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Programas da televisao estrangeira constituem uma fonte
acessivel e rica de material que pode ser explorado em sala-de
aula. Nes te arti go delineamos propostas que, sem diminuir 0 po
tencial de entretenimento da televisao, visam aproveitar partes
relevantes de sua prograrnacao como "input" que promova 0 de
senvolvimento da compreensao oral dos alunos. Criterios para a
selecao de sequenc ias visuais sao discutidos e sugestoes de ativi
dades para exploracao de material televi sionado sao apresentadas.

Introducao

o ensino com 0 uso do video nao e ideia nova. 0 que vemos
em nossos dias e uma grande quantidade de materia is de video
sendo produzidos para uso em sala-de-aula. 0 pr6prio termo 'vi
deo' e muito abrangente e pod e significar coisas bern diferentes
no ensino -aprend izagem de uma lingua estrangeira . Basicamente,
en tre tan to, 0 video tern sido usado de duas maneiras: como uma
alterna tiva para apresentacao de conteudo e como urn instrumen
to para analisa r a performance do s alunos em sala-de-aula. 0
nosso objetivo neste arti go e analisar 0 video como instrumento
que via biliza a presen<;a da televi sao em sala-de-aula, atraves da
ap resentacao de sequencias autenticas, previamente selecionadas
e gravadas, qu e possibilitem a priorizacao dos aspectos pragmati
cos da lingua , sem necessariamente se ater aestrutura gramatical.

Fragm entos vol. 5 n" 2, pp. 97-106



98 Tanea Quintanilha

E inegaval 0 fato de que a televisao e urn meio de entreteni
mento que pod e ter grande valor pedag6gico . 0 fato de estar
muito mais ligada a diversao do que ao estudo , faz da televisao
urn ins trume nto motivad or como ferramenta de ensino . Ela eparte
do dia-a-dia e um dos produtos mais disponiveis para 0 ens ino
ap rendizagem de uma lingua estrangeira .

o estar dian te da tela assistindo a programas, ou partes de
programas au ten ticos, que seja capaz de decodificar e altamente
significativo para 0 aluno. A passividade norm alment e caracteris
tica a muitos telespectad ores nao acontece nesse contexto, porque
o aluno e soJicitado a parti cipar com respostas: mem6ria, humor,
iden tificacao, curios idade, ri tmo. E essas respostas exigem esforco
e concen tracao. Pesq uisad ores que tern estuda do sobre aprendiza
gem com televisao afirmam que "uma das areas em qu e os indi
vid uos sao afe tados ao assistir televisao e ativamen te afeta a
man eira como eles vivencia m a experiencia e a quantidade de
esforco menta l que eles investem ao utili zar ou 'processar' aquilo
qu e vee m e ouve m" (Salomon, G. e T. Leigh , 1984: 119).

Assistir televisao em lingua estrangeira exige esforco por par
te do al uno. A combinacao som-imagem 0 es timula "a inferir por
si mesmo nao somen te 0 significado literal da s sentences como nos
exemp los grama ticais, ma s tambe rn 0 valor pragrnat ico das frases
em sua interd ependencia funcional"(Jensen, 1983: 321).

o con flito autentico x simplificado

Alguns especialistas em aquis icao de um a segunda lingu a,
como Hatch (1983) e Kelch (1985), enfa tizam a imp ortancia de
'inp ut' simplificado com base na teor ia de qu e a simplificacao
torn a 0 ' input' ma is compreensivel aos alunos. E provavelmente
com base nessa teoria que a producao de videos didati cos para
ens ino- aprend izagem de lingua procura usar textos cuidadosa
mente escritos e representad os por atore s profissionais. Nesses
videos a Iinguagem em si mesma e0 ponto principal - 0 enre do ,
os personage ns, 0 cenario e a mu sica - tudo gira em torno do
ensino de urn voca bulario parti cular e de estruturas Iingu isticas
selecionadas .

Nao podemos deixar de reconhecer 0 va lor de videos d ida ti
cos que aprese ntam um discurso simplificado , nao mu ito distan 
dado do disc urso espontaneo, com a finalidad e de torn a-Io mais
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compreensivel ao aluno. No en tan to, queremos ressa ltar a neces
sidade de pesquisas qu e comparem diretamente os efeitos do 'in
put' autentico x simplificado, espeeialmen te no desenvolvimento
da habilidade oral, ja qu e esse tipo de pesquisa ja vern sendo feita
no qu e di z respeito ahabilidade escrita . Como exemplo citamos 0

trabalho de Ronald Leow (1993), da Universidade de Georgetown,
cujos resultad os foram publ icad os no artigo 'To simplify or not to
simplify: a look at intake'. Seu estudo mostrou que "a simplifica
t;aO de mater ial autentico escrito no ' input' qu e e apresentado
pode nao faeilitar 0 ' in take' de itens Iingul sticos em alunos ad ultos
de uma seg unda Iingua"(lbid.: 344).

Enquan to nao tem os dad os concre tos a esse respeito, sequen
cias gravadas da televisao parecem ser um a alt ernativa viavel e
criativa para apresentacao de 'input' auten tico, ja que como no
pr6prio con texto da vida real, nao se esperara do aluno uma com
preensao de 100% daquilo qu e e ouv ido na fita. Se como ouvinte s
em nossa pr6pria lingu a opera mos com interpretacoes parciais,
razoaveis, daquil o que ouv imos, parece injustificavel exigir que
ouvintes nao-nat ivos facam mais do que isso (Cf. Brown and Yule,
1983: 57).

Selecao de seq uencias para grav at;aO

o preparo de uma aula totalm ente basead a em uma sequen
cia de video nao e gera lmente um a tare fa facil e rap ida . Como
normal men te usamos bons livros textos em nossas aulas, e a gran
de maioria de les nao vern aco mpa nha da de material de video,
pode-se gravar programas de cana is de televisao es trange ira qu e
chegam ate n6s atraves da TV a cabo e da antena parabolica , que
tenham temas semelha ntes aos das unidades do livro-texto.

Nem todo progra ma e apropriado. A selecao da s sequencias
a serem gravadas exigira mu itas horas de ass istencia previa visan
do encon trar as seq uencias apropriadas. Uma estra tegia qu e faci
Iita esse trabalh o e obse rvar a programacao prop osta e gravar tudo
o que venha de encontro aos objetivos qu e se tem em mente.
Pos teriormente , entao, assis te-se a fita e se leciona-se 0 qu e deve
ser gravado para uso com os alunos.

Tendo esse tipo de trabalh o com video em mente podemos
estabelecer alguns criterios que devem or ientar 0 trabalho do ma
ter ial a se r gravado. Tendo em vis ta a re levancia do ' input' na
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aquisicao de um a lingua es trangeira, tema esse amplamente dis
cutido por Kras hen (1982), conside ramos que e imp ortante sele
cionar sequencias de video qu e:

a) Tenha m urn conteudo linguistico compreens ivel, interes
sante e releva n te, mas nao rigid amente controlado. A enfase na
comunicacao trazid a pelo rnetod o comunicat ivo, que resultou na
mudan ca de foco do c6digo para a men sagem, proporcionara
rnaior fJ exibilid ade no qu e concerne ao conteudo lingiiistico apre
sentado nas sequencias . "0 nivel de linguagem nao e necessaria
mente urn criterio funda mental. Emais importante nivelar a tarefa
ou at ividade a ser realizad a de tal man eira qu e 0 aluno possa
executa-la, do qu e nivelar 0 material de video em si. Em muitos
casos, a imagem vis ual aprese nta indicios para 0 significado muito
alern da lingu agem em si mesma" (Stempleski e Tomalin, 1990: 9).
Voller e Widdows (1993: 343) tern 0 mesmo ponto de vista quando
afirmam qu e "como em qualquer texto, nao e primariamente a
di ficuldad e da lingu agem qu e determina se os alunos podem se
beneficiar dela, tanto qu anto a ade quacao da s tarefa s qu e eJes tern
qu e reaJizar ".

b) Apresentem urn tema relati vam ente familiar, visto que tal
fami liarizacao contr ibui como urn fator que facilita a cornpreensao
do ' input' (Cf. Nu na n, 1989). Krashen (1982: 66) tern 0 mesmo
parecer quando afirma qu e "ao di scutir t6p icos que sao familiares
aos alunos, bons professores tarnb em aprove itam 0 conhecime nto
de mundo d os mesmos para ajuda- los na compreensao. Certamen
te, d iscutir ou ler urn t6pi co qu e e totalmente desconh ecido torna
ra a mensagem mais diffcil de ser en tendida ." A apresentacao de
seq ue ncias cujos temas sejam semeJhan tes aos trabalhados nas
un idad es do livro texto ado tado e muito vantajosa, pois nao so
mente faciJita a compreensao pelo conhecimento previo do con
te ud o lex ical , co mo ta m be m o fe rece pos sibilidades d e
alargamen to desse conhecime nto.

c) Nao sejam excessivame nte longa s e apresentem um mime
ro limit ad o de 'exc ha nges', 0 qu e possibilitara ao aluno um cami
nh o mais acessivel it compreensao das sequencias.

d) Nao contenha m longos monologos. Noticias, propagan
das, programas humori sticos, documentaries, entrev istas, jogos,
programas espo rtivos, rnusicas, reportagens, e capitulos de nove
las sao tipos de sequencias qu e apresentam uma grande diversi-
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dade de mensagens e urn grande potencial para ser explorado em
atividades paralelas.

Pre paro de ativida d es para acompanhar as sequencias

o professor deve ass istir a sequencia quantas vezes for ne
cessario pa ra ano tar pontos importantes da mesma e assim de cidir
no que vai focalizar em especia l a atencao do aluno. Essa anotacao
devera orienta- le qu anta ao tipo de atividade qu e ele ira de sen
volver com sua classe, em conexao com a sequencia visual. Ha,
naturalmente, um lequ e muito amplo e diversificad o de ati vid a
de s, ma s 0 que deve nortear as decis6es do professor sao seus
objetivos dida tico-pe dagogicos.

Ao se apresen tar uma sequencia visua l pode-se ter, dentre
outros, os seguin tes objetivos em mente:

a) Prover material para a pratica da compreensao oral;
b) Prover um estimulo para a prat ica da conversao ou da

escrita ;
c) Prover um contexto para apresentacao de elementos cultu-

rais;
d) Apre sen tar novos itens lingii isticos, tais como vocabular io,

funcoes, es tru turas grama ticais;
e) Prover mater ial para a prati ca de lingu agem ja conhecida;
f) Estimular 0 interesse e a mot ivacao do aluno, mudando 0

curso normal de acao em sala-de-a ula.
Ap6s a defi nicao dos objetivos qu e de seja alcancar, 0 profes

sor pa ssa a planejar tarefas ou ativida des para acompanhar as
sequencias gravadas. A partir do ponto, ou dos pontos sobre os
quais ele de cidi u focaliza r a atencao do aluno, 0 professor deve
preparar atividades espedficas qu e levem 0 aluno a perceber e
decodifi car esses pontos em meio a tod o 0 conteudo da sequencia.
As qu e apresen tamos na pr6xima secao exemplificam alguns tipos
de tar efa com essa fina lida de.

Quando houver necessidade, tarefas para serem realizadas
an tes de se ass istir a fita pod em ser apresentadas ao aluno. Elas
podem ter 0 objetivo de contextualizar 0 que vai ser ass istido , ou
de ens ina r algum vocabulario ou estru tura desconhecidos e neces
sarios para a cornpreensao da fita. Segu nd o Stempleski e Tomalin
(Ibid .: 10), idealmente nao dever ia haver nenhum ensino previ o
de formas Iinguisticas, ou de voca bulario. 0 aluno deveria ser
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capaz de solicitar ajuda quanta a lingu agem usada, e isso faria
parte da ativ ida de comunica tiva .

Ta refas para serem realizad as durante a apresentacao da se
quencia s6 podem ser executadas normalmente se elas exigirem
muito pouco tempo por parte do aluno para a execucao das mes
mas Ativ ida des do tipo 'marque x' , escreva V para 'verda deiro' e
F para ' falso ', e 'co mplete lacunas', podem ser usadas nesse con
texto.

As resp osta s as atividades devem fazer parte da dicussao de
' follow-up', ap 6s 0 termino da apresentacao da s sequencias . Ou
tras novas a tividades de ' follow-up' tarnbem pod em ser prepara
das para esse momenta da aula . Os alunos podem comentar sobre
o qu e viram e ouv iram. Nesse ponto pod e-se trabalhar tarnb ern os
sig nificados da comunicacao nao-verbal, observando-se a entoa
<;ao, olha res, ges tos, movimentos da s maos e do corpo, ves tirnen
tas, postura e cenario,

Tipos de Ativida des

1. Para um a sequencia que apresente 3 a 4 personagens com
tipos de personalidade diferentes.

a) Leia os adjetivos abai xo:

simpa tico desajeitado ciumento ed ucado
invejoso divertido gentil depressivo
convencido nervosso meigo humilde
ingenue teim oso sofisticado tranquilo

b) Assista a sequencia e procure descrever cada urn dos perso
na zens com nel o meno s 2 do s adietivos acima .
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2. Para urn noti ciari o:

a) Leia os titulos abaixo

Noticia es tranzeira

No ticia nacional

Noticia estad ual

Acide n te

Desastre

Vio lencia

Pessoas famosas

Ar te e lazer

Esoorte

b) Assista 0 not iciari o e complete a quadro acima com a titulo
mais aoroo riado a cada noticia.

3. Para uma entrevista:

a) Se voce fosse en trev istar Tom Cruise, que perguntas voce
faria? Escreva-as abaixo.

1-

2-

3-

b) Assista a en trev ista com Tom Cruise e confirme se 0

en trevistado r fez perguntas iguais a u semelhantes as suas .
c) Disc u ta com se us colegas a que voce ficou sabendo sa bre a

ator.
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4. Para docume n taries sabre pa ises e cidades .

Assis ta a docurnen tario e anote aba ixo 3 aspe ctos (geografia ,
c1 ima, povo, lazer, cos tumes, etc.) diferentes d os qu e temos em
nosso pats / nossa cidade.

Brasil/ cidade brasilei ra Pais / cidade do documentario

5. Para um video de musica.

a) Assis ta a video clip e comp lete .

Tit u lo:

Com uositortes) :

Can to r tes)

b) Julgu e 0 video clip segundo os iten s abaixo.
De notas de 1a 10.

Letra me lodia Harmoni a Apresenta- O utro
Sono ra <;ao Visua l Criterio

6. Pa ra duas seq ue ncias com muita acao . Os alunos devem ser
divididos em 2 grupos. 0 g ru po A fica numa posicao em qu e
possa ver a tela eo grupo B on de s6 possa esc utar a sam.

Pa ra alunos do gr upo B.

Voce nao podera ve r a tela. Focalize sua a tencao no sam d a fita .
Ao terrnino dela desc reva ao se u co lega qu e viu a sequencia , a
que voce acha que aco n tece u. Ele confirmara, a u nao, com escla 
reci mentos, a sua su posicao .
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o processo e revertido a seg uir, com os alunos do gru po B
vendo a tela .

A decisao de qu antas vezes passar cada sequencia dependera
dos obje tivos que 0 professor tern em mente e do nivel de compe
tencia lingiiistica de seus alunos. 0 pro fessor pod e tambem usar
os recursos de conge lar a imagem, faze r pau sa, repetir trechos
especificos a medida que julga r necessaria .

As ativida des sugeridas acima foram esco lhidas principal
mente em funcao de sua simplicidade de apresentacao e facilid ad e
de preparo. Ha muitos outros tipos de ativ idades mais complexas
e criativas que focaliza m na o 56 0 processo pelo qual 0 aluno pa ssa
ao analisar seq ue ncias de video pre-gravadas como tambem a
linguagem que ele necessita para levar a efeito esse p rocesso. 0
livro Video (Coo per R. et al. 1991) sugere va rias atividades dentro
d

. 1
essa persp ectIva .

Co nclu s ao

A exp loracao do video como procuramos mostrar acima
pode ser uma a tivida de enr iquecedo ra e pr odutiva em nosso tra
balho junto aos alunos.

Entendemos qu e 0 preparo desse material exige mai s tempo
ainda de urn professor sobrecarregado , mas acreditamos qu e 0

vid eo com suas imagens, mensagens e curios ida des estimula urn
alt o nivel de mo tivacao, 0 qu e pode levar a uma experiencia de
aprendizagem gra tifica n te.2

Notas
As a tividad es apresen tad as nesta secao foram traduzid as e adap tada s
do livro Video in Action (Stempleski, S. e B. Tornalin, 1990).

2 As citacoes d este artigo foram traduzidas pela autora .
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