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Resum6: Dans le present article, l'auteur a tente do prendro un certain recu lpw 
rapport aux didactiques particulieres et de mettre en evidence des structures gene-
rales (didactique formelle), qui permettent de «e faire une idee plus objective, plus 
d£tachee du contenu specifique et des engouements pour une mithodologie i la 
mode. Pour ce faire, il a introduit un certain nombre de notions eles, a savoir: le 
processus didactique -on?u comme une trartiformation continue (8 2.2.2.), dans 
une situation didaciique (§ 2.1.) comprenant cinq compotantes necessaires et suf-
fisantes, conduisant a un oompromii didactique (5 3). L'apprenant est caracttrue 
par un inter-savoir ins table, qui peut Stre decrit en termes de complex e micro tytti-
mique (§ 4.3.1.) relevant devantage de la plautibiliti que de la probability. Ce modele 
(§ 4.3.2.) peut Stre £tendu a la notion de langue (§ 4.2A.), les principaux moteuri 
en sont Vextrapolation analogique et la transgression (§ 4.3.5.). Enfin, dans une 
perspective d'am^lioration du rendement didactique, l'auteur propose cinq postulatt 
fondamentaux <§ 5.) dont seraient tributaires la plupart des methodologies didacti-
ques disponibles. 

Resumo: Neste artigo, o autor tentou tomar certo recuo em relA9»o a* dfatftleaf 
particulars e evidendar estruturas gerais (diditlca formal) que perniltam for mar 
uma id£la mais objetiva, mais independents do oonteudo espocifico e do« embaM-
(jos de uma metodologia em moda. 

Para tanto, lntroduziu certo mSmero de nogfies chavea, a saber: o proceno 
diddtlco concebido como uma transformaclo contfnua (5 23.2.). numa rituafo 
diddtica ( § 2 2 ) que compreende clnco componentes necessarios e suflcientet, que 
conduz a um compromise dlditico (8 3.). 0 educando i caracterfcado por um 
tnter-saber inttivel, que pode ser descrito em termos de complexo microuiitemtco 
( § 4 3.1.) dependente mais da plauslbtHdade que da probabilidade. 

Este modelo (S 4.3.2.) pode ser e.tendido a nos®> de Hngua ( | 4.3.4.). o» 
seus principals motores aSo a extrapolafjb enaldgica e a tramgressSo ( i 4 3 J . ) . 
Enflm numa perspectiva de aperfeifoamento do rendimento diddtlco. o auto* 
propOe cinco pottuladot fundamentals (I 5.) de que .eriam tributfaiaa a maioria 
das metodologias diditicas disponfveb. 

(*) TradusSo de Maria Apaiecida Barbosa. 



1. Introdufffo 

"N6s (...), nds temos a impressJo que, analisando o problema e as 
novas id^ias que suscitou, compreendemos o que se passa (...). Trata-se, 
6 claro, de uma simples impressJo, que a gerafJo seguinte compreendera 
muito melhor do que n6s e nos considerard imbecis. Isso faz parte da evo-
lufSo natural das (...)"' 

Essa observaijJo — pessimista ou otimista, conforme o ponto de 
vista adotado — feita por um matemitico celebre, membro da Academia 
de Ciincias, a prop6sito da sua disciplina, poderia s£-lo a respeito da di-
ddtica. 

1.1. Que 6 a didatica de li'nguas? 

Segundo Robert Galisson e Daniel Coste (G. &C., 76), esse termo 
6, atualmente, um dos mais ambi'guos e controvertidos, variando o seu 
conteudo de acordo com os pai'ses e de acordo com as escolas. Grosso mo-
do, pode-se considerar duas tendencias na Franja: 

a) Metodologia do ensino das li'nguas, considerada como um comple-
mento da lingiii'stica, sublinhando-se a separafJo tatica e a complementa-
ridade entre a matiria a ensinar e a maneira de fazer; 

b) CiSncia interdisciplinar autonoma, que se apoia em vdrias ou-
tras: lingiii'stica, psicologia, sociologia e pedagogia, sem que haja subordi-
nafJo da didatica i lingiii'stica aplicada. 

Sem pretender decidir a questJo, tentemos tomar certo recuo em 
relafJo a essas duas tendencias, elevando-nos a um ni'vel mais elevado 
de generalidade cienti'fica. 

O discurso didatico apresenta, geralmente, um carater prescritivo, 
a saber: se o docente deseja melhorar o rendimento do seu curso, deve 
proceder de tal ou qual maneira (reencontramos essa mesma atitude nas 

(1) Jean Dieudonne. Mathimatiques vides et mathimatiques significattvei, 1979. 
Substituam-se as reticSncias por "matematicos" e "ciencias". 
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gramAticas tradicioaais, que por essa raz3o, se opOem i lingui'stioa-ciencia 
(M.A. 60). Infelizmente, com excessiva freqiiencia, semelhante torneio 
do espi'rito incita ao fanatismo diddtico: "se voce nSo ensina de acordo 
com a maneira indicada, voce 6 um retrdgrado, um ignorante..."2 

1.2. Ora, o desfilar dos embarafos diddticos faz pensar que o processo 
diddtico n2o i. nem simples, nem univoco. Com efeito, v£-se "provar" 
sucessivamente. com o apoio de argumentos te6ricos e com resuitados 
merit6rios evidentes, toda uma s^rie de ideologias diddticas que se preten-
dem mais ou menos revolucionirias: o skinnerismo fundado sobre o beha-
viorismo e o distribucionismo, a maneira de Bloomfield, com os metodos 
audio-orais, depois: audio-visuais, criticados por Chomsky, entre outros, 
e maisou menos abandonados em seguida; o funcionalismo, com o apren-
diz-rei, a condenaijJo dos manuais e a exclusividade dada aos textos auten-
ticos, mais recentemente a abordagem dita "comunicacional" (B. & G. 
80, G. R. 80). o "Silent Way" de Caleb Gattegno...3 , a "sugestopedia" 
do Professor Lozanov. 

Uma tendencia natural seria extrapolar para as teorias didaticas o 
tra?o lan?ado, M mais de um s^culo, pelo fisico Henri Bouasse: "Poder-
-se-ia sustentar com bastante verossimilhanfa que todas as teorias atual-

mente admitidas nSo tem nenhuma possibilidade de longevidade".4 

1.3. No entanto, i notorio, de um lado, que esses metodos conhecem 
um sucesso merecido, sobretudo no inicio, quando s5o utilizados por 
seus promotores - sucesso que parece caucionar sua i n t r o d u c e sistema-
tica nas classes de outro lado, que eles se chocam com a "paciente 
inertia". ao mesmo tempo condenavel e razoavel, dos prdticos, conscientes, 

(2) Nos mesmos fomos objeto de cnticas, ora benevolas, ora malevolas, conform® 
o oaso. da parte dos que sustentam um ensino mais tradicional, quando pro-
curavamos estabelecer uma didatica funcjonal adaptada as necessidaden de 
um publico espec{fico de aprendizes - C.F. (G. Y. 64 e 72) e a excelente 
analise feita por Jean-Luc Descamps (D.J.-L. 70). 

(3) Teaching Foretng Language in Schools - The Silent Way - Educational So-
lutions, 1972. 

(4) Introduction d litude des theories de la micanique, 1859. 
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certamente, que nem tudo an da bem, mas que permanecem desconfiados 
face is inovagOes muito brutais, impostas a um corpo docente insuficiente-
mente formado, e das fraturas que dai resultam no desenvolvimento dos 
estudos de seus alunoss. 

Assim, as advertSncias polSmicas de Bouasse: "(--•) Conduzam-se 
(...) com mais reserva. Quando voc£s jogam pedras as estatuas, cuidado 
para que o ricochete nJo Ihei perfure os olhos"6 e "n5o se deve sempre 
acreditar (...) em sua palavra e imaginar que fazem (...) do modo como 
querem contd-lo"7 parecem transponfveis do domfnio da mecanica ao 
do ensino de lfnguas. 

Aliis, nSo se tem a impressJo, por vezes, ao ler certas proposig5es 
de Claude Bernard, que suas observagOes n9o se enderegam exclusivamente 
A medicina? 

"a id^ia dominante desses desprezadores de outrem 6 encontrar em falta 
as teorias dos outros, de procurar contradize-las"R. 

1.4. Assim sendo, Gaston Bachelard nJo sustenta que " h i um unico 
meio de fazer a van gar a ciencia, e condenar a ci£ncia ja constitufda"?' 

£ flcil citar numerosas outras observagoes extraidas de grandes 
autores cientificos, observagOes que poderiam igualmente dizer respeito 
ao ensino de lfnguas, mas 6 tempo de concluir nossa introdugao crftica 
e de propor elementos construtivos: 

a) fazendo sair a didfitica de linguas do seu isolamento, em relagSo 
A diditica das outras disciplinas;10 

b) situando-nos na 6tica cientifica de neutralidade nao prescritiva. 

(5) A experi£ncia do ensino das matematicas ditas "modemas" conheceu, outrora, 
diflculdades oompariveis. 

(6) La question prialable contre la thiorie de Einstein (oposta a de Newton). 1923. 
(7) V. nota 4. 
(8) Introduction d Vitude de la Midecine experiment ale. 1865. 
(9) La philosophie du non. 1940. 
(10) A ideia desse recuo, dessa tomada de distancia, nos velo do fato de que tivemoi 

de ensinar disciplinas muito variadas (matematicas, otlca, mecSnica, eletricida-
de, lfngua russa, lingdfstica, lexicologia, ginastica, jud6, musica), em circunstin-
cias muito diferentes e a publicos muito diversos. 
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Coin efeito, conclui'mos n6s, a didatica-ciencia deveria ser, por um 
lado, cumulativa como todas as ciencias, pois ela n2o tern por unico obje-
tivo refutar e rejeitar as metodologias anteriormente propostas - a maio-
ria, acrescentemos, mesmo as mais "tradicionais", trouxeram uma contri-
buifao util ao desenvolvimento dessa disciplina - mas fazer o balanfo e 
a sintese dos princi'pios te6ricos aplicados, assim como dos meios dispo-
nfveis, utilizando-os da melhor forma, em fun^Jo da situagao diddtica 
em jogo. 

Situando-nos no terreno neutro da ciencia, a primeira questao que 
temos a propor-nos 6 a seguinte: quais s&o as condifSes necessarias e sufi-
cientes para que se possa falar de processo diddtico P, independentemente 
da materia de ensino-aprendizagem M, implicada no processo? 

2. Processo Diddtico. Condi?6es de Existencia 

2 1 Por condi50es de existencia e preciso entender o conjunto minimo 
de caracteristicas sine qua non que fundamentam a didatica enquanto 
disciplina distinta de outras discipUnas conexas1 1 , das quais, segundo 
os pontos de vista, ela constitui um complemento ou sobre as quais se 

funda por voca?2o interdisciplinar. 
Sem duvida, a priori, a lista dos componentes importantes que inter-

vem em didatica pode ser alongada sem limite determinado, lista, por si-
nal variavel segundo as ideologias subjacentes. Numa abordagem cientf-
fica formal, importa restringir o seu numero estritamente ao minimo, de 
modo que } 2 

(11) Encontra-se um estudo mais minucioso das discipUnas conexas em (B. & G.) 
p. 11 e segs. , -

(12) Esse modo de apresentaSao se inspira notadamente, num nivel multo pe no 
chSo" nas ideias de Euclides, de David Hilbert (matematico alemao 1862-
-1943). Nos trabalhos dos logicos sobre as linguagens formais e nas apUcagOes 
em Ungufstica feitas por Noam Chomsky, Antoine Culioli e Jean-Piene DesclSs. 
Conservamos, contudo, o termo euclidiano - marcado de psicologismo -
postulado, ou proposigSo nao evidente, admitida sem prova, proposta como 
um princfpio a justificar pela coerfincia do sistema inteiro e por sua adequate 
a realidade - realidade observada pelo indivfduo - mas suscetfvel de dax lugar 



a) a supressJo de um c o m p o n e n t e tenhu po r e f e i t o que o f e n o m e n o 
descr i to deixa de ser um processo didat ico; 

b ) cada vez que se. esta e m presenga dos c o m p o n e n t e s enumerados , 
trata-se necessar iamente de u m processo didat ico; 

c) os c o m p o n e n t e s cons t i tuem, de alguma manei ra , arqui- fa tores 
( n o sen t ido de arqui-lexemas) - i s to i , r ecobrem u m c o n j u n t o de fa tores 
mais especi'ficos, mas cu jo n i imero excessivo dispersaria a a tengao — n u m a 
primeira abordagem. Nout ras palavras, o c o n j u n t o dos c o m p o n e n t e s deve 
fo rmar um microssistema1 3 . No quad ro de u m a abordagem liminar, apre-
sen tamos d o seguinte m o d o a es t ru tura fo rmal do processo d i d a t i c o ' 4 : 

a um consenso entre os aplicadores. A lista dos postulados deve obedecer 
as regras de integiidade, a saber: o acrescimo de novos postulados nao somente 
n5o mais se imp<5e mas, ao contrario, sobrecarrega a teoria. 

Os leitores interessados nessas quest<5es podem consultar notadamente: Les 
Giometries, por Lucien Godeaux (Paris, Coll. A. Colin, n? 206. 1942);Notions 
sur les grammaires formelles, por Maurice Gross e Andre Lentin (Paris, Gauthiers 
Villars, 1967). 

(13) Cf. (G.Y. 79 & 81) e, mais adiante, nota 20. 
(14) Essa abordagem ja foi esbo<;ada e aplicada com diferentes finalidades em varias 

c o n t r i b u t e s publicadas ou no prelo: 
1. Dictiortnaire a finalite didactique. Problematique et compromis. Quelques 
sugestions. (E.L.A., 1983). 
2. Contribution au 6eme Congres National de la S.P.R. (Bordeaux. 17-19/ 
10/1981), publication reportee du n9 30 (Actes) au n? 31: 

Peut-on enseigner le russe comme une science? 
Doit-on 

3. Actes des journees de Besangon, 1982: "Ecriture, Typographic, Pedagogie" 
(Rencontres Internationales de Lure): 
Propos sur la didactique de 1 'alphabet cyrillique. 
4. Actcs du colloque international de l'A.G.L.A., 1982: "Communicative 
Language Teaching and Communicative Methodology": 
Enseignement des langues et enseignement des sciences dites exactes. 
5. Actes du Colloque sur l'acquisition d'une langue seconde (C.L.A., Neuchatel, 
1982, publication conjointe de "Encrages" et de "TRANEL"): Exposi com-
plimentaire a I'expose de J.-L. Vidalenc. 
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2.2. Situa^Io didatica 

HI situa^ao didatica se e somente se nos encontramos em pre sen 9a 
dos cinco componentes fundamentais designados pelos simbolos F, E. 
D, C, Me defmidos abaixo.15 

2.2.1 .F designa a finalidade-funfao do processo P, por que e para que se 
estuda, se ensina. Levar em conta expiicitamente o componente F, que 
parece obvio atualmente, constituiu, ha tempo, uma conquista da didati-
ca modema Sem duvida, o componente F sempre existiu mas somente 
num estado latente, nao suscetivel de um questionamento racional, ocul-
tado pelas tradifoes recebidas das classes privilegiadas. 

2.2.2.E designa o educando, compreendido em seu sentido amplo (aluno, 
estudante. ouvinte. leitor, autodidata...) que, no curso do processo P, 
deve passar de certo estado initial E0 de nSo saber, em rela9ao ao que 
lhe compete adquirir, a um estado final Ef de saber e de saber-fazer. Mais 
precisaxnente, o processo didatico pode ser considerado como uma trans-
jormagao evolutiva EQ - El - E f , no curso da qual o aprendiz A passa 
por uma serie de estados intermediaries E^1 6 . 

2.2.3.D designa aquele que ensina (mestre, instrutor, professor, perceptor, 
animador.. ate mesmo um sistema supletivo qualquer, como um manual 
ou uma mdquina de ensinar), que assume, em diversos graus, uma dupla 
fun920: 

(15) O uso dos simbolos se justifica pelo fato de que seu conteudo e um arqui-
-fator que nao pode ser reduzido a um unico temio usual mas somente sugendo 
por uma palavra. Assim, E nao designa apenas o educando, responsavel por 
sua lormagao, modelo ideal da didatica de nossa epoca. O arquifator h engloba 
igualmente o aluno, perfeitamente irresponsavel, que so estuda quando cons-
trangido e forgado, mas que nao se pode eliminar de uma teona didatica geral, 
ja que tais casos se apresentaram e se a present am ainda, qualquer que seja nos-
sa rcprovagao a vista dessa atitude. 

(16) Generalizagao das ideias de L. Selinker, 1961. V. mais recentcmente os tra-
balhos de Bernard Py (P. B. 80 & 82) e Remy Porquier (P.R. 79). 
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a ) f o n t e direta ou indireta de informagao; 
b) cristalizador que torna possi'vel e acelera a transformagffo consi-

derada.1 7 

Alids, como o processo didatico P tem por objetivo central o educan-
do E, e como a formagSo e a manutengJo do docente D s3o particular-
mente dispendiosas, a tendencia natural - por razOes de economia - n fo 
6 a de aumentar a sua rentabilidade (hordrios sobrecarregados, classes 
plet6ricas, multiplicagao de sua agSo pela televisSo), tanto quanto possi'-
vel, por meio dos sistemas supletivos mais ou menos sofisticados (maquinas 
de ensinar, gravagOes sonoras, etc.)? 

2.2.4.C designa as circunstancias em que se desenrola o processo: tempo 
(epoca, duragffo, distribuigffo da duragJo), lugar (localizagfo geografica, 
locais), meios materials (quadros-negros, aparelhos de projegSo, obras de 
consulta, mobilidrio, etc....). Nao se aprende, nto se ensina da mesma ma-
neira, em razSo de uma ou de dez horas semanais, com ou sem um quadro 
de feltro, de manhS cedo ou 4 noite, no seculo XVI ou no seculo XX, num 
clima t6rrido,etc. 

2.2.5.M designa a materia dispensada (conteudo do curso, disciplinas 
consideradas...). 

2.2.6.Notemos que esses cinco componentes, F, E, D, C e M nffo sSo nem 
disjuntos nem independentes. Assim, certas consideragOes podem inscre-
ver-se, a diversos tftulos, em varios componentes1 7 . Toda modificag3o de 
um componente pode ter efeito sobre os outros. Diremos que entre os 

(17) Assim, para o turista que esta passeando em Moscou, em situagao de aprendiza-
gem, as fun?5es de D podem ser asseguradas pelos cartazes que pode ler nas 
ruas, um dicionario de bolso, fragmentos de conversas dos passantes, etc.; 
quanto a catalise, i em parte assegurada por ele mesmo, em parte por incentivos 
externos que organizam e estimulam a aprendizagem. A fronteira entre D, 
E eC existe mais ao nfvel das funfSes que no das entidades materials. 
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cinco componentes existeni interaijOes de carater cibernetico Chamamos 
de situagSo didatica io quintuplo: 

^ = < F ; E , D.C.M > , 

em que, para separar a natureza e o papel capital especi'ficos da finalidade-
-fun?So F no processo didatico, nos a destacamos por um ponto-e-vi'rgula 
dos demais componentes. 

Como o termo "cibernetico" tern multiplas acepfOes, adotamos aqui 
o ponto de vista de Louis Couffignal (C.L. 1963)1 8 . Mais precisamente, 
aqui: os cinco componentes nSo sJo constantes inteiramente determinaveis 
por antecipa^So. Assim, as necessidades e as mot iva te s mudam, os co-
nhecimentos adquiridos e o carater do aluno variam, as circunstancias mo-
dificam-se, etc... Mais que isso, a sua evolufSo 6, em parte, aleatdria. Desse 
modo, o problema fundamental da didatica 6 o de uma aprendizagem 
eficaz num determinado quadro geral. Esse quadro e constituido, justamen-
te, pela situa?ao diddtica presumida. Como cada componente exerce 
uma a?ao sobre os quatro outros, reciprocamente, segue-se que nSo se po-
de estabelecer um programa didatico rigido e definitivo a priori. Nota-
damente, a cada momento o processo diddtico 6 tributario do movel F 
varidvel no tempo. 

Com efeito, o par E, D & regido por seu proprio efeito de agio e 
retroagSo (feed-back), de modo que a trajetoria de E que conduz esse 
ultimo de EQ a Ef 6 susceti'vel de numerosas variantes individuals ou cole-
tivas, 

(18) para uma abordagem mais especializada, o estudioso de Ifnguas eslavw podera 
consultar com proveito o periodico Kibernetika, notadamente o primeiio 
volume 1958. Moscou. "Ges-Izd. Fiziko-matematiceskoy Literarury. Ai se 
encontr'am al<5m de trabalhos de canJtei altamente matematico, consideragfies 
mais gerais, at^ Ungtlfstlcas. 
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£ diffcil prever qual ser4 a trajet<5ria 6tima (geode'sica, em termos 
matemdticos), tanto mais que Ef pode ser questionado a todo momento. 
A administragao, em suas recomendagOes, fundamenta-se em medias, 
ou seja, em estereotipos conjunturais, que podem revelar-se inadequados 
numa situagJo particular. 

2.2.7.Insistamos sobre o fato de que: 

1) a omissSo de qualquer um dos componentes aniquila o carater 
didatico do processo P e, inversamente, nSo cabe considerar outros compo-
nentes, para que haja processo didatico P; 

2) O mesmo qui'ntuplo 6 susceti'vel de aplicar-se tanto a aquisigao 
de linguas como a de nSo importa qual disciplina como: matemltica, fi-
sica, quimica, biologia, psicologia, direito... musica, ginastica, etc. 

2.2.8.Segue-se que o processo P n2o deve ser reduzido ao processo de co-
rn unicag2o lingiiistica e, notadamente, que a situagao didatica^'^r e, ao 
mesmo tempo, mais ampla e mais especi'fica que a situagao de enunciagSo 
geral considerada pelos lingiiistas, o qui'ntuplo ^ r^ apresenta-se como 
o "trago pertinente distintivo" da didatica, que ele funda como seu ob-
jeto e que permite de opo-lo ds outras disciplinas, justificando sua auto-
nomia. Assim como a diddtica das matemdticas nSo poderia ser somente 
matemdtica aplicada, a diddtica das lfnguas n2o depende apenas da lin-
giiistica aplicada, ainda que dela seja largamente beneficidria. 

As didaticas das variadas disciplinas e, particularmente, a das linguas, 
que nos interessa, aparecem sobre o fundo dessa trama geral como realiza-
g5es particulares de uma estrutura formal comum, ou, ainda, como uma 
especie de "pan-didatica" (parafraseando-se a pan-geometria de Lo-
batchevski19), desde que nos alcemos a um grau de suficiente de abstragSo. 

(19) Ver, por exemplo, Os grandes matemdticos, por E. T. Bell, Payot, 1939, p. 
320-333. 
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Essa tomada de recuo em rela^o a didatica de li'nguas apresenta 
algum interesse ou s2o fantasmagorias etereas do tedrico? 

Nossa prdtica do ensino em diversas materias incita-nos a pensar 
que, com referenda ao processo geral P, muitas confronta^Oes podem ser 
realizadas entre os que se dedicam a disciplines variadas, que numerosos 
malentendidos podem ser dissipados, que muitas declaredes dogmdticas 
se acham atenuadas. 

2.3.1. Por mais paradoxal que possa parecer aprender a dar uma volta 
na barra fixa, a executar um trecho na guitarrk, a dar um golpe de judo, 
a resolver um problema de geometria, a efetuar uma analise em quimica, 
a montar uma experiencia em fisica, e expressar-se em russo em dada si-
tua5ao, procedem de principios similares. Pensamos poder afirmi-lo, tendo 
praticado e ensinado nos mesmos essas disciplinas. 

Sejamos concretos. Um pianista aprende um trecho de Stravinsky. 
Ele se depara com uma passagem dificil. Deve tocar de novo indefinidamen-
te esse trecho at6 que o saiba perfeitamente? 

Essa nSo 6 a opiniSo dos musicos profissionais. Isola-se a dificulda-
de, analisa-se o microssistema20 que ela constitui, elaboram-se exercfcios 
suscetfveis de criar os automatismos dos dedos que tornam facil a execu-
^ o da passagem incriminada; praticam-se, com certa periodicidade, duran-
te determinado tempo, esses exercicios; retoma-se o trecho de Stravinsky... 
pode-se apresenta-lo em cena, 

Outrora, toda mofa de boa famflia tinha obrigagao de maltratar o 
piano. Justamente acima do nosso apartamento, sofremos durante anos, 

(20) Lembremos que um microssistema, no sentido em que o entendemos aqui, 
e um sistema finalizado suficientemente pequeno para poder ser tratado, com 
a aproxima^o cxigida, e ao mesmo tempo real, para o ser humano em questJo, 
levando-se em conta a sua culture e os meios de que dispSe, mas suficientemete 
grande para responder a sua finalidade. £ pois um sistema humanizado, ja que 
reduzido a escala do ser humano e de suas necessidades. A sua pequenez e in-
teiramente relativa, ele pode mostrar-se grande, mesmo muito grande para 
alguns, ou muito pequeno noutras circunstancias. 
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ouvindo os mesmos trechos de Chopin, sempre com as mesmas hesitagOes 
nos mesmos lugares2 1 . 

Comparemos, agora, os erros de francos de certos estrangeiros. Te-
mos muitos imigrantes russos em Franga que se conduziram como aquela 
moga de boa famflia. Vinte anos de conversagJo quotidiana com franceses 
nffo corrigiram nem o sotaque, nem a morfo-sintaxe ("je ne prends pas 
rien ce soir", si tu irais en Russie...", "je marche sur la rue", "une mousti-
que qui m'a mordu est assis sur la vitre" (G.V., 70, 72 e sobretudo 77). 

Por certo, retrucarSfo voces, os boemios nao estudam no conser-
vat6rio... Com que idade e em quais circunstSncias C aprenderam eles 
a tocar? sffo as mesmas para aprender francos? trata-se da mesma situagio 
d i d d t i c a ^ ) ? 

Aqueles que aprendem a cavalgar em sela, sem m^todo, nunca adqui-
rem a classe dos campeOes olrmpicos. Concluam por si mesmos. 

Em resumo, insistimos sobre a "perda do que se poderia ganhar" 
que acarrela a insularidade da didatica limitada is linguas apenas e a ten-
dSncia a esquecer a realidade oculta pela teoria tributaria da ideologia 
em voga, 

2.3.2.Nos tempos de outrora, ensinavam-se os ursos a dansar, fazendo-os 
andar sobre uma chapa ardente, tocando-se musica; ensinavam-se saltos 
perigosos aos acrobatas, sob a ameaga do chicote; ensinava-se latim aos 
escolares, sob a ameaga da ferula e das varas. 0 sucesso do fim justificava 
perfeitamente os meios. Ten tem fazer isso agora em suas salas de aula! 

A conjuntura historia nSo pode ser negligenciada como fator do 
componente C. As "modas"diddticas seguem-se umas is outras. Um m£todo 
se revela eficaz porque 6 novo e, depois de algum tempo, ele tera perdido 
algo de sua eficdcia (ver os metodos dudio-visuais, etc.). Aquilo que e rentd-

(21) NSo vitupeiamos de modo nenhum o prazer que pode experimental um amador, 
massacrando uma valsa de Chopin. O prazer constitui um fim em si mesmo. 
perfeitamente respeitaveL Assim tambem o nfvel de corre^ao lingiiistica de-
pende da finalidade F proposta, se se visa apenas a intercomunicabilidade, 
um enunciado como aquele do operario turco: "Fiances sempre razJo. Porque 
eu falar lento, frances falar depressa, ele sempre razSo. SenJo frances mais in-
teligente que eu!" (citado no mestrado de Moussa Cissi, estudanteoperario 
em Besanfon) 6 perfeitamente aceitavel. O que esta em causa, nSo e o desvio 
em relaijao a morfo-sintaxe do bem falar, mas o ritmo do locutor que fala 
sua lingua materna, inconsciente dos problemas que enfrenta o estrangeiro. 
Certos desvios podem adquirir certo charme para o ouvido frances, charme 
explorado pelos artistas em cena ou por oradores, que nao se trata de apagar 
mas de cultivar de maneira apropriada 
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vel no tempo t i pode tornar-se execravel no tempo t j . Esse fenomeno 
6 bem conhecido 2 . 

3. Compromisso Diddtico 

Uma vez tragados os quadros formais gerais, importa passar aos atos. 
Levando-se em conta a situagSo, ou seja, a razJo de ser do seu ensino, a 
natureza e exigdncias dos educandos, suas proprias qualifica^des e tempe-
ramento, condifOes nas quais se desenrola o ensino e, enfim, o que ele 
pensa dever ensinar, o docente adota, consciente ou inconscientemente, 
a pedagogia que lhe parece adequada. Essa pedagogia s6 pode ser o resul-
tado de um compromisso K — escolhido dentre numerosos outros conce-
biveis - entre coer95es por vezes complementares, por vezes contradito-
rias. 

Sem duvida, ele teria desejado insistir sobre tal ponto particular 
mas ele teme que isso n3o interesse seu auditorio, que ele nao tenha o 
tempo necessdrio, que isso ultrapasse o programa, que isso exija mais tra-
balho, etc.... o que representamos pela formula-imagem: 

Outro colega poderia ter chegado a um compromisso x diferente. Alids, 
ele pr6prio pode rever o seu julgamento no dia seguinte. As coisas mudam, 
os educandos evoluem, as modas passam, os interesses se esvaem ou se 
afinam, etc.... Em resumo, o compromisso K nao 6 uni'voco (teriamos de 
bom grado a atitude inversa de "imperialismo didatico") e, alem disso, 
varia no curso do tempo. 

3.1. Fdrmulas-imagens 

Que se deve entender por formula-imagem ? 

(22) Notadamente, nffo se costuma refletir suficientemente sobre a experiencia 
didatica sovjetica, em seu ini'cio, em que o caso do aluno que impunha sua 
lei a um mestre aterrorizado pelo pavor das represalias alternava-se com o de 
uma disciplina sem piedade. O Poema Pedagdgico de Anton Semenovic Ma-
karenko (M. A. 1953) permanece, guardadas as devidas proporgoes, uma obra 
atual, sobre que e preciso meditar. 

K 
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N5o 6 seguramente uma formula logico-matematica, pois que as re-
gras de formagSo e de derivagao n3o sSo tornadas explfcitas. Antes de es-
crever essa f6rmula, n6s nao nos impusemos nenhuma coergao cujo n£o-
-respeito tornaria nossas garatujas indignas do selo "formula de direito". 
As fungOes de uma f6rmula-imagem sSo completamente diferentes, a saber: 
concentrar a informagSo considerada num pequeno espago visual — abre-
viagao; chamar a atengao para determinado fenomeno - polarizagao; 
fornecer a esse fenomeno uma representagao conceptual de identiflcagao 
- denominagSo; sugerir certos fatos, se, ter de expo-los ao longo de um 
discurso — simbolizagSd; propor uma trama diretriz para a reflexSo — 
programagSo; desempenhar um papel mnemonico — memorizagSo; ocasio-
nalmente, mostrar sem demonstrar - argumentagSo. Mencionemos o fato 
de que, infelizmente, as formulas-imagens servem tambem, as vezes, para 
langar poeira nos olhos do leitor ingenuo, ja que a mistificagao e uma 
das fungOes inerentes & linguagem humana. 

Seguelse que uma formula-imagem tem fungOes didaticas essenciais. 
£ um suporte, um condensador23 e um estimulante para o pensamento, 
sede de fenomenos psicologicos, ate psicanali'ticos complexos. Sem duvi-
da, seus autores inspiram-se freqiientemente no modo de formulagao mate-
mltica. Contudo, repetimos, esses ultimos nao se estimam obrigados de 
modo nenhum a estipular a priori nem como distinguir aquelas que sao 
bem escritas daquelas que nao o sao (podem intervir espontaneamente 
fatores est^ticos), nem por qual procedimento dada formula pode engendrar 
outras. Com freqiiencia, os autores contam com a sagacidade do leitor, 
para extrair-lhe a substSncia. Ora, a sagacidade esta longe de ser univer-
salmente distribufda, como se sabe, e tais formulas se tomam verdadeiros 
rebus. As f6rmulas-imagens situam-se, pois, no lado oposto ao do rigor 
16gico, ainda que elas modelizem, de forma judiciosa, a realidade, na oca-
siao em que sao concebidas. 

As cigncias exatas delas fazem um uso constante. Quem ainda n2o 
leu, num manual de qufmica qualquer: "acido + base = sal + agua"? E 
nas obras de lingiifstica, formulas-imagens do genero: 

(23) Deste ponto de vista, uma f6rmula-imagem 6 compaiavel a um esquemareduzido 
como aquele utilizado por P. Pauliat cm seu Dictionnaire ruise-franfais (Larous-
se, 1967), para indicar a localizai^ao ou o acento tonico na declina^o de um 
substantive, ou, ainda, aos csbosos entre aiemSo e seus equivalentes ingleses, 
franceses, russos, italianos e espanh6is na colegao lllustrierte technische 
Wdrterbtircher (MUnchen und Berlin), notadamente esbogo rapidamente inter-
pretavel e mais eloqilente que uma deflnifSo discursiva. 
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P + suf. 
a 
j® 

va 
yva 
iva 

1(G.Y. 1 9 6 4 , p . 3 6 9 ) 

para indicar a passagem dos verbos russos do aspecto Perfectivo ao aspecto 
/mperativo, gragas aos sufixos mencionados. Do mesmo modo, Paul Garde 
(G.P. p. 220) resume certas caracteristicas da declinafSo dos adjetivos 
de dependfincia por uma sequencia de simbolos: 

< l , i s j + a > • /1 , fs , ja /. 

Em seu Etude sur le verbe russe, Jacques Veyrenc (V. J. p. 302) 
nota, abreviadamente: 

oni + FACTITIVO ( + Prop.) 
on + NAO-PODER + rabotat ' . 

Ren6 l 'Hermite, em sua Statistique linguistique (LH. R.) define 
o "grau de objetiva$5o" pela formula, inspirada na aritmetica: 

Subs. + Pronomes 
Adj. + Verbos 

perfeitamente lfmpida, ainda que apoiada em vdrios subentendidos. 

Longe de proscrever as f6rmulas-imagens, como o fazem certos 16-
gicos puristas - convdm aperfei9oar-lhes o rendimento diddtico, nas situa-
56es em que s5o bem aceitas pelos educandos E, evidentemente, sem per-
der de vista sua natureza fundamentalmente argumentativa, extra-logica 
em sentido estrito. 
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3.2. Duas experifincias diditicas 

Para ilustrar nossas considera?5es formais, vamos opor duas situa?Oes 
com que tivemos de defrontar-nos1 4 . Tratava-se, na <<poca, do ensino 
de russo (G.Y. 64 e 72) mas nossas observa$5es se transpoem facilmente 
a outras lfnguas. Seguem-se, extremamente esquematizadas, as duas situa-
95es em questJo: 

Curso de russo para cientistas 
no quadro do CNRS e das Fa-
culdades de Ciencias (1959-
-1975). 

F: Responder ds necessidades 
profissionais imediatas dos 
educandos. 

E: adultos, nlvel cultural ele-
vado:cientfficos ou t^cnicos 
em dominios muito variados 

Criagao de curso de russo no quadro 
no secundirio (Besan^n , 1956, 
Saint-Germain. en-Laye 1959). 

F: despertar o gosto pelo estudo de 
uma lingua "ex6tica" julgada di-
ffi'cil. 

E: jovens, vindos por razOes ideold-
gicas ou por simples curiosidade, 
com todos os problemas que puder 

124) Exploramos igualmente outras situa?5es, como: a) ensino do russo em ligCes 
particulares de recuperafSo no ensino secundario; b) preparagJo de um cientista 
francos para receber hospedes sovieticos, que vinham visitar o seu laboratorio; 
c) estagio de iniciagao para lingttistas interessados pelas paxticularidades do 
sistema-lfngua russa (sem intengao de ler ou falar); prepara$So de turistas 
fianceses desejosos de fazer uma viagem a URSS; e) formagSes de engenheiros 
urbanos, tendo em vista sua colabora$2o com seus homologos russos; 0 elabo-
ra9So de um manual de russo para autodidatas assistidos de um iniciador (G. 
Y. 64 e 71), etc. Alias, dedicamo-nos ao ensino de matematica, de ffsica, de 
qufmica, seja em aulas particulares de recuperagSo, seja em cursos regulaies 
na perspectiva de um colegio classico ou na de um colegio t&nico. Enfim, 
tivemos ocasiSo de dar aulas de ginastica, seja no quadro do seivigo militar, 
seja no de uma sociedade esportiva particular; ligCes de judo destinadas a esti-
mular as mot ivates para um ensino de matematica; ligSes de viol£o classico 
para debutantes amadores, etc. 
Foi o ensino funcional das matemiticas a estudantes lingttistas, de formagSo 
literdria primeira. flue orientou nossas pesquisas para a didatica. 
Essas experifincias permitiram-nos fazer variar quatro dos cinco componentes 
F, E,' C, M do nosso qufntuplo. Al6m disso, a assistencia a cursos ministrados 
por colegas, que ensinavam com metodos dlversos, em disciplinas variadas, 
permitiu-nos dirigir nossa atengJo para o componente D. 
A f6rmula proposta acima constitul, pols, um denomlnador comum de todas 
as observances que nos foi possfvel fazer. 
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(matemiticas, fisica. qui'mica, 
biologia, etc.). 
Classes heterogineas. 

D: exploragao de nossa forma-
gdo cientifica primeira. 
Problema: 
n3o impor a ideologia didatica 
propria de D, mas compreender 
a psicologia dos educandos E e 
adaptar-se a seu modo de pensar. 

representar essa populagao escolar: 
disciplina, motivag5o, etc. 

D: exploragao de nossa formagao 
artistica (mSe atriz). 
Problema: 
fazer que o curso seja um espe-
tdculo agradivel e util, ao qual 
se tem vontade de voltar. Suscitar 
o entusiasmo. Usar efeitos de 
encenagJo, de entoagao, de con-
traste, de surpresa: ver os lubrifl-
cantes diddticos. 

3.2.1.Com a metafora lubrificantes diddticos, entendemos os acrescimos 
n5o indispensaveis ao sentido estrito de M, mas que fazem que o processo 
didatico possa se desenvolver em boas condigSes; notadamente, ao nfvel 
psicol6gico, tudo o que pode favorecer a motivagJo, os incentivos, a consi-
deragao das necessidades, os intermedios recreativos, o humor, as brinca-
deiras, a encenagSo do curso (Y. G., 76) etc. Assim, pode-se dizer que a 
"sugestopedia" chama a atengJo para um tipo particularmente interes-
sante de lubrificantes didaticos, "o desempenho do papel" sobre outros 
(F.J.C. 81). 

C: uma hora semanal, durante um 
ano, d noite, depois do trabalho. 
Material: quadro-negro, giz. 
Textos de especialidade. 
"Para cada um, seu texto autenti-
co", que responde is preocupa-
gOes imediatas de cada educando. 

C: cursos livres, sem obrigagJo nem 
coergao, situados nas "janelas" 
dos cursos curriculares. Duas horas 
semanais. 
Material: quadro-negro, giz de cor, 
desenhos no quadro. 
Gestualidade de esclarecimentos. 
Violao - fazer cantar em russo. 
PreparagJo de chi, de panquecas, 
etc. em classe. Com participagSo 
dos E e comentarios ad-hoc. 
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M: linguas de espectalidade escri-
tas — cada um a sua — analisadas 
racionalmente. Busca de denomi-
nadores comuns. NJo comprome-
ter o futuro, deixar a possibilida-
de de abrir seu horizonte para o 
russo corrente, at^ mesmo litera-
rio. A lingua falada 6 apenas um 
instrumento para melhor possuir 
a lingua escrita. 
UtilizafSo de esquemas e de f6r-
mulas — imagens como nas ci€n-
cias. 
Intercimbio bilateral de informa-
5«o D X 

K: Escala de urglcias: 
(G.Y. 72) 
1. Ler tftulo e l'ndice. 
2. Percorrer um texto em diagonal. 

Marcar as passagens uteis. 
3. Extrair a informafao. Tradu-
920 grosseira. 
4. TradufSo melhorada de um 
texto de especialidade. 
5. Leitura facilitada. 
6. Vida prftica em URSS. 
7. Entrevistas com colegas so-
bre sua especialidade. 
8. Acompanhar e tomar notas 
quando de um congresso. 
9. Fazer interven^es. 
10. Fazer uma conferSncia. 

Conseqiiencias 
Essa experiencia foi fonte 

de inspirafSo para o que se cha-
ma, atualmente, ensino funcio-
m l de uma lingua. 

M: lingua corrente, de circunst3n-
cia, lingua atraente apreendida 
intuitivamente, com um minimo de 
considera^Oes gramaticais. 
Adjuvantes: anedotas, poesias... 
lfngua escrita acess6ria meio 
de conservar o trafo do que foi 
dito. 

A canfBo atualiza o sistema fona-
torio. r 
Circula^So da informagJo D E. 

K: Busca do prazer da linguagem 
atual, com segunda-intengSo de 
sedu^Jo, a fim de suscitar o desejo 
de investir esfor^os uljeriores para 
uma aquisi5§o "sena" da lingua. 
Coloca^Jo entre parentesis, em 
primeira instSncia, de tudo o 
que n£o responde a essas condi90es. 

Conseqiiencias 
Esses cursos foram inseridos, em 

seguida, num quadro administrativo 
regular e continuam at6 nossos 
dias. Numerosos procedimentos uti-
lizados foram "reinventados" ulte-
riormente, para o frances. 
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3.2.2.Para evitar todo malentendido, insistamos sobre o fato de que nffo 
se trata aqui, de modo nenhum, de defender tal ou qual estrat(Sgia diddtica, 
de sustentar peremptoriamente que mais vale, num caso, subordinar a 
competincia linguistica oral a compet€ncia escrita, ou o contrdrio, no 

outro caso. Sem entrar em mimicias, notemos como seria ingenuo pro-

curar impor, a todo custo, uma metodologia tinica, fundada sobre ideias 

gerais, plausiveis, sem duvida, mas aprioristicas. 

3.2.3.Lembremos (ver § 2.2.6. e 3.) que, para ser eficaz, um processo 
pedag6gico deve ser considerado de um ponto de vista cibernetico, que 
uma situagSo evolui a todo instante e nSo 6 jamais completamente 
imprevisivel2 5 . Assim como em mecdnica introduz-se a no?5o de "velo-
cidade instantanea" de que a "velocidade m<5dia" constitui apenas uma 
aproximagSo razodvel, em didatica s6 existem, de fato, situates instan-
tdtieas, ainda que seja razoavel considerar situagSes medias, na medida 
em que a evolugao e lenta, no interior de uma diferencial-tempo apropria-
da. NIo seria desprovido de interesse estudar a rapidez da evolugao de 
situagdes, donde uma nogao metaforicamente compardvel £ aceleragio da 
mecanica. 

4. Modelo "Comunicacional" do Educando 

O educando E, como dissemos, desempenha um papel central no 
processo dddtico P, fato que 6 razodvel simbolizar pela igualdade: 

/ > = <^.E0 Ei E { y 

que pOe em evid£ncia a transformagfo continua (5 2.2.2.) de que E 6 o 
argumento no seio de uma determinada situagao 

(25) Paiece que o sucesso de certos metodos novos de ensino ($ 1.2) deve-se nib 
somente ds suas qualidades intrfnsecas e a sua novidade no mercado didatico, 
mas igualmente ao dom exceptional de seus promotores, de saber adaptar-se 
instantaneamente a situa;So <$D vivida. Isso i um obsticulo maior a "funcio-
narizafSo" do m^todo, um "dom", por sua propria natureza, de diffcil trans-
missSo, donde os resultados reduzidos observados em discfpulos menos talen-
tosos. 
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4.1. Contudo, o educando E, em si mesmo, permanece uma entidade 
cujo funcionamento interno escapa ks investigates diretas. E 6 uma esp£-
cie de "caixa preta", que s6 apreendemos, principalmente2 6 , comunican-
do-nos com ele. Enfim, por um jogo de fluxo informativo (discursivo) 
incidente F j e emergente F e , donde o primeiro esquema-balan$o27: 

Enigmdtico 
Fj = fluxo incidente f educando. F e = fluxo emergente 

Caixa-preta 

A a$5o do docente D traduz-se por certa contribuifSo a Fj, guiada pela 
retroagSo F e , observada ou postulada. 

4.2. As§im, para sedimentar as ide'ias, propondo-se a questlo "que horas 
s4o?" D o\ivird a resposta: "o quarto de seis horas" (por "seis horas e 
um quarto". Interrogar-se-a sobre o mecanismo dessa produfJo e con-
cluird, certamente, que se trata de uma contamina^So pela expressao idio-
mitica russa, recusando, assim, o acaso. Conforme a estrategia de ensino 
adotada, tentard agir sobre o educando, seja pela explica^So analftica, 
racional, seja por sugestJo, deixando adivinhar, por exemplo, no decurso 
de um diilogo, como um frances se expressaria nessa situafSo de comu-
nicafJo. Noutras palavras, docente e educando n£o devem reconstruir, 
para isso, o sistema-lingua em sua integralidade mas focalizarlo sua atenjSo 
num microssistema local e partial, centrado no problema proposto (V. 
nota 20 e G.Y. 81). Mais precisamente, esse microssistema possui nao s6 
uma extensJo como tamb^m uma organiza?ao. O objetivo n£o 6 o de fa-
zer compreender, nesse instante, como dzer 5!4h, mas, de maneira mais ge-
ral: "N + Va h" , "Nfc + Nmn com "O < M < 30, ate 35", por oposifSo a 
"NA - Nmn" e em muitas outras circunstancias. Assim, o microssistema 
pode ser progressivamente estendido, se se considera outras situa?0es so-
ciais (administrativas, familiares...). 

(26) Com efeito, nSo esta exclui'do que esses dados sejam precisados e completados 
por considerag(5es, por exemplo: bio logicas, medicais ou sociologicas. 

(27) Inspiramo-nos aqui na nogao de modelo proposta pelo matematico Rene Thorn: 
Modelisation et scientificiti; Actes du CoUoque "Elaboration et justification 
des modeles". T.I.; Paris, Maloine, V (G. Y. 81). 
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4.3. Para ajustar sua contribuigSo D tentard examinar a produgao de 
E & luz de teorias (ou pre-teonas) dispom'veis, fara hipoteses plausfveis, 
andlise dos erros, e fard funcionar, tanto quanto possivel, o principio 
de causalidade. Assim sendo, parece verossimil evocar nffo uma causa 
mas um complexo causal, um feixe de causas de natureza heterogenea. 

Sem duvida, o componente tributdrio da linguistica contrastiva 
(interferSncia e contaminagdo) n3o pode ser eliminado, ainda, como jd 
se disse muitas vezes, ele nSo seja determinante. As previsOes fundadas 
no contraste das linguas adquiridas e em vias de aquisigSo estao longe 
de ser realizadas no fluxo emergente, F e . Uma ma descrifdo da lingua 
alvo pode trazer desvios em relagSo & norma buscada. Uma apresentagab 
inadequada dos fatos de lingua, mesmo fundamentada numa gramdtica 
teoricamente irrepreensivel, pode introduzir descompreensOes desta. Fa-
tores perturb adores, ao nivel do desempenho, sem implicar a competSncia, 
podem embaralhar as cartas do pedagogo-tetirico que analisa as p r o d u c e s 
"viciosas" Perturbagoes psicologicas, ate mesmo psicanaliticas, n l o se 
acham de nenhum modo excluidas. 

As explicagOes de vocagSo determinista interferem em explicagOes 
de vocagdo estati'stica globais; o plausivel interfere no provavel (G.Y. 81 ) 2 9 . 

Enfim, importa, em todo processo P, levar em conta os "lubrificantes" 
(§ 2.6.). Uma mformagao bruta / passa mal (1) se nSo € acompanhada, 
digamos (por falta de um terrno melhor), de "informagJo superfetatbria", 
o que se pode simbolizar por: 

I ->• 0 a informag5o bruta nSo passa; 
I + I s u p -<• I' (I' vizinha de I): 

a informagSo bruta I, associada & informag2o superfetat6ria, I S U p , trans-
forma-se em um saber I', que nffo coincide, sem duvida, jamais com o 
que D deseja comunicar, mas que se revela suficientemente vizinho, para 
que o ato pedag6gico possa ser considerado como bem sucedido. 

(28) Por exemplo, ele nSo "expora", sobre o assunto, os principios fundamentais 
do distribucionalismo, do funcionalismo, do gerativismo ou da lingttistiea 
enunciativa, ainda que possa inspirar-9e neles. 

(29) Um evento repetitivo com uma freqll<5ncia tendente a um limite (probabili-
dade) pode ser dito "provavel". Para numerosos eventos, a freqUencia nffo 
pode ser calculada, ou nSo tem estabilidade; nSo se pode falar, entjo, de proba-
bilidade, mas de verossimilhanga, de plausibilidade, mais ou menos subjetiva. 
Assim, a frase "Turgeniev viveu em Paris" i perfeitamente plausivel, ainda 
que sua freqUencia quase-nula seja praticamente indeterminivel com um mi-
nimo de precisxlo. 
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Noutras palavras, para fazer assimilar alguma coisa, nSo basta ser 
claro e comunicar essa coisa, 6 preciso acrescentar-lhe tanto fatores de 
motivagSo como redunddncia (I s u p .)-

4.3. Caixa transparente (modelo) 

Como o funcionamento interno do educando E 6 inacessivel, o 
docente D procura simular seu comportamento externo, com o auxilio 
de um modelo cujo funcionamento interno e conhecido - a caixa trans-
parente. Na medida em que ele possui algumas precisOes sobre o fluxo 
Fj, poderd submeter o modelo a um fluxo comparavel Fj ' e dai deduzir 
um fluxo emergente F e ' . 

A concordSncia mais ou menos completa entre F e e Fg permitird 
propor hipdteses verossi'meis sobre o proprio educando e, sobretudo, de 
deduzir um modo de agSo razodvel de D sobre E, no curso do processo 
diddtico P. 

4.3.1. Complex o micro ssist£mico 

De que forma se apresenta o conteudo da caixa transparente El 
Se, como sugere Noam Chomsky, a competencia do locutor nativo e 
simuldvel por um sistema coerente de regras gerais de engendramento e 
de transformafSo de enunciados, o inter-saber de E (inter-lingua) devera, 
tambifm ele, ser constitufdo de um sortimento de regras que formam ou 
nSo um sistema coerente. 

Tornamos a hipdtese de Chomsky mais flexivel, da seguinte maneira: 
0 inter-saber de E 6 um conjunto fluido de microssistemas, mais 

ou menos isolados, mais ou menos encaixados e mais ou menos coerentes 
ou contraditdrios, que chamamos o complexo microssistimico C u S (P.B. 
8 0 1 , 8 0 2 e 8 2 ) . 

Ses, para o locutor nativo, de posse da competencia lingiii'stica (o 
que nao 6 o caso da crian9a em via de assimila5ao de sua lingua matema). 
esse complexo C MS constitui um sistema que, quanto ao essential, responde 
a suas necessidades lingiifsticas, por meio do que se chama a flexibilidade 
da lingua, que autoriza os deslizamentos de sentido por metonimia e metd-
fora, integrando, se necessario, a informafao gestual complementar, assim 
como os dados fornecidos tanto pela situapao de enunciafJo como pelo 
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pr£-construido cultural; esse nSo 6 o caso do educando E, cujo compiexo 
microssistSmico C n S esta desequUibrado por multiplas razOes, em relagffo 
a suas intengOes de comunicagao. 

4.3.2.Falibilidade dos complexos microssistemicos 

De inicio, esse compiexo C n S e apenas um conjunto de microssis-
temas que nffo forma ainda um sistema coerente. Os microssistemas n S, 
mais ou menos independentes, sffo o reflexo de experi£ncias lingiiisticas 
locais e parciais (G. Y. 82). Mais ainda, esse conjunto fluido significa que 
ele nSo pode ser rigorosamente determinado. 

Nao 6 possivel afirmar com certeza que um microssistema fi S deter-
minado seja um elemento constitutivo daquele. Um y. S pode ser mais ou 
menos bem constituido e fixado no espirito do educando E. E apenas, 
por vezes, um elemento provdvel, at6 mesmo plausivel do conjunto hi-
potetico considerado, e apenas, por vezes, um vago esbogo de M S que 
lentamente vai adquirir uma estrutura sucetivel de representafSo te6rica 
formal. 0 C m S do educando E no estagio E{ nao constitui, de modo ne-
nhum, um conjunto homogineo, coerente e estdvel. 

Insistamos sobre o fato de que, se o compiexo microssistemico C S 
do locutor nativo parece relativamente estdvel e bastante bem definido, 
o do educando E 6 fundamentalmente falivel e suscetivel de ser modifi-
cado a todo instante sob o impulso do fluxo incidente Fj e de fatores 
internos tais como a maturag3o e o esquecimento. A materia e o numero 
dos ixS sao apenas dados verossuneis em evolugao permanente. 

4.3.3.Complexos multilingues 

Al^m disso, esses S sSo suscetiveis de ser multilingues, ou seja, sSo 
ligados, de certa maneira, n io somente i lingua materna que constitui 
a trama profunda, mas tambem as diferentes linguas segundas conhecidas 
ou em via de aquisigao. 

Exemplo: Um italiano, aprendendo o francos, pode conceber a pro-
porgao recortavel: 

fenetre = *men6tre 
finestra nanestra 
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Essa proporgio, ainda que atestada num indivfduo, nSo 6 por isso provivel 
em outro (ou seja, pode ser observada com certa freqiiencia avalidvel e 
estivel no fluxo emergente Ft de outros individuos). Ela 6, no maximo, 
plausivel e nSo pode fundamentar-se sobre as leis da probabilidade (V. 
nota 29). 

Nao I inconcebi'vel que um russo transponha brutalmente seu sis-
tema de preposi$5es (em, sobre), cometendo russismos malvindos: "passeio 
sobre a rua". 

Nffo estd exclufdo que um locutor bambara digs "burro como uma 
hiena, esperto como um gato..." Trata-se de interfer€ncias de fun980 lexical 
Magn de l . A. MelCuk30. 

43.4.ExtensSo & noffio de lingua 

Contfariamente 4s concepfSes usuais, admitimos a possibilidade 
de nSo<oerincia de microssistemas no interior de (J n S. De acordo com as 
id&as de Remy Porquier e de Bernard Py, postulamos que o que se chama 
lingua deve ser, em grande parte, considerado corho um complexo micros 
sistfimico heterogeneo e nSo como um sistema homogeneo susceti'vel de 
uma descri5ao em termos de regras gerais coerentes entre si. Sem duvida, 
a nffo-coer6ncia 6 menos acentuada num sistema constitufdo do que no 
do educando, mas nem por isso inexistente. Num determinado instante, 
podem coexistir virios microssistemas contraditorios nSo disjuntos. 0 
locutor francos pode escolher entre duas opfOes: 

Cada um desses microssistemas {Cap. cf. Mel'Cuk) pesa sobre a produffio 
do discurso. O locutor hesita, decide: 

(30) Em determinada lingua, um mesmo valor semintico, por exemplo, a inten-
sidade pode expressar-se de diversas maneiras, conforme o argumento sobre 
o qual se fixa: (burro de chorai = muito tolo), fome de lobo, chover canfvetet, 
o que se escreve Magn (tolo) = de chorar, e}c. (M.I.A. 81).Umas cinqiienta 
fungoes lexicais padrao e suas combinagSes permitem descrever o sentido de 
express5es fixas ou semi-fixas 

Censeur, Madame 
ou, 

-^Monsieur le Directeur, Madame la Directrice^-. 
ou, ao contrdrio, 
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"Monsideur le President, le Ministre, le Directeur..." 
"Madame le, la..." 

ou evita o problema, fugindo por um atalho. 
Sem duvida, ao fim de certo tempo, o uso terd imposto suas normas 

e reduzido o fluxo inicial. Contudo, convdm ter presente ao espiri toque, 
por menor que seja a diferencial-tempo considerada pela sincronia, enquanto 
o intervalo de tempo nao tiver sido reduzido a zero, ha diacronia em sin-
cronia. A dedsSo razodvel de negligenciar, numa primeira aproximagffo, 
os fenOmenos de diacronia, s6 faz reportar essas variagSes a uma aproxi-
magffo segunda, mas nffo os apaga. 

O problema se propOe, mesmo na perspectiva tradicional do bem 
falar. Deve-se ensinar uma lingua fixa, num dado instante, em que todos 
os problemas t€m sua solugffo untvoca, com normas sempre estritas, ou, 
entJo, num estado Ev mais ou menos evoluido de aquisigffo, nffo se deve 
mostrar as contradigoes intemas de microssistemas em jogo? Noutras 
palavras, nao 6 mais realista falar de um compiexo microssistemico diale-
tico cujas contradigOes internas constituem um motor de evolugffo? 

Hi mais que isso, por&n. 

4.3.5.Criatividade e transgressffo 

£ not6rio que, contrariamente ao educando E, o locutor nativo tem 
o "direito lingui'stico" de ultrapassar certos limites inscritos na norma 
linguistica. 

Robert Escarpit (Ver tambem (G.Y. 81) observa que "... uma lingua 
materna 6 uma lingua com a qual pode-se permitir o que nffo se pode 
permitir com outra. Isso conduz a focalizar a pulsffo criativa da transgressSo 
na pratica linguistica." 

"Plus il va moins vite moins il va plus loin" ("mais ele vai menos de-
pressa, menos ele vais mais longe") lemos na traseira de um carro. Nffo 
se pode acusar esse locutor de ignorancia mas, ao contrdrio, 6 forgoso cons-
tatar que sua competfincia da lingua ultrapassa os juS conformistas e contem 
AiS de transgressffo, autentkamente criativos, contrariamente ao compor-
tamento por imitagffo de dado modelo. 

£ preciso nffo confundir transgressao e extrapolagSo, talvez aleatdria, 
mas sempre conformista. 
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Assim, quando Robert Beauvais brinca com os outros, em L 'hexagobal 
tel qu'on le parle, o esnobe que diz um "avez vous de la cr&ne sur-grasse", 
em lugar de "tr2s grasse", este, embora procurando uma originalidade 
fictfria, procede por analogia, sem intenfSo de cometer um erro: 

surexcit6 = surgeld = surgras 
excite gel6 gras 

assim como "neologizaria" um escritor, cuidadoso do seu estilo: 

chanceler *panteler 
chancelant pantelant 

uma crianfa ou um estrangeiro aos quais falta a palavra adequada, no curso 
de uma conversa$So: 

poire = pomme = noix = gland = *Cocot 
poirier pommier *noixier "glandier cocotier 

Transferencias e interfer€ncias repousam sobre um princfpio similar. 
Quando um russo transpoe em francos um estere6tipo inerente a sua lingua 
sobre os vi'cios e as virtudes dos animais: "teimoso como um bof\ enquanto 
em francos 6 a mula e o burrico que tem essa reputagSo, ele nao efetua 
uma transgressffo, mas efetua um russismo inoportuno. 

Esse gfinero de "neologia" inscreve-se perfeitamente na fUosofla 
da gramdtica gerativa, em que se produz alguma coisa em harmonia com 
o que foi atestado anteriormente (criatividade conformista). 

Na transgressJo, ha algo mais — 6 porque nSo se pode fazer o que 
se faz, a simultaneamente vontade de cometer um erro e conivencia com o 
protagonista. 

Concluamos que a extrapolafJo conformista, o antagonismo dos 
juS e a transgressJo constituem tres agentes motores da diacronia em sin-
cronia. 

Conforme a situa?2o diddtica , contentar-se-d - sobretudo no 
ensino das li'nguas de especialidade — em levar o educando 4 neologia 
instdvel: compreender uma palavra que nJo se acha no diciondrio, mas 
da qual o locutor apreende o sentido por analogia, ou entao se procurara 
ir atd o ponto de fazS-lo sentir a existencia de outros fatores dindmicos. 
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5. Alguns Postulados 

"Ajustemos" nosso objetivo. Nesta comunicagffo - o leitor te-lo-d 
percebido, seguramente — n5o se trata de propor uma nova metodologia, 
em mat^ria de didatica de linguas, ou de propor principios operacionais 
que visam a aumentar-lhe o rendimento. Poder-se-ia dizer que o nosso obje-
tivo esta para a diddtica - tal como se apresenta habitualmente —, assim 
como a 6tica esta para a moral. Nio tomamos partido por tal ou qual meto-
dologia, porpomos estruturas gerais validas para todas. 

Esse 6 o caso da situagao diddtica » do compromisso K, dos 
microssistemas /J S, do compiexo C fiS, da caixa transparente com os fluxos 
Fj e F e , das nogGes de plausibilidade, da transgressffo etc.... que concer-
nem tanto ao ensino de lfnguas como ao de outras mat£rias. 

Propomos, agora, alguns principios gerais relativos ao rendimento 
didatico, que chamaremos postulados, pois nffo estamos em condigSes 
de demonstrd-los como teoremas; por sinal, como sua evidencia e discutfvel, 
nffo sao, pois, axiomas; enfim, 6 dificil assimila-los a leis, jd que nos falta o 
aparelho experimental adequado. 

De alguma maneira, sao questdes que propomos a nossos colegas 
especialistas em diddtica. 

Postulado I de sistematicidade 

A aquisigao de uma mat^ria qualquer n3o se efetua por simples 
recolha de elementos isolados de conhecimento mas exige uma organiza-
gao daquela. 

Postulado II de dimensBo. 

O volume dos conhecimentos a adquirir de uma so vez nao deve ul-
trapassar certo limite (varidvel segundo E) de receptividade, sem o que 
hd estrangulamento. 

Os postulados I e II podem ser reunidos em um s6: o postulado de 
micrassistematizagSo; em termos metaforicos, pode-se falar de "porgao di-
ddtica", organizado e dimensionado. 

Postulado III do conhecido para o desconhecido. 

Para apresentar uma informagao nova, conv^m informar-se, ou antes, 
formular hipoteses verossimeis sobre o fundo de conhecimento estabele-
cido e, tanto quanto possivel, tentar integrar ai a nova informagao. 
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Postulado IV da lubrificagSo. 

A informasSo reduzida a si mesma tem certa resistencia para passar 
e fixar-se. £ c6modo associar-lhe elementos aparentemente estereis que, 
levando-se em conta sua funfSo, chamamos de lubrificantes diditicos 
(por exemplo, uma anedota, uma brincadeira, uma historieta, um detalhe 
estftico, atrf mesmo um sorriso, etc.), limitando-se o seu papel a reduzir 
as for?as negativas de atrito. S5o fatores de motivaffio variaveis, segundo 
a situafSo 4p> . Sua escolha nSo 6 lunfvoca. 

Postulado V de dinamificagao. 

Para manter sua a t en^o , o educando deve exercer certa atividade. 
Poder-se-ia estender, sem duvida, essa lista de postulados. 
Contudo, faz parte da tradi?3o cientffica limitar o seu numero ao 

mfnirno estritamente necessario, evitando-se introduzir como hipdtese 
asser?<5es que podem ser deduzidas das hip6teses anteriores. Para ilustrar 
essa p r o p o s e , perguntamo-nos se e preciso ou nSo introduzir uma estru-
tura frdstica explicita, por exemplo, a estrutura actancial no quadro de 
uma gramitica dependencial analoga a desenvolvida por Lucien Tesnidre. 

Essa questao nao pode ter resposta aprioristica, sem o exame da 
situafSo fe). 0 postulado de sistematicidade nao justifica, por si so, 
uma visualiza$ao. Se E tem o Mbito de manipular esquemas e estruturas 
abstratas (III) as redes podem constituir um lubrificante (IV); senao, seria 
como jogar areia num mecanismo delicado; chegar-se-ia a engripd-lo. 

A frase deve ser grande ou pequena (II)? Conforme. Uma iniciafSo 
requer um exemplo simples mas, uma vez adquirido o mecanismo, deve 
servir precisamente para esclarecer casos complexos. O esquema deve ser 
desenhado pelo docente ou pelo educando (V)? Ainda uma vez, conforme. 
Pode servir de esbofo para uma discussao, para fixar sua atenfao (ver as 
f6rmulas-imagens), para evidenciar uma dificuldade. fi uma "linguagem 
icdnica", desenha-se as r e l a t e s , em vez de nomed-las. 

Concluamos que, em mat^ria de didatica, e preciso desconfiar das 
respostas muito ripidas, das geqeraliza^es fdceis e, como dizia substancial-
mente Henri Poincar£, evitar que o mestre projete sobre seus educandos 
seus pr6prios fantasmas. 
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6. Diddtica e Interdisciplinaridade. ConclusSo 

Sem duvida, a interdisciplinaridade estd na ordem do dia. Entretanto, 
levando-se em conta nosso sistema universitario, o niimero de docentes 
devidamente preparados para praticd-la de fato e mfimo. 

Assim, o professor de determinada lfngua s6 raramente se inspira 
no ensino das outras lfnguas e menos ainda nas ciencias e nas t^cnicas, 
cujo papel 6, no en tanto, capital, em nosso sdculo. 

Ora, uma confrontagSo interdlsciplinar pode prestar servigos, ao 
menos porque se percebe melhor nos outros suas pr6prias inabilidades, 
gragas ao estranhamento dos conteudos de ensino. 

Neste artigo, o autor tentou tomar certo recuo em relagffo is didd-
ticas particulares e evidenciar estruturas gerais (diddtica formal que per-
mitam formar uma ideia mais objetiva, mais independente do conteudo 
especifico e dos embaragos de uma metodologia em moda. 

Para tanto, introduziu certo numero de nog5es chaves, a saber: o 
processo didatico concebido como uma transformagSo continua (§ 2.2.2.), 
numa situagao didatica (§ 2.2.) que compreende cinco componentes neces-
sirios e suficientes, que conduz a um compromisso didatico (§ 3.). O 
educando 6 caracterizado por um inter-saber instavel, que pode ser descri-
to em termos de compiexo microssistemico (§ 4.3.1.) dependente mais da 
plausibilidade que da probabilidade. 

Esse modelo (§ 4.3.2.) pode ser estendido d nogffo de lfngua (§ 
4.3.4.), os seus principais motores sSo a extrapolagao analogica e a trans-
gressOo (§ 4.3.5.). Enfim, numa perspectiva de aperfeigoamento do rendi-
mento didatico, o autor prop5e cinco postulados fundamentals (§ 5.) 
de que seriam tributdrias a maioria das metodologias diddticas disponiveis. 
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