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INTRODUCAO

Este trabalho visa considerar aspectos da organizagao

textual no ensino da leitura em ingles como segunda lingua.

A leitura 6, muitas vezes, considerada como um	 processo

passivo ou receptivo na aprendizagem de linguas estrangeiras,

comparado a outras habilidades e muitos professores, como colo-
.

ca Kellermann (1981), nao consideram necessario ensinar ou de-

senvolver habitos de leitura por considerarem que esta 	 habili-

dade receptive pode ser adquirida ao longo da aprendizagem da

escrita e das estruturas gramaticais da lingua-alvo.

Tal procedimento pode ter origens na concepgao da leitu-

ra segundo as ideias de lingffistas como Fries (1963, in Ruddell

(1976), Carroll (1976), Gibson (1976). Em linhas gerais, 	 estes

autores consideram que a leitura envolve a traduce° de simbolos

impressos para a sua forma oral. Isto significa restringir 	 a

leitura a decodificagao da forma escrita ou grifica para a fala
ignorando assim aspectos comunicativos do ato de ler.

Varios autores discordam de tal posicionamento: 	 Huey

(1908), Singer (1966, in Ruddell (1976)), Clymer (1972), 	 Smith

(1973), Golinkoff (1975), Goodman (1976b), Cooper &	 Petrosky

(1976), Ruddell (1976), Elkind (1976), Rosenfeld (1977), 	 entre

outros. Eles postulam, de forma geral, que a leitura nao 	 a um
processo passivo de decodificar simbolos escritos, do ponto de

vista do desenvolvimento cognitivo. Ao contririo, 6 uma 	 ativi-

dade construtiva sendo que a riqueza do sentido que o 	 leitor

extrai de sua leitura depende da qualidade do material e da am-

plitude e profundidade de sua compreensao conceitual.

A leitura a vista como um processo cognitivo 	 complexo
que requer um leitor ativo, atento e seletivo que, ate	 certo

ponto, opera independentemente do texts para dele extrair sen-

tido.

ILHA DO DESTERRO, 19 semestre • de 1985, p.47 a 56

47



Comparando leitores de diferentes niveis de profici6n-

cia, Golinkoff (1975) e Rosenfeld (1977) afirmam que a 	 habili-

dade de leitura de um aluno pode ser vista como sendo 	 consti-

tuida de componentes ou estratégicas; Rosenfeld lista 	 virias

destas estratégias que considera caracteristicas de 	 leitores

proficientes.

Para Goodman (1976b), a leitura 6 um processo psicolin-

gAistico complexo atrav6s do qual o leitor reconstr6i, ate cer-

to ponto, a mensagem codificada pelo escritor em linguagem gra.-

fica. 0 leitor assim procede utilizando simultaneamente 	 diver-

sos tipos de informagio: grafo-fOnica, sintitica e semäntica.

Smith (1978) considera que ler 6 fazer perguntas a par-

tir do texto e ler com compreensào 6 uma questio de obter res-

postas a estas perguntas. Ele considera que o leiter usa dois

tipos de informagão: informagio visual (a pigina impressa)

nio visual (o conhecimento do leitor sobre a leitura, a 	 lingua

e o mundo em geral).

Goodman (1973 e 1976b) considera a leitura como um jogo

psicolingdistico de adivinhagOes, que envolve interagao	 entre

pensamento e lingua. Como processamento de informacão, a leitu-

ra a seletiva: envolve o uso parcial de pistas lingflisticas mi-

nims disponiveis no texto. Estas pistas sac selecionadas 	 a

partir de input perceptivo e dependem das expectativas do lei-

tor, de seu conhecimento das limitagoes lingdisticas e da pr6-

pria redundAncia da lingua. A medida que esta informagao

processada, hip6tesessio levantadas e a seguir testadas em re-

lac6o ao contexto semantic° que o leitor constx6i a partir da

situagão e do discurso continuo. Com base nesse relag6o de pre-

digAo-verificagio, decisOes sato tomadas para serem confirmadas

ou reforgadas ao longo da leitura: tudo isso acontece na forma

de um processo ciclico.

Leitores proficientes geralmente fazem predigOes bem su-

cedidas mas sAo, tambem, capazes de se recuperarem ao 	 produzir

falsas pistas (miscues) que alteram o sentido de uma	 maneira

inaceitável. Qualquer leitor comete erros ao ler material des-

conhecido. Deve-se entender que, no processo da leitura, o uso
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preciso de todas as pistas disponiveis nao seria somente vaga-

roso e ineficiente mas distanciaria o leitor de seu 	 objetivo

maior - a compreensao.

Segundo Smith (1978), 6 a informagio nao-visual que de-
sempenha um papel essential quando o leitor, por exemplo, 	 adi-

vinha o sentido de palavras desconhecidas ou mesmo quando	 la
material familiar; quanto mais este leitor ja sabe, menos ele

precisara descobrir. Ao ler depende-se mais daquilo que 	 ester

por tress dos olhos do que daquilo que ester i frente deles.

Ao aprender a nao depender em demasia de informagio	 vi-
sual, o leitor estari evitando o que Smith chama de tunnel vi-

sion ou visac bloqueada, esforgo inutil da mem6ria, e tarnbemine-

lhorari a sua habilidade de predizer e levantar hip6teses. Ele

aprendera, enfim, a desenvolver a sua prOpria habilidade	 de

aprender.

Smith (1978) afirma que a compreensio do sentido do tex-

to é a ideia central de qualquer analise de leitura. Procura-se

o sentido das coisas por toda a parte e em se falando de 	 lin-

gua, o leitor tem uma boa (Alia, por antecipagao, da 	 natureza

do sentido do texto que esti para vir.

Durante o processo da leitura, o leitor levanta hipOtese

tentando desenvolver ou modificar a sua teoria sobre tudo 	 que

faz sentido no mundo; em seguida, ele faz uma experiancia 	 para

testar a hip6tese; depois ele avalia os resultados de sua expe-

riencia para, enfim, aceitar ou rejeitar a hipOtese.

Este processo nao se refere somente a maneira ideal como

as pessoas aprendem. Ele acontece automitica e inconscientemen-

te quando he envolvimento ativo por parte do aprendiz ou 	 do

leitor.

0 leitor proficiente encara o processo da leitura 	 como

algo que faz sentido; ele 16 em busca do significado porque

assim que, desde crianga, o homem tende a procurar e 	 descobrir

sentido em todo aspecto de sua vide.

As ideias de K.S. Goodman e F. Smith deixam clara a	 im-

portancia da participacao do leitor, como um elemento ativo, no
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processo da leitura. Enfase especifica 6 dada ao tipo de 	 con-

tribuigao trazida pelo leitor e sua interagio como o . escritor

através da pfigina escrita.

Goodman considera que, is que varies estratégias do pro-
cesso da leitura interagem entre si, o leitor deveria fazer use

de seus pontos fortes para superar suas deficiencies. Por exem-

plo, major conhecimento sobre um assunto em particular ou sobre

a estruturagio do texto poderia compensar de alguma forma 	 a

falta de controle sintitico da lingua.

Ao ler um texto, o leitor pode considerar varios fatores

incluidos nos aspectos citados por Goodman: o 16xico, signifi-

cados contextuais, ligag6es entre sentengas e parigrafos, a or-

ganizagio do texto, seu conhecimento do assunto, entre outros.

Durante a leitura esses fatores nao sio sempre considerados se-

paradamente; ao contririo, o processamento do texto pode 	 ser

feito usando dois, três ou mais fatores simultaneamente.*

Sendo a organizagão textual um desses fatores, 6 neces-

s6rio, entio, conhec6-la melhor para que esse componente possa

ser devidamente explorado no ensino da leitura em lingua ingle-

sa. Isto vem de encontro com as idgias de Widdowson (1979)	 so-

bre a necessidade de se considerar o fator discurso no sentido

de linguas.

A ORGANIZACAO TEXTUAL COMO FATOR ATUANTE NO PROCESS° DA LEITURA

Se o leitor tem a possibilidade de saber, com anteced6n-

cia, como o autor estruturou o texto, provavelmente isso influ-

enciará positivamente a sua maneira de ler e, conseqflentemente,

a compreensio de sua leitura.

Isto ocorre em lingua materna com a devida	 orientagio

ou com a experiencia cumulative com a leitura e, supOe-se, pode

*A neurolingilistica nos da a entender que (A diferenga de com-
putadores) o cerebro humano trabalha em paralelo, resolvendo
virios problemas no mesmo tempo.
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ocorrer tambem na leitura em lingua estrangeira. Dependendo da-

quilo que 16 - uma coluna de jornal, um poema, instrugOes 	 t6c-

nicas - o leitor tem diferentes expectativas sobre o assunto	 e

a organizac5o da estrutura do texto.

Saville-Troike (1979) leva essa ideia mais longe; 	 ele

afirma que a consciencia, por parte do leitor, da existencia de

principios retericos ou padrees da organizagão textual	 aumenta

a expectativa do que esta para vir durante a leitura. Ao se fa-

zer os alunos sensiveis a estrutura do discurso, pode-se ajudi-
los a ganhar uma visa° geral da leitura evitando, assim, 	 que

eles leiam palavra por palavra.

Clarke & Silberstein (1979) incluem as implicagOes 	 da

anelise do discurso entre as tres habilidades lingnisticas mais

relevantes no ensino da leitura (arém do vocabulirio e sinta-

xe). Eles argumentam que uma forma esquemetica simples de mos-

trar como uma ideia leva 5 outra pode ser de grande ajuda.	 2
importante fazer os alunos conscientes do efeito da organizagão

da mensagem do escritor. Assim, 6 necesserio enfatizar a estru-
turag5o geral das ideias como uma pista relevante para se 	 en-

tender o sentido geral do texto. Em resumo, os alunos 	 deveriam

desenvolver uma habilidade de predizer contend° baseados em or-

ganizagão textual.

Eskey (1979) nota que o leitor pode deixar de 	 "respon-

der" aquilo que 16 por nao saber ou interpretar mal os sinais

retericos que, por exemplo, estabelecem o propesito do	 autor

(informar, persuadir, divertir), sua atitude em relagio ao 	 as-

sunto (envolvimento, ironia, objetividade) e a estrategia lOgi-

(indug5o, dedug5o) atraves dos quais ele estrutura seu 	 tex-

to. J5 que a meta da leitura a compreens6o, deve-se	 dedicar
algum tempo para estudar esses aspectos.

Considerando a leitura como um processo psicolingUisti-

co, 6 importante notar que a consciencia, por parte do	 leitor,
de uma estrutura textual, ate certo ponto padronizada, pode re-

duzir o ;Ulmer° de alternativas que ele deve prestar atenc5o 	 ao

ler.
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Além disso, uma "imagem" da possivel organizagio da 	 in-

formagio, ao longo de um texto a ser lido, propicia maiores art-

digaes de o leitor predizer, levantar hipOteses sobre o contell-

do deste texto. Essa antecipagio de idéia pelo leitor é	 essen-

cial no processo da leitura j5 que ela garante sua participagio
mats ativa e eficiente.

Conforme pesquisas de Golinkoff (1975), leitores 	 profi-

cientes fazem use da estrutura textual ao ler; ales processam

unidades maiores que a sentengas e seas relacionamentos	 ao
longo do texto, o que ihes garante uma melhor compreensio.

A importincia de levar ao conhecimento do aluno a estru-
turagio do assunto de sua leitura a focalizada por Ausubel (1963)
em sua teoria cognitiva de aprendizagem: a consciencia da axis-

tincia dessa estrutura di ao aluno a "ancoragem ideal" 	 feces-

siria para a compreensio do assunto. Segundo o autor, uma 	 va-

riivel importante que afeta a capacidade de assimilar ou incor-

porar algo novo e significativo e a disponibilidade, na organi-

zagio cognitiva, de conceitos subsumidos e relevantes para 	 dar

a ancoragem ideal. Assim, em situagOes de aprendizagem	 signi-

ficativa, a aconselhivel introduzir organizadores prestos e ex-
plicitos ao invis de confiar na disponibilidade espontinea	 de

subsungores(Ausubel, 1963).

A estrutura do assunto a ser lido poderia, entio, 	 ser

apresentada ao aluno, antecedendo a leitura, para agir como 	 um

organizador prévio e dar a ancoragem necessiria.

Esse aspecto a focalizado por Freitas de Jesus 	 (1981)
que especifica a fungi° do organizador previa: fornecer 	 esse

tipo de ancoragem ao material novo a ser aprendido. 	 Ibrahim

(1979) expande essa idgia ao sugerir que se tencionamos aplicar

essas sugestOes ao ensino da leitura, teremos que descobrir o

padrio organizacional dos textos que queremos e, em seguida,fa-

miliarizar o aluno, antes da leitura, para dar a ale a 	 ancora-

gem ideal.

Neste trabalho serio considerados particularmente aspec-

tos da organizagio de textos tecnico-cientificos.
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A ciancia, em sua expressao escrita, ja possui um tipo

de organizacao textual utilizada internacionalmente e que ga-

rante a veiculapao de seu conte6do de forma mais sistematica	 e

formal Widdowson (1979) afirma que o discurso cientifico re-

presenta uma maneira de conceituar a realidade e um modo de co-

municacao que deve, para continuer a ser cientifico, ser inde-

pendente de linguas e cultures diferentes. Em outras palavras,

ele considera que a exposicao cientifica a estruturada de acor-

do com certos padr6es de organizacao retarica que, com alguma

tolerancia pela variagao estilistica individual, impOem uma cer-

ta uniformidade aos membros da comunidade cientifica, nao im-

portando a lingua usada.

Esse padrao organizacional pode ser encontrado atravisda

identificacao de elementos comuns a varios textos de uma mesma

area e, como coloca Johnson (1977), referindo-se a escrita, de-

ve-se entao apontar ao aluno os meios lingdisticos necessarios

para a identificacao desses elementos.

Focalizando a estrutura organizacional dos textos, é per-

tinente citar uma ideia de Beaugrande (1980). Segundo ele,exis-

tem correspondancias regulares entre a estrutura de um texto e

a estrutura do "mundo" que o texto evoca. Esse conceito se 	 a-

plica a estrutura geral que caracteriza a exteriorizacao	 do
pensamento tecnico-cientifico em sua forma mais abrangente*. Ao

registrar esse "mundo" cientifico mencionado acima, nota-se uma

certa regularidade organizational por parte dos autores 	 de

textos da area.

Se essa organizacao é regular, torna-se entao necessa-

rio identificar seus aspectos ou elementos mais constantes

caracteristicos para que os mesmos possam ser apontados ao alu-

no e para que funcionem entao como organizadores previos pro-

postos por Ausubel (1963).

Pressupondo a existancia dessa regularidade organizacio-

nal, van Dijk (1977) sugere os itens INCRODUCAO-PROBLENA-SOWO

-CONCLUSAO como a estrutura global do discurso cientifico, com

*/deia interessante, pois contraditOria ao pressuposto tradi-
cional da lingdistica de que o signo a arbitrario. (Ed.)
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estruturas inerentes argumentativas de virios tipos,

Essa estrutura nao se acha sempre presente com todos	 os
seus elementos. As vezes, ela se apresenta com INTRODUCAO-PRO-

BLEMA-SOLUCAO sem, portanto, o item CONCLUSA0 e outras vezes, o

element° ausente é a INTRODUCAO.

Hoey (1979) tambem faz use dessa mesma estrutura, modi-

ficando apenas algumas denominagnes de certos elementos: 	 ele

substitui os temas INTRODUCIO e CONCLUSAO por SITUP4A0 e AVA-

MACAO, respectivamente ficando entao, IITUACAO-PROBLEMA-801400

-AVALIACAO

Como Hoey afirma, essa proposta de organizacao textual

nao pretende ser completes ou abranger todas as 	 complexidades

do discurso e seus marcadores. Ela 6 uma primeira exploragao e,
como tal, passivel de muitos questionamentos. Hoey (1983) 	 diz

ainda que focaliza a estrutura PROBLEMA-SOLUCAO como a maneira

util de abordar discurso e nao como indicagao da	 importincia

de um modelo em particular.

0 modelo proposto por Hoey vem de encontro as colocagnes

sobre o relacionamento entre o mundo cientifico e sua forma	 de

expressao foitas por Widdowson e Beaugrande anteriormente. 	 Em

outras palavras, seus elementos (principalmente PROBLEM a 	 SO-
Luao) refletem formas de expressio do pensamento cientifico.

Por outro lado, segundo Hoey (1983), um leitor/ouvinte

arrisca ou tenta adivinhar o contend° do que esti para vir e o

relacionamento desse contend° com aquilo que o antecede. 	 Se
ele adivinha corretamente, a tarefa a suave; se ele nao adivi-
nha corretamente, sua compreensao diminui. Se ele	 continua

a adivinhar incorretamente, pode-se duvidar que ele entenda al-

guma coisa, embora a falha possa estar tanto com o 	 codificador

como com o decodificador. Essas ideias estao diretamente liga-

das a concepcao da leitura como um processo psicolingilistico,en-
caixando-se assim nos aspectos anteriormente tratados.

Deyes (1982) explicita tres aspectos da anilise de dis-

curso que podem auxiliar o professor: primeiramente, essa ani-

lise pode aproximi-lo do conhecimento especializado e dos inte-

resses academicos de seus alunos; segundo, ao discutir os esti-
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gios do processo cientifico no discurso cientifico, ele estara

ativando conceitos ja familiares ao aluno para ajud g-lo na com-

preensao do texto cientifico em lingua estrangeira, e por Ulti-

mo, quanto mais pudermos transformar o texto cientifico de uma

massa amorfa da lingua em alguma estrutura identificavek, mais

condigeas teremos para predizer areas de dificuldade e explicar

erros de alunos.

Ao propor uma estrutura organizacional com partes deli-

mitadas e identificaveis no texto, o aspecto cognitivo do aluno

estara sendo ativado, partindo de algo ja familiar a ele em sua

lingua materna e fortemente ligado a seu conhecimento especifi-

co do assunto. Como coloca Deyes (1982), o aluno estara trazen-

do mais conhecimento cientifico praprio para a sua interpreta-

oafs do texto do que no caso de abordagem do texto com gnfase no

estudo da lingua - tradicionalmente utilizada ate hoje.

Os elementos da estrutura proposta, como citado acima,sao

conhecidos ou familiares ao aluno em sua leitura feita em por-

tugues; isto 6, (ainda segundo Deyes) o aluno brasileiro sabe

quando e como o autor de um texto cientifico este pedindo que

ele responds ou reaja em um texto em portugues. Assim, a razoa-
vel pensar em ensina-lo a identificar o que o autcr espera dele

em um texto cientifico escrito em ingles.

Por isso, ao considerar a leitura coma um processo psi-

colingtistico e a identificacao da organizaoao textual em in-

gles como fatores atuantes na aprendizagem, pode-se 	 garantir

principalmente a participaoao do aluno como um elemento ativo

no ato de ler - um aspecto muitas vezes negligenciado em cursos

tradicionais de leitura.

Alm disso, o fator "aprender em ingles", isto 4, obter

informaoao nova atraves da leitura de um texto em ingles, muito

contribui 'pare a renovagao da motivacao e para mentor o objeti-

vo geral dos pr5prios alunos em perspective.

Mackay et alii (1979) reconhecem que aspectos como es-

ses aciza mencionados indicam uma mudanca de atitude em relacao

a finalidade do ensino de leitura. Enquanto no passado t5picos
e aulas de leitura eram encarados primeiramente come uma manei-
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ra a mais de praticar a lingua, hoje ease mesmo ensino tem comp

finalidade primeira o desenvolvimento da habilidade do aluno em

adquirir informagaes de passagens escritas de maneira precisa,

rapids e eficiente. Assim, o material diditico selecionado para

ease fim deveria refletir as caracteristicas da lingua escrita

e as ticnicas de ensino deveriam enfatizar a natureza	 essen-

cialmente particular do ato de ler; alim disso, o aluno deveria

ser exposto 8 leiturit sil.enciosa como tambem a aspectos 	 lin-

gdisticos e ret6ricos da lingua escrita.
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