usa linguagem figurada? Seu efeito e escla

recedor ou a linguagem figurada e usada para desviar a aten~ao

de urn racioclnio cambaleante?

1.2. Leitura e analise do componente ideacional a nlvel

da logica

(Questionamento do poder explicativo dos textos, adap

tado de Holmes, 1983:137-8).

Considere os exemplos abaixo:

Todos os gases se expandem quando aquecidos (lei cien

tifica).

- Todos os membros da Academia Brasileira de Letras

sao carecas (generaliza~ao baseada em evidencia estat;stica).

Esses exemplos tern a me sma estrutura, inclusive 0 ver

bo no present~ simples, geralmente usado para expressar leis

cientificas e verdades absolutas, como "Todos os homens sao

mortais". Apesar da semelhan~a estrutural,nem todos expressam

uma lei cientifica. £ necessario, entao, distinguir as genera

liza~oes estatlsticas disfar~adas em leis. Ha dois processos.
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Primeiramente, se se tratar de lei, ela comportara uma expli

ca~ao; 0 mesmo nao ocorrera no outro caso.

- 0 gas se expandiu porque foi aquecido sobre pres sao

constante.

*Ele e careca por ser urn membro da Academia Brasileira

de letras.

Em segundo lugar, podemos preyer eventos futuros no

caso de uma lei, mas nao no caso de uma generaliza~ao estat;s

tica disfar~ada em lei:

- Se este volume de oxigenio for aquecido sob pressao

constante, expandira.

- Se 0 Chacrinha se tornar urn membro da Academia Bra

sileira de Letras, ficara careca.

- Teste 0 poder explicativo das afirma~oes do texto,

nao se esquecendo de que opinioes pessoais tambem podem ser

apresentadas como verdade cientifica.

2. Analise do Componente Interpessoal

(Verifica~ao das representa~5es das "marcas" do emissor

em seu discurso -- suas escolhas, atitudes, julgamento, etc).

Embora 0 texto pare~a objetivo, ele manifesta de algu

rna forma a presen~a de seu autor. As vezes, essa manifesta~ao

e explTcita, por exemplo, se ele disser "nao concordo", "corr£

boro a opiniao ... ", "concluo", "considero tais afirma~6es ir

relevantes", etc. Outras vezes a presen~a do autor e camuflada,

mas se faz sentir.

- Verifique se 0 autor sutilmente marca sua presen~a no

texto atraves de alguns dos meios abaixo (a lista nao e exaus
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tiva):

*a primeira pessoa e usada no texto, apesar da omissao

do sujeito ~ ou nos?

*0 autor uti1iza termos subjetivos ou emotivos, por

exemp10, inconcebive1, perp1exo, etc?

*e1e ~sa pa1avras que sugerem duvida, por exemp10, t!l
vez, parece, etc.?

*e1e introduz comentarios e ava1ia~oes pessoais no tex

to ou nas notas?

*ha comentarios ironicos? A ironia pode ser uma forma

de reca1car questionamentos.

*ele usa auxi1iares que expressam atitudes e ju1gamen-

tos pessoais, como poder, dever, etc.?

*ha a1guma referencia a prioridade da descoberta?

*0 autor usa eufemismos?

*ha redundancia no texto? A informa~ao contida nas fo~

mulas e/ou graficos comp1ementa 0 texto ou repete 0 que e ex

posta verba1mente? A redundancia pode ser indicio da presen~a

do autor no texto, atraves do ju1gamento imp1icito de que seu

1eitor e incapaz de entender a informa~ao, a men os que e1a se

ja repetida.

- Qual 0 efeito da presen~a do autor no texto?

3. Componente Textual

Em se tratando de uma 1eitura critica. que pressupoe

uma 1eitura anterior para extra~ao da informa~io que, por sua

vez,esta vinculada a referencia endoforica, considerarei aqui

apenas a referencia exoforica no seu sentido mais ample (Vide

Halliday & Hasan:1976). A referencia exoforica e vista aqui
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na sua fun~~o de remeter a situa~ao extra-textual.

A referancia exof5rtca esti diretamente ligada ~ inte~

textualidade e as condicoes de producao, publicacao, difusao

e recepCao do texto. Como esses aspectos ja foram considera

dos no exam~ prospective do texto e na analise do conteudo

ideacional, julgo desnecessirio repeti-los aqui.

VI. Contribuicao de urn estudo comparativo de textos para uma

leitura do ideologico

M. Scott (1983:115-20), ao discorrer sobre as sete ha-

bilidades de raciocTnio necessarias i ~leitura nas entr~linhas~,

refere-se a habilidade de distanciamento do texto:

Esta •.• habilidade de racioclnio significa ~ver a
floresta em vez das arvores~ (0 significado glo 
bal do texto e nao 0 das palavras) .•. 0 leitor
precisa distanciar-se do texto para levantar que~

toes como:
Por que 0 autor esta me dizendo isso?
A quem interessa que esta informa~ao se torne

publica?

De fato, se 0 ato de ler se tornar automatico, ~a auto

matiza~ao levara a inconsciencia, ao esvaziamento da perce£

cao dos objetos" (M.H. Campos, 1981:27). Alim da proposi~io

de perguntas que 1evem 0 leitor a distanciar-se do texto, ha

outra pratica interessante para se ampliar a percepcio e ~des

velar" 0 ocu1to nas entrelinhas. Trata-se do estudo comparati

vo de textos sobre 0 mesmo tema. Esta pratica tern side comum

nos cursos de Teoria da LIteratura da Faculdade de Letras da
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UFMG, onde 0 estudo se inicia com uma analise comparativa de

jornais. Nesta abordagem "a realidade camuflada emerge compl~

xa e contraditoria e 0 trabalho se revela uma pratica de

leitura extremamente rica e fecunda" (M.H. Campos, 1982:20).

Por que uns autores omitem certos aspectos e enfatizam outros?

A leitura do ideologico, as vezes urn pouco abstrata, torna-se

palpavet concreta.

Elaborei ,neste sentido, uma proposta didatica para

alunos principiantes de ingles instrumental (Vide Vieira,

1984), baseando-me na coloca~ao de Bakhtin (1981) de que a

ideologia determina a linguagem. Meu proposito nesse trabalho

e sensibilizar 0 aluno para a intera~ao autor/leitor e para a

detec~ao da intencionalidade do autor e dos efeitos persuasi

vos por ele usados. Em se tratando de alunos principiantes,

sugeri a analise contrastiva de material da midia, pois alem

de utilizar linguagem accessivel, seu uso seletivo de fatos,

de omissoes, etc., torna-a 0 exemplo por excel~ncia de tende~

ciosidade. ~ maioria das atividades~subjaz uma compara~ao en

tre material mais objetivo e outros mais tendenciosos. Sugiro

tambem a utiliza~ao de textos sobre 0 mesmo assunto, mas sob

perspectivas contrastantes, por exemplo, remedios para emagr~

cer sob a perspectiva do fabricante e do medico. Ao utilizar

esta abordagem em sala de aula, observo que os resultados sao

bons, tornando a aula agradavel e gratificante nao so para os

alunos 'como tambem para 0 professor.

VII. Conclusao

Adams-Smith (1981:18} conclui seu trabalho sobre as ha

bilidades de raciocinio iner.entes a leitura critica dizendo
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que espera ter fornecido um instrumento que auxilie futuros

medicos a dar diagnosticos precisos e futuros engenheiros a

projetar pontes que permanecerao de pe alem do proximo secu

10.

Situando-rne numa pratica intertextual~ e sa benda-me

ser historica e socialrnente determinado pelas contigencias

do terceiro mundo~ espero ter fornecido aos alunos brasilei

ros urn instrumento que lhes permita tambem analisar a valida

de e repercussoes da difusao~ no Brasil~ de uma pesquisa sa

bre as efeitos da superalimenta~ao nos Estados Unidos~ enqua~

to metade de nossa popula~ao morre a m;ngua.
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