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Resumo

0 ensino do Portugués, lingua estrangeira, no
pode ignorar os principios psicopedagOgicos
subjacentes ao processo de aprendizagem da lin-
gua estrangeira. Nesse pressuposto, este texto
parte de uma revisäo da investigacAo sobre os
factores individuals e contextuais diferenciadores
do desempenho dos alunos no processo de
aprendizagem das linguas para uma proposta de
planificacdo de uma sequéncia de aprendizagem
do Portugues, lingua estrangeira. 0 piano para a
prdtica pedagOgica no ensino do Portugués, lin-
gua estrangeira, foi construido no ambito da pers-
pectiva das metodologias de tarefa, corn base nos
principios da abordagem comunicativa para o
ensino das linguas.
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1 Introducäo
Desde as iiltimas decadas que os investigadores tern procurado

identificar factores de diversa natureza (cognitiva, I inguistica, cultu-
ral e social) para explicar as diferencas subjacentes ao desempenho
dos aprendentes nos processos de aprendizagem da lingua materna e
da lingua estrangeira'

Embora semelhantes no que respeita aos principios
psicopedagOgicos subjacentes, a aprendizagem formal do Portugués
como lingua estrangeira — ou como segunda lingua— difere da aprendi-
zagem do Portugues, lingua materna, a diversos niveis.

A investigacao sobre a aquisicao da segunda lingua tern demons-
trado que o processo de aprendizagem de uma lingua nao-materna di-
fere do processo de aprendizagem da lingua materna, particularmente
em contexto formal, no que respeita a natureza de alguns dos factores
individuals subjacentes a esse mesmo processo. Isto e, os aprendentes
de lingua materna geralmente possuem mais conhecimento da sua lin-
gua e da sua cultura; os aprendentes de lingua materna normalmente
nao duvidam da importancia da aprendizagem da sua lingua e da sua
cultura; os aprendentes de lingua materna estao expostos a urn maior e
mais diversificado input linguistico, uma vez que a lingua materna é a
lingua das relacOes familiares e sociais, assim como tambem é a lingua
na qual ocorre o processo de escolarizacao; os aprendentes de lingua
materna - pese embora a percentagem de insucesso em lingua mater-
na nas escolas portuguesas - tem maior sucesso na aprendizagem da
sua lingua que os aprendentes de lingua estrangeira. Ao contrario do
que parece acontecer no processo de aprendizagem da lingua estran-
geira, o sucesso na aprendizagem da lingua materna nä° e tao influen-
ciado por factores de natureza pessoal, atitudinal on motivacional.

Neste texto iremos abordar alguns dos factores a ter em coma
no processo de organizacao da aprendizagem do Portugues, como
lingua estrangeira (PLE).

Primeiramente, sera° identificados os factores individuals tradicio-
nalmente apontados pela investigacao em psicolinguistica como
diferenciadores do desempenho dos aprendentes. Posteriormente, sera°
descritos alguns dos factores contextuais que a investigacao em Didactica
tem indicado como potenciais influencias no desenvolvimento do proces-
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so de aprendizagem de uma lingua estrangeira, em situacao formal de
sala de aula. Final izaremos este texto corn uma proposta de planificacao
para o ensino do Portugués, como lingua estrangeira, no ambito das
metodologias comunicativas de ensino por tarefa (task-based learning).

2 Factores individuais no processo de aprendizagem das
linguas estrangeiras

Quando considerado o processo formal de ensino-aprendizagem,
uma aula de lingua materna é naturalmente diferente de uma aula de
lingua estrangeira. Contudo, as diferencas estarao mais associadas a
diversidade dos contextos criados e recriados para o processo de ensino
e de aprendizagem, dos factores individuals que sac) tidos em conta pelos
professores, das abordagens e da metodologia escolhida do que ao de-
senvolvimento do processo de aquisicao propriamente dito.

Os estudos comparativos dos processos de desenvolvimento do In-
glés como primeira (LI) e como segunda lingua (L2) real izados em con-
textos nao-formais de aquisicao, nas (iltimas ddcadas, de acordo corn os
pressupostos das teorias chomskianas de aquisicao da linguagem (Chomsky,
1965, 1981), demonstraram que, tal como, pelo menos no inicio do proces-
so de desenvolvimento da Ll, as fases iniciais de aquisicao da L2 ocorrem
atraves de urn processo gradual, corn caracteristicas comuns.

Para alem da existencia de urn periodo de siléncio (Itoh e Hatch,
1978; Hakuta, 1976; Savi I le-Troike, 1988)— que no entanto parece nao
ser universal (Huang e Hatch, 1978; Gibons, 1985)—os falantes de L2,
tal como os falantes de L 1 , incluem no seu repertOrio I inguistico urn
conj unto de expressoes fixas, que funcionam como apoios para a reso-
lucao dos problemas de comunicacao do quotidiano (Ervin-Trip, 1974;
Hakuta, 1986; Okuda, 1987).

Tal como no processo de aquisicao da Ll, os aprendentes de L2,
comecam por adquirir e utilizar, corn mais frequéncia, frases curtas
(Saville-Troike, 1988) e simples (Corder, 1981), obedecendo, tambem, a
ulna ordem comum de desenvolvimento no que diz respeito a aspectos
morfossintacticos (Krashen, 1977; Dulay, Burt e Krashen, 1982; Pica,
1983; Larsen-Freeman e Long, 1991).

Dada existéncia de constrangimentos de natureza contextual, nao
parece que as semelhancas observadas nos processos de aquisicao da
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LI e da L2 possam ser generalizaveis ao processo de aprendizagem da
lingua estrangeira (LE), em situacão formal de aula, por uma serie de
razees. Primeiro, a aprendizagem de uma lingua estrange ira em contex-
to formal, tende a obedecer a objectivos curriculares e a constrangimen-
tos de tempo, ndo observaveis nos contextos naturals de aquisicao. De-
pois, a homogeneidade das fontes de "input" linguistico — normalmente o
professor e os manuals assim como os imperativos decorrentes das
°Kees metodolegicas dos professores, as quais, mais focalizados na
aprendizagem de aspectos do sistema da lingua do que no desenvolvi-
mento da globalidade da competéncia comunicativa dos alunos (linguistica,
mas tambem discursiva, estrategica, intercultural e de processo), levam
a que o processo de aprendizagem e o consequente desempenho na LE
seja mais marcado por variacees individuais (Bley-Vroman, 1988).

Na verdade, parece que aprendentes de L2 durante urn espaco
de tempo aproximadamente igual e em contextos semelhantes, parti-
cularmente quando a aprendizagem da L2 ocorre apes a adolescencia,
demonstram variacees consideraveis no que respeita ao nivel de domi-
nio (oral e escrito) da L2 (Bley-Vroman, 1988); demonstram menos
competencia metalinguistica (Sousa, 1994) do que os aprendentes de
L1; sac) mais sujeitos a fenemenos de fossilizacao linguistica (Bley-
Vroman, 1988), e estao sujeitos a influencia bastante significativa de
factores de natureza atitudinal e motivacional.

Os resultados da investigacdo comparativa sobre os processos de
aquisicão e desenvolvimento da primeira e da segunda lingua, levaram
ao crescimento do interesse pelo estudo dos factores potencialmente
responsAveis pelas variacees individuais observadas na aprendizagem e
no desempenho na segunda lingua (Skehan, 1989).

0 estudo dos factores individuals na aprendizagem da segunda lin-
gua distingue, assim, dois grandes tipos de variaveis (Altman e Vaughan
James, 1980; Skehan, 1989; Larsen-Freeman e Long, 1991). Por um
lado as variaveis de natureza fixa, não controldveis em termos de inves-
tigacdo, como por exemplo, a idade, a aptiddolinguistica, o estilo cognitivo,
a experiéncialinguistica previa e o dominio da LI, e ainda determinadas
caracteristicas de personalidade (nivel de auto-estima, ansiedade duran-
te a aprendizagem, extroversào, inibicao, capacidade de arriscar, empatia,
etc.). Por outro, as variaveis susceptiveis de manipulacâo no processo
investigativo, como por exemplo, factores associados a atitude face a
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aprendizagem da L2 (crencas e representaci5es), as motivacifies para a
aprendizagem da L2, assim como os contextos ecolOgicos subjacentes
situacdo de ensino-aprendizagem.

De acordo com Ellis (1994), a dificuldade do estudo rigoroso do papel
de cada um desses factores no processo de aprendizagem da L2 deve-se
ao facto de os mesmos agirem em interaccao constante, sendo por isso
difici I concluir sobre as suas eventuais relacOes de causa e efeito.

No caso da idade, os primeiros estudos partiram da hipOtese de que
a aquisicdo precoce da L2 estaria associada a uma maior facilidade de
aprendizagem e ao aumento da competencia para os diversos usos da
L2 (por exemplo, Snow e Hoefnagel-Hole, 1978). No entanto, a hipOtese
que defende a aquisicdo precoce como factor determinante dos niveis
de compet6ncia e desempenho na L2 acabou por ser questionada por
outros estudos (Diller, 1978; Asher e Price, 1982, McLaughlin, 1984;
Collier, 1989, Johnson e Newport, 1989), cujos resultados nao revelaram
a existdncia de grandes diferencas no desempenho de diferentes grupo
de aprendentes de uma LE — grupos cuja in iciacao da LE ocorreu antes
da adolescéncia e grupos cuja iniciacdo da LE ocorreu durante a adoles-
céncia	 excepto no que se refere ao dominio fonolOgico.

No que respeita a aptiddo I inguistica, a investigacdo tern revelado
resultados que apontam a aptiddo I inguistica como uma variavel signifi-
cativamente diferenciadora da qualidade do desempenho na L2 (Carroll,
1981; Skehan, 1986, 1990; 1991; Gardner e Macntyre, 1992). Medida
atrayès de testes de aptiddo para a lingua, a aptiddo I inguistica tern sido
associada a capacidades superiores de identificacao e memorizacao de
sons, de compreensao das regras de sintaxe, de deducao de regras gra-
maticais e de memorizacao de novo vocabulario.

Ainda no caso dos factores individuals aparentemente invariaveis em
funcdo da accao pedagOgica, o estilo cognitivo tern sido referido pelos in-
vestigadores como uma variavel de natureza relativamente complexa, po-
tencialmente determinante do desempenho (e ate do sucesso) na aprendiza-
gem da L2. 0 estilo cognitivo (dependente de campo ou independente de
campo) é frequentemente definido como urn conjunto de caracteristicas
cognitivas, afectivas e fisiolOgicas que estdo geralmente associadas a estra-
tegias e modos preferenciais de compreender, interagir e responder ao am-
b iente de aprendizagem (Lightbow e Spada, 1996). Consequentemente, exis-
tirdo alunos que preferem aprender atraves de actividades que enfatizam a
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audicao, ou a visao; alunos que se sentirao mais a vontade do que outros em
aulas menos estruturadas; alunos que preferirao trabalhar individualmente e
outros que preferirao actividades de grupo...

A ocorréncia de experiencias previas de aprendizagem de linguas e
um born dominio da L 1 , assim como determinadas caracteristicas de
personalidade (nivel alto de auto-estima, maior extroversao, gosto pelo
risco, capacidade de empatia,) sao tambem factores que parecem estar
associados a niveis superiores de desempenho na L2.

Os factores cujo estudo se revela de maior interesse, na perspecti-
ve da educacao ern linguas estrangeiras, sao aqueles que aparentemente
parecem estar associados a natureza das experiéncias individuais dos
aprendentes e que, por conseguinte, poderao ser de alguma forma con-
trolados no desenvolvimento da accao pedagOgica.

Sabemos que as crencas e as representacOes sobre a cultura, a lin-
gua e os falantes dessa lingua— particularmente no caso de alunos pOs-
adolescencia — desempenham um papel importante na formacao das ati-
tudes face a aprendizagem da lingua alvo (Horowitz, 1987; Little e Singleton,
1990). As crencas e as representacOes dos aprendentes sao, por seu tur-
no, resultado das experiencias vividas anteriormente pelos mesmos, quer
durante o processo educativo em geral, quer durante o seu processo indi-
vidual de aprendizagem das linguas estrangeiras (Little e Singleton, 1990).

A investigacao sobre o papel da motivacao na aprendizagem da L2
tern, desde ha mu ito, produzido urn corpo de resultados que indicam que
o desempenho na L2 esta fortemente associado a motivacao para a apren-
dizagem e, em especial, a motivacao para a aprendizagem da lingua alvo
(por exemplo, Gardner e Lambert, 1972; Gardner, 1985; Ames e Ames,
1989; Crookes e Schmidt, 1991; Gardner e Maclntyre, 1994; Gardner e
Tremblay, 1994; Oxford, e Shearin, 1994; Ngeow, 1998; Anderman e
Midgley, 1999; Dornyei, 2001; Norris-Holt, 2001);

A motivacao tem sido definida como urn constructo multifacetado,
incluindo varias dimensOes. De acordo corn Skehan (1989), o conceito de
motivacao tern sido definido no ambito de varias hipOteses interrelacionadas:
a) a hipOtese intrinseca– que explica a motivacao como uma forca interior
que impele a aprendizagem; b) a hip6tese resultativa – que defende que o
sucesso leva a perseveranca na aprendizagem; c) a hipOtese "regua ou
cenoura" (carrot and stick) - propoe que a motivacao resulta de influén-
cias exteriores presentes no processo de aprendizagem.
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O modelo secio-educacional de Gardner e Lambert (1972), prop&
que a motivacdo para a aprendizagem das I inguas resulta de dois dife-
rentes conjuntos de atitudes, os quais levardo a existéncia de uma moti-
vacdo integradora (integrative) — urn interesse pessoal, genuino, pela
cultura e pelos falantes da lingua alvo — e a existacia de uma motiva-
cdo instrumental (instrumental) — associada ao valor pratico da apren-
dizagem da lingua alvo (Lambert, 1974, p. 8).

Crookes e Schmidt (1991) e Gardner e Tremblay (1994) defendem
que a motivacao para a aprendizagem das l inguas resulta da interacedo de
quatro dimensOes: a) a raid.° para a aprendizagem da lingua alvo; b) o
interesse pela situacdo de aprendizagem; c) o desejo de atingir urn objectivo
pessoal; e d) o esforco do aprendente no processo de aprendizagem.

Oxford e Shearin (1994), na sequéncia de uma revisdo de varios
estudos sobre motivacAo, defendem, por sua vez, que a motivaeäo para
a aprendizagem das linguas esta associada a co-ocorrencia de seis
factores: 1) atitudes face a L2; 2) representaeOes do self; 3) objectivos
de aprendizagem; 4) envolvimento no processo de aprendizagem; 5) apoio
no ambiente de aprendizagem; e 6) diferentes caracteristicas pessoais
como idade, sexo, aptidão I ingu istica e experiéncia previa de aprendiza-
gem de linguas estrangeiras.

3 Factores contextuais no processo de aprendizagem das
linguas estrangeiras

A aprendizagem das linguas estrangeiras em contexto de sala de
aula constitui um processo complexo e multifacetado, por via da ocor-
réncia de uma mu ltiplicidade de factores potencialmente influenciadores
do desempenho e do sucesso dos aprendentes.

Os factores de natureza contextual podem influenciar tanto o clima
de aula como o desenvolvimento das tarefas educativas. No Ambito des-
ses factores, que alguns chamam de ecologicos, podemos desde ja in-
cluir as condicOes fisicas da prepria sala de aula. Uma sala pouco i lumi-
nada, corn cadeiras desconfortaveis, pequena de mais para acomodar os
alunos que a frequentam certamente que ira contribuir para que o clima
de aula nab seja o mais apropriado A realizacdo das tarefas de aprendi-
zagem, sobretudo se essas tarefas forem planeadas de modo a incluir a
participacdo e o envolvimento dos alunos.
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0 tipo de materials (materials de lingua e materiais de suporte da
aprendizagem) e os recursos pedag6gicos seleccionados pelo professor
podem tambem constituir factores diferenciadores da qualidade da apren-
dizagem. Uma tarefa de aprendizagem desafiard mais ou menos os alu-
nos consoante nela sejam utilizados textos, fichas de trabalho, instru-
mentos de avaliacao e co-avaliacao e materiais de apoio mais ou menos
adequados ao perfil, aos interesses e as necessidades de aprendizagem
dos alunos. Naturalmente, os alunos estarao mais ou menos envolvidos
nas tarefas de aprendizagem consoante o professor seja, ou nao, capaz
de adequar e diversificar os recursos e os materiais que utiliza no desen-
volvimento do processo de ensino e de aprendiza-gem.

Dado que a aprendizagem das linguas estrangeiras, em sala de aula,
constitui uma actividade de grupo, a natureza da interacoao pedagOgica, os
papeis assumidos pelo professor e os papeis permitidos aos alunos, sao tam-
bem factores diferenciadores do clima de aprendizagem e, consequentemente,
da qualidade das aprendizagens realizadas (Wright, 1991).

De igual forma, o tipo de organizacao do processo de aprendiza-
gem tern tambem implicacOes na qualidade das aprendizagens realiza-
das. Desde ha varias decadas que os investigadores tern demonstrado
que a aprendizagem das linguas se processa de modo mais eficaz se o
processo de ensino visar, nao apenas a competencia linguistica dos
aprendentes, mas tambem a globalidade das suas competéncias comuni-
cativas na lingua alvo. Ter em conta a competencia comunicativa dos
aprendentes e considerar, no processo de ensino, para alem do conheci-
mento sobre as varias dimensOes do sistema da lingua (lexical,
morfofonolOgica, sintactica, semantica e pragmatica), a competencia
discursiva, a competéncia estrategica ou de processo e a competéncia
sociocultural dos aprendentes (Canale e Swain, 1980).

Ao contrario das abordagens metodolOgicas de raiz condutista, as
abordagens comunicativas, desenvolvidas corn base nos principios da
educacao progressista e de acordo com os pressupostos das teorias de
aprendizagem construtivistas, preconizam que a aprendizagem das lin-
guas visa a construcao e a negociacao de sentido e o use correcto,
adequado e apropriado da lingua alvo na interaccao comunicativa. 0
Quadro I (p. 8) estabelece urn quadro comparativo elucidativo das di-
fereneas entre as abordagens tradicionais no ensino das linguas e as
abordagens comunicativas.
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4 As abordagens de tarefa no ensino das linguas
No Ambito das abordagens comunicativas no ensino das I inguas, a

metodologia de tarefa (task-based learning methodologies), tern sido
indicada como a opc5o metodolOgica mais adequada ao desenvolvi-
mento de um processo de ensino que se requer centrado nos alunos, na
accao pedagOgica e no processo de aprendizagem propriamente dito
(Nunan, 1996a; Willis e Willis, 1996; Cabral de Sousa, 2001a; 2001b;
Amendoeira/. 2002).

As abordagens de tarefa no ensino das I Inguas estrangeiras, quan-
do planeadas de acordo corn os principios estabelecidos por Nunan
(1996 b), tem em conta a influéncia dos factores individuais e
contextuais no processo de aprendizagem das linguas, uma vez que:
a) partem de uma anal ise dos interesses e das necessidades de apren-
dizagem dos alunos; b) consideram o perfil linguistico, cognitivo e
sociocultural dos aprendentes; c) tern em conta as dimensbes
atitudinais e motivacionais dos aprendentes, na medida em que pre-
véem a negociacdo de conteklos, materiais e actividades de ensino;

valorizam mais os processos do que os produtos da aprendizagem;
incentivam rido so a autonomia de aprendizagem, mas tambem a

aprendizagem colaborativa; 0 a sua plan ificacAo impl ica flexibil idade
de tempo nas sequéncias de aprendizagem e o respeito pelos ritmos
de aprendizagem dos alunos; g) requerem o use diversificado de re-
cursos pedagOgicos, adequados a natureza das tarefas a realizar.
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Quadro I. As abordagens tradicionais versus as abordagens comunicativas
(adaptado a partir de Nunan, 1996a:27-28)

Focagem

Abordagens tradicionais Abordagens comunicativas

na aprendizagem do sistema

linguistic°

No processo de comunicacao

Seleccao dos

contendos de lingua

critérios exclusivamente

linguisticos necessidades

Criterios decorrentes das

linguisticas dos alunos

Sequenciacao dos

contendos de

lingua

criterios exclusivamente

linguisticos

Criterios de articulacao dos

contenclos , culturais de sentido,

de interesses dos alunos

Amplitude todas as estruturas da lingua,

de modo linear e progressivo.

Apenas aquilo que é relevante

para	 os alunos em cada fasedo

process°.

Visao da lingua a lingua é vista como

entidade uniforme

corn uma determinada

gramatica e urn conjunto

basic() de vocabulariodas

a lingua é aceite nas suas diferentes

variantes, determinadas pelos

diferentes contextos de

comunicacao

Registo de lingua valoriza-se os registo

formais da lingua

Valoriza-se os usos quotidianos

da lingua

Criterio de sucesso producao de frases

correctas do ponto de

vista formal

Uso comunicativo da lingua,

correcto e apropriado aos

contextos de comunicacao

Dominios da lingua leitura e escrita Todos os dominios da lingua

Padrbes de interaccao aulas centradas no professor os alunos sao o centro do processo

de ensino-aprendizagem

Atitude perante o erro as incorreccao sao vistas

desvio a norma padronizada

as incorreccOes sac) vistas como

indicadores	 do desenvolvimento

c da aprendizagem da lingua

Semelhancas/

diferencas face a

em aprendizagem

natural

contrarias ao processo natural

de aprendizagem das linguas,

por enfatizarem a formade

em detrimento do contend°

e do sentido

Mais prOximas do process° natural

de aprendizagem das linguas,

pela valorizacao do contend° e do

e do sentido nas interaccOes

comunicativas (orals e escritas).
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Objectivos de processo
(seleccionados a partir
da andlise de necessida
des dos alunos e/ou dos
programas em vigor)

Papais do professor
(definidos de acordo
corn a natureza dos
objectivos e da tarefa)
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Nunan (1996b) propOe-nos urn esquema das componentes de pla-
nificac5o das sequéncias de aprendizagem realizadas de acordo corn
as metodologias de tarefa. Nessa proposta — aqui adaptada de acordo
corn os programas de Portugas em vigor nas escolas
portuguesas(Quadro H, p 9) — sac) indicados os diversos aspectos a
ter em conta pelo professor de modo a que a tarefa de aprendizagem
seja desenvolvida de acordo com os principios psicopedagOgicos
subjacentes ao processo de aprendizagem das linguas.

Quadro II. Componentes de was planificacdo de
aprendizagem por tarefa

  

Papeis dos alunos
(definidos a partir
dos papeis do professor,
dos objectivos e da
tarefa)

Materiais de lingua
e materiais de
suporte ao
processo de
aprendizagem

Tarefa de
aprendizagem

  

Actividades previstas no
ambito do desenvolvimento
da tarefa, incluindo
actividades de avaliacao

Contextos psicolOgicos e
contextos ecolOgicos
existentes e recriados
para o desenvolvimento da
tarefa
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A planificacao de uma sequencia de aprendizagem do Portugues,
lingua estrangeira

Na planificacao de uma sequencia de aprendizagem do Portugués,
como lingua estrangeira (PLE), os professores partem, normalmente, da
informacao que colheram sobre: a) o perfi I linguistic° e cultural dos seus
alunos (aptidao linguistica, experiéncias previas de aprendizagem de ou-
tras I inguas, dominio da lingua materna, dominio de PLE, interesses cul-
turais); b) os seus modos preferencias de aprendizagem (perfil cognitivo,
dominio de estrategias de aprendizagem); c) os seus tracos de persona-
1 idade mais marcantes; d) as suas representaceies e crencas sobre a
lingua e a cultura portuguesa; e) as suas motivacOes para a aprendiza-
gem do Portugues. Corn base nessas informacOes, os professores po-
dem, entao, planear sequéncias de aprendizagem que contribuam para
uma aprendizagem significativa por parte dos aprendentes, transforman-
do a accao educativa num processo deveras centrado na pessoa do alu-
no, como individuo e como membro de urn determinado grupo social.

A planificacao de uma sequência de aprendizagem de PLE inclui a
definicao das seguintes dimensOes ou componentes do processo de ensi-
no-aprend izagem:

. Tarefa - a actividade que estrutura e da sentido a sequencia de
aprendizagem.

. Objectivos de Processo - Referidos nos programas portugue-
ses de Portugués como "processor de operacionalizacao", os objectivos
de processo referem a previsao dos procedimentos a realizar pelos alu-
nos durante as varias actividades incluidas na tarefa de aprendizagem.
Por exemplo, no dominio da lingua e no dominio cognitivo referem-se as
competencias linguisticas, cognitivas e metacognitivas (discursivas, es-
trategicas, etc...), que se preve sejam uti lizadas pelos alunos nas
actividades comunicativas e/ou de aprendizagem que requerem compre-
ensao e producao do discurso, oral e escrito.

. Contetidos - Indicam os contendos de lingua e cultura Portugue-
sa que sera°, veiculados pelos materiais a utilizar durante o desenvolvi-
mento da tarefa.

. Materials - Referem-se aos diversos tipos de textos ou docu-
mentos a utilizar pelos alunos durante a sequencia de aprendizagem.
Incluem os Materiais de Lingua — textos de varia natureza e diferente
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genero e os Materials de Suporte — todo o tipo de fichas de trabalho (de
leitura, de apoio a escrita, de gramdtica...), dicionarios, prontuarios, etc..

. Recursos - Listagem dos recursos materials disponiveis, neces-
sarios ao desenvolvimento da tarefa.

.Actividades - Podem ser de diversos tipos. Actividades de nature-
za mais pedagOgica ou instrumental, que visam a prdtica, a aprendizagem
controlada ao nivel do vocabulario, das estruturas de lingua, etc., ou como
actividades de natureza mais comunicativa, que visam o use da lingua em
situacOes prOximas das situacOes reais de comunicacdo no quotidiano.

. Padriies de lnteraccao - Referem os tipos de interaccao previs-
tos durante a real izacdo das actividades na aula. Os padrOes de interaccao
sdo normalmente indicados atraves da tipologia de trabalho (individual,
de pares, de grupo) prevista para as diferentes actividades.

. Papas do Professor - Indicam a previsdo dos papeis a desem-
penhar pelo professor (monitor, organ izador, negociador, aval iador, etc.)
durante a real izacdo da tarefa de aprendizagem.

. Papeis dos alunos - Indicam a previsäo dos papeis a desempe-
nhar pelos alunos (negociador, co-avaliador, etc.) durante a realizacdo
da tarefa de aprendizagem.

. Avaliacäo - Designa os momentos de avaliacao (diagnOstica,
formativa, sumativa, etc.) prey istos durante a real izacao da tarefa, i mp I i-
ca a previsdo dos instrumentos de avaliacdo a uti I izar (fichas de avalia-
cdo e co-avaliacäo da oral idade, da leitura e da escrita, grelhas de obser-
vacdo das relacOes interpessoais, fichas/planos para trabalhos escritos,
testes escritos, etc.).

ApOs a previsdo e preparacdo de todos os aspectos acima referidos, o
professor estard em condicOes de pensar na sequéncia da tarefa de apren-
dizagem de PLE propriamente dita, elaborando, por exemplo, um roteiro no
qual I istard as diversas actividades previstas na sequ 6ncia de aprendizagem.
Normalmente, os professores fazem uma previsào do ntImero de aulas que
serdo ocupadas corn o desenvolvimento da tarefa. No entanto, essa é ape-
nas uma previsao initial, uma vez que os contextos ecolOgicos e psicolOgicos
da situacdo pedagOgica ndo sdo absolutamente previsiveis, lido perm itindo,
por consequéncia, uma rigorosa definicao dos tempos lectivos necessarios
para o desenvolvimento das diversas actividades, no respeito pelos ritmos e
necessidades individuais de aprendizagem.
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Urn roteiro de aprendizagem tern uma configuracdo que inclui
aspectos descritivos e aspectos narrativos. E natural que os professores
em inicio de carreira sintam a necessidade de descrever corn major acuidade
os diversos passos da sequéncia, ao passo que um professor corn mais
experiëncia tende a equacionar apenas as actividades previstas.

0 roteiro que aqui apresentamos é uma adaptacao de uma propos-
ta construida como exemplo para os professores de Portugués, lingua
segunda, nas escolas portuguesas (Amendoeira, 2002). A sua adapta-
cão para uma situacdo real de PLE requer que os professores realizem
os ajustes decorrentes das caracteristicas da turma, da andlise de neces-
sidades dos aprendentes, dos materiais e dos recursos disponiveis para a
prkica pedagOgica, numa determinada situacdo de ensino-aprendizagem.

5 Exemplo de urn Roteiro de Sequéncia de Aprendizagem
de PLE, incluindo actividades de oralidade, leitura e de escrita

Ulna sequencia de aprendizagem como a descrita no roteiro seguinte
podera ser desenvolvida corn alunos intermedios de PLE e pressupOe, por
parte do professor, um trabalho de planeamento previo tendo em conta
toda a infomiacao de natureza diagnOstica e os componentes e da plan ifi-
cacdo atths listados; pressupOe, tambem, o conhecimento da fauna even-
tualmente ern risco nas comunidades de origem dos alunos e uma seleccdo
prèvia de materiais de leitura sobre os animais em risco, nessas mesmas
comunidades. 0 roteiro refere-se apenas as actividades a desenvolver
pelos alunos em sala de aula, no dmbito da real izacdo da tarefa. Sugere-se
que os alunos trabalhem em pequenos grupos ou a pares..

***

ROTEIRO DA SEQUENCIA DE APRENDIZAGEM

Tarefa: uma carta pelos animais

. Objectivos: decorrentes da anal ise das necessidades de apren-
dizagem dos alunos e de uma seleccão dos objectivos inscritos nos pro-
gramas oficiais de ensino do Portugués, lingua estrangeira.
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. Contendos: aspectos do sistema da lingua relevantes para a corn-
preensdo e producdo do discurso (oral e escrito); aspectos culturais rela-
cionados corn o tOpico a explorar.

. Materials de lingua/ cultura: textos diversos , documentos le-
gais, etc., em suporte papel e em suporte informatico.

. Materials de suporte: diciondrios, prontudrios, gramaticas, fichas
de apoio e fichas de avaliacdo da oral idade, da leitura e da escrita; grelhas
de avaliacdo da participando dos alunos e das suas formas de trabalho.

. Recursos: retroprojector; leitor de video; computador (...)
Avaliacäo do processo de aprendizagem: incidira sobre

os conhecimentos previos dos alunos sobre os tOpicos a tratar
a participando e o envolvimento dos alunos nas actividades
as dificuldades dos alunos na producdo oral e na escrita, na com
preensdo do discurso oral e escrito
a capacidade de auto-aprendizagem dos alunos

. Avaliacdo dos produtos de aprendizagem: incidird sobre

os conhecimentos adquiridos durante o processo de ensino
o desempenho nas actividades de oralidade, leitura e escrita

c) o dominio da informacdo tratada na sequencia de aprendizagem

. Papeis do Professor: o professor desempenhara os papeis de
apresentador da infortnacdo, orientador e negociador dos processos e modos
de trabalho, monitor das actividades, co-avaliador das aprendizagens.

. Papeis dos Alunos: os alunos desempenhardo urn papel activo
durante toda a sequencia de aprendizagem, participando na negociacdo
dos processo e modos de trabalho e nas actividades de avaliacdo.

. Actividad es

l a AULA

Actividade 1:
Didlogo corn vista a introducdo do terra previsto — os animals em

risco na minha comunidade. (Dependendo do nivel de dominio de PLE por
parte dos alunos, este diálogo poderd ser real izado na sua lingua materna).
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Actividade 2:
Focalizacdo no vocabulario e estruturas linguisticas necessarias
participacao nas tarefas de aprendizagem.

2a AULA
Actividade 3:
Negociacão da tarefa (por exemplo: elaboracäo de uma carta so
bre os direitos dos animais em risco, para ser enviada a um jornal
de lingua portuguesa, ou para circular na NET).
Negociacdo e organizacdo das formas de trabalho nas actividades
de oralidade, de leitura e de escrita (pares, grupos, etc.).
Actividade 4:
Visualizacao de pequeno filme sobre animais em risco
Partilha de conhecimentos sobre a situacâo de animais eventual
mente em risco nas comunidades de origem dos alunos.

AULA
Actividade 5:
Seleccdo dos materiais para leitura sobre o tOpico da tarefa. (Os
materiais de leitura poderdo ter sido recolhidos tanto pelo professor
como pelos alunos).
Actividade 6:
Distribuicao dos materials de leitura pelos varios grupos/pares de
trabalho;
Distribuicdo dos materials de suporte a actividade de leitura (por
exemplo, diciondrios).

Actividade 7:
Informacdo sobre os aspectos a ter em conta durante as actividades
de leitura; InstrucOes sobre o papel dos alunos.

AULA

Actividade 8:
Construcdo das fichas de apoio e co-avaliacdo da leitura.
(As fichas de leitura poderdo incidir sobre a compreensdo da lei
tura, nos seguintes aspectos: a) lingua e cultura - vocabulArio, es
trutura do texto, convencOes de linguagem, implicacOes culturais,
etc.; b) competencia de leitura - capacidade de seleccionar, orga
nizar e integrar a informacdo.
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Actividade 9:
Realizacdo da actividade de leitura;
Preenchimento das fichas de leitura.

5' AULA
Actividade 10:
Co-avaliacdo da actividade de leitura;
Sintese dos conhecimentos adquiridos corn a leitura dos textos.
Discussdo das implicacOes culturais.
Actividade 11:
Inicio das actividades de pre-escrita: Negociacdo sobre o genero
de texto a elaborar, objectivos do texto, escolha do destinatario,
definicdo da estrutura do texto.

AULA
Actividade 12:
Distribuicdo de materiais de suporte a actividade de escrita (por
exemplo, dicionarios, prontuarios, gramaticas).
Trabalho de focalizacdo sobre a linguagem a utilizar, convencOes
retOricas, estrutura sintactica, vocabulario...
Actividade 13:
Co-elaboracdo da ficha de verificacdo e co-avaliacdo da escrita.
(A ficha de verificacdo da escrita incidira sobre aspectos como: o
genero e a estrutura do texto, a formulacdo discursiva, as conven
toes de linguagem, etc.).

7' AULA ?
Actividade 14:
In icio das actividades de escrita propriamente dita, apoiadas pela
ficha de verificacdo.

8a AULA ?
Actividade 15:
Revisdo dos textos.
Eventuais conferencias corn o professor para resolucdo de proble
mas julgados mais dificeis.

9' AULA ?
Actividade 16:
Actividades de reescrita dos textos.
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Actividade 17:
Apresentacdo dos textos a turma.

10' AULA
Actividade 18:
Co-avaliacdo dos textos. Discussdo sobre a validade das assercOes
apresentadas.
Formatacdo final para envio ao jornal local/formatacào final para
suporte informkico.

ll a AULA
Actividade 19:
AvaliacAo do processo de ensino

6 Uma reflexão sobre o piano de accão apresentado
A investigacdo sobre o processo de ensino tem demonstrado que a

equacdo aula bem planeada igual a aula bem realizada e que ensino igual
a aprendizagem não traduz uma assercdo absolutamente verdadeira
(Alwright, 1996). A accäo educativa por melhor planeada que seja inclui
sempre uma margem de imprevisibilidade. No entanto, um esforco de
previsão dos incidentes criticos no desenvolvimento das sequéncias de
aprendizagem e uma reflexAo pre-aced°, por parte do professor, poderd
minimizar muitos dos imprevistos na concretizacdo do piano de uma
sequéncia de aprendizagem.

A adequacdo da planificacdo da sequencia aqui apresentada a uma
turma real de alunos de PLE implica uma verdadeira andlise do perfil e
das necessidades de aprendizagem dos alunos a que eventualmente se
podera destinar. A partir dessa informacdo a seleccdo dos objectivos de
processo, a escolha dos conteildos de lingua e cultura, das actividades
necessarias ao desenvolvimento da tarefa, dos padrOes de interaccdo e
dos consequentes papeis do professor e dos alunos, assim como a esco-
Iha dos tipos de avaliacdo a implementar, sac) decisOes que o professor
tomard colaborativamente, corn os seus alunos e ate corn os colegas
professores que leccionem o mesmo nivel de lingua.

Para alem disso, durante o desenvolvimento de uma sequéncia de
aprendizagem como a que aqui apresentamos, julgamos importante que
o professor de PLE esteja receptivo a manutencdo de urn clima de
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aula que permita aos alunos desenvolverem trabalho autOnomo, isto e,
experimentando modos e percursos eventualmente diferentes de real i-
zacao das tarefas. Ao mesmo tempo, julgamos que o professor podera
recolher informacdo —"notas de campo" ou inscricOes no seu "diario
de bordo" — sobre as dificuldades dos alunos nas varias dimensOes do
use da sua competacia comunicativa (linguistica, discursiva, estrate-
gica, processual e intercultural) nas actividades de compreensao e pro-
ducao oral e escrita.

Para alem desses registos, que constituem uma das bases da refle-
xao do professor sobre a sua prOpria accao e sobre os percursos de
aprendizagem dos alunos, o professor podera tambem construir instru-
mentos de avaliacao destinados a avaliacao do processo de ensino-apren-
dizagem propriamente dito. Essa informacao constituira, a par da infor-
macao colhida no inicio do processo de ensino, um complemento funda-
mental para a analise das necessidades e dos interesses de aprendiza-
gem dos seus alunos, as quais nortearao o desenvolvimento de todo o
processo de ensino-aprendizagem.

Uma sequéncia de aprendizagem planeada de acordo corn a
metodologia de tarefas inscreve-se, naturalmente, num curriculo centrado
no processo de aprendizagem, o qual valoriza mais as actividades de
aprendizagem e os conhecimentos e competéncias que os alunos adqui-
rem durante o processo de trabalho do que uma listagem de objectivos e
conteados previamente definidos.

A aprendizagem de uma lingua estrangeira é mais do que a apren-
dizagem de uma lista de vocabulario, de estruturas linguisticas e de fun-
cOes da linguagem; a aprendizagem de uma lingua estrangeira a tambem
a aprendizagem de diferentes modos de ver, pensar e agir . E tambem a
aprendizagem de comportamentos linguisticos culturalmente marcados,
por vezes muito diferentes das formas de ver, pensar e agir na nossa
prOpria lingua e cultura. Uma sequéncia de aprendizagem planeada de
acordo corn as metodologias de tarefa tern obrigatoriamente em conta
as relacOes lingua–cultura na exploracao dos materiais em sala de aula.
Ignorar a dimensao cultural no processo de ensino das I inguas é ignorar
que o mundo dos falantes-ouvintes de uma lingua particular é enformado
por modelos culturais que definem a realidade por eles construida;
ignorar o papel da cultura na construcao dos conceitos sociais e cognitivos,
na formacao e na expressao da subjectividade (Hinkel, 1999).
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No caso da aprendizagem da Lingua Portuguesa, o dominio do
Portugués por parte de alunos estrangeiros implica, naturalmente, a
partilha de uma cultura quase milenar, a apropriaeao de uma hist6-
ria, mas tambem a apropriacao de uma forma de estar e viver no
mundo de hoje.

Nota
1	 Neste texto utilizaremos o termo "lingua estrangeira" para nos re-

ferirmos ao fenOmeno global de aprendizagem formal de uma lin-
gua que nao a lingua materna, ou a lingua de escolarizaeao. 0
termo "segunda lingua" sera exclusivamente utilizado para referir o
processo de aprendizagem de uma lingua nap-materna em situacao
de aula, no pais em que essa lingua é a lingua de escolarizaeao, a
lingua oficial ou a lingua partilhada pela comunidade social onde os
aprendentes estao inseridos.
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Portuguese as forcing language:
features that should be taken into

aecount in the teaching and learning
process.

Abstract
The teaching of Portuguese as a
foreign language can not ignore the
psycho-pedagogic principles that
underlie the foreign language learning
process, in school context. This text
begins with a review of the individual
and the contextual factors that
differentiate classroom language
learning. Following this literature
review, the author proposes a
language learning sequence-plan for
Portuguese as a foreign language. The
language learning sequence is
organised within a task-based learning
perspective, in accordance with the
methodological principles of the
communicative approach for language
learning and teaching.

Key words:
-Portuguese, foreign language;
-Language teaching;
-Task-based learning methodologies

Le portugais entant que langue
etrangere: les facteurs a prendre en

compte dans la planification du
processus d'enseignement et

d'aprentissage.

Résumé

L'enseignement du Portugais, langue
etrangere, ne peut pas ignorer les principes
psychopedagogiques sous-jacents au
processus d'apprentissage de la langue
etrangere. A la suite de ce presuppose,
apres une revision des recherches sur les
facteurs individuels et contextuels qui
differencient la performance des eleves
dans le processus d'apprentissage des
langues, ce texte presente une planification
d'une sequence d'apprentissage de
Portugais, langue etrangere. Le plan pour
la	 pratique	 pedagogique	 de
l'enseignement du Portugais, langue
etrangere, a etc construit dans le cadre de
la perspective des "task-based learning"
methodologies et ayant pour base les
principes de l'approche communicative
pour l'enseignement des langues.

Mots-elis:
-Portuguais, langue etrangere;
-Enseignement des langues;
-Approches communicatifs
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