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RESUMO 

Este trabalho visa investigar as estratgias de leitura usadas por alunos adultos, com 
conhecimento incipiente de Lingua Inglesa, num contexto de ensino de Ingles como 
Lingua Estrangeira (LE), em aulas de leitura de ingles para fins especificos, e verificar o 
progresso dos aprendizes ao longo do curso. Para compreender o processo de leitura dos 
cinco participantes, foi utilizada uma metodologia qualitativa, e os dados foram 
coletados atravs de questionrios e protocolos de retrospec9ao e simultneo. Aps a 
realiza 言o do experimento, os dados apontaram o uso do conhecimento prvio e do 
reconhecimento de cognatos como as estratgias mais usadas para desencadear o 
processo de leitura na LE. Os dados tamb6m apontaram para urna tendncia de mudana 
nos procedimentos dos participantes, com o aumento da sua confian9a, conquistado pela 
consciencia de seu processo de leitura, base de sua autonomia leitora (Kleiman, 2000; 
Sol, 1998), o que remete a importncia do ensino das estrat6gias em sala de aula e do 
preparo do professor para essa prtica. A mostra evidenciou, tambm, as dificuldades 
dos participantes, relacionadas ao vocabulrio, impedindo uma compreenso maior dos 
textos, confirmando a importncia do l6xico para o processo de leitura (Laufer,1997) e a 
hipうtese do nivel limiar, que prev que o aprendiz em LE deve atingir o minimo de 
habilidade linguistica para ler na lingua alvo (Scaramucci,1995). 

Palavras-chave: processo de leitura - estratgias de leitura - ensino de LE - leitura para 
fins especificos 



ABSTRACT 

This work focuses on the investigation of the reading strategies used by adult 
students with incipient English knowledge, in a context of English teaching as a 
foreign language (FL ), in English reading classes for Specific Purposes. It also 
investigates the students' development along the reading course. The reading process of 
the tive participants was studied with the use of qualitative methods. The data were 
collected through questionnaires and retrospective and simultaneous protocols. The 
results show that the use of previous knowledge and the recognition of cognates are 
the strategies most commonly used by the leamers to approach the text. The results show 
that the participants changed their procedures throughout the course revealing an 
increase in self-confidence acquired by their awareness o f the reading process, base o f 
their reading autonomy (Kleim~ 2000; Solé, 1998). This leads us to the importance 
of teaching reading strategies in class and the education of the teachers for this 
specific practice. The investigation also shows evidence on the participants' difficulties 
concerning vocabulary, which caused major comprehension problems. This result 
confirms the importance of the role of the lexicon in reading comprehension (Laufer, 
1997) and the threshold levei hypothesis, which establishes that a beginning FL 
student should reach the minimum levei of linguistic skill to be able to read in the 
target language. (Scaramucci,1995). 

Key-words: reading process- reading strategies- FL teaching -ESP 
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1- INTROD1Jく】AO 

A leitura tem sido objeto de vrias pesquisas no campo da Linguistica 

Aplicada voltada para o ensino do Ingls como Lingua Estrangeira (LE) no Brasil, 

motivadas pela importancia que essa lingua tem adquirido na escola, na difuso da 

pesquisa e informa o. A variedade desse universo em que a lingua 6 utilizada 

tamb6m sugere uma variedade de contextos prprios que precisam de uma compreensao 

especifica para que o uso da lingua seja eficaz. 

も  na especificidade do contexto que inclumos nossa investiga 乞o, que visa 

encontrar dados que elucidem o processo de leitura de aprendizes adultos com 

conhecimento incipiente ou nenhum conhecimento da lingua, em aulas de leitura de 

lingua inglesa para propsitos especificos do ensino superior. A necessidade de 

compreender o processo de leitura se torna relevante a medida que esses alunos utilizam 

a lingua num ambiente acadmico e profissional, e o ensino da habilidade gera uma 

expectativa de resultados ao final de um semestre letivo, os quais nem sempre sao 

alcanados. 

O problema que analiso est diretamente relacionado ao meu trabalho na 

Universidade de Caxias do Sul. O Projeto de Lingua Instrumental, implantado pela 

Institui9ao no incio da dcada de 90, est sendo desenvolvido atravs das disciplinas de 

Portugus e Ingles Instrumental. A aprendizagem da habilidade de leitura em lingua 

inglesa faz parte do currculo de varios cursos de tecnlogos e de gradua 乞o da 

11 
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Universidade de Caxias do Sul. Por este motivo muitos alunos se matriculam, a cada 

semestre, numa disciplina que se pretende sirva de embasamento e instrumento 

para desenvolverem suas leituras acadmicas e profissionais. Em outras palavras, a 

disciplina visa desenvolver um leitor competente e autnomo que, com a ajuda desse 

conhecimento, saber implementar e conduzir suas necessidades de leituras para um 

crescimento pessoal e profissional. 

Como professora de Lngua Inglesa, trabalho com turmas de Leitura 

Instrumental, com o objetivo de praticar e desenvolver estratgias de leitura de textos 

autnticos1 de livros e peri6dicos de diferentes reas de estudo. Observando os 

alunos nas suas atividades durante as aulas, passei a perceber quo complexo6 o ensino 

e a aprendizagem da leitura em LE, e a multiplicidade de fatores que influem para que 

o objetivo da disciplina seja alcanado. 

Al6m das aulas de leitura que ministro, coordeno um grupo de professores 

ligados ao Projeto de Assessoria ao Projeto de Ingls Instrumental. Os objetivos 

desse Projeto incluem o estudo dos pressupostos tericos do processo de 

ensino/aprendizagem da abordagem instrumental da Lingua Inglesa e a organizaao de 

materiais instrucionais. 

O material utilizado nas aulas de leitura instrumental 6 compilado a partir 

de textos autnticos da rea de estudo. Para a turma de tecn6logos de polimeros 

aqui estudada, os textos trabalhados s豆o artigos cientificos, comerciais (brochuras 

1 Para fins deste trabalho, texto aut6ntico 6 um texto publicado em revistas, peri6dicos ou livros de 言  reas 
especificas originalmente escrito em ingl6s 
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publicitrias), manuais, peri6dicos da 自  rea, e literatura em geral que preencha as 

necessidades das a reas temticas do curso, tais como propriedades dos polimeros 

(reciclagem, utiliza o em geral), processamento de plsticos e matrizes de moldes 

plasticos. Os temas de estudo so estabelecidos pela Coordena 乞o do curso, enquanto 

que a escolha dos textos, em geral, inclui sugestes de professores da 自  rea, Coordena9o 

e alunos. 

Considerando que o objetivo principal da aula de Ingles Instrumental 

desenvolver a habilidade de leitura atravs do ensino de estratgias de leitura, o material 

utilizado 6 selecionado a partir da oferta de textos de formas variadas, e criado de acordo 

com a proposta das aulas, que seguem um programa pr -estabelecido 

No incio do curso s乞o utilizados alguns textos de outras linguas estrangeiras, 

como alemo, esperanto, albans (anexo 1), espanhol, chins, acompanhados de 

ilustra es, e, em portugus incluindo palavras inexistentes, para mostrar aos alunos 

algumas estratgias que sero desenvolvidas durante as aulas, como ativaao do 

conhecimento prvio atravs da identificaao de cognatos, do gnero textual, da 

organiza 谷o do texto, das ilustra6es e de outros sinais grficos, os quais podem 

contribuir para a identificaao do tpico e para a compreens乞o do texto. De acordo com 

o objetivo de cada aula, o material 6 selecionado, as atividades so criadas e 

organizadas em folhas individuais, multiplicadas e entregues aos alunos a medida que 

vo sendo trabalhadas. 

Uma aula tipica nesse contexto pode focalizar, por exemplo, a estrat6gia de 

leitura "localizar informa6es especificas" e, um estudo sobre as formas verbais do 

presente simples e voz passiva, tempos que sao utilizados nos artigos e em outros textos 
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da 自  rea tecnol6gica. Para ilustrar uma aula, o material no anexo 2 apresenta dois textos 

publicitrios. As atividades s乞o as mesmas para ambos, mas as formas verbais so 

diferentes e adequadas ao objetivo proposto. Antes de entregar o material aos alunos,6 

desenvolvida uma atividade preparatria (pre-reading). Em nosso exemplo, pode ser 

um questionamento geral sobre os folhetos que so recebidos nas empresas, que gnero 

de texto geralmente 6 encontrado, qual 6 o objetivo desse tipo de material, a quem pode 

interessar. Ap6s a entrega do material, os alunos trabalham geralmente em pares, e, nas 

primeiras aulas do curso, h um acompanhamento mais intenso do professor s 

atividades desempenhadas pelos alunos, chamando aten 谷o s estratgias de leitura. Ao 

conclurem a primeira parte das atividades,6 feita a discussao das respostas, das 

dificuldades encontradas, e das formas usadas para solucion-las. Ao mesmo tempo, 

procura-se chamar a aten o para outras informa6es que os textos trazem, ou question- 

los. Terminada a etapa de leitura e compreens乞o, chama-se atenao novamente para o 

texto, agora para as express6es sublinhadas, conduzindo a aula para o contedo de 

gramatica contextual. A atividade de encerramento 6 um retomo aos textos estudados 

nas aulas anteriores, neste caso, sobre iron (ferro) e steel (ao). 

A motivaao para meu trabalho veio de observa6es ao longo da minha prtica 

do desempenho dos alunos em aulas de Leitura de Ingls Instrumental. Percebia que, no 

incio do ensino de leitura, com e nfase nas estratgias, os alunos demonstravam certa 

ansiedade, preocupa ao, curiosidade em relaao s atividades propostas e, a partir de um 

determinado momento, eles se mostravam menos ansiosos, a consulta ao dicionrio 

diminuia, e pareciam demonstrar mais confiana em tentar fazer a tarefa proposta. No 
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entanto, essas etapas pareciam no se manifestar no mesmo momento ou na mesma 

seqflencia para todo o grupo, e muitos apresentavam grandes dificuldades de leitura. 

Essas observa戸es da prtica de ensino nortearam a delimita 乞o do objetivo deste 

trabalho: conhecer as estratgias que os aprendizes principiantes utilizam para 

desencadear seu processo em leitura em ingles/LE, e verificar se ocorrem mudanas no 

processo de leitura ao longo do curso. Para que isso fosse possivel, busquei na literatura 

da rea os pressupostos tericos do processo de leitura, enfatizando os modelos de 

leitura, os quais apresento no captulo 2; no capitulo 3, a aten弾o se voltou para as 

estratgias de leitura, o ensino tradicional da leitura e o ensino de estratgias. Com  o 

foco nas caracteristicas individuais do processo de leitura, procedi a uma investiga 乞o 

de natureza qualitativa com a participaao de um grupo de 5 alunos, cujos 

procedimentos descrevo no captulo 4. No capitulo 5, fao uma discuss乞o dos 

resultados da pesquisa para responder a s questes propostas e, no capitulo 6, apresento 

as principais concluses a que cheguei e as considera6es finais. 



2 0 PROCESSO DE LEITURA 

A compreens乞o do ato de leitura vem sendo objeto de pesquisas hh vrias 

d6cadas, despertando o interesse de muitos estudiosos da Lingustica Aplicada (LA), 

professores, psic6logos educacionais, psicolinguistas. Nos丘  ltimos dez anos, no Brasil, a 

leitura foi objeto de pesquisa da LA em Lingua Materna (LM) e Lingua Estrangeira 

(LE), seguindo uma tendencia internacional na pesquisa em leitura que tomou novo 

impulso nos anos 80. 

Pela literatura consultada, verificamos que a pesquisa sobre o processo de leitura 

muitas vezes utiliza o mtodo positivista na sua investiga 乞o, que "se centra na anlise 

do produto final do usuario, ou seja, a anlise da produ95o escrita e oral e do 

desempenho em compreensao escrita e oral" (Moita Lopes, 2000: 21-22); (ver, por 

exemplo, Meurer, 1985; Moita Lopes, 1986 e Kleiman, 1989). Constatamos, tamb6m, 

que o processo da leitura em Lingua Inglesa como LE, focalizando os procedimentos 

individuais realizados pelos aprendizes,6 uma das tendencias atuais da pesquisa em LA 

no Brasil. Essa investiga o 6 conduzida atravs de metodologia com base 

interpretativista introspectiva, e, utilizando a tcnica de protocolos orais simultneos ou 

retrospectivos, preocupa-se com o estudo dos processos e estratgias subjacentes ao uso 

da linguagem na compreens谷o (ver, por exemplo, Cavalcanti,1989 e Scaramucci,1995) 

16 
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A tendncia de pesquisa com o foco no processo evidencia a necessidade de uma 

compreenso maior do processo de leitura no contexto de LE, no qual, conforme 

Scaramucci (1995:10), os leitores contam "muitas vezes com uma base linguistica 

inexistente ou insuficiente", ao contrrio do contexto de LM. E, embora a base terica da 

leitura em LE seja a mesma da LM, o processo apresenta diferen9as em rela 豆o ao nvel 

de exposi9乞o a lingua alvo que precisam ser levadas em conta no momento da 

aprendizagem. 

E neste espao que queremos incluir nossa pesquisa, ja que buscamos respostas 

para algumas questes voltadas especialmente para o aprendiz adulto de lingua inglesa 

como LE, de nivel iniciante ou sem conhecimento prvio da lngua alvo, e as estratgias 

que usa para entender um texto nessa lingua. A investigaao que desenvolvemos6 

baseada numa metodologia interpretativista introspectiva que, pensamos, vai nos 

possibilitar conhecer melhor o que se passa no universo cognitivo do aprendiz com as 

caractersticas citadas acima,a medida que ele for desenvolvendo a sua habilidade 

leitora na lingua estrangeira. O contexto acadmico e profissional em que est inserido 

pressiona-o a construir um conhecimento num curto espao de tempo, o que se constitui 

certamente num desafio para professor e alunos. 

Destacamos, tamb6m, a abordagem do ensino de estratgias aplicada a leitura 

para desenvolver a autonomia leitora do aprendiz, que implica, muitas vezes, uma 

reviso nos conceitos prvios de leitura que o aluno traz para que ele aceite as novas 

prticas e participe de sua aprendizagem. O conhecimento do professor sobre os 

mltiplos aspectos que influem no processamento da informa 言o 6 um fator relevante 

para melhorar a qualidade da sua prtica pedaggica. Esperamos que, atrav6s da reflexo 
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sobre as estratgias utilizadas pelos alunos iniciantes e 	sobre as atividades 

desenvolvidas durante as aulas de leitura, possamos contribuir para o ensino de leitura 

em LE. Come9amos a construir este conhecimento ao buscar, na literatura, a base te6rica 

que fundamenta o ato de ler, a qual apresentamos a seguir. 

2.1 0 modelo ascendente 

Linguistas, psicolinguistas, psic6logos e te6ricos que trabalham com modelos de 

compreenso, produao e mem6ria, como Fillmore (1981), Rumeihart (1980), Bobrow e 

Collins (1975) e os da inteligncia artificial, como Wanner e Maratsos (1978) e, mais 

recentemente, Marcus (1980) (cf.Kato,1999), concordam com dois tipos de 

processamento da informa o usados pelo leitor: a abordagem ascendente (bottom ー  

up), centrada no texto, e a descendente (top - down), centrada no leitor. 

A abordagem ascendente2 caracteriza-se por um processo de decodifica をo, e 

centra o sentido da mensagem escrita na prpria pgina impressa. A dire9乞o da 

informa9o 6 de baixo para cima e da esquerda para a direita, e, "seguindo uma ordem 

serial, fixa, quase mecanica" (Scaramucci,1995:12), o leitor tenta compreender a 

mensagem iniciando pelo reconhecimento das unidades menores, como as letras, as 

palavras, seguindo para as maiores, como as sentenas e ora6es, at completar o texto 

A leitura 6 vista como extra o do significado das palavras num trabalho de anlise 

2 Scaramucci (1995:12) apresenta outras denomina6es a esse modelo: baseado em dados (data-driven), 
de fora para dentro (outside-in), baseado o texto (text based), processamento da informa 豆o (information 
processing) e, tamb 6m, posi9o de percep9ao direta (dire cl perception position) 
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minucioso, e o texto tem urn significado preciso, exato que necessita ser extrado. 

Nesse modelo, a participa夢o do leitor com as suas interpreta es pessoais no sao 

levadas em conta, ele est subordinado ao texto que 6 o" plo mais importante da 

leitura" (Leffa, 1996:13). 

O critrio de nao levar em conta a subjetividade do leitor caracteriza uma 

limita o nos modelos ascendentes. Segundo Stanovich (1980), nesses modelos faltam 

os mecanismos que explicam a influncia do contexto e do conhecimento prvio como 

elementos que so necessarios para o reconhecimento das palavras e a compreens瓦o. 

Eles nao explicam os processos de nivel mais alto, ou cognitivos, e consideram apenas 

os processos de nvel baixo, ou perceptivos, que ocorrem durante o processamento da 

informaao. 

Como representantes desse modelo de decodifica 乞o geralmente s谷o citados o 

modelo de processamento serial de Gough (1976) e o modelo de processamento 

automtico de Le Berge e Samuels (1976). 0 primeiro tem como objetivo "descrever a 

seqiencia de eventos que acontecem em um segundo de leitura, a fim de sugerir a 

natureza dos processos que unem esses eventos" (Kieiman, 1996:23). Segundo Kleiman, 

(1996:23), esse modelo leva a "extremos inaceitveis, desde o ponto de vista 

empirico, o seqenciamento dos processos envolvidos na decodifica o". Para 

Scaramucci (1995:12), o mesmo "poderia ser considerado o extremo da teoria e, 

portanto, seu melhor representante". O segundo tem por pressuposto que "a 

transforma 乞o de padres escritos em significados envolve uma seq這ncia de estgios no 

processamento da informa o" (Kleiman,1996:25). Esse modelo preve etapas para a 
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leitura chegar a ser automtica, o que permitiria abrir um espao cognitivo para a 

reflexao do significado das palavras que esto sendo lidas. 

Nuttall (1996:17) v o modelo ascendente como o trabalho detalhado de um 

cientista examinando cuidadosamente um espao de terra com uma lente de aumento, 

cuja compreensao das descobertas se ampliar a medida que a anlise desse territrio 

restrito for relacionado com outras reas ao redor. Segundo a autora, essa 自  rea restrita 

de investigaao poderia ser comparada com a sentena num texto, e as outras 自  reas ao 

redor poderiam ser relacionados com a outra direao do fluxo da informaao, que6 o 

modelo descendente que descrevemos na prxima se弾o. 

2.2 0 modelo descendente 

'zriqueza dl leitura no esti necessariamente nas gramたs obras 
clssicas mas na experincia 山leitor ao processar o texto. O signグicado no esti na 
mensagem 凌7texto mas lla srie‘た  acontec初ientos que o texto‘たsencak加  
m mente山leitor" (L,！がz 1996:1み  

Seguindo a classifica9豆o da direao do fluxo da informa 乞o, o modelo de dire9ao 

oposta ao anterior 6 o descendente.3 Centrado no leitor, a leitura segue do leitor em 

dire9o ao texto, que6 visto como um objeto indeterminado. Nesse modelo, o leitor 

deve (re)criar o sentido do texto, e estabelecer sua estrutura (Kleiman,1996). Como o 

foco est no leitor, um texto pode ter vrios sentidos, pois quem o l utiliza suas 

3 Esse modelo tamb6m 6 denominado psicolingustico. Scaramucci (1995: 14) tambm apresenta outras 
denomina6es ao modelo ascendente (lop-clown) como de dentro para fora (inside-out); guiado pelo 
conceito (conceptually-driven); baseado no leitor (reader-based); guiado pelo schema (schema-driven); 
baseado na predi9ao (prediction-based); anlise pela sintese (analysis by synthesis), e posi9豆o de teste de 
hip6tese (1り7,othesis 一  testing position). 
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experincias pessoais para referendar seu sentido. O sentido do texto est ligado ao que 

pode provocar de re叫加 no leitor, e a leitura servir apenas para confirmar ou 

rejeitar as previs6es. Ao comparar esse modelo com o anterior, Scaramucci (1995:14) 

salienta que a leitura descendente 6 um "ato eminentemente cognitivo", ao passo que a 

outra viso a concebe como "um ato perceptivo". 

De acordo com Nuttall (1996:16), sob esse ponto de vista, o leitor contribui 

com a sua experiencia para compreender um texto, fazendo previs6es baseadas no seu 

esquema de conhecimento prvio j estruturado. A autora estabelece uma compara きo 

do modelo descendente com a visao de uma 自  guia sobre um terreno. Nesse caso, 

quanto mais distante ela estiver do cho, mais possibilidades tem de estabelecer 

uma vis乞o geral do espao e das rela es entre as vrias partes do mesmo. 

O terreno pode ser entendido como o texto, e a a guia representa o leitor e a sua 

posi9o no processo de entender a mensagem escrita. Refletindo sobre a afirma9o de 

Nuttall, verifica-se que, nesse processo, o conhecimento prvio do leitor 6 fator 

fundamental na confirma 乞o de suas hip6teses e previs6es, determinando as suas 

escolhas em relaao s pistas textuais que levam a compreens谷o do texto. Essa visao 

reflete o pensamento de um dos precursores do modelo psicolingistico: 

"A leiturlグciente no resulta‘た uma percepdo precisa de iden4ficaガo山 todos os 
elementos, mas dl ん功ilidaた em sekcionar os poucos e mais Procんか'os sカwas 
necess4rios para produzir adivinha6es corretas"(Goodman, 1976:498). 

Fazer adivinha6es 6 a estratgia que Goodman considera vital para ler, e ela 

acontece a medida que o leitor, como parte de um jogo, interage com o texto, traz a sua 



22 

experi encia, sua vis言o de mundo, e o seu conhecimento da lingua, para fazer 

antecipa6es e selecionar os elementos da linguagem que serviro como pistas para a 

compreens乞o. Como em todo procedimento de adivinha 乞o, nesse tambem 6 necess自rio 

usar a intuiao para obter o resultado de alguma tarefa. Nesse caso, o que parece ser 

intuitivo, 6 , na verdade, o resultado do conhecimento aprendido e aplicado 

automaticamente. Ao tentar acertar nas suas suposi96es, o leitor lana m乞o do seu 

conhecimento, proveniente da mem6ria de curta dura9乞o ou mem6ria de trabalho e a de 

longa-dura 乞o. O acesso a informa9乞o 6 possivel porque 6 atribudo ao leitor um papel 

ativo, no qual, conforme Scaramucci (1995), toda a sua experincia e conhecimento 

prvio tm uma grande significncia no processo de compreenso, como seu 

conhecimento linguistico (linguistic schemata), do conte貢do ou assunto (content 

schemata), e da estrutura retrica do texto (formal schemata), o que lhe permite seguir 

em frente com suas tentativas de acerto e erro at6 confirmar sua adivinhaao. Nesse 

processo, o significado 6 indutivo e vai se acumulando, privilegiando pequenas partes 

por vez. 

Apresentamos, a seguir, a seqiencia de eventos para a leitura de um texto do 

Modelo de Goodman (1976:5O7-5O8)4 

1. ‘りkitor examina uma linha d' texto da es9uerdaPara adire厳le vai‘たsceneわ  
α戸gina, linhaPor助Iんz 

2. 0 leitorルxzliza o o疏o num ponto. Parte da impresso do texto estar no 
centro e no foco, parte ser pel移rica. Taんez seu campo perceptivo seja um 
CかCub Pkmo. 

4 A tradu9o desta e de outras cita6es originalmente em ingl6s foram feitas pela autora deste trabalho 
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3 Agora comea o processo de sele戸くフ. O leitor utiliza os sinais grficos guiado 
pelas restri6es estabelecidas pelas pr初ieiras escolhas, pelo seu conhecimento山
伽gua, estilo cognilivo e estratgias que叩remた“．  

4 0 leitorメフrma uma imagem perceptual, usando esses sinais e os sinais 
antec加ados. Essa imagem corresponde, em parte, ao que ek拒 e, em 召7rte, ao 
que ek e卑erava ver. 

5 Nesse momento, o leitor procura em sua memdria sinais relacionados ao 
conhecimento dl sintaxe, semntica e fonologia. 

6 0 leitorfaz w・ia adivinha戸O ou uma tentaガwl 山  escolha cくmsistente com os sinais 
g械ficos. A anilise semntica leva d decodificado parcial tanto quanto possveL O 
sentたわ  'annazenaわ  na menuうria‘た cui安） - prazodme威‘えi que ek segue em 
frente. 

7 Se no for possvel adivinhar, o leitor ye,がcaoC(減如lingustico e tenta de novo. 
Se ainda α adivinha o no ocorrer, ele'mlotexto novamente para utilizar mais 
sinais grficos. 

8 Se puder fazer uma escolha decodijicvel, o leitor testa α aceitabilidade 
gramatical e semntica dessa escolha no contexto戸esco疏ido e'kcodificado. 

9 Seatentativa no aceita semntica ou sintaticamente, en厳,ele volta, examina α 
linha da‘かeita para es9uerda e para cカna na pgina; pata localizar um 
ponto de inconsistncia semntica ou sinttica.Quando tal ponto encontrado, o 
leitor recomea deste ponto. Se nenhuma inconsistnciafoi identificada, ele tenta 
procurar algum sinal que tornar possvel reconciliar a situa o anmala. 

10 Sea escolha'aceitvel, adeco電ficado ' estendida; o significado'assimilado 
com o primeiro siginftcaわe este'acomodado, se necessrio. As expectativas sゴo 
ノor,nadasa re叩eito由1,伊ut edosignびicaわ  que estod．かente. 

11 Ento, o ciclo continua." 

Conforme Goodman, a seqiencia de procedimentos nem sempre ocorre na 

ordem apresentada no modelo, e ainda no atende a complexidade ao que ocorre 

durante o processo da leitura. O que o linguista destaca nesse processo 6 a qualidade e a 

acurcia das adivinha6es que tm como base trs tipos de informa6es que o leitor 

disponibiliza ao mesmo tempo: o input grfico, o sinttico e o sem合ntico. 

Segundo Smith (1989:17), "a leitura 6 antecipatria porque raramente 

surpreendemo-nos por aquilo que lemos- nossos objetivos definem nossas expectativas" 

(Smith, 1989:17). A teoria do processamento da informa 谷o de Smith (1971;1997), que 

v o ato de leitura como um processo cognitivo, efetivado pela multiplicidade de 

rea6es que ocorrem simultaneamente em nosso c6rebro ativadas pela percep9乞o do 

leitor,6 outra contribui9乞o da psicolingustica para a compreens乞o do processo de 
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leitura. Da mesma forma que Goodman, a perspectiva de Smith atribui ao leitor a 

responsabilidade de criar e construir o sentido; a leitura e caracterizada como sendo 

objetiva, seletiva e antecipatria (Smith,1989:16). O sentido da linguagem escrita6 

atribuido por quem le, e contribuem para essa compreens谷o o conhecimento antecipado 

e as expectativas do leitor em rela9豆o aquele texto. 

Em sua complexidade, a leitura implica o crebro ja ter armazenado mais 

informa6es do que ele vai adquirir com uma nova leitura, e essas informa6es 

possibilitam a aquisi9乞o de outras, e assim indefinidamente, desde que faam sentido 

para o indivduo. Ao fazerem sentido para o leitor,6 como se um ciclo se 

completasse. Esse ciclo Leffa (1996:11) denomina "triangula o". Nesse processo h, 

basicamente, trs elementos: a viso, o objeto que 6 olhado, que funciona como um 

espelho, e a impresso cansada pelo que est sendo olhado. Para o autor, o objeto que 

6percebido pela viso no processo da leitura reflete o mundo que cerca o indivduo e 

no o prprio objeto em si, e a percep o do individuo sobre esse objeto 6 o resultado 

das impress6es do seu mundo. Numa definiao geral de leitura, Leffa (1996:10) diz que 

"a leitura6 basicamente um processo de representa o". Dependendo de quem olha e do 

angulo de que se olha, as impress6es do mesmo objeto tm sentidos diferentes da 

realidade, ou seja, do texto que est sendo lido, das condi6es do tempo, da notcia de 

jornal, do poema. Para o autor, o leitor v, na verdade, o reflexo do seu mundo mental. 

Segundo Smith (1978:69), a compreensao do que lemos6 atribuida ao 

contexto, que geralmente fornece pistas que o leitor proficiente utiliza para buscar o 

entendimento. Essas pistas incluem, "al6m da redundancia interna da palavra (restri 96es 

fonticas e ortogrficas), regras sintticas, pressuposi96es semnticas, restri 9es 
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colocacionais e estilisticas, imposi96es pragmticas e inferncias" (Kato,1999:37). O 

uso que o leitor faz desse conheeimento para compreender o texto est relacionado s 

suas tentativas de compreensao em que ele substitui palavras, omite outras, faz 

predi96es, tenta inferir o significado pelas pistas do contexto e inclui outras palavras 

num processo denominado por Goodman (1969), citado anteriormente, como um "jogo 

psicolingustico de adivinha o". 

A surpresa geralmente esta ligada ao desconhecido, aquilo que n乞o se espera e 

acontece, quilo que n乞o se sabe e fica-se sabendo, ou a quilo que se espera e a realidade 

no corresponde. Se a surpresa dificilmente ocorre com a leitura de um texto, segundo 

Smith (1989),6 porque, de certa forma, j tnhamos apreendido algo que est 

relacionado a essa informaao. Se no nos surpreendemos 6 porque o texto faz sentido 

para n6s e, se faz sentido,6 porque um detalhe, uma impresso que 6 parte do todo ou se 

relaciona com o que estamos lendo, ja estava registrado em algum lugar de nosso 

c6rebro. De acordo com o autor (op.cit. :22), 

..,"o crebro nc尾umd lbum庇 lembranas cheio山fotografias e grava戸es山segmentos山  
passaわ．  Nbmn初zo teramos que dizer que o crebro contm memrias com um sentido: nossas 
memdrias esi加relaciona威ls a l飢お mais que conhecemos." 

O modelo de Smith (1989) chama atenao para a import合ncia do contexto e da 

previso como fatores que clareiam a mem6ria durante a leitura, e do uso do 

conhecimento prvio (esquemas mentais) para construir o sentido de qualquer 

informa 乞o. 

Como vimos, a partir do modelo descendente, o processo de leitura passou a ser 

visto de um foco voltado para a participa 乞o ativa do leitor, atravs do seu 

conhecimento prvio, fator que no era considerado no modelo ascendente, pois a 
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leitura era vista apenas como extra o de significado, e o leitor exercia um papel passivo 

de decodiflcador da mensagem escrita. Com  o foco no cognitivo e conhecimento prvio 

do leitor, o modelo descendente revolucionou as pesquisas sobre leitura em LM, e 

tamb6m em L2 e LB a partir de 1970, influenciando estudiosos a proporem novos 

modelos de ensino. Na 6 poca, essa abordagem caracterizou-se como a alternativa 

promissora em resposta 良  insatisfa 読o dos professores de L2 com os resultados do seu 

trabalho com o mtodo Audiolingual, baseado na repeti9乞o automtica de estruturas da 

lingua, e baseando-se fundamentalmente no conhecimento linguistico para ensinar a 

leitura. No Brasil, por exemplo, essa tendncia se consolidou com a publica 乞o do 

peri6dico The ESPecialist da Pontificia Universidade Catlica de S乞o Paulo e com os 

cursos de leitura instrumental, que se espalharam pelo pais e cuja proposta de ensino 

tinha nesse modelo sua fundamenta o te6rica. 

Os modelos de Goodman (1976) e Smith (1971) representam a abordagem que 

privilegia os processos cognitivos e a contribui9o destes para a compreenso do texto. 

No entanto, n豆o tratam com a mesma defer6ncia os aspectos da "dimens乞o perceptiva ou 

decodifica9o" que esto relacionados ao componente linguistico. Segundo Scarainucci 

(1995:16), esta lacuna poderia ser explicada pelo fato de que a abordagem 

descendente foi elaborada para explicar a leitura em lingua materna, onde o componente 

linguistico ja est implcito. 

Para Smith (1971) e Goodman (1972), vrios tipos de conhecimento prvio sao 

utilizados pelo aprendiz na compreens言o de textos escritos. O resultado do uso desse 

conhecimento depende de esquemas, do c6digo linguistico e da inferncia das pistas do 

texto escrito, fatores que discutiremos nas prximas se96es. 



27 

2.2.1 0 papel do conhecimento prvio 

A antecipaao do conhecimento tem sido vinculada na literatura daa rea ao 

conhecimento prvio, informa 乞o noー  visual e mem6ria a longo prazo, que formam 

a base do processo de compreens谷o e que, num sentido mais geral, de acordo com Smith 

(1989), tamb6m s言o denominados de estrutura cognitiva. "Cogni9o " 6 definido por 

Koogan et al (2000:402) como a faculdade, ato ou aao de conhecer, e "estrutura" 

como uma ordem, disposi9o e rela9o das partes de um todo, o que nos leva a 

pensar que o que temos em nossas mentes 6 uma "organiza 乞o do conhecimento 

construdo a partir das nossas intera6es com o mundo e integrado num todo coerente" 

(Smith, 1989:22). 

A organiza o do conhecimento diz respeito aos esquemas mentais usados para 

organizar as informa6es, os acontecimentos, a forma como os relacionamos, testando 

as possibilidades de compreender um texto. O conhecimento prvio nos permite fazer 

previs6es, selecionando as alternativas, eliminando as que n乞o consideramos adequadas. 

Se compreendemos 6 porque as nossas previs6es, as hip6teses criadas e objetivos 

estabelecidos antes da leitura de um texto, formando uma base para a compreenso, 

encontraram ressonncia na mente. Se no pudssemos prever, n貸o haveria o que 

relacionar a um objeto novo para que ele fizesse sentido, o que provavelmente nos 

deixaria confusos. 

Segundo Hadley (1993), na aprendizagem de LE, o aprendiz pode ativar pelo 

menos trs tipos de conhecimento prvio: o que se refere a informa 乞o lingustica 

(relativa ao c6digo da lingua), ao conhecimento de mundo (referente a conceitos e 

expectativas), e ao conhecimento da estrutura do discurso (referente a organiza9o de 
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diferentes textos). 

No processo de leitura em LM, Yono (1971, apud Hadley,1993) constatou a 

necessidade do conhecimento do c6digo, da habilidade em fazer adivinha6es e escolhas 

corretas, e da habilidade em inferir das pistas do contexto e de fazer associa es. O uso 

simultaneo de todas habilidades no processo, no entanto, segundo o autor, se constituem 

numa dificuldade maior para os aprendizes de L2 e LE, especialmente para os 

iniciantes, pois, precisam lembrar de um vocabulrio que ainda n乞o conhecem bem e 

que por isso esquecem facilmente, e ao mesmo tempo organizar associaes com o 

passado e as previs6es. Yorio (op.cit.) considera este um processo triplo: 

armazenamento de informa6es passadas, estabelecimento de previs6es, e 

processamento de associa6es entre as duas, que ocorre conconiitantemente. Da sua 

sugest乞o ao ensino de leitura, para que os professores ativem no aprendiz o 

conhecimento de mundo e de organiza 乞o textual, pois a tendncia de leitores iniciantes 

6usar o modelo ascendente, processando o texto palavra por palavra. As estruturas que 

representam o conhecimento previamente adquirido pelo individuo sao denominadas de 

esquemas, o que ser desenvolvido mais amplamente na prxima se9乞o 

2.2.2 Esquemas mentais 

"Esquema 'uma estrutura mental, abstrata que no deriva庇nenhuma experiencia em 
particular, mas'o resu瓶7d0 山 todas essas experincias que戸 vi vencamos" 
(Nuttal, 1998). 

Como parte do conhecimento prvio ativado pelo leitor durante o processamento 

da informa o do texto, a teoria de esquemas tem um lugar especial:6 uma teoria do 
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conhecimento proposta por estudiosos da cincia da Cogni9乞o preocupada em entender 

como se estrutura e como 6 usado esse conhecimento na mente do individuo. Esse 

esquema abstrato se organiza e se constri na mtera 乞o do ser humano com o mundo, 

assimilando e acomodando o conhecimento a medida que o individuo o percebe no 

ambiente (Leffa,1996). Nesse processo, o conte丘do apreendido pelo indivduo 

relacionado a sua estrutura cognitiva, que orienta o conhecimento para ser armazenado 

num sistema hierrquico e significativo, encaixado de acordo com conceitos ou 

combina9o de conceitos (subsun9or ou subsunores) que o individuo ja tem ao 

apreender e organizar a informa9ao que vem de fora (Leffa, 1996). Em outras palavras, a 

nova informa o deve ter rela 谷o com o conhecimento anterior do aprendiz, cuja base 

precisa estar organizada para ser assimilada mais facilmente pela sua estrutura cognitiva. 

E assim, sucessivamente, o processo cognitivo do ser humano vai se sofisticando e 

se habilitando a absorver mais conceitos e compreender mais as coisas e formar novos 

conhecimentos. Os esquemas tamb6m sao relacionados a outras denomina es como 

scripts, planos (plans), metas (goals), estruturas (frames), expectativas (expectations) 

e correntes de eventos (events chains) de acordo com os representantes da Teoria de 

Esquemas como Carrel and Eisterhold (1983:556), Bartlett (1932), Schank and 

Abelson (1977), Rumeihart (1980) e Minsky (1982). Ausubel (1968, apud Radley,1993) 

usa a expresso "organizadores avanados" para identificar os instrumentos que os 

professores deveriam fornecer aos aprendizes para ativar o seu conhecimento prvio 

relevante e assimilar a nova informa 乞o. 

A teoria de esquemas, para Rumeihart (1977),6 a representa o interna das 

palavras, que todo individuo tem, e que vai se modificar de acordo com as qualidades 
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que atribuirmos ao objeto, evento ou situa o referida por ela. Nessa atribui9ao de 

sentido, influem as diferenas culturais, as quais, muitas vezes, podem gerar mal- 

entendidos na compreenso de textos por aprendizes de LE. 

Segundo Van Dijk (1980, apud Marchuschi, 1985), a teoria de esquemas explica 

a habilidade que o ser humano tem de fazer grandes organiza96es como ordenar dados, 

informa es, resumos. A organizaao dessas informaes 6 possvel devido a ativa9o 

de esquemas identificados como "unidades de nvel mais alto que as anteriores". E 

possvel verificar essa caracteriza 乞o numa narrativa, por exemplo, em que s読o ativadas 

as macro-categorias que permitem organizar um resumo e ordenar os eventos como 

"personagem", "a 谷o", "come9o", "solu o", "fim". 

Carrel e Eisterhold (1983) vem os esquemas organizados hierarquicamente. Os 

esquemas gerais ou abstratos representam o modelo psicolingustico, e os mais 

especificos, a abordagem ascendente. Os autores mencionam dois tipos de esquemas: a) 

esquemas de conteudo, ligados ao conhecimento prvio e expectativas sobre objetos, 

eventos e situa6es; b) - os esquemas formais, relacionados ao conhecimento das 

estruturas retricas ou textuais. 

Para Kato (1999:52), esquemas sao "pacotes de conhecimentos estruturados, 

acompanhados de instru6es para seu uso. Tais esquemas ligam-se a subesquemas e a 

outros esquemas, formando uma rede de inter-rela6es que podem ser sucessivamente 

ativadas". Na visao da autora, a possibilidade de prever uma situa 乞o no vivenciada 

anteriormente deve-se a um esquema ou subesquema que traz consigo caractersticas 

que representam um objeto ou evento e que permitem que sejam reconhecidas ou 

compreendidas a partir de um modelo original. Ativar um esquema seria ativar uma 
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s6rie de esquemas e subesquemas que se inter-relacionam, permitindo ao leitor prever o 

que nao est claramente escrito. Para o aprendiz de LE, um dos pressupostos para a 

ativa o de esquemas 6 alguma compreens貸o do c6digo linguistico do texto da lingua 

alvo, assunto que ser tratado a seguir. 

2.2.3 0 papel do ldxico na leitura em LE e a inferncia 

No modelo descendente, ler um texto e compreend-lo implica o leitor ter 

ativado o seu conhecimento prvio com o uso de esquemas mentais, assunto discutido 

na se9o anterior, bem como inclui a necessidade do conhecimento do l6xico. 

Conforme Laufer (1986), o senso comum nos diz que um vocabul自rio adequado 

influi muito no uso de urna lingua. Historicamente, no entanto, o vocabulrio foi o 

aspecto mais negligenciado pela pesquisa no ensino-aprendizagem da LE at pouco 

tempo atrs. A dcada de 70 apresentou novos rumos para o papel do vocabulrio. E de 

uma vis含o estruturalista, que predominava na 6 poca, enfatizando o controle ou sele9o 

do vocabul自rio, a pesquisa iniciou uma nova vis乞o do ensino do vocabulrio como 

habilidade, isto6 , atravs do ensino de estratgias de inferncia. Centrada no aprendiz, 

"a pesquisa passou a ver o l6xico como um recurso estratgico que atendesse as suas 

necessidades, dentro dos seus objetivos comunicativos" ( Scararnucci,1995:53). 

A valorizaao do vocabulrio foi crescente nas pesquisas da dcada de 80 e urna 

das correntes que se desenvolveu foi o estudo sobre o vocabul白rio generaliz自vel e 

estratgico para usos geral e acadmico. Na viso de Carter (1982,1986,1987), cujo 

trabalho era voltado para o vocabul自rio bsico (core) e Hutchinson and Waters (1981), 
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画a pesquisa era em Ingles para fins especficos (English for助ecfIc Pwlフoses-ESP), os 

alunos de ES? precisavam al6m do vocabulrio t6cnico， 山um conhecimento面 ingIes 

geral como ajuda para solucionar os problemas de compreenso da terminologia tcnica 

ou especifica.も  no final da dcada de 80 e anos 90 que a pesquisa em vocabulario e 

suas rela6es com a leitura e compreens5o passam a ser um dos focos de aten o dos 

estudiosos. 

Entre as investiga6es que focalizam a rela9ao entre componentes lingusticos e 

leitura, distinguem-se as que tratam das quest6es de conhecimento lexical, inferncia em 

contexto e compreens乞o. Segundo Scaramucci (1995), "a maioria delas focaliza a 

inferncia lexical como aspecto central, onde sua rela o com o conhecimento lexical6 

explorada". Ainda, complementa a pesquisadora (op.cit) "estudos dessa natureza, em 

geral, podem avaliar ou nao a existencia de um nivel limiar que, nesse caso, refere-sea 

inferncia". 

Segundo Nuttall (1996), o processo de inferncia 6 uma estratgia que o leitor de 

LM usa com propriedade. Esse leitor aprende o vocabul豆rio novo, inferindo o 

significado pelas pistas encontradas num contexto ja conhecido. Conforme a autora, os 

bons leitores aprendem sem olhar o dicionrio, e no recebem apoio oficial do 

professor. Ao repetir a experincia, o significado das palavras novas vai ficando mais 

preciso. Para os aprendizes menos fluentes, o uso da estratgia de inferncia 6 de 

extrema importncia porque, ao inferir, o leitor utiliza pistas percebidas pelo seu 

universo cognitivo que permitem estabelecer rela6es com o contexto, auxiliando-o na 

compreensao do texto, e compensando-o da falta de compreens乞o do c6digo 

linguistico. 
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Kleiman (1985) diz que o leitor de lingua estrangeira tem um conhecimento 

limitado da lingua alvo, o qual, necessariamente, precisa usar estratgias de inferncia 

de significados de palavras para a compreens乞o e aprendizagem da lingua. Em geral, 

alunos que sao iniciantes tm um foco distorcido com rela9o ao seu conhecimento. 

Eles se sentem muito frustrados porque acham que tm que conhecer o significado de 

todas as palavras do texto para compreend-lo, e como no dominam o c6digo, n哀o 

conseguem ler nenhum texto. Para a autora (op.cit.), o aprendiz 	deve buscar 

conhecimento para alcanar sua autonomia como leitor. Como muitos aprendizes no 

sao conscientes do que entendem e de que podem entender novas palavras sem serem 

ensinados, este6 um procedimento que deve ser orientado no seu aprendizado. 

A inferncia estimulada pelo universo cognitivo do leitor se utiliza do lxico 

como pista encontrada no contexto para tirar conclus6es de fatos e argumentos de um 

texto bem como prever a continuidade dos eventos e afirma6es. Essas pistas ativam os 

esquemas mentais organizados e estruturados, e identificados previamente pelo 

aprendiz. 

A literatura prop6e muitas taxonomias de estratgias de inferncia lexical entre 

as quais o reconhecimento de cognatos 6 uma das estratgias que se destaca (ver cap.3) 

como desencadeadora do aumento da motivaao e confiana dos aprendizes no incio 

dos cursos de leitura. Outros estudos consideram a inferncia lexical sob o ponto de 

vista de produto ou processo, ou ambos. Como produto, observa-se o resultado de uma 

tarefa relacionado a proficincia lexical. Como processo, geralmente destacam-se as 

estratgias usadas pelo leitor para inferir palavras. Segundo Scaramucci (1995), boa parte 

da literatura sobre ensino de vocabulrio e ensino de leitura parece se concentrar na 
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inferncia atravs de contexto que pode facilitar o processo de leitura para o aprendiz de 

ingls como LE com um vocabulario insuficiente. 

Scott (1990 ) fez um estudo amplo sobre inferncia com alunos brasileiros lendo 

em ingles com prop6sitos especificos. Os resultados mostraram que, aldm de ser 

possivel com leitores proficientes que ja contam com um nvel limiar de conhecimento 

de vocabulrio, a inferncia tamb6m pode ser usada por leitores menos proficientes, com 

vocabulrio reduzido de LE. Neste caso, isto significa que a maioria das inferncias 

necessita menos contexto do que se imagina. Evidncias comprovaram que fatores que 

contribuem para o sucesso da inferncia esto ligados a familiaridade do vocabulrio. 

O insucesso, por outro lado, pode ocorrer devido ao reconhecimento incorreto das 

palavras ou porque o leitor ignora quantidades mais extensas de contexto. Com  rela 乞o 

s estratgias usadas, esse estudo tambm concluiu que 

にJ ndo parece haver um padro山uso firmemente associaわcom as maiores taxas山  
sucesso '.JPelo contrrio, os sujeitosルeram grande uso山 conhecimento prvio e 
estratgias みasea威zs no lxico e pouco uso‘た  caractersticas gramaticais ou 
discursivas. (Scott 1990: 22り  

Ja para Laufer (199Th), estudos em L2 comprovam que uma leitura bem- 

sucedida depende de um bom vocabulrio. Logo, o limiar para o sucesso da leitura e o 

l6xico. Na vis乞o da autora (op.cit.), "quando um leitor de LE com vocabulrio 

insuficiente est tentando interpretar um texto autntico, ele normalmente ser incapaz 

de aplicar estratgias de leitura eficazes usadas em Li" (p.22), comprometendo o 

resultado da sua leitura. Os estudos da autora sugerem que bons leitores em LM no 

conseguem ler em L2 se o seu vocabulario estiver abaixo do nvel limiar, o que nos leva 

a concluir que, para ter um nvel limiar de habilidade em leitura,6 necess自rio ter um 
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nvel limiar de vocabulrio, que a autora (op.cit.) estabelece em 3.000 familias de 

叫avras. 

Considerando o aprendiz de LE, percebe-se a relevncia de desenvolver o ensino 

do vocabulrio de forma explicita, que poder conscientiz-lo de problemas como falsos 

cognatos (como 'library', sendo traduzida por livraria); palavras com uma estrutura 

morfol6gica enganosa; express6es idiomticas; palavras com significados mhltiplos e 

formas lexicais semelhantes (synforms) entre outros. O ensino explcito do vocabulrio 

tambm poderia dar subsidios ao aprendiz para resolver o problema de palavras que o 

aprendiz no consegue inferir, porque, segundo Laufer, s vezes o contexto no fornece 

pistas contextuais, ou as pistas so inutilizveis porque o leitor no reconhece as 

palavras; ou as pistas sao parciais ou as pistas s乞o suprimidas quando o conhecimento 

prvio do leitor sobre o assunto a ser lido traz opini6es tendenciosas a compreenso. 

Para a autora, um vocabuldrio reduzido e insuf ciente em LE 6 o maior entrave para 

uma boa leitura; ao contrrio, um vocabul自rio amplo, automatizado 6 a resposta 

adequada para problemas de inferncia. (ver tambdm Zilles, 2001) 

2.3 0 modelo interativo 

A intera o entre os modelos ascendente e descendente identifica o modelo 

interativo de compreenso da leitura. Na sua prtica, o leitor se movimenta de um foco 

para outro, de acordo com a necessidade, isto e , de uma abordagem psicolinguistica, em 

que prediz o assunto da mensagem escrita que vai ler, vai para a abordagem da 

decodifica o, para confirmar as suas expectativas, o que caracteriza um movimento 
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ciclico e no linear entre as atividades mentais do leitor e as caractersticas do texto. 

Te6ricos dos modelos interativos vem a leitura como uma atividade 

bidirecional, envolvendo processos perceptivos e cognitivos, cujo sentido 6 construido 

durante o processo de leitura atrav6s da interaao leitor! texto ou leitor/pistas do texto. 

Sobre a construao do sentido, Kintsch (1978,apud Kleiman,1996:66) afinna que: 

"As bases textuais, e portanto o signガcado, no so o勿etos do mundo, mas 
S初iplesmenle, o resultasわ庇 certos processos psicolgicos.Qmllzお  lemos um texto, as 
11nicas coisas fora da mente doMlor so as formas grficas numa pgina; as 
召davras que so comunicc'Jc'c aml紀s destes殖fetos visuais, as frases e sentenas 
em que eles se organizam, e o sl宮n/icado, sうo o resultado 山 complexos processos 
psicolgicos hierrquicoslla mente‘わ leitor" 

Esta abordagem interativa envolve a informa 乞o escrita na pagina e o leitor com 

a informa o que traz para o texto - seu conhecimento prvio, a ativa 乞o de esquemas 

mentais, e a sua habilidade em estabelecer rela6es entre essas vari自veis para chegar 

compreens乞o. Concomitantemente e tamb6m em seq追ncia, ocorrem os mais variados 

processos incluindo "desde habilidades de baixo nvel, executadas de modo automtico 

na leitura proficiente, at estratgias de alto nvel, executadas de modo consciente" 

(Leffa,1996: 18), caracterizando um "inter-relacionamento, n豆o hierarqui72do, de 

diversos nveis de conhecimento do sujeito utilizados pelo leitor na leitura"(Kleiman, 

1996:31). 

Stanovich (1980) chama atenao para as compensa96es que o leitor faz ao ter 

dificuldades num determinado nvel para compreender o texto. Quando surgem as 

dificuldades, o leitor procede de uma maneira que o autor denomina "processo 

interativo compensatrio": interativo porque o leitor se relaciona com o texto atribuindo 

e extraindo sentido conforme ja explicitado, e, compensatrio porque, se o 

conhecimento do leitor apresentar lacunas, o seu esquema mental ativa outras rela6es 
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buscando respostas em outros tipos de conhecimento. Em caso de desconhecimento no 

nivel lexical, o leitor poder, por exemplo, compensar a lacuna, fazendo inferncias 

no contexto para a compreenso geral do texto. No caso de apresentar falhas no 

seu conhecimento enciclopdico ou de mundo no processo descendente, o leitor 

poder utilizar o processo ascendente, compensando sua incapacidade de predizer a 

idia geral. Os te6ricos alertam para o equilbrio nas buscas comドnsatrias para que o 

sentido do texto n乞o fique comprometido. O modelo interativo compensatrio de 

Stanovich, elaborado para LM, tem sido usado para explicar o processo de leitura em 

LE ( Scaramucci, 1995). 

Na viso de Rumelhart (1977) e Stanovich (1981 apud Moita Lopes 2000), os 

modelos n言o-interaciomstas de leitura no dao conta do complexo fenmeno da 

compreens乞o escrita que parece ser captado pelo modelo interativo. Este trouxe consigo 

a construao do sentido, que, segundo Scaramucci (1995), contribui para uma visao de 

leitura mais compativel do multifacetado processo do ato de ler. Esta abordagem difere 

das anteriores que previam posi96es unilaterais, atribuindo a compreensをo do texto 

apenas a habilidade de o leitor decodificar a mensagem escrita portadora de um sentido 

丘nico, no modelo ascendente, e/ou, por outro lado, negando o texto, atribuindo-lhe um 

conceito de objeto indeterminado, dando ao leitor a prerrogativa de determinar o seu 

sentido, no modelo descendente. 

Para Moita Lopes (2000:149), a visao interativa de leitura conduz a reflexo para 

o sentido que, segundo o autor, "no est nem no texto nem na mente do leitor, ele se 

torna possivel atrav6s do processo de intera9o entre o leitor e o escritor, atravs do 

texto." Este foco inclui os fatores pragm自ticos e interacionais ausentes dos modelos de 
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leitura apresentados, e caracteriza a abordagem mais atual do processo de leitura, que 

apresentamos na pr6xima se9ao. 

2.40 modelo scio-interacjonaj 

"Lerfs一 aber-se envolvido em uma intera o com algum em um momento sicio -histrico 
押ecijico em que o fScてitor・ Cくフmo 9u9iquer interlocutor, usa α功iguagem afMlrllr叱um 
iugar social marcaao. Ler e se envolver em uma prc加ca soc庇il"It'fojtaLoves. /996:142 
叩“d Mbjla Lopes, 1995). 

O modelo de leitura s6cio-interacional 6 , basicamente, interativo, que, como 

vimos se fundamenta no fluxo da informa 豆o em ambas as dire96es, ascendente e 

descendente, e o significado da leitura 6 construido pelo leitor na intera をo com o texto 

Ao mesmo tempo, a intera9ao e entendida como a comunica 言o do leitor com o autor 

atravs do texto. 

O modelo de leitura interacional de Moita Lopes (2000) remete a construao do 

sentido de um texto,a negociaao entre leitor e escritor, vendo-os como dois 

interlocutores engajados num discurso, operando no nivel pragmtico de linguagem, em 

que os envolvidos se submetem ao princpio geral da coopera9言o. Engajados num ato 

comunicativo, os interlocutores (leitor e escritor) trazem consigo suas posi96es sociais, 

polticas, culturais e histricas. Esta 6 uma visdo baseada em Widdowson (1984:219), 

que v a leitura "como um processo real de negocia 乞o do sentido entre os participantes 

em uma interaao comunicativa, no caso em discusso, o leitor e o escritor." 

Para Kleiman (2000), a compreenso de um texto escrito 6 um ato cognitivo, em 

que o leitor utiliza seus recursos mentais para estabelecer rela6es, refletir sobre as 
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estratgias que vai usar para inferir significados e formar rela6es mais amplas. Tambm 

considera a leitura um ato social porque envolve uma rela o de negocia 乞o de sentido 

entre o leitor e o autor do texto numa dimensao interacional: o leitor interagindo com o 

escritor como parte de uma ordem social determinada. 

O modelo interacional de Koch & Travaglia (1989) v a leitura do ponto de vista 

da coerncia, definindo-a como uma "teoria do sentido ou interpretabilidade do texto 

que inclui vrios elementos, a saber: linguisticos (seu conhecimento e uso); 

conhecimento de mundo, (bem como o grau em que esse conhecimento 

partilhado pelo autor e leitor do texto) e fatores pragmticos e interacionais 

(entendidos aqui como o contexto situacional, os interlocutores, suas crenas e 

intenes comunicativas, a fimao comunicativa do texto)." 

No desenvolvimento deste captulo constatamos a multiplicidade de fatores 

que se interlaam no processo de leitura e como esse processo tem sido descrito na 

literatura. Vimos que de uma visao que privilegiava o texto em si, passou-se para a 

priorizaao das a6es do leitor e mais adiante para urna interrela 乞o entre texto e a96es 

do leitor. S6 mais recentemente, a visao da leitura como um evento social passou a levar 

em conta aspectos fundamentais como o propsito de leitura, os interlocutores 

envolvidos e o contexto histrico-social no qual se insere o evento. E com base nesta 

立ltima abordagem que estarei fundamentando este trabalho 



3 0 ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA 

3.1 0 ensino tradicional de leitura 

O ensino tradicional da leitura em LE ou L2 merece um espa9o especial em 

nossa pesquisa, porque, ao revisarmos os eventos que marcaram e influiram no 

desenvolvimento do ensino de uma LE, podemos observar as mudan9as ocorridas que 

dizem respeito especialmente ao crescimento de status que a leitura teve ao longo do 

tempo. Para ilustrar essas mudanas, analisaremos o papel da leitura em algumas 

abordagens de ensino de LE. 

Segundo Brown (1994), a abordagem "gramtica e traduao" 6 um dos 

m6todos mais tradicionais e representa grande parte do ensino de LE nos ltimos 100 

anos. De acordo com o pesquisador, no mundo ocidental, a aprendizagem da LE nas 

escolas era sin6nimo de aprender a lingua latina ou a grega. A primeira de certa forma 

justificou o nome Mtodo Clssico, cujo foco priorizava as regras gramaticais, 

memonzaao do vocabul自rio e vrias declina6es e conjuga6es, tradu o de textos, e 

exerccios escritos. 

Segundo Bamford e Day (1998), nessa abordagem, o aluno 6 ensinado a 

traduzir textos da LE para a sua lingua nativa. Em uma aula tpica, o professor le em 

40 
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voz alta um texto pequeno enquanto os alunos acompanham nos seus livros. Depois, o 

professor le as frases separadamente e os alunos as repetem. A leitura6 seguida de uma 

tradu o oral de palavra por palavra e frase por frase. O sentido 6 construido atravs da 

lingua nativa e no nivel da sentena, no no nivel do texto como um todo. O ensino 

centrado no livro, que contm textos curtos e contempla o uso de palavras e pontos de 

gramatica na lingua alvo. As atividades com os textos incluem ainda questes de 

compreens乞o e exercicios de vocabul自rio e gramtica. 

Segundo Silberstein (1987), dos anos 40 aos anos 60, a abordagem audio- 

lingual foi dominante. Desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, na dcada de 

40, os professores que trabalhavam com essa abordagem na 6 poca aprenderam que 

ensinar uma lingua era ensinar primordialmente a fala, que a leitura era somente a fala 

escrita, e que seu trabalho no ensino da leitura viria somente depois que o aprendiz 

tivesse desenvolvido um trabalho especial com a fala. O ensino da leitura era, muitas 

vezes, totalmente ignorado por muitos programas audiolinguais, que privilegiavam o 

desenvolvimento da fala atrav6s da prtica de dilogos e de exerccios de repeti 乞o oral 

(drills) para desenvolver a comunica9言o oral. Os textos tinham o objetivo de reforar os 

padres gramaticais e o vocabulrio 

A dcada seguinte caracterizou-se por ser um perodo de questionamentos sobre 

os fundamentos da abordagem audiolingual e de debates em torno do papel do ensino 

da leitura na sala de aula. As crticas diziam respeito ao uso dos materiais de leitura 

como atividade suplementar da atividade de repeti9ao oral, em que as questes de 

compreensao eram conduzidas oralmente como se fossem urna atividade oral. Ao 

mesmo tempo, muitos alunos estrangeiros estavam chegando aos Estados Unidos para 
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estudar, e esse era um p立blico que precisava de um treinamento em leitura e estratgias 

de aprendizagem. Come9aram a surgir estudos sobre o aluno avanado de leitura, e 

artigos que abordavam a leitura como um problema lingustico. Nessa6 poca, a leitura 

j estava conquistando um espao bem mais significativo do que usufruia no passado 

Mas a verdadeira mudan9a ocorreu no modelo conceitual de leitura suscitado em parte 

pela publicaao, em 1967, do artigo "Leitura: um jogo psicolinguistico de adivinha o", 

de Kenneth Goodman. Na visきo de Silberstein (1987:29), a leitura em L2 passou a ser 

vista "n乞o como um veiculo do ensino da lingua, mas como uma habilidade h nica de 

processamento da informa 乞o". 

J nos anos 70 e 80, o ensino de leitura focaliza as estratgias e habilidades 

usadas por leitores fluentes e as estratgias que os leitores usam para compreender o 

texto. Entre as atividades de leitura sugeridas est a ativa o do conhecimento prvio 

sobre o assunto do texto atravs de perguntas ou apresenta 乞o de vocabulrio. Depois o 

aluno l silenciosamente o texto no seu prprio ritmo enquanto tenta descobrir a resposta 

para algumas perguntas feitas anteriormente que estabelecem alguns propsitos de 

leitura. Os alunos podem trocar informa6es sobre o que leram e conferir as respostas 

das perguntas. 

A abordagem de ensino de estratgias de leitura deu origem a uma corrente 

muito forte na dcada de 80, que foi o ensino da Lngua Inglesa para fins especficos 

(English pr 卵ecfic Puワoses-ESP). O movimento se espalhou rapidamente pelo 

mundo e foi considerado um "fen6meno" por Hutchinson &Waters (1995), que 

atribuiram as raz6es desse crescimento a expansao da exigncia do ingles para 

necessidades particulares e o desenvolvimento da pesquisa no campo da linguistica e 
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psicologia educacional. No Brasil, vrios foram os seguidores dessa abordagem, que 

privilegiou com mais (ou menos)e nfase as estratgias em detrimento do conhecimento 

linguistico, motivando a realiza9乞o de muitas pesquisas que enfocavani essa questo (ver 

por exemplo, Helena Celia, 1983 e Maria B. Maciel, 1980) 

A partir de 90, como jh vimos, os estudos focalizaram a leitura como evento social, 

em que leitor e autor so vistos como dois interlocutores engajados numa rela9谷o de 

negocia 言o do sentido do texto. No entanto, as mudan9as no ensino parecem ser timidas 

Na verdade, a maior parte das aulas ainda parece centrada na abordagem "gramtica e 

traduao'二  sem uma compreens乞o clara pelo professor do que seja o processo de leitura 

Segundo Scaramucci (1999), a vis乞o de leitura como constru 豆o de sentidos, com sub- 

habilidades e nveis distintos de compreens乞o, ainda 6 pouco evidente nas salas de aula, 

conforme mostra estudo realizado numa escola pblica de Campinas sobre o efeito 

retroativo da prova de ingles do vestibular da UNICAMP. Esse estudo evidenciou 

tambm que, apesar de haver mudan9a no sentido de promover mais atividades de 

leitura, e de usar mais textos autenticos nas atividades, o professor continua 

trabalhando a leitura como um processo de decodiflcaao, de localizaao de informa6es 

e traduao. 

3.2 Estratgias de leitura 

O termo "estratgia"e usado de uma maneira bastante ampla no dia-a-dia, o que 

torna dificil atribuir-lhe um significado preciso. Segundo Smith (1995), "estratgia" 
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lembra a idia de uma a 豆o desenvolvida como parte de um planejamento de executivos 

para atividades gerais ou de neg6cios, estabelecendo as etapas de uma negociaao. Para 

Van Dijk & Kintsch (1983, apud Dota, 1997: 56), "estratgia 6 a melhor maneira de se 

alcanar um objetivo". No ensino e aprendizagem de linguas, o termo 6 usado para 

explicar o que os aprendizes de uma LE ou L2 geralmente fazem para aprender essa 

lingua. A compreens言o do termo est voltada para o "como" o aprendiz aprende a falar, 

a ler, a escrever uma LE, do que ele se vale para compensar a sua falta de 

conhecimento linguistico e resolver as dificuldades que encontra durante o processo de 

aquisi9ao da lingua. 

J Brown (1980:114) usa a palavra "ataques" para definir o que sao estratgias 

Para o autor, "s乞o aqueles ataques especificos que fazemos para resolver um problema", 

mais especificaniente tcnicas transit6rias empregadas na solu 乞o de problemas no 

processo de aquisi9ao da L2. Por exemplo, observa-se que alguns alunos compensam a 

falta do ambiente adequado para praticar a lingua em estudo, ouvindo cassetes gravados 

com falantes nativos, repetindo dilogos em voz alta, procurando praticar com falantes 

mais proficientes, fazendo associa6es para memorizar significados de palavras, 

fazendo listas de vocabulrio. 

Segundo Brown (1994), a pesquisa na rea da aquisi9言o de L2 cresceu 

expressivamente na dcada de 70, quando professores e pesquisadores perceberam que 

os mtodos e tcnicas usados na sua aprendizagem no garantiam por si s6 o sucesso da 

aprendizagem do aluno, e que alguns aprendizes obtinham sucesso no seu ensino, 

independentemente do m6todo ou tcnicas ensinadas. No intuito de caracterizar bons e 

maus aprendizes, desenvolveram-se, nesta poca, vrios estudos sobre o uso das 
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estratgias de aprendizagem usadas pelos aprendizes. Recentemente, contribui96es 

relevantes para o conhecimento das estratgias de aprendizagem vieram dos linguistas 

O'Malley e Chamot (1990), Wenden (1991) e Oxford (1990) 

No incio da dcada de 80, quando foram iniciados os primeiros estudos 

sobre o ensino de estratgias nas aulas de L2, estavam surgindo trs grandes 

contribui6es na psicologia cognitiva: (1) a defini9乞o e classifica o de estratgias 

de aprencli7agem; (2) a descri9ao da aplica 乞o de estratgias por diferentes alunos 

e em diferentes tipos de atividades; (3) a validaao da eficcia do ensino de estratgias 

por experimentos envolvendo o treinamento de estratgias (cf. O'Malley e Chamot, 

1990). Esses estudos contribuiram para uma compreensao maior sobre a maneira como a 

informaao 6 processada e sobre a diferena no desempenho dos aprendizes mais 

avanados em rela 乞o ao desempenho dos imciantes, evidenciado pelos procedimentos 

estratgicos usados. 

O'Malley e Chamot (1990) distinguem trs tipos de estratgias 

a) Estratgias cognitivas: so caracterizadas por atividades usadas na solu 乞o de 

problemas que demandam anlise direta, transformaao e/ou sintese dos contedos 

estudados pelos aprendizes. So diretamente ligadas 良  execu 乞o de determinadas 

atividades de aprendizagem, tais como fazer inferncias, atribuir sentido ao contexto, 

elaborar e/ou relacionar novas informa6es a outros conceitos j memorizados 

b) Estratgias metacognitivas: tem uma funao executiva, atuando no planejamento, 

reflexo e processo de aprendizagem e monitorando a compreens豆o e produ9o do 

aprendiz, tais como dirigir conscientemente sua aten 瓦o a uma atividade de 

aprendizagem e auto-avalia o 
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c) Estratgias s6cio-afetivas: referem-se s escothas que os aprendizes fazem para 

mteragir com outros interlocutores. So conhecidas tambm como estratgias de 

comunicaao, tais como cooperaao, trabalhar com um ou mais pares, fazer perguntas 

Os limites precisos que separam as estratgias cognitivas e metacognitivas so 

dificeis de determinar. Um crit6rio de diferenciaao 6 estabelecido por Brown (1980, 

apud Leffa,1996: 48), segundo o qual, o envolvimento da consciencia seria o limiar 

entre essas estratgias: "as atividades cognitivas estariam abaixo do nvel da 

consciencia; as metacogrntivas envolveriam uma introspec 乞o consciente." Segundo 

Leffa (1996), s6 essa conceituado no se basta porque os procedimentos cognitivos 

incluem, desde as atividades automatizadas como ocorre na leitura, o reconhecimento 

de traos distintivos de uma letra, bem como as de alto nvel de consciencia, como 

reordenar os acontecimentos de um texto. O autor prop6e que as estratgias sejam 

classificadas pelo crit6rio do tipo de conhecimento utilizado que denomina 

conhecimento declarativo e conhecimento processual. O primeiro diz respeito 

consciencia que o leitor tem da tarefa a ser executada, como, por exemplo, ele sabe que 

precisa reordenar os pargrafos de um texto e sabe como faz-lo; no segundo tipo, o 

leitor consegue avaliar se a sua atividade de reordenar os pargrafos est correta, e, se 

nao est, o que pode fazer para melhorar. Em outras palavras, o conhecimento 

processual contribui para que o leitor consiga avaliar a sua tarefa, ou seja, ele sabe que 

no sabe, at que ponto n乞o sabe, al6m da consci6ncia do que tem que fazer para atingir 

o propsito da leitura. 

No que se refere a estratgias de leitura, segundo Goodman e Smith (apud Kato 

1999:80), o termo "estratgia" 6 empregado para "caracterizar os diversos 
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comportamentos hipotetizados pelo leitor durante o processo de lef'. Para os 

psicolmguistas citados no captulo anterior, prever ou adivinhar s乞o procedimentos 

relevantes na leitura significativa, pois incluem, alem do c6digo visual, informa6es 

no visuais do seu universo cognitivo. Outros linguistas concordam que as estratgias 

de leitura s乞o uma escolha deliberada do leitor, tomada de uma forma consciente para 

entender o texto. 

A distin o entre estratgias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, 

apresentada acima tamb6m 6 referida na discuss乞o sobre a leitura. As estratgias 

cognitivas s言o as que habilitam o leitor a ler rpida e eficientemente, s乞o autom台ticas e 

inconscientes, e, conforme Kleiman (2000:50), "o seu conjunto serve essencialmente 

para construir a coerncia local do texto, isto 6 , aquelas rela96es coesivas que se 

estabelecem entre elementos sucessivos, sequenciais no texto". Nessa caracteriza9o 

podem ser incluldas as diversas estratgias de segmentaao sinttica e de 

recupera o anafnca (Kato,1984). No nvel lexical, comparar elementos cognatos, 

entre duas linguas, reconhecer as palavras num sentido global, bem como inferir 

significados a partir de um contexto lexical so estrat6gias cognitivas (Kleiman,1985) 

As estratgias metacognitivas sao os procedimentos conscientes do leitor 

durante o processo de leitura, incluindo os que permitem a desautomatiza きo e 

controle das estratgias cogmtivas para a auto-regulamenta9o da compreenso 

Abaixo citamos o quadro apresentado por Kato (1999:104) para exemplificar as 

estratgias metacognitivas de leitura propostas por Brown (1980:456) 

● Esclarecer os propsitos da leitura, isto d , compreender as exigncias da tarefa, tanto 

as explicitas quanto as implicitas; 
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● Identificar os aspectos da mensagem que sao importantes; 

' Distribuir a aten9言o, de modo que haja mais concentra 乞o nos contedos principais, 
e no em detalhes; 

' Monitorar as atividades em processo para verificar se ocorre compreens5o; 

' Engajar-se em revisao e auto - indagaao, para ver se os objetivos esto sendo 

atingidos; 

● Adotar a6es corretivas quando se detectam falhas na compreenso; 

' Prevenir-se contra truncamentos e distra6es 

Em 1990, Oxford apresenta uma taxonomia de estratgias de aprendizagem 

dividida em diretas e indiretas. As estratgias diretas trabalham com a lngua-alvo 

e s乞o subdivididas em de memria, de cogni9乞o e de compensa9乞o. As estratgias 

indiretas referem-se a administraao geral da aprendizagem e se subdividem em 

estrat 6gias metacognitivas, afetivas e sociais. Para a habilidade de leitura, Oxford 

identificou o quadro de estratgias abaixo 

Estratgias diretas 
(a) De memうria: 
Crkzo庇rela6es mentais: 	ーAgrupar, associar e ela加rar, colocar novas 

palavras no contexto 
てJso de imagens e sons: 
一 	 chave ,representar os sons na memria 
Reviso: 
A戸o； 	 ー Usar respostas知cus' ou sensa蘇, 

ー Usaiだclljazs mecnicas 

-I晦,etir, reconhecer e usar frmulas e mozたlos 
・・ Praガcm・ ml加rll加ellle 

Recepガo e em庇, 
‘たmensagens: 

Hnlise e raciocカ710: 

Chag勿‘たuma estrutura 
panパ14nil e oz碑ml: 

ーEntenderaidia rapidamente 
一 Uぬγ recursos para receber e enviar mensagem 
ーRdciocina・  deんtivainenle 
"na万sar as expressうes 
ー匠nalisar contrastivamem as助18nas 
ー Traduzir, transノerir efazer anota es 

ーResumir 
ーDestacar 

() De cogm戸‘x 
P1加ca: 



(e)4fetivas: 
Redu凌o da ansiedaた：  

Huto-encorajamen切；  

Consuたra o ao seu 
eq加z訪1庇,emく,c加naL e9uuiorio emociomlI・’ 	 ーEscutar seu corp フ  

(c) De con4肥lis'l戸o．・  
Adivinha戸‘inteligente: 

Estraだgiasinかetas 
(d) De metacognio: 
Fbcく’na aprendizagem: 
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-Usar1iistas lingusticas 
てZぬγ ouかas Pistas 

一Revisar e relacionar com o materiaりdconhecido 
ー jケestar atendo 

aa aprenaizagem: 	 一 Organizar, estabelecer metas e objetivos 
4dentiガcar opr叩6sito 
ー j汝ingjbr uma女1γ弓fa山万n8mlgem 
一Procurar novas oportunidaたS 

匠vala4ガくnla'4irendizagem: 	ー豆Utかlmin'切γ‘v屍  
ーAuto-avaliar-se 

ー Usar relaxamento, respirl戸b pro)包nda, medita戸o 
ー USm・ ”i1sica 
ー U5w・ o riso 
ー凡izer qかina es positivas 
ー月ssumかriscos sabiamente 
ーRecon4)ensar-se 

ーListar os pontos de satiゾio 
-Iなcrever um dirio cえlm,remたa2-em da肋W71a 
一 z)iscuガ7・ seus sentimentos com aんuirn 

のSociais: 
Perguntas: 	 ーPerguntar para esclarecer e verificar 
Cooperado； 	 ーCoperar om o与iares 

ー（加rMnir com OS 71571drios mais Prqガとlentes ‘妾1 
一  ‘． 	 I勿gua 
r.inpana; 	 ーDesenvolver uma compreenso cultural 

- Tornar-se mais consciente dos pensamentos 
e senガmentos 山S outros. 

(In: Oxford, 1990: 321- 324) 

Ao apresentar a taxonomia de Oxford especifica para leitura, quis mostrar as 

diversas estratgias que a linguista evidenciou em seus estudos e pesquisas sobre os 

procedimentos que os aprendizes, em geral, usam na aprendizagem da leitura. A 

divisao das estratgias em diretas, indiretas, afetivas e sociais vai ao encontro e ilustra a 

divisao de estratgias apresentada por O'Malley e Chamot (1990). Esse conhecimento 

thmh4m flf1Ae Q1r,li,r acomnref,1lg斉  . dn nrnfb -cハr 。ハkr。。 ”ー；M一一  』一一一一4-一一ー一  ー～ーよ I～ー ““』P」工“』 a .u1upicciIさ4v uo proressor soore a variedade de aspec加s que 

podem ser observados, estimulados e orientados nas atividades pedaggicas visandoa 

Organiza戸oe planejamento 
‘え1'4フ7ell凄2'lgem: 
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autonomia da habilidade leitora do aprendiz. 

H outras taxonomias que apresentam procedimentos especficos para a leitura, 

como a de Munby (1978), cujas principais estratgias so listadas abaixo (apud 

Grellet,1981 :4-5) 

' Reconhecer o c6digo da lngua 

' Deduzir o significado e uso de itens lexicais no fmiiares 

● Compreender a informa o apresentada explicitamente 

' Compreender a informa 乞o que no est explicitamente apresentada 

' Compreender o sentido conceptual 

' Compreender o valor comunicativo (fun 乞o) das frases e das elocu96es 
' Compreender as rela6es intra-sentenciais 

' Compreender as rela6es entre partes do texto atravs de mecanismos de coes言o 
lexical e gramatical 

' Interpretar o texto, extrapolando o c6digo escrito, colocando-se do lado de fora dele 
● Reconhecer indicadores do discurso 

' Identificar o ponto principal ou a informaao importante em uma parte do texto 

' Distinguir a idia principal das idias secund自rias 
● Extrair os pontos principais para resumir um texto, uma idia 

● Extrair seletivamente os pontos relevantes de um texto 

' Empregar habilidades referenciais bsicas 

' Ler rapidamente para obter o sentido global do texto (skimming) 

' Ler para localizar informa6es especficas (scanning) 

' Transcodificar como as partes da sentena esto relacionadas ( um diagrama ou de 

informa6es verbal para visual) 

As taxonomias ja apresentadas, entre outras que existem, servem de inspira o 

para a elabora をo de materiais didticos que uso em minhas aulas. Esclare9o, porm, que 

no 6 meu objetivo categorizar a priori as estratgias que os alunos podem estar usando, 
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mas verificar, atravs dos protocolos e question台rios de compreenso, quais so as 

estratgias utilizadas por alunos com pouco ou nenhum conhecimento de ingles para, 

com base nessa informaao, poder trabalhar de forma mais informada nesse contexto de 

ensino. Parece que o uso de estratgias de leitura exige um conhecimento linguistico (de 

vocabul自rio e de gramtica) para ser eficiente. Por exemplo, como compreender a 

coesまo de uma parte do texto se o aluno no conhece os marcadores gramaticais que 

estabelecem essa coes乞o? Ou, como distinguir id6ias, principal das secundrias, se o 

conhecimento do l6xico e da gramtica 6 incipiente para estabelecer essas rela es? 

Num contexto de ensino no qual os alunos com pouco conhecimento so 

expostos a textos em LE, queremos ver como agem para, a partir disso, poder evoluir 

para o uso de outras estratgias. 

3.3 Ensino e aprendizagem de estratgias 

O ensino de estratgias conduz a uma reflexo que envolve trs quest6es 

relevantes: Por qu ensinar estratgias de leitura? O que ensinar? e Como ensinar? 

Como ja vimos, a compreenso de um texto envolve o nivel de conhecimento 

prvio do leitor em rela o ao texto, que lhe permite, a partir de inferncias, criar 

sentidos. O texto em si 6 um outro fator a considerar: na sua prtica diaria, o leitor 

poder encontrar uma variedade muito grande de textos de assuntos, gneros e 

complexidade lingustica diferentes, que podero interferir no processo de compreenso 

de acordo com sua maior ou menor familiaridade com determinadas variedades. Durante 

o processo, o leitor monitora os caminhos da sua compreenso, auto-avaliando se 
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compreendeu ou n乞o, e resolvendo as dificuldades que encontra ao longo do caminho 

atravs das estratgias de leitura. 

Sol6 (1998) destaca que, em geral, o leitor usa essas estratgias de forma 

inconsciente e automatica. Quando este automatismo 6 interrompido por alguma razo, 

tal como uma frase mal escrita, palavras nunca vistas, a no correspondncia das 

expectativas iniciais da leitura, entre outras, ocorre o que Sol6 (1998) chama de "estado 

estratgico" que alerta o leitor, de uma forma consciente, para clarear suas dvidas, 

buscando solu96es para seus problemas. 

"Conhecer esse processo", segundo Kleiman (2000: 13), e "formar leitores 

competentes e autnomos" conforme Sol6 (1998: 72) s乞o objetivos que justificam o 

ensino de estrat6gias. A consciencia das ingerncias do processamento da 

informa 乞o leva a uma reflexo do prprio saber, isto 6 , a uma atividade de 

metacogni9ao, condi9乞o para que o indivduo conquiste sua autonomia leitora. 

Consciente do processo, ele estar mais apto para usar a leitura tambm como 

instrumento de aprendizagem e crescimento pessoal 

Neste momento surge a questo em torno do que ensinar e do como faz- 

lo, aspectos que esto intrinsicamente ligados, considerando que as estratgias s乞o 

trabalhadas em sala de aula e que o professor pode desempenhar uma fun o 

importante no sentido de potencializar o desenvolvimento e o uso das estratgias pelos 

alunos. Para Sol6 (1998), as estratgias que sero ensinadas devem prever essa futura 

autonomia, ou seja, pensar o aluno como um planejador de suas tarefas de leitura, 

algum que saiba estabelecer seus objetivos com o texto, que saiba tomar decis6es com 

relaao s dificuldades que surgirem, aos erros,a necessidade de revisar tarefas e, em 

Uド尺GS 
e仰β0押 ' 5eIona' de CiencI3s Socia:s e Humantdad加  
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ltima anlise, algum que saiba qual estratgia usar para a compreenso de um texto 

A autora alerta quanto a importncia de se utilizar realmente as estratgias como um 

meio para se atingir um objetivo, e no como um fim em si mesmo, o que pode 

acontecer se a estratgia for confundida com uma tcnica. A proposta de ensino da 

autora focaliza as seguintes estrat6gias (Sol,1998:74) 

' Estratgias que permitem que nos dotemos de objetivos de leitura e atualizemos 

os conhecimentos prvios relevantes (prvias leitura); 

' Estratgias que permitem estabelecer inferncias, rever e confinnar a prpria 

compreensao enquanto se l6 e tomar decis6es adequadas ante erros ou falhas na 

compreensao (durante a leitura); 

' Estratgias dirigidas a recapitular o conte立do, a resumi-lo e a ampliar o 

conhecimento que se obteve mediante a leitura. (durante a leituraldepois dela) 

Com base em uma concep o construtivista do processo ensino e aprendizagem, 

Sol6 (1998: 75) v as etapas do desenvolvimento das estratgias de leitura como 

"processos de constru9ao conjunta" em que o professor 6 o guia, fornecendo os 

"andaimes" necess自rios durante o dominio progressivo das estratgias e, como etapa 

posterior, de seu uso contnuo, medida que for sendo retirada essa ajuda inicial 

O ensino de estratgias requer da parte do professor uma preparaao para essa 

tarefa, que implica especialmente um conhecimento do processo da habilidade leitora, 

isto e, os aspectos que integram a construao de sentidos de um texto e as estratgias 

necessrias para ativar e desenvolver o processo. Esse conhecimento, segundo Kleiman 

(2000), habilitar o professor a criar atividades mais estimulantes, motivadoras e 
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eficazes para envolver o aluno no desenvolvimento do seu processo cognitivo. Esse 

conhecimento implica tamb6m a concep9o de leitura que o professor tem, o qual, de 

acordo com Sol6 (1998:90), "far com que projete detenninadas experiencias 

educativas com relaao a ela". As informa6es e conceitos que os prprios alunos tm 

sobre leitura tambdm sao fatores que precisam ser questionados com eles, porque se, 

por exemplo, a leitura for considerada como "entender cada palavra do texto" ou "o 

sentido do texto esth unicamente no prprio texto", a tradu きo poder ser a estratgia 

fundamental em detrimento do uso do conhecimento prvio ou da informa 瓦o que 

acompanha o texto (grficos, ttulo, figuras, etc), dentre outros 

Nesse sentido, a proposta de Grellet (1981: 6) para o ensino de leitura evidencia 

alguns tipos de leitura que o professor deve conhecer ao preparar-se para uma aula de 

estratgias, as quais listamos abaixo. 

' Skimming : uma leitura rpida por todo o texto para captar a idia principal; 

● Scanning: tamb6m uma leitura rpida, mais detalhada, para localizar informa6es 

especificas; 

' Leitura extensiva: leitura de textos longos, geralmente por prazer; 

Leitura intensiva: leitura de textos menores para extrair informa es especificas 

Segundo a autora (op.cit.), ao orientar o uso de estratgias em sala de aula, o 

professor deve come9ar com a compreenso geral e, posteriormente, desenvolver a 

leitura para compreensao de informa6es especificas. O aprofundamento das questes 

de compreensao especifica deve ocorrer a medida que o aprendiz le mais fluentemente e 

identifica a idia principal mais rapidamente. Para Grellet (1981:7), "a leitura 6 um 



55 

processo constante de adivinha 乞o, e o que algum traz para o texto 6 com freq ncia 

mais importante do que o que ele encontra nesse texto". Por isso, ao comear pela 

compreens言o geral do texto, o professor contribui na constru o da confiana dos 

alunos, especialmente ao usar textos autnticos que geralmente contm vocabulrio e 

estruturas dificeis; influi tamb6m numa conscientiza o maior das estruturas dos textos, 

incluindo fonnata 乞o, fotos, diagramas, legendas, rnimero de pargrafos, entre outros 

sinais grficos, o que, num terceiro momento, vai contribuir para ativar o conhecimento 

prvio do aprendiz sobre o assunto a ser lido, e desenvolver tambm as estratgias de 

inferncia e deduao. 

O professor de leitura em LE precisa estar preparado para um aluno cujo 

conhecimento linguistico 6 limitado, mas que tem razes que justificam a sua 

aprendizagem. Essas razes podero motiv-lo a, progressivainente, deslocar o limite 

do seu conhecimento lingustico, como resultado de um processo de ensino e 

aprendizagem, a medida que ele seja exposto a textos que venham ao encontro de seus 

propsitos de leitura. De acordo com Nuttall (1998), os professores tm que se 

responsabilizar por criar as condi96es adequadas para que a leitura se integrea vida do 

aluno. Acreditamos que este trabalho contribuir para uma melhor compreenso do que 

o aluno ja consegue realizar para, a partir dai, otimizar um processo de reflexo sobre as 

estrat6gias que devemos focalizar e como ensin-las de forma mais eficiente 

Como vimos, os modelos, descrevendo o processo de leitura, passaram de uma 

vis言o exciusivamente baseada no texto para uma viso de leitura como um evento social, 

uma intera9ao entre leitor e texto, com um prop6sito especifico, num contexto poltico, 

social e histrico. Essas diferentes vis6es, em suas respectivas 6 pocas, tiveram 
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implica6es no ensino, embasando diferentes metodologias de ensino de leitura. 

De uma abordagem de ensino centrada na tradu9ao, na decodificaao de todas as 

palavras do texto, passou-se para uma abordagem baseada no ensino de estratgias de 

leitura que hoje parece buscar um equilibrio entre estrat6gias e conhecimento lingustico 

e compreenso do contexto social em que se insere o ato de ler 

A pesquisa em leitura no Brasil, conforme Kato (1999), come9ou a acontecer 

medida que os pesquisadores envolvidos com o ensino de leitura instrumental em 

lngua estrangeira perceberam as dificuldades dos alunos com a leitura, inclusive em 

textos de lingua materna, isto 6 , os alunos tinham o conhecimento lingustico, mas no 

conseguiam rnteragir com o texto escrito. Essas evidncias permitiram aos pesquisadores 

e professores de LM e de LE estabelecerem uma meta comum, que 6 a de compreender 

melhor os processos subjacentes a leitura e a forma9ao do bom leitor. Muitas pesquisas 

tm sido feitas nesse sentido no Brasil e no exterior. Selecionamos algumas recentes, 

cujos objetivos e questionamentos esto relacionados com o nosso trabalho 

A falta provvel de instru o em estratgias de leitura, tanto de professores 

quanto de alunos, como uma provvel causa das dificuldades na compreensao de LE 

foi uma hipotese que se confirmou na investiga9乞o realizada por Maes (1999) em sua 

dissertaao de Mestrado. A pesquisa foi realizada com alunos e professores de duas 

turmas de 8as s6ries da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Florianpolis, SC 

Aos alunos foi aplicado um teste em que foi averiguado o uso ou no de estratgias de 

leitura na compreens乞o de textos em ingles. Os professores responderam a um 

questionrio a respeito de sua concep9きo de leitura, bem como se costumam ensinar 

estrat6gias de leitura para seus alunos. O resultado mostrou que a concep9乞o de leitura 
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dos professores6 que leitura corresponde a grupos de palavras que podem ser 

estudadas separadaniente. 

Conhecer as estratgias que aprendizes de nivel iniciante ou de conhecimento 

elementar de lingua estrangeira usam, ao tratar com vocabul自rio novo, foi o objetivo de 

uma pesquisa realizada com 15 alunos de escolas particulares de Londres. Para o estudo 

foram usadas sentenas de entrevistas extraidas de testes de nivelamento, trabalhos de 

aula e tarefas de casa. Segundo Porte (1988), a anhlise dos dados mostrou que as 

estratgias usadas pelos alunos para aprender vocabulrio novo eram repetir o 

vocabul自rio de uma maneira clara e/ou dissimulada, traduzir a palavra nova e usar 

dicionrios para descobrir o significado, que, no caso dos alunos iniciantes, era feito 

imediatamente. O uso do contexto para a compreens谷o era limitado a uma ou duas 

palavras ao redor da palavra desconhecida. Constatou-se tambm que essas estratgias 

eram influenciadas por experiencias prvias e atuais da aprendizagem da lingua dos 

aprendizes. De acordo com o estudo, as estratgias de repeti9o do vocabulario de 

maneira clara e/ou dissimulada, e a tradu 乞o no foram formalmente ensinadas pelos 

professores, mas aprendidas de outros colegas ou ja utilizadas em outras disciplinas, 

como Fsica ou Matemtica, momento em que a aprendizagem de regras 6 relevante 

Apesar de n谷o tratar especificamente de estratgias de leitura, esse estudo nos 

interessa aqui porque mostra procedimentos que os aprendizes de uma segunda lngua 

usam ao desenvolverem atividades de aprendizagem de L2. Conforme Porte (1988), 

as observa96es confirmam a preferncia dos aprendizes por procedimentos que eles ja 

conhecem ou nos quais ja tenham se saldo bem, rejeitando novos mtodos que 

aparentemente no combinam com suas estratgias de aprendizagem. Conhecer as 
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estratgias que os alunos j自  utilizam e apresentar e promover a prtica de outras 

estratgias parece um aspecto importante se quisermos contribuir para forma 乞o de um 

leitor autnomo. 

A rela 乞o entre a LM e a LE no processo de leitura foi objeto de um estudo 

realizado com 685 aprendizes de 6a, 8a e 10a s6ries na Holanda. Segundo Schoonen et ai 

(1998), a meta do trabalho foi explorar as contribui96es relativas 良  compreenso em LM 

e LE do conhecimento prvio do vocabul台rio e de um conhecimento metacognitivo 

geral. Foram aplicadas atividades de leitura e de conhecimento do vocabul自rio na LM, e 

os alunos das ga e 10a s6ries tamb6m responderam ao mesmo questionrio em ingles, 

que inclua quatro componentes de conhecimento metacognitivo de leitura. A anlise 

estatistica mostrou que, com os alunos das 8a e 10a s6ries, o conhecimento 

metacognitivo pareceu desempenhar um papel importante na compreens乞o da leitura em 

LM e LE. De acordo com a pesquisa, as descobertas sugerem que alunos mais fracos ou 

iniciantes das 6 a e ga sdries, que no desenvolveram espontaneamente o conhecimento 

metacogmtivo da leitura, tm boa chance de consegui-lo com a instru 豆o desse tipo de 

conhecimento. Foi confirmada tambdm a hiptese limiar, em que, estratgias 

metacogrntivas de leitura, propsitos de leitura e textos com determinadas 

caractersticas no podem compensar a falta de um conhecimento de lngua especifico 

se o u ltimo permanece abaixo de um certo nvel limiar. Em outras palavras, o 

conhecimento limitado da LE impede que as estratgias de leitura de LM sejam 

transmitidas para a aprendizagem da lingua alvo 

A questo se as dificuldades de leitura na LE s乞o um problema linguistico 

(limiar lingu1stico na LE) ou um problema de leitura (interdependncia lingulstica, ou 
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seja, da LM e da LE) foi novamente objeto de uma pesquisa realizada na Universidade 

Estadual de Ohio, Estados Unidos, com 186 estudantes falantes nativos de lingua 

inglesa, lendo em ingls e espanhol. O estudo baseou-se em duas hip6teses: a primeira, 

do limiar lingustico (short-circuit 句qothesis) preve que o aprendiz deve atingir um 

nvel mlnimo da habilidade lingustica de L2 para ler na lingua alvo; a segunda hiptese, 

da interdependncia lingustica, diz que "o desempenho da leitura numa segunda lingua 

eamplamente compartilhado com a habilidade de leitura na primeira lingua" (Bemhardt 

e Kamil, 1995:17). As hipteses estabeleceram duas questes bsicas neste estudo: (1) 

qual 6 a contribui9乞o do desempenho da leitura em ingls (Li) para o desempenho de 

um teste bsico em espanhol (L2)? (2) As estratgias de leitura em LI contribuem de 

forma diferenciada para o desempenho da leitura em L2, dependendo da quantidade de 

exposi9谷oa L2? 

Os alunos foram submetidos ao ABLE udult Basic Learning Examination ー  

Exame bhsico de aprendizagem de adultos), uma bateria de testes que inclui um subteste 

de 48 questes de compreensao de leitura. O estudo confirmou ambas as hipteses em 

diferentes nveis: as evidncias mostraram claramente a importncia da contribui9o 

relativa do conhecimento da lngua e do conhecimento de leitura para a compreenso do 

texto. 

O reconhecimento de cognatos 6 uma estratdgia muito usada nos cursos de leitura 

em LE. Includo nos materiais de Ingles Instrumental do Projeto de Ingls Instrumental 

da Pontificia Universidade Catlica de S言o Paulo, esse assunto foi objeto de um estudo 

realizado em 1984 por Holmes, visto que havia sido constatado previamente que o 

reconhecimento de cognatos era enfocado por muitos alunos, de uma maneira 
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inadequada, como uma estratgia isolada. Participaram do projeto 6 alunos da PUC, de 

21 a 38 anos, estudantes de Lngua e Literatura Portuguesa, e alunos de um curso de 

Ingles para Estudos Acadmicos. Atravs de protocolos, Holmes (1986) confirmou 

alguns problemas como, primeiramente, o reconhecimento de palavras do ingls 

semelhantes em portugus, que pode gerar uma falsa ilusao de aprendizagem; em 

segundo lugar, os alunos geralmente negligenciam outras estratgias quando se 

concentram no reconhecimento de cognatos; e, em terceiro lugar, a idia de obter a 

compreensao geral do texto atravs dessa estratgia tamb6m pode estar comprometida 

devido a falta de consistncia das respostas. Para se tornar um recurso mais confi自vel no 

processo de aprendizagem de leitura de uma LE, Holmes (1986:13) sugere que a 

estratgia de reconhecimento de cognatos seja mais integrada com outras estratgias 

Com o objetivo de avaliar a competncia lexical de estudantes brasileiros em 

uma universidade estadual paulista e tentar relacionar essa competnciaa sua habilidade 

de leitura em textos gerais em ingles, Scaramucci (1995) investigou o papel do 

vocabulario na compreens乞o de leitura em um contexto de LE, numa perspectiva de um 

modelo de leitura interativo em sua tese de doutorado. Outro ponto investigado por essa 

autora foi a evidncia de um possvel nvel limiar de competncia lexical, e as 

implica6es desse limiar para o processo e o produto da compreens乞o. Como o problema 

6investigado sob dois focos diferentes, do produto e do processo, a anlise foi feita 

quantitativa e qualitativamente. Para obter os dados de e nfase quantitativa, a 

pesquisadora (op.cit.) contou com 49 participantes que foram submetidos a 

question自rios, testes de vocabuirio, de leitura e de conhecimento conceitual. Os dados 

de 6 nfase qualitativa, com foco no processo da compreensao, foram obtidos atrav6s de 
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protocolos com a colabora 言o de 3 participantes com diferentes graus de proficiencia em 

leitura. Os principais resultados dessa investiga o evidenciam, inicialmente, uma 

rela9ao forte entre competncia lexical e compreensao em leitura revelada nos dados 

quantitativos. Num segundo momento, os protocolos de pausa realizados na anlise 

qualitativa mostram que as paradas feitas pelos participantes para construir o sentido do 

texto mostram mais do que falta de conhecimento lexical, isto6 , esses momentos esto 

relacionados tamb6m s dificuldades dos leitores com rela9o a outros nveis da lingua, 

como o sinttico, morfol6gico, fonol6gico, sem含ntico e pragmatico-discursjvo. Por 

ltimo, a evidncia de um nvel limiar foi constatada pelos dois estudos, que segundo 

Scaramuccj (1995:5) 

I m竺con que o conhecimento conceitual a leitura e m FAA assim como 
diferentes concep es de leitura, embora importanteごno narecem岩；尿器  
sem maiores problemas, - lacunas na comvetnc/a lexic可  evide,'zciando 
portanto・  女”loルei Jim,w 山 Cmpetncia lexical 雇ソ r姦菰I’ 茄ご二ご“】篇  
parece variar de acordoでnmnIo'.frphc"",，“ぐffノ、。ノJhl一にー一 ” 

O trabalho de Scaramucci (1995) representa uma valiosa contribui9do a todos 

pesquisadores, professores, tanto em LM quanto em LE, que desejam aprofundar-se 

nesta questo complexa que6 o ensino da leitura em LE. Os dados da investiga 谷o sobre 

a relaao nvel limiar de competncia lexical e compreens言o de leitura s乞o pertinentes 

no sentido de que a cada dia a pesquisa naa rea evidencia mais a importncia do l6xico 

na constru9ao dos sentidos de um texto. Em rela 乞o a esse ponto, acredito que meu 

trabalho possa contribuir com essa discuss言o, com dados sobre os procedimentos de 

cinco alunos adultos, com conhecimento incipiente de ingles, num contexto especial de 

ensino da leitura de LE. 



4 METODOLOGL4 

4.1 Objetivos 

A preocupa 乞o com os procedimentos que um aluno adulto, sem conhecimento 

ou com conhecimento elementar da lngua inglesa, realiza ao desenvolver a 

aprendizagem para a aquisi9o da habilidade da leitura nessa lingua, levou-nos a 

buscar instrumentos que nos possibilitassem realizar uma anlise nesse sentido 

As perguntas bsicas que nortearam a pesquisa foram 

a) Quais as estratgias usadas pelos aprendizes iniciantes para compreender um texto 

em ingls? 

b) H mudan9a nos procedimentos do aprendiz ao longo do curso de leitura? 

Estudiosos e te6ricos da aquisi9ao da leitura em L2ILE confirmam a necessidade 

de realizar mais pesquisas sobre essa habilidade, especiahnente com rela きo ao 

desenvolvimento do processo do ato de ler e nao do produto. Pesquisas nessa rea 

constataram que as estratgias, associa6es e pistas de que o leitor se vale ao tentar 

compreender um texto s乞o to diversos e to particulares que, segundo Alderson & 

Lukmani (1989), se torna imposslvel generalizar o processo de leitura seguido por 

duas pessoas. No entanto,6 atrav6s de mais pesquisas na rea que poderemos chegar a 
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procedimentos comuns e particulares dos leitores e, compreendendo melhor esse 

processo, poderemos contribuir de forma esclarecida para o desenvolvimento de leitores 

mais aut6nomos em contextos diversos. 

Considerando as particularidades e diversidades que caracterizam a aquisi9o 

de leitura em L2/LE citadas acima, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa, que 

se prop6e a preencher algumas lacunas no conhecimento desse processo. Segundo 

Alderson (1984), atravs de uma metodologia qualitativa podero ser identificadas 

importantes diferenas, fatores e uma variada gama de informa6es individuais, que no 

nosso caso dizem respeito a leitores adultos com elementar e/ou nenhum conhecimento 

prvio da L2. Conforme Kleiman (1985), a pesquisa quantitativa no da conta desses 

dados que contemplam a multiplicidade e individualidade do ato de ler e que s乞o 

importantes para as prticas pedaggicas que querem levar em conta o conhecimento 

que o aluno j traz para a sala de aula. 

Os processos internos que o leitor usa para estimular seu pensamento e que o 

fazem reagir de uma maneira muito particular ao buscar construir sentidos refletem um 

contexto s6cio-cultural e suas experiencias anteriores. Todas essas so informa6es 

pertmentes que contribuem para ampliar a compreens乞o de quem trabalha com o 

ensino de leitura em L2. O conhecimento de como ocorre o processo de leitura pode 

melhorar a qualidade de ensino, habilitando o professor a ter mais prontido e segurana 

no s6 para resolver problemas di自rios de sua prtica pedaggica mas tamb6m a tomar 

lmciativas que vo ao encontro de sua realidade de sala de aula. 

A pesquisa pretende obter informa6es sobre os conceitos de leitura dos 

alunos, fazer uma retrospec9ao sobre sua prtica de leitura e verificar sua compreenso 



de diferentes textos. 

4.2 Contexto da pesquisa 

O objeto de minha investigaao tem como contexto um grupo de alunos do curso 

de Tecnologia em Polimeros do Centro de Ciencias e Tecnologia do Departamento de 

Engenharia Qumica, da Universidade de Caxias do Sul, que visa qualificar 

tecnlogos para atuarem nas indstrias de plsticos da regio de abrangncia da 

institui9乞o. No currculo constam 2 crditos (30h/a) da disciplina de Ingls 

Instrumental a serem cursadas no 40 semestre, com o objetivo de instrumentalizar o 

aluno a ler e interpretar textos cientficos na rea de polimeros 

Os estudantes que freqentam a disciplina apresentam, em geral, o seguinte 

perfil: em m6dia, esto inseridos na faixa etria de 17 a 40 anos, cumprem um horrio 

integral de trabalho, seu curso 6 importante para sua atividade profissional, e so 

oriundos de vrias cidades da regiao. O seu conhecimento prvio da lingua inglesa 6 

heterogneo, e, em mdia, o grupo apresenta um i ndice de 50% de estudantes com 

conhecimento elementar e/ou nenhum conhecimento da lingua. 

Para atender o objetivo da disciplina, sao usados textos autnticos da rea 

tecnol6gica de polmeros como artigos cientficos, textos comerciais, peri6dicos da 

area, literatura que vem ao encontro das reas temticas do curso, tais como, 

propriedades dos polimeros (reciclagem, utiliza 乞o em geral), processamento de 

plsticos e matrizes de moldes plsticos. Os temas dos textos estudados s言o 

estabelecidos pela coordena9o do curso, e o material usado 6 compilado com sugestes 
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de professores da rea, coordenador e alunos, que so solicitados a trazerem suas 

contribui6es. 

Os textos s乞o usados para o desenvolvimento das estratgias de leitura, como 

previsao, inferncia, compara 豆o, al6m de atividades que contemplam aspectos 

gramaticais e a gramtica textual, procedimentos que visam desenvolver a habilidade de 

leitura. O uso de textos da rea e entendido como elemento facilitador de ativado do 

conhecimento prvio, e motivador do interesse do aluno ao seu aprendizado (ver 

exemplo de material usado em aula no Anexo 2) 

Ao enfatizarmos a aprendizagem de estrat6gias, procuramos incentivar os 

alunos, ao longo do semestre, a refletirem sobre uma concep9do de leitura como um 

processo de constru9ao de sentidos, e a importncia do uso de estratgias de leitura para 

chegar a compreensao do texto, o que poder lev-los a uma nova maneira de ler em LE 

com autonomia. 

43 Participantes 

4.3.1 Nvel de conhecimento de ingles dos alunos 

A tabela abaixo mostra o resultado do teste de nivelamento (Anexo 3) aplicado aos 

alunos de Ingls Instrumental. A primeira coluna relaciona os alunos do grupo (1 a 15), 

e a segunda coluna demonstra o nmero de acertos da atividade 1 (respostas a perguntas 

a respeito de nome, endere9o, telefone, idade, semestre que esto estudando). A terceira 

coluna apresenta o resultado da atividade 2 (organizar um dilogo que estava com as 

UFRGき 
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falas misturadas) e a quarta coluna refere-se a atividade de leitura de uma carta 

(exercicios de compreensao geral e compreens乞o especifica) 

Tabela i5:5 Resultados do teste de nivelamento 

falas misttuadas) e a quarta coluna refere-se a atividade de leitura de uma carta 

(exercícios de compreensão geral e compreensdo especifica). 

Tabela 15: Resultados do teste de nivelamento 

	Diálogo/resp. Diálogo/organ. Leitura 
Aluno 1  8 acertos 5 pares certos ,3 acertos 
Aluno 2  8 acertos 5 pares certos 2 acertos 
Aluno 3  5 acertos 3 pares 1 acerto 
Aluno 4  4 acertos ,5 pares certos nenhum acerto 
Aluno 5  5 acertos 1 par certo nenhum acerto 
Aluno 6  7 acertos 4 pares certos nenhum acerto 
Aluno 7  5 acertos nenhum acerto 1 acerto 
Aluno 8  7 acertos 3 pares certos 1 acerto 
Aluno 9  4 acertos 2 pares certos nenhum acerto 
Aluno 10  5 acertos 	r3 pares certos acertos /2 
Aluno 11  4 acertos 1 par certo nenhum acerto 
Aluno 12  4 acertos nenhum acerto nenhum acerto 
Aluno 13  6 acertos 1 par certo nenhum acerto 
Aluno 14  7 acertos 3 pares certos 1 acerto 
Aluno 15 8 acertos 5 pares certos 3 acertos 

Os nove alunos que tiveram menos de 10 acertos foram contatados para 

participarem da pesquisa. Desses, somente cinco puderam participar devido ao tempo 

que poderiam dispor para os encontros individuais em momentos fora da sala de aula. 

Os nove alunos que tiveram menos de 10 acertos foram. contatados para 

participarem da pesquisa. Desses, somente cinco puderam participar devido ao tempo 

que poderiam dispor para os encontros individuais em momentos fora da sala de aula. 

4.3・2 Instru 乞o formal em ingles dos alunos 

A tabela a seguir mostra um perfil da instru9乞o formal prvia em lingua inglesa 

do grupo (ver questionrio de dados pessoais - Anexo 4). As informa6es referem-se a 

J estudou ingles? Onde? (instituto de linguas, professor particular, escola de 1。  e 2。  

graus, outros) e por quanto tempo estudou. Al6m disso, foi solicitado que o aluno 

caracterizasse seu conhecimento da lingua (vocabulrio solto, frases prontas, pequenos 

4.3.2 Instrução formal em ingles dos alunos 

A tabela a seguir mostra um perfil da instrução formal prévia em lingua inglesa 

do grupo (ver questiondrio de dados pessoais - Anexo 4). As informações referem-se a: 

Já. estudou ingles? Onde? (instituto de linguas, professor particular, escola de 1° e 2° 

graus, outros) e por quanto tempo estudou. Além disso, foi solicitado que o aluno 

caracterizasse seu conhecimento da lingua (vocabuldrio solto, frases prontas, pequenos 

5 、 γ . 
1N013; os aiunos cujos dados est豆o em negrito comp6em o grupo de participantes da pesquisa. 5 Nota: os alunos cujos dados estio em negrito comp6em o gn.ipo de participantes da pesquisa. 
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diálogos, outros). 

Tabela 2: Instrução formal dos alunos 

Estud. Inst. Tempo Outros Tempo Ens. Tempo Ens. Tempo Conhe-
inglês_ Lfn_g. LUJ!. Fund. Méd. cimento 

Aluno 1 Sim Sim 2anos/ - - Sim I ano/ Sim 3anos Fala! 
meio meio escreve/lê 

Altmo2 Sim Sim 3anos - - Não - Não - Pequenos 
dálogos 

Altmo3 Não Não - - - Não - Não . Vocabulário 
solto 

Aluno4 Não Não - - - Não - Não - Vocabul. 
solto 

AlunoS Sim Nio - - - Não - Sim nio Frases 
inform prontas 

Aluno6 Sim Não - - - Não - Sim não Vocabulário 
inform solto 

Aluno7 Sim Não - - - Sim 2anos Sim não Vocabulário 
inform solto 

!Altmo 8 Sim Não - - - Não - Sim 2anos Vocabulário 
solto 

~uno9 Sim Não - - - Não - Sim Di o Pequenos 
inform dál~os 

Aluno lO Nio Não - - - Não - Não - Não 
informou 

Aluno 11 Sim Sim 2 - - Não - Sim 2anos Maior 
meses interesse 

Aluno 12 Não Nio - - - Nilo - Não - Algumas 
palavras 

!Ãltmo 13 Sim Não - - - Não - Sim 3anos Vocabulário 
(+/-) solto 

Aluno 14 Sim Não - Pro f. 1 mês/ Sim sa_ga Sim 10-JO Pequenos 
particul convers série anos diálo_gos 

Altmo 15 Sim Sim 2anos Pro f. 3anosl Sim 4anos Sim 3anos Pequenos 
particul grupo diálogos 

Como podemos ver, dos alunos que participaram do teste de nivelamento, quatro 

nunca estudaram inglês e dois estudaram inglês somente no ensino médio, o que junto 

com o resultado do teste diagnóstico, confirma seu pouco contato com a língua inglesa e 

os caracteriza como alunos iniciantes. 
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4.3.3 Peffil dos alunos participantes 

Com base no exposto acima, participaram da pesquisa tres alunos que, de acordo 

com os indicadores (teste de nivelamento e dados de identificaao), nunca estudaram 

ingles anteriormente, e dois que ja haviam estudado, mas tinham um conhecimento 

elementar dessa lingua. 

Lauro, 23 anos, esta cursando o segundo semestre do curso de poilmeros. Seu 

ingresso foi em maro de 2000. Profissionalmente, desempenha as fun96es de lider de 

se9読o numa indstria. Seu trabalho 6 voltado indiretamente para a 白  rea de polimeros, e 

no usa a lingua inglesa no seu dia-a-dia. Oficialmente nunca estudara ingls antes, 

embora sua op9気o de vestibular tenha sido ingles. O ensino m6dio foi realizado num 

curso supletivo, em cujas aulas assistiam a filmes em lngua estrangeira e tambm 

usavam fitas cassete. Atualmente no faz outro curso de linguas, e suas leituras 

resumem-se a materiais de aula e revistas ligadas a rea de plsticos. Em portugues, le 

jornais e revistas automotivas. Lauro acha que leitura 6 receber uma mensagem, 

observar situa6es, e o bom leitor6 aquele que se aprofunda, mergulha, se concentra 

no que est lendo. 

L丘cio, 30 anos, ingressou na UCS no segundo semestre de 1999. Atualmente 

est cursando o terceiro semestre de polimeros. Ele estudou ingles durante trs anos no 

ensino fundamental e ensino m6dio, mas sua op9乞o no vestibular foi espanhol. Sua 

atividade profissional numa indhstria como alimentador/programador inclui a rea de 

polmeros, mas no utiliza a lingua inglesa. Suas leituras atuais incluem artigos e 

materiais de aula em ingls e leituras voltadas para a a rea profissional em portugus 

Lcio acha que a leitura 6 a linguagem escrita expressa pela fala, e o bom leitor 6 um 
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narrador que identifica os mecanismos das frases e os traduz devidamente aos ouvintes 

Leo, 19 anos, est cursando o segundo semestre de poilmeros. Estudou ingls na 

ga s6rie do ensino fundamental e no 1o ano do ensino mdio, por aproximadamente 2 

anos, mas sua op 言o no vestibular foi espanhol. O seu trabalho como matrizeiro, numa 

indstria local, esta voltado diretamente para a rea de plasticos, construindo moldes 

para inje9乞o de plsticos, e no tem contato com a lingua inglesa nessa 自  rea. Suas 

leituras para seu curso na UCS incluem revistas de polmeros e textos para sua aula de 

ingles. Em portugus le vrios gneros textuais. Leo define leitura como uma forma de 

conhecimento atravs da escrita. Acha que o bom leitor 6 simplesmente aquela pessoa 

que l e sabe interpretar o que est lendo 

Lab0, 25 anos, est cursando o 40 semestre de poilmeros. Seu ingresso na 

Universidade foi em 1999 e sua opao de lingua estrangeira no vestibular foi espanhol 

O ensino mdio foi feito num curso supletivo. Nunca estudara ingles formalmente antes 

Ele le revistas tcnicas ligadas a sua 台  rea de estudo e trabalho que tambdm d voltada 

para a rea de polimeros. Como tcnico de Mtodos e Processos, est em contato com a 

lngua inglesa no dia-a-dia atravs de sites, livros e clientes. Outras leituras so letras de 

msica e textos de aula. Em portugus, l revistas em geral. Na opiniao de Labo, leitura 

6uma busca de infonna6es, e o bom leitor 6 uma pessoa que consegue captar a 

mensagem que o texto transmite. 

Lia, 30 anos, est cursando o 6。  semestre de Polmeros. Seu ingresso na 

Universidade ocorreu no primeiro semestre de 1998, e sua op9ao no vestibular foi 

italiano. Conforme informou nos question自rios, s6 est estudando ingles h自  trs 

semanas, isto 6 , no curso de Ingles Instrumental. Nunca estudara anteriormente, nem 
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mesmo no ensino mdio, na habilita o de Magistrio. As leituras em Ingles 

concentram-se na rea tcnica, como revistas e artigos e, em portugues le revistas, livros 

didticos e jornal. Como auxiliar tcnica, seu trabalho 6 na 自  rea de Polimeros 

Termoplsticos, mas nao tem contato com a lingua inglesa. Lia acha que a leitura 

ler e compreender o que est escrito, e o bom leitor 6 aquele que gosta de ler e dedica 

tempo para a leitura. 

4.4 Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foram utilizados vrios instrumentos entre os quais 

questionrios e protocolos, no intuito de poder comparar diferentes fontes de 

informa es para uma anhlise mais fundamentada. 

Encontro 1 (sala de aula): 

A coleta de dados teve inicio na primeira aula do semestre, com a aplica9ao de 

um teste diagnstico (Anexo 3) aos 15 (quinze) alunos matriculados na turma da 

disciplina de Ingles Instrumental ministrada por mim, do curso de Tecnologia de 

Polmeros. Logo apos, na mesma aula, foi aplicado um questionrio (Anexo 4) para 

obter dados de identifica9o e interesses pessoais 

O objetivo do primeiro instrumento foi identificar os alunos com 

conhecimento mais elementar da lngua inglesa. O questionrio de identificaao teve 

como objetivo conhecer o perfil e as necessidades dos alunos de leitura em ingles 

A necessidade de obter informa96es objetivas e o mais prximas possivel da 

realidade levou-nos a optar pela aplica言o de um teste baseado num modelo de teste 
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final oficial da etapa Building do nvel iniciante do curso de Ingles do Instituto de 

Idiomas Yzigi. Essa etapa compreende trs niveis de 35 encontros de uma hora 

cada, e o teste final 6 realizado ao final do terceiro nvel. 

O teste6 composto por duas atividades de compreens谷o oral e quatro 

atividades de leitura e escrita. Selecionamos trs atividades de leitura e escrita. A 

primeira era um dilogo entre a secretria de uma escola internacional e um amigo do 

leitor a respeito de informa es pessoais como nome, idade, endereo, nmero de 

telefone e ano escolar que est estudando, O teste original solicitava que fossem 

escritas as perguntas. Invertemos a atividade e solicitamos que o aluno escrevesse as 

respostas. A prxima atividade consistia na organiza 乞o das 11 falas misturadas de 

um dilogo entre o leitor e um astrlogo, a partir da primeira fala que foi indicada. A 

avalia 乞o desta tarefa consistiu em considerar os mini-dilogos, ou seja, pares de 

pergunta e resposta coerentes ou sempre que havia seq ncia l6gica de eventos. A 

terceira tarefa era a leitura de um texto- uma carta de uma provvel familia 

estrangeira dirigida a mu aluno de intercambio, falando nos personagens de sua 

nova familia e de algumas atra6es do pas para onde ele iria. Essa atividade incluiu 

duas questes de localiza9乞o de informa9o e uma questo de inferncia com base nas 

informaes do texto. 

A escolha de um teste desta natureza justifica-se pelo pressuposto de que, em 

geral, observa-se que o conhecimento prvio de lingua dos alunos quando chegam 

Universidade,6 desenvolvido nas aulas de ingles do ensino fundamental e ensino mdio 

das escolas que frequentaram, bem como de cursos de linguas que incluem atividades 

comunicativas. 
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Encontro 2 (individual): Questionrio I (Anexo 5), Texto "Problema na clamba" 

(Anexo 6 b) e Questionhrio II (Anexoの  

O Questionrio I teve o objetivo de identificar o perfil do participante. Incluiu 

itens da sua histria individual que vo embasar, se somar e lou confirmar 

informa es do primeiro question自rio de dados pessoais aplicado na aula anterior: ー  

nome, idade, ingresso na universidade, op o de lingua no vestibular,onde estudou 02。  

grau, estudo prvio formal da lingua (curso, professor particular), hbitos e preferncias 

de leitura na lingua nativa e na lingua alvo, e sua opini乞o sobre leitura, e sobre um bom 

leitor. Esse question自rio visou buscar referncias para identificar os interesses e habitos 

de leitura dos alunos, se h豆  rela9谷o do seu trabalho com o que est estudando 

atualmente, e seus conceitos bsicos sobre a habilidade de leitura e sua concepao do 

que 6 ser um bom leitor (cf. Scaramucci, 1995:109) 

O Questionrio II foi aplicado ap6s a leitura do l。  texto para compreens乞o geral 

O question自rio consta de perguntas que visaram detectar a compreens豆o geral do texto 

atravs da reflex乞o do participante sobre as possveis dificuldades encontradas, e se 

estas interferiram ou no no propsito da leitura. Foram includas tambm questes de 

auto-conhecimento com rela 言o ao seu conceito de bom leitor, tanto em portugus 

quanto em ingles. O texto PROBLEMA NA CLAMBA (Anexo 6 a.) compe-se de 165 

palavras e 6 de autoria de Mike Scott (1980). 0 texto 6 em portugus, e inclui palavras 

inventadas. Desta maneira 6 criada uma situa 乞o semelhante a quem le em ingles no 

inicio do seu aprendizado: palavras nunca vistas anteriormente ao lado de palavras ja 

conhecidas e com algum sentido para o leitor. Nossa preocupa9乞o era verificar como o 

leitor se sentiria numa situa9o dessas, quais as estrat6gias que ele usaria para entender 
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um texto, que, a principio, embora estivesse escrito na sua lingua nativa, apresentasse 

vocabulario no conhecido. 

Encontro 3 (individual): Texto "The origins of Polymer Science and the 

Polymer Industry" (Anexo 7a), Question自rio III (Anexo 7) e Questionrio IV parte A 

(Anexo 8) e parte B (Anexo 9) e Protocolo I 

Foi utilizado o texto em ingles "The origins of Polymer Science and the 

Polymer Industry" (As origens da ciencia de poilmero e da indstria de polimero) para 

compreens乞o geral. O texto de 86 palavras 6 autntico, tirado de um livro acadmico 

da rea tecnol6gica. No questionrio III foram repetidas as questes do anterior, 

aplicado no encontro 2, porque se pretendeu buscar a mesma reflexo feita naquele 

momento com um texto em portugus, agora com um texto em ingles, que se 

relacionava s dificuldades encontradas e se elas interferiram ou nao no processo da 

leitura. Ainda se quis identificar as diferen9as e semelhanas nas estratgias 

considerando que o texto do Questionrio II era em portugus e este era em ingls 

O Questionrio 1V-A retoma algumas informa96es pessoais e enfatiza 

informa es sobre o conhecimento de ingls e de outras lnguas, leituras que faz na 

lingua alvo, tempo que est estudando e se faz outro curso aldm do atual Instrumental na 

UCS. A repeti9ao justifica-se pela importncia de verificar a consistncia dos 

dados registrados em momentos diferentes. A segunda parte, Questionrio P1-B 

constou de 36 afirma6es com enfoque nas estratgias metacognitivas e conceitos sobre 

leitura. Neste instrumento o participante marca, numa escala de 1 a 5 (Escala de Likert) 

o seu nvel de concordncia com a afirma 豆o, onde o 1 indica acordo total e o 5, 

desacordo total com a afirma 乞o. Esse question自rio tambm foi aplicado num segundo 
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momento, na h ltima aula do semestre. Nosso objetivo era observar se ocorrera 

mudana nas afirma es dos participantes atribuIdas num primeiro momento, e ap6s um 

semestre de ensino das estratgias. 

Protocolo I: 

O protocolo I de verbalizaao retrospectiva foi realizado logo ap6s a aplica9o 

do Questionrio III. A entrevista ocorrida ap6s a atividade 6 uma maneira de o 

participante rever reflexivamente os procedimentos que ele acha que fez para 

chegar a compreensao do texto. Esse protocolo, cujas questes so apresentadas no 

quadro 1, abaixo, s乞o sugestes de Alderson e Luckmani (1989) e Leffa (1996), foi 

realizado aps a leitura do texto em ingls "The origins of polymer sience and the 

polymer industry" (As origens da ciencia de polimeros e da indstria polim6rica), e 

observou-se a vari自vel estratgia atravs dos questionamentos. Pelas respostas 6 

possivel perceber qual a estratgia adotada (ver Alderson e Lukmani,1989 e Leffa, 

1996). Neste primeiro protocolo, al6m do questionamento sobre as estratgias de 

compreens乞o, foram acrescentadas questes que Leffa (1996) chama de verbaliza o 

refletida, as quais no se referem a uma leitura especifica, mas s concep96es pessoais 

do entrevistado a respeito do tema principal, que 6 a leitura. Para tal, o participante foi 

solicitado a supor como ensinaria algum a ler em ingls caso fosse solicitado a faz- 

lo. Pelas respostas esperava-se poder descobrir sua concep 乞o de leitura e o seu grau 

de consciencia das estratgias de leitura que estava usando 

Quadro 1 - Protocolo 1 
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Focos observados 
O que voce entendeu do texto?- 
O que o faz pensar que est correto? 
Como voc chegou a esta resposta? 
9 que voc faz quando encontra uma palavra que no entende? 

ー  Faz isso sempre？一No？一 Por qu? 
Se voce fosse ensinar algum a ler em ingl亀o que voc ensinaria? 
E depois? Ensinaria mais alirnma c niRn7 

Encontro 4 (individual): Texto "The variety of plastics" (Anexo 10) e Protocolo 

de Verbaliza9o Retrospectiva II 

Neste encontro foi aplicado somente o protocolo de verbaliza o retrospectiva 

II, logo apos a leitura do texto autntico "The variety of plastics" (A variedade dos 

plsticos), extrado de um livro acadmico da rea. O texto compe-se de 148 palavras e 

foi colocado numa pgina com 4 figuras que ilustravam o assunto. As perguntas do 

protocolo no quadro 2 abaixo, sugesto de Leffa (1996), focalizaram o texto lido e, 

atravs delas, se pretendeu descobrir se o participante usava as ilustra9es na 

compreensao do texto, se elas o deixavam mais seguro nesse processo e quais as 

estratgias que usava para resolver as dificuldades encontradas 

Quadro 2 - Protocolo II 
Focos observados 
O que voce entendeu do texto? 
Como 6 que voce leu este texto? 
Este texto foi fcil ou diflcil narn vnc'i'? 
Lomo voce chegou a esta resposta? 

texto? 
Com rela 言o ao texto anterior, este6 mais fcil ou mais dificil? 
Poderia resumir o contedo do texto lido? 

Encontro 5 (individual): Textos "Polymers: Basic definitions and nomenclature" 

(Anexo lia.) e "Traffic crisis in Europe's capitals" (Anexo 1 lb.), Questionrio V e 

Protocolo III 
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Ap6s a leitura de dois textos: (1) "Polymers: Basic definitions and 

nomenclature" (Polimeros: defini96es bsicas e nomenclatura) e (2) "Traffic crisis in 

Europe's capitals" (Crise do trnsito nas capitais da Europa), foi aplicado o 

questionrio V. Os textos referem-se a dois assuntos diferentes: o primeiro6 um texto 

autntico, com 160 palavras, extrado de um livro acadmico da rea tecnol6gica, e o 

segundo, com 157 palavras,6 um texto usado para ilustrar uma unidade de estudo de um 

livro didtico da 自  rea de comdrcio internacional. Com  esses textos, nosso objetivo era 

observar os procedimentos dos participantes lendo textos de diferentes 自  reas de 

conhecimento e como fariam para resolver as dificuldades encontradas. Tamb6m se 

pretendia constatar a influncia do conhecimento prvio, especialmente de mundo 

(cf. Kleiman,2000), e se, ao detectar suas dificuldades, os alunos ja teriam mais 

consciencia do que fazer exatamente para resolv-las. O questionrio tamb6m incluiu 

perguntas sobre auto-conhecimento a respeito do seu nvel de leitura em portugus e em 

ingls, repetindo o questionrio IV, tamb6m com a inten9o de perceber se houve 

mudana na sua consciencia sobre leitura. 

O protocolo ifi realizado logo aps a aplica9ao do Questionrio V (ver quadro 3 

na pgina seguinte), enfocou as variveis estratgias e gnero textual, sugesto de Leffa 

(1996), atravs da verbaliza 乞o retrospectiva, com perguntas de compreensao sobre os 

textos lidos e da verbalizaao refletida Nesta u ltima, enfocamos os aspectos aos quais 

os particlpantes atribuiam a dificuldade de leitura, as diferen9as de leitura causadas por 

gneros (artigo de jornal e um artigo cientfico, um poema e um anncio classificado) e 

a descri9乞o pelo participante do processo de leitura. A verbaliza 乞o retrospectiva poderia 

fornecer mais informa9es sobre as estratgias usadas na compreens乞o dos textos uldos 
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bem como confirmar a consistncia das mesmas, considerando que essa reflexo ja havia 

sido feita no questionrio aplicado poucos minutos antes. Com  as questes de 

verbaliza9ao refletida pretendi constatar se era possivel obter mais dados sobre suas 

abordagens a diferentes gneros textuais, bem como se estes influenciavam nas 

estratgias usadas para leitura em geral. A ltima questo teve como objetivo observar 

a consciencia do participante sobre os procedimentos usados no processo de leitura. 

Quadro 31 Protocolo III 
Focos observados 
O que voc entendeu dos textos? Eles foram fceis ou dificeis? 
Houve algum mais fcil ou mais dificil? Qual? Por qu? 
O que faz com que um texto seja niais fcil ou seja mais difidil? 
Que tipos de textos 6 capaz de listar? 
Que diferen9a ha entre um artigo de jornal e um cientfico? 
Que diferenas voc acha que existe entre a leitura de um poema e de um 
anncio classificado? 
Com suas prprias palavras, o que voce acha que acontece dentro da mente da 
uessoa auando di egt五  1enrIr9 

Encontro 6 (individual): Texto "Identification Analisys of Plastic Material" 

(Anexo 13), Questionrio VI (Anexo 12), e Protocolo IV 

A aplicaao do Questionrio VI ocorreu exatamente na metade do curso de 

Ingles para Polimeros e tamb6m marcava o fmal da etapa de aplicado dos 

instrumentos. Por isso, pensamos que seria oportuno solicitar aos participantes que 

refletissem sobre as etapas que eles seguiam para compreender um texto e fizessem uma 

avaliaao do seu processo de leitura. Com  esse questionamento, queramos obter 

subsldios para analisar se houve mudanas nos procedimentos adotados por eles e se 

os participantes estavam mais conscientes das estratgias que precisam desenvolver 

para serem bons leitores e adquirirem autonomia na leitura em LE, e, mesmo nao sendo 

este o objetivo deste trabalho, avaliar as aulas de leitura. 
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Considerando, tamb6m, que nesta aula fizemos o ltimo protocolo, optamos pela 

verbalizaao simultnea, numa tentativa de fazer o participante descrever os prprios 

passos para compreender um texto durante a leitura do mesmo. Nosso objetivo com 

essa tarefa era reforar e confinnar ou no os dados sobre as estratgias ja observadas 

em outros instrumentos, se era possivel observar a influncia das aulas, e se o 

participante ja tinha adquirido mais autonomia na sua leitura. As perguntas foram 

sugesto de Leffa (1996). Para esse protocolo tamb6m usamos um texto autntico, da 

言rea tecnol6gica, com 269 palavras: "Identification Analysis of Plastic Materials" 

(Anlise de Identifica 乞o de Materiais Plsticos). Antes de iniciarem a atividade, os 

participantes receberam as instru9es abaixo para conduzirem o seu desempenho durante 

a leitura. 

Quadro 4: Instru6es para a realizaao do Protocolo 4.  
1-. Leia o texto silenciosamente visando obter uma compreenso geral do texto 

議蕪麟範麟薫難  

2.1一 Q呼,leitura for interromp da devido a oconncia de uma pausa, por favor 
L. i. iー  locauzea pausa no texto, isto , leia em voz alta a palavra, expresso ou 

uraao que a OCaSiOnou. 

22A2.1.2- comencon2.2- Ao terminar de管鷺鴛簿isa, isto , se resultou de algum problemago que the chamou a ateno. 

蕪蕪驚難難欝ごふ a 

5- A sesso ser gravada. 
6- Ser feito um treinamento inicial 
(Leffa, 1996:82-83) 
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Os instrumentos foram aplicados num perodo de dois meses, num total de 

seis encontros. Deste total, apenas o primeiro momento foi realizado com todos os 

alunos para selecionar os participantes. Os demais encontros ocorreram apうs a aula 

semanal de ingles e tamb6m em mais um encontro durante a mesma semana com um ou 

outro participante sempre que se fez necess自rio. Os questionrios foram aplicados 

individualmente e, para a realiza 言o dos protocolos foi utilizado um gravador 

porttil, marca Casio, modelo TP-2 e fitas cassetes de 90 mm, individuais, para cada 

parti 噴,ante. 

Quadro 5: RESUMO DOS ENCONTROS E DA PESQUISA 

Encontro 1 (sala de aula) 	- Teste diagnstico (Anexo 3) e Question自rio de dados 
Pessoais (Anexo 4) 

Encontro 2 (individual) 	ー  Questionrio I (Anexo 5) 
- Texto "Problema na Clamba" (Anexo 6a.) 
一 Question自rio II (Anexo 6) 

Encontro 3 (individual) 	- Texto "The origins of Polymer Science" (Anexo 7a) 
Questionhrio III (Anexo 7) 
Question自rio IV A,B (Anexos 8,9) 
Protocolo de verbaliza9乞o retrospectiva I 

Encontro 4 (individual) 	- Texto "The variety of plastics "(Anexo 10) 
Protocolo de verbaliza9ao retrospectiva II 

Encontro 5 (individual) 	ー  Textos: "Polymers: Basic Definition and nomenclature" 
(Anexo 11 a.) e "Traffic Crisis in Europe's capitals" 
(Anexo lib.) 

- Questionrio V (Anexo 11) 
Encontro 6 (individual) 	- Questionrio VI (Anexo 12) 

Texto "Identification Analisys of Plastic Material" 
(Anexo 13) 
Protocolo IV, de verbaliza 乞o simultnea 
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4.5 An言lise de dados 

Os dados coletados atravs dos question自rios e protocolos foram organizados 

conforme as seguintes categorias: Perfil dos participantes, Compreenso dos textos, 

Dificuldades Especficas e Estratgias de Leitura. 

As informa6es relativas aos questionrios I e N (parte A), (ver anexos) 

formam a base de dados relativos a identificaao dos participantes e a caracteriza9o 

do seu conhecimento prvio de mundo e conhecimento linguistico, conforme 

especificado no quadro abaixo, adaptado de Scaramucci (1995) 

Quadro 6- Perfil I e II 
Identifica 言o 

 

Conhecimento prvio 

 

Idade 
Ingresso UCS 
Op9o vestibular 
Tempo de estudo 
Local 
Estuda Ingles em outro lugar 

  

Le em ingls 
Tipos de leitura 
Leitura em outras lnguas 
LeituraemLl 

Os dados dos questionrios 11,111 e V, de compreenso geral e especifica dos 

textos, sugerido por Scaramucci (1995), se dividem em questes de compreenso geral, 

da categoria de dificuldades especficas, e do resumo do texto solicitado. Os 

questionrios acima citados tamb6m incluem dados relativos a conceitos prvios de 

leitura, e de bom leitor em portugus e ingls. Os dados sero analisados com base nas 

seguintes categorias: 

Quadro 7- Conceitos 
Itens observados 
O que 6 leitura ? 
O que 6 o bom leitor? 
Voce se considera um bom leitor em portugues? 
voce se conslaera um bom leitor em inffies? 
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Quadro 8- Compreenso geral 
Itens observados 
Compreens敏》  geral 
Aspectos que embasam o entendimento 
Opinio sobre o texto: - Fcil ; ー  Dificil; - Mais ou menos 

A percep 乞o dos participantes com relaaoa s suas informa6es e conceitos 

prvios de leitura e o seu conhecimento metacagonitivo para desenvolver a habilidade 

leitora foram verificados atravs do questionrio metacognitivo de Carrel (1989, apud 

Scaramucci,1995). As 36 afirma6es ou estratgias metacognitivas esto agrupadas em 

4 categorias: confiana, corre9ao ou reparo, eficiencia e dificuldade, como explicitado 

no Quadro 5, abaixo. Cada uma traz uma resposta em uma escala de 5 categorias 

sobre a qual s乞o aplicados os nveis da escala Likert: 1- concordo plenamente, 2- 

concordo, 3- neutro, 4- discordo e 5- discordo plenamente. Os dados desse instrumento 

foram analisados de acordo com as categorias ja explicitadas. O foco da anlise localiza- 

se na mudan9a dos participantes observada no resultado da aplica o dos questionrios 

em dois momentos, no incio e no fim do semestre 

Quadro 10~ Metacogni9をo/Concec6es de leitura  
Categorias 

Ns 1a6 
Ns 7a11 
Ns 12a20 //29a36 
Ns 21a28 

Aflrma6es/estrat がas 

(Scaramucci, 1995:131) 

Confiana 
Corre9o/reparo 
Efidenda 
Dificuldade 

Quadro 9- Dificuldades especficas 
Itens observados 
Algo que no entendeu 
Dificuldades encontradas 
讐que ponto as dificuldades interferiram na compreenso? 
Kesumo do texto (aceit自vel, parcialmente aceit言vel, no aceitvel) 
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Para uma compreens乞o maior dos procedimentos individuais durante o processo 

de leitura, o segundo momento da anlise focalizou os dados obtidos com os quatro 

protocolos realizados com os participantes em nossa investiga 乞o. Atravs desses 

dados categorizamos comportamentos estratgicos cognitivos e/ou metacognitivos 

explicitados pelos alunos atravs da conversa. 

Com base nas categorias da anlise de dados apresentados nesta se9豆o, o 

prximo captulo apresenta os resultados e discute as questes que nortearam esta 

pesquisa. 



5 A APRENDIZAGEM DE LEITURA POR 
ALUNOS INICIANTES 

Este captulo apresenta, analisa e discute os resultados de nossa investiga 乞o, 

que teve dois pontos norteadores bsicos: 

a- Quais sao as estratgias utilizadas por alunos imciantes no processo de leitura 

em lingua inglesa como LE? 

b- H mudanas nos procedimentos dos aprendizes ao longo do curso de leitura? 

Nesta primeira parte apresento as estratgias de leitura e discuto os 

procedimentos utilizados pelos participantes a partir da anhlise de protocolos, 

identificando as mais utilizadas e as que representam escolha individual. Como 

introdu9ao desta parte, retomo o perfil dos participantes quanto a sua instru9言o e seus 

hbitos de leitura em ingls e seus conceitos de leitura ao ingressar no curso 

5.1 Perfil dos participantes: 

Os quadros abaixo resumem o perfil dos participantes ja descritos na se きo 4.3 

deste trabalho. 

Quadro 11: Perfil dos participantes sobre estudos de LE 
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Partici- 
pantes 

Idade Ingresso 
UCS 

Opção 
vestibular 

Ensino 
médio 

Tempo de 
Estudo da 
LE 

Local Estuda 
Inglês ou-
tro lugar 

Lauro  23 Jan/2000 Inglês Supletivo Nunca - Não Lucio 30 Ag/1999 Espanhol Regular/PPT 3 anos Fundam. 
e 
médio 

Não 

Leo 19 Jan/2000 Espanhol Regular Não 
informou. 

Fundam. 
e médio. 

Não 

Lab o  25 1999 Espanhol Supletivo 3 seman. UCS Não Lia 30 Mar/1998 Italiano Regular/Mag. 3 seman. UCS Não 

uadrol2 :Perfild uadro 12 : Perfil d 
Participantes Lê em inglês Tipos de leitura Leitura 	em 

outras linguas 
Leitura em L.1 
(português) Lauro  Procura ler Revistas sobre plásticos Não Periódicos/Area Lucio  Sim Artigos sobre plásticos Espanhol Littrabalh/estud Leo  Pouco Revista sobre polimeros Espanhol Variada Lab o Sim Tarefas de aula/letras de 

música 
Não Revistas em 

Geral Lia Muito pouco Artigos técnicos/polimeros Italiano Rev/livros didat 

Como podemos ver no quadro 11 todos os participantes so adultos, sendo que 

somente um deles optou por ingls no vestibular. Em rela 言o ao tempo de estudo de 

ingls, dois participantes afirmam terem estudado 3 semanas, o que corresponde s aulas 

de Ingles Instrumental ministradas por mim, o que tambm pode ser atribudo a 

LAURO, que diz nunca ter estudado a lingua previainente. L CIO e LEO estudaram 

ingls por 3 anos na escola, mas no se sentiram seguros por optar pela lngua inglesa no 

vestibular. Nenhum deles est cursando ingls em outro lugar 

O quadro 12 destaca as suas experiencias anteriores com a leitura. Constata-se 

que trs participantes dizem ler ou tentam ler em ingls, e dois afirmam ler pouco, mas 

Como podemos ver no quadro 11 todos os participantes são adultos, sendo que 

somente um deles optou por inglês no vestibular. Em rein-do ao tempo de estudo de 

dois participantes afirmarn terem estudado 3 semanas, o que con-esponde as aulas 

de Ingle's Instrtunental ministradas por mim, o que também pode ser atribuído a 

LAURO, que diz ntmca ter estudado a lingua previamente. LOCI° e LEO estudaram 

inglês por 3 anos na escola, mas não se sentiram seguros por optar pela lingua inglesa no 

vestibular. Nenhum deles está cursando inglês em outro lugar. 

0 quadro 12 destaca as suas experiências anteriores com a leitura. Constata-se 

que três participantes dizem ler ou tentarn ler em inglês, e dois afirmam ler pouco, mas 
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chama atenao o gnero textual voltado, principalmente, para textos na 自  rea profissional 

e de estudo. Em outras lnguas, LCIO e LEO afirmam ler em espanhol, lngua j瓦  

preferida no vestibular, e LIA, em italiano. A leitura em Li 6 variada, seus interesses 

abrangem desde literatura acadmica a jornais e revistas da rea e assuntos gerais 

Dois participantes tm um conhecimento prvio de ingls bsico distante, isto 

, estudaram a lingua na escola de 10 e/ou 2。  graus e, ap6s algum tempo sem contato 

sistematizado com a lingua, esto reativando agora os ensinamentos de tempos atrs 

Trs nunca haviam estudado ingles antes. Por outro lado, todos trabalham na rea 

tecnol6gica, e se interessam por uma literatura em ingles voltada para a rea 

profissional. 

O que se conclui de modo geral 6 que, mesmo que os participantes nAo tenham 

prtica e assiduidade de leitura em ingles, quando o fazem, concentram-se na sua rea de 

atua o, o que pode contribuir para tomar o curso de ingles instrumental que eles esto 

fazendo um curso 丘  til e relevante para a vida desses alunos. Em contato com 

professores da rea e com os alunos participantes, pude constatar que tanto o curso 

como a vida profissional desses candidatos exige leitura na 台  rea em LE, e 

principalmente em ingles. 

5.2 Conceitos de leitura e bom leitor 

Os quadros a seguir resumem os conceitos dos participantes com rela 豆oa 

leitura e ao bom leitor. 



Parti dー  
palites 

O que 6 leitura? O que 6 o bom leitor? 

Aquele que se aprofunda, 
mergulha,concentra no que est 
lendo. 
E um narrador que identifica os 
mecanismos das frases e os traduz 
devidamente aos ouvintes. 
Uma pessoa que le e sabe inter-
pretar o que es恒lendo. 
Uma pessoa que consegue captar a 
mensagem que o texto transmite. 

E aquele que gosta de ler e dedica 
tempo para a leitura. 

Lauro Receber uma mensagem/observar 
situa6es 

Ldo Linguagem escrita 

Leo E uma forma de conhecimento atravs 
da escrita. 

Lab 

Lia E ler e compreender o que est escrito. 

Uma busca de informa96es 

Quadro 13: Conceitos prvios sobre leitura e o bom leitor 

O quadro acima mostra dados sobre os conceitos de leitura e de bom leitor 

que os particlpantes manifestaram no incio da aprendizagem. Ao expressarem esses 

conceitos atravs dos termos em negrito no quadro,6 possivel inferir uma influncia do 

modelo ascendente de leitura que atribui ao texto a fonte nica do sentido 
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Quadro 14:, Auto-avalia o dos participantes em Li e LE no inicio do curso 
r竺lcI~ voce se considera um bom leitor em 
pamcs pOrtugues? 	 inol合g? 

No muito. Falta tempo. 
No, porque no pratico muito a pronncia 
das frases, e porque existem diferenas 
no posicionamento dos elementos das 
frases. 

revistas, jornais e sempre tento 
Sim.Estou sempre lendo livros, 

interpretar da melhor forma. 
	palavras e verbos, e outros em ingls. 

No, no tenho muito conhecimento de 

Lucio 

Partici- 
pantes 
Lauro 

Sim, porque j豆  pratiquei muito. 
N議o, porque no tenho base. 

Voc se considera bom leitor em 
ingls? 

Leo 

Lab 

Lia 

騒oldo muito,eおvezes no 
consigo captar facilmente o que a 
leitura tenta passar. 
No sou uma boa leitora. N議o me 
dedico ら  leitura. Leio apenas quando 
enecess自rio. 

Minha base em血gls'muito fraca e 
tambm por no ler muito em ingles. 

No, porque nunca me dediquei para isso. 
Hoje sinto que est me fazendo falta. Por 
isto estou mais interessada em aprender. 
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o 15: Auto-avaijaco o 15: Auto-avalia ao 
Partici- 
pautes  

, 	 . 	Jr 

Você se considera um bom leitor em português? 
...vv., ... a......Jotew •JA., via& Ma 

Você se considera um bom leitor 
em inglês? 

Lauro 
	possível. 

Sim, porque leio sempre, na medida do Não, porque não entendo muito. 

Lucio Sim, porque tenho um ótimo conhecimento e 
treino freqüentemente a pronúncia das 
palavras, 

Não, não atuo com freqüência na 
pronunciação das palavras 
cotidianas e não tenho muito 
tempo para me especializar. 

Leo 
	bastante. 

Acho que sim, porque sempre procuro ler Não, pois não sei boa parte das 
palavras em inglês. 

Lab o Não, perco com facilidade o sentido do texto. Não, perco com muito mais 
facilidade o sentido do texto. 

Lia Mais ou menos porque não me dedico it 
leitura. 

Não, porque na maioria das 
vezes não entendo os textos. 

Como podemos ver, os dados evidenciam dois momentos no periodo de 

aprendizagem dos participantes: a segunda semana de aula, e a quinta semana. A auto- 

avaliaao feita pelos participantes quanto ao seu desempenho de leitura na lngua 

materna aponta para uma rela9o de bom leitor com ler bastante, como mostram as 

partes em negrito de suas respostas. Neste caso, o conhecimento linguistico parece estar 

sendo considerado como pressuposto suficiente para garantir uma compreensao. LALO 

6o nico a relacionar bom leitor com compreens乞o e mostra uma concepao de leitura 

ascendente, no sentido de ter que "captar" o que est. escrito no texto. Comparando-se as 

informa6es dos dois quadros, observa-se que o auto-conceito de bom leitor em 

portugus no se alterou para os participantes durante este perodo. Apenas LAIJRO 

apresentou mudan9as, passando do auto-conceito de "no muito bom leitor" para um 

positivo, mas ainda vendo o bom leitor como algum que le muito 

Pelos dados da auto-avalia 乞o quanto leitura em ingls, pode-se observar que 

aqui os participantes entendem como fundamental para ser um bom leitor, a necessidade 

de ter conhecimento lingustico para poder compreender lingua e n乞o h自  nenhuma 

Como podemos ver, os dados evidenciam dois momentos no periodo de 

aprendizagem dos participantes: a segunda semana de aula, e a quinta semana. A auto- 

avaliação feita pelos participa.ntes quanto ao seu desempenho de leitura na lingua 

matema aponta para uma relação de bom leitor com ler bastante, como mostram as 

partes em negrito de suas respostas. Neste caso, o conhecimento linguistico parece estar 

sendo considerado como pressuposto suficiente para garantir uma compreensa'o. LALO 

é o fink° a relacionar bom leitor com compreensao e mostra uma concepção de leitura 

ascendente, no sentido de ter que "captar" o que está. escrito no texto. Comparando-se as 

informações dos dois quadros, observa-se que o auto-conceito de bom leitor em 

português não se alterou para os participantes durante este periodo. Apenas LAURO 

apresentou mudanças, passando do auto-conceito de "n'ao muito bom leitor" para um 

positivo, mas ainda vendo o bom leitor como alguém que le muito. 

Pelos dados da auto-avaliação quanto A. leitura em inglês, pode-se observar que 

aqui os participantes entendem como fundamental para ser um bom leitor, a necessidade 

de ter conhecimento lingiiistico para poder compreender lingua e não há nenhuma 
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men9乞o a outros fatores que entram em jogo no processo de leitura e que poderiam 

compensar, pelo menos em parte, a fa血 de base血gttistica. Comparando-se os dois 

momentos de coleta, podemos observar que esses conceitos e a auto-avalia o dos 

participantes no se alteraram. 

53 Estratgias de leitura usadas 

Como vimos, num enfoque psicolingustico, o conhecimento prvio do leitor nos 

niveis temdtico e linguistico da lingua em estudo 6 um saber que lhe permite fazer uma 

previso do assunto ou tpico do texto. Para a construao do sentido do texto, o leitor 

faz inferncias a partir das pistas encontradas no texto que podem ser, por exemplo, 

informa es sintticas, recupera 乞o anafrica, reconhecimento de cognatos, palavras- 

chave, marcas tipogrficas, grficos, figuras. As lacunas lexicais que ainda permanecem, 

sao preenchidas pelo leitor atravs de buscas de respostas em outros nveis de 

conhecimento, numa tentativa compensatria pela falta do conhecimento tem自tico e 

lingustico. Como vimos, esses procedimentos s乞o considerados estratgias cognitivas 

As estratgias metacognitivas dizem respeito ao planejamento, auto-avalia o e auto- 

momtora9乞o do leitor durante o processo de leitura e durante a aprendizagem, isto e , so 

procedimentos conscientes do aprendiz que regulam o desenvolvimento de sua 

habilidade leitora. A tomada de conscincia do uso dessas estratgias e um passo 

importante para que o aprendiz adquira autonomia e competncia no seu processo de 

leitura em LE. Nas prximas se96es, apresento as estratgias que os participantes 

utilizaram para desencadear a compreens乞o dos textos 
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5.3.1 Reconhecimento de cognatos 

O protocolo de verbaliza o retrospectiva e/ou simultnea oportuniza ao leitor 

um momento para verbalizar os seus procedimentos, depois ou durante o ato de ler. Para 

o pesquisador,6 possvel obter informa6es mais precisas, claras e confiveis sobre o 

que realmente ocorre na mente do leitor. Os trechos em negrito apresentados a seguir 

coletados nos protocolos de verbaliza 乞o retrospectiva, ilustram uma das estratgias 

utilizadas pelos participantes na tentativa de construir o sentido do texto: a estratgia de 

reconhecimento de cognatos. 

Protocolo 1: 

Pesquisadora: O que voce entendeu do texto que acabou de ler? O que o faz pensar que 
voce entendeu esta correto? 

LAURO: 	"O texto relata sobre polmeros que acompanham nosso dia a dia.gue 
mais tamb'm ' usado...,os Polmeros so usados, como ' que tinha uma 
parte, que usava pra, ndo sei certoapalavra・~gente tenta distinguir os 
cognatos,mas nem se？伊re a gente consegue.Edevido a isto, os cognatos. 
A gente procura mais Os cognatos e tenta dと町rar o texto. 

LIA 	タ‘exto fala sobre polmeros naturais,a sua aplica o na indstria. 
J.'esquisadora: E isto? 	 ー  

LIA・ 	， 	壇 (risada). Pelas palavras que eu consegui entender do texto 
誉響lsaaora 案mo e que voce chegou a esta resposta? 
レ」ハ‘ 	LIU mesma forma, pelas palavras parecidas com as palavras em 

poriugues que eu consegui entender no texto. 

Protocolo 3: 

Pesquisadora: O que voc acha que faz com que um texto seja mais fcil ou mais 
dificil? 

LAURO: 	l que vamos supor o texto nImero l,existia cognatos que a genteル  
conみece. Ejll飢）ノaZ a gente Ter uma viso pouco melhor, decifrar mais 
ficil afrase e,戸 o texto nllmero 2,era trfego de veculos. Ento a gente 
ficava lla dlvida. 
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LALO: 	Acho que pra compreenso de um texto,mesmo ‘ 	ノ este aqui 
do tr第go que no achei muito difTc鵡 tem muitas palavrinhas que dava 
pra entender, n. Ento, quando o texto tem bastante palavras que so 
cognatas ou que tenham alguma coisa pra entender, di pra comear α 
pegar o contexto 面 texto. Agora, quando temlm庇aspaJavras que o 
cara ndo conhece 	(2zificil de entender) 	daiacoisa complica. 

LD七 	Pra mim que め come!ando llo ingls, um texto se torna maisノ icil se 
nele eu encontro palavras ou mais parecidas com a lngua portuguesa, 
ou que j tem termos tcnicos que eu conheo, ou palavras ja conhecidas. 

A inferncia lexical pelo reconhecimento de cognatos6 um procedimento 

que LATJRO, LALO e LIA consideram como elemento facilitador para a 

compreens乞o da mensagem. Esse vocabul自rio 6 tamb6m identificado pelos participantes 

como palavras parecidas com o portugues. Como vimos, Kato (1999), Kleiman (2000) e 

Holmes (1986) destacam o reconhecimento de cognatos como um dos recursos que o 

leitor iniciante de LE usa ao fazer as suas inferncias no nvel lexical. 査  um processo 

cognitivo realizado automaticamente, em que o leitor considera um conhecimento que 

jd tem na Li para construir o sentido na LE. Em resposta aos questionrios, os 

participantes afirmaram que o l6xico representou uma dificuldade constante, 

comprometendo a compreenso do texto algumas vezes 

5.3.2 Conhecimento prvio 

Os trechos em negrito a seguir revelam o uso da estratgia de conhecimento 

previo. 

Protocolo 1: 
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Pesquisadora: Como 6 que voce chegou a este resposta? 
LAURO: 

	

	"Bah... que'assim. Alguma base que a gente j tenha anteriormente, 
Sendo pouco, mas戸 tem nd e depoisa genie vai assimilando, n, 
Palavras com Palavras aだchegar a esta concluso." 

Pesquisadora: O - que voc entendeu do texto? O que o faz pensar que est correta esta coloca o? 

LUCIO 	了rl鴛l'amente・了  um texto queルd sobre ospolmeros, ele descreve que pui ime四s esiao presentes na constituiガo dos seres vivos nas clulas do 

タ讐・三 eles de一‘ cert9 天）rma representam matria prima que pode ser 
uui,zaaa para yins de processos industriaW 	).Eum conhecimento 
que j tenho. Devido a palavras que reconheo no 厄r切edevido ao 
！讐9鳶,star relacionado com o conhecimento que eu j tenho 
uuuriao.,Intao a corre1ado do conhecimento j adquirido com 
palavras-chave que eu encontro, que eu focalizei no texto, me deram este 
sentido de compreenso" 

LEO: 	"No que eu pude entender falava sobre polmeros, ndo sei se est certa α 
minha interpreta9do. O que eu tiver de conhecimento em ingls, mE,'o 
que me faz pensar se estou certo." 

LALO: 	"Vou comeぐar pelo ttulo que fala da origem das cincias dospolmeros e 
dasim瓶strias dos Poljmeros. Ento, quando comecei aler o texto, eu 
tenteipcalizar esta parte da origem dos dois. Ento, acho que como as 
coisas iam ノらchando, acho que por ai que di pra ter uma idia. 

Pesquisadora:Tudo bem. Agora, como 6 que voc chegou a esta resposta? Como 6 que 
voce entendeu? 

LALO. 	Ah, t... Como'que eu entendi? Como'que vou te explica房que como 
fala de Doilmeros.almma coisa eminglsmiasdnd 

Pesquisadora: O que voce faz 
q

uando encontra uma palavra 
que no entende?T IA . 	 / --- - - - 	 ' 	 - 

#1- -と ．  ， 	どuunao eu renno um dicionrio d mdo eu procuro no dicionirio. 

合認uisaaora鴛鷲o voc 聖讐o曹onrio, no caso destes testes 
―ー 	…叱”‘二Iノ“"'?"Juu iexw eu compreenat porque so palavras 航 

讐讐ecma&palavras 9ue eu consegm inteilフretar... con五ecidas 叱  mtras 
ieiwras ouPorque elas seParecem comPalavras em Portugus 

Nos dados acima e possivel perceber a influencia do conhecimento prvio que 

Goodman (1976) e Smith (1989) destacam na constru9o do sentido de um texto 
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' 
LUCIO mostra como o processo ocorre - ele relaciona o seu pr -conhecimento do 

assunto, ou conhecimento temtico (Kleimari, 2000), com palavras-chave, e, atrav6s da 

inferncia, constri o sentido. LALO tamb6m demonstra o seu conhecimento prvio do 

assunto relacionado com a LE. Pela express乞o "como fala de polimeros", percebe-se 

que o seu conhecimento tem台tico prvio lhe dd suporte como leitor na LE. Quando 

LAURO fala em "alguma base que a gente jh tenha anteriormente", ele pode estar se 

referindo a uma base linguistica ou conhecimento prvio do assunto. Ao afinnar que 

algumas palavras eram conhecidas de outras leituras, LIA tamb6m faz men o a um 

conhecimento anterior de nvel lingustico. LEO justifica a sua compreenso com "o que 

eu tiver de conhecimento de ingles", tamb6m se referindo a um conhecimento prvio 

linguistico. 

Os depoimentos abaixo salientam como o conhecimento sobre o assunto do 

texto e a familiaridade com o vocabulrio tcnico auxiliam o processo de compreenso 

Protocolo 2: 

Pesquisadora:O que voce entendeu do texto? 

LALO 	9texto押乞de vrios, aqui diz "kinds"(pronncia com som de 'I' 
portugues,i. 月  erza tipos de plsticos e dos mais variados usos, que tm 
で？讐S complicados e, queで  dizer,ノ5rmulas quImicas complicadas,ique α 
ぎ讐巴． usa讐es nomes de plsticos todos os dias, o nylon, politileno, 

1、- . ，  で“sureno. と  fala aigumas caracter春ticasdbnylon, que'resistente. 
resqulsaaora:u que voc considerou para ter esta compreenso?T AT .ct. 	 - 
よJ～入ノ 	謂久然l讐讐‘竺pra discriminar urn pouco 面 que eu conheo 

.vor凹“しUふIンm"U urina paiavrznnas aqui tipo lcinds"pnesma pronncia 
amer‘叩’uma co警 assim・  entdb dm praPumrpara o que aカ二ise queria 
aizer ao piastico. l tambdm do nylon, alguma caracterstica, assim. Ento 
aeu pra pegar por aL 

Protocolo 2: 
Pesquisadora:O que voce entendeu do texto? 
LEO 
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『緊ulsadora案巴些que voc chegou a esta conclus豆o? 
マー．  ，  とew.puIavras一  que iem, ospwsucos, nomes dos plsticos em in('ls. 
resqulsaaora:tstes, nomes, eles sきo familiares pra voce?------1 	 - -- 	- 
し～' 	ramuzares porque eu trabalho com eles,n. Ento d pra ver mais ou 

mellくフlS. 

Pesquisadora:voce esLIA: 	Ele falatexto faPesquisadora:Como鷺麟難燕
entendeuntes usos.議S 

LIA: 鷲薫薄燃鴛難鱗競  

Ao comparar textos de 台  reas diferentes (ver discuss乞o detalhada na se9乞o 5.6) os 

dados mostraram que o conhecimento prvio temtico facilita a compreensao do texto 

Neste caso, o texto da rea tcnica foi, em geral, considerado mais fcil em detrimento a 

um de conhecimento geral que apresentavam um l6xico variado e exigia, portanto, um 

conhecimento de vocabul自rio mais amplo 

5.3.3 Outros recursos estratgicos 

Os trechos em negrito a seguir revelam outros recursos estratgicos que os 

particpantes usaram para construir o sentido do texto. Os dados s乞o as respostas do 

participantes え  pergunta sobre o que fazem quando encontram unia palavra que no 

entendem. 

Protocolo 1: 

LAURO: Em primeiro lugar eu tento ver as anteriores,如ois as posteriores p 'ra 
tentar assimilar esta palavra. Se eu no conseguir, eu vou tentando 
decjfrar os sons desta palavra, se eu no conseguir desta forma, eu 
procuro o dicionrio. 
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Pesquisadora:E sempre assim? Por qu? 
LAURO: Aprincクル  sim,'semjフre assim. Eu ac/iく） 9""uma jorina maisノ泳フil de 

IenIar visua lim rnd nnrance"f!,cInu enmnliamRnIP neriJjd 

LUCJO: 	9uando encontro uma palavra que no conheco, procuro visualizar no 
texto outras palavras-chave ou conexes que faam sentido, que tenham 
correlado com estaPalavra Para tentar solucionar o mむ助io. 

Pesquisadora:Faz isto sempre, e porqu? 
LUCTO: 

	

	Sempre que eu venhod s aulas de ingls, eu me deparo com estes 
probたmas e, normalmente ' o tipo de procedimento que eu fao.EU 
analiso o texto como um todo. Mi庇as vezes a resposta pro significado de 
uma palavra encontro apsaleitura ou visualiza''do de vriasfrases no 
lalb. 

LEO: 	Procuro antes da palavra ler mi応  ou menos o que pode dizer 
aquela palavra. Se eu entender de outras palavras antes, n, afrase ou 
coisa assim, pra ver o que pode ser apalavra, o que pode encaixar. 

Conforme afinnam os participantes, eles tentam preencher as lacunas lexicais, 

elaborando outras rela6es no contexto para fazer as inferncias necessarias a 

constru9o do significado das palavras. Essas "outras rela6es", conforme Stanovitch 

(1980) e Meurer (1988), s吾o caracterizados como uni processo interativo 

compensatrio porque a partir da incompletude da informaao, o leitor interage com o 

texto, ativando o seu esquema mental, buscando num outro nivel de processamento as 

respostas para as deficiencias neste nvel. As dvidas lexicais que geraram o 

procedimento compensatrio s乞o confirmadas nas respostas aos question白rios em que 

o l6xico foi a maior dificuldade identificada pelos participantes (ver se9乞o 5.6) 

Os dados abaixo mostram o movimento desses procedimentos: 

Protocolo 1: 

Pesquisadora:O que voce faz quando encontra uma palavra que n豆o entende? 
LALO: 	Bom, primeiro tento ler at o final p 'ra ver seu eu vejo seMalguma 

coisa ali; na outra, tento ler凌！ novo, se ndo entend4 daf vou αだaquela 
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parte, tento lerAだaquela parte ali p 'ra ver se encaixa ali por 
Perto. M,s se no der, dai a coisa complica e eu vou ter que usar 
a imaginaao 

Pesquisadora:Sim, porque aqui voc6 no tinha dicionrio, n... 

	

LALO: 	Com dicionirioノica mais ficiL Que nem algumas palavras que no desse p 
p 'Ta entender, se tivesse dicionrio, facilitava umpouquinho. Nem que 
pegasse uma dbsfシases sう, uma das palavras,戸ddva pra.... 

Pesquisadora: Mas enquanto nao se tem dicion豆rio.... 

	

LALO: 	Adivinha.. 
Pesquisadora: Este processo, esta maneira de ir e vir e voltar no texto, voc faz sempre? 

	

LALO: 	Quando eu leio em inglsクisada). Umas vezes, sim. 

Os procedimentos de LALO na compreens乞o de uma palavra que no entende 

so identificados na descri9豆o de Goodman (1976) a respeito das estratgias do leitor. 

1-‘知imeiro tento ler al'ofinal..."2- tento ler de novo". ..3- "tento ler al'aquela parte 

pra ver se encaixa all perto"; 4- "Se no der...vou ter que usar a imagina ガo". As 

express6es mostram uma seqiencia de tentativas, de "idas e vindas" que o leitor faz 

v自rias vezes, em diversos momentos da frase, para construir o significado da palavra. 

Como vimos, os recursos grficos tambm podem influenciar na compreenso. 

Ao serem perguntados sobre o papel das ilustra96es que acompanham o texto (Protocolo 

II), todos os participantes apontaram que elas auxiliaram na compreenso, como pode 

ser constatado pelos exemplos abaixo: 

Protocolo 2: 
Pesquisadora:Estas ilustra6es tiveram algum efeito na compreenso do texto? 

	

LUCIO: 	Realmente tiveram um pouco de...princ加almente assim ...porque est 
relacionado com a U飢たa o'kstes materiais pls泌‘'se que nem no 
caso aquち叩arecem as raquetes, 叩arece uma corda, que 九ガlizada 
tambm quer dizer que elafoUeita atravs da utilizafo dos fiLamentos 
do nylon prolongadosイ 	je aparece aqui outra srie 叱 utenslios 
feitos em polister, e outros que com certeza tem tudo α ver com 
esta Parte de utiliz‘写 o dos materiais plsticos. 



96 

Pesquisadora: Qual 6 o efeito das figuras na sua leitura? 
LEO: 	Elas ajudaram a verタ que s&o aplicados os materiais plsticos, tie. 

讐ゾ raダ讐竺noao conw as raquetes sdo de nylon, as cordas so 
aejwras dePaliei認eito. 

Para a constru9ao do sentido de um texto, muitos elementos se mterlaam e 

muitos caminhos s言o tomados para que o leitor consiga alcan9ar o seu prop6sito de 

leitura. Todos os participantes foram unnimes em confirmar o uso do conhecimento 

previo na compreenso, caracterizado pelo conhecimento temtico, relacionado ao 

trabalho ou estudo, e lingustico. A e nfase 良  metacogni9ao foi observada na pergunta 

que chamava aten 豆o para o auto-monitoramento. Neste caso, LAURO, LUCIO e LEO 

chamaram a aten 言o para buscas compensatrias, ou seja, tentam buscar nas palavras 

vizinhas, anteriores, posteriores, palavras-chave, a solu 乞o para seu problema de 

compreens瓦o, enquanto que LALO segue etapas tentando ir e vir no texto e se no 

consegue ・ “vou ter que usar aimagina o", conforme suas palavras 

Como vimos, os participantes identificaram, num primeiro momento, a 

familiaridade do l6xico com o conhecimento anterior ligado ao trabalho, como termos 

tcnicos e nomes de materiais plsticos, como fatores importantes na compreens言o do 

texto. Al6m disso confirmaram a estratgia de utilizaao de ilustra6es como ajuda na 

constru9豆o do sentido. 

Conforme Smith (1989), a antecipa o do conhecimento forma uma base de 

compreens乞o que 6 o universo cognitivo do aprendiz, organizado de acordo com as 

experiencias com o mundo em que vive. Relacionando com os participantes de nossa 

pesquisa, este mundo esta vinculado com seu trabalho, com seu mundo acadmico, e 

experiencias anteriores. Os diversos tipos de conhecimento prvio utilizados pelo 
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aprendiz, segundo Smith (1971) e Goodman (1972), vo se organizando e 

estruturando num esquema mental que permite aos participantes dizerem que''' 

pelo meu trabalho que euルconhego estas paidvras,"' pelo que eu sei庇Ingls que eu 

entendi esta frase '二  ao justificarem a compreenso do que estavam lendo 

Os participantes mostram que interagem livremente com o texto, buscando uma 

resposta s suas dvidas e lacunas lexicais. Oxford (1990) identifica este procedimento 

de compensa 豆o como estratgia de adivinha 乞o inteligente, em que o leitor usa pistas 

linguisticas e outras para construir o sentido do texto 

De acordo com os protocolos, o reconhecimento de cognatos foi expresso por 

trs participantes na constru9o do sentido dos textos udos. LAURO, LIA e LALO 

utilizaram-se de um procedimento que, a partir do conhecimento do codigo lingustico 

em portugus, sua LM, e sua compara 豆o ou aparente semelhan9a com o vocabul自rio da 

LE, permite ativar o seu conhecimento prvio do assunto do texto, que lhe permitem 

fazer inferncias lexicais, inferindo significados a partir do contexto. Esses trs 

participantes nunca haviam estudado ingl6s antes e se valeram da semelhana com a LM 

para o primeiro contato com o texto. 

Os dados sobre as estratgias escolhidas pelos participantes para construrem o 

sentido dos textos em ingls mostram procedimentos unnimes e outros mais 

individuais. O uso do conhecimento prvio foi utilizado por todos, ao utilizarem as 

pistas lexicais para criar sentidos, o que Smith (1988) considera condi9言o bsica para a 

compreens乞o. Esse envolvimento nem sempre 6 identificado pelo leitor, conforme Sol 

(1998) e Kleiman (2000), considerando o nvel de inconsciencia e automatismo em 

que as estratgias cognitivas s豆o executadas. O processo de leitura automatico somente 
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6 interrompido quando o leitor encontra problemas no lexico, frases mal escritas, que o 

despertam para uma necessidade consciente de esclarecer as dvidas. Este momento 

estrategico precisa ser conduzido pelo ensino. Se o conhecimento prvio 6 relevante e 

no reconhecido pelo leitor, o professor pode ajudar o aluno a conscientizar-se dessa 

estratgia, ativada atravs de "organizadores avan9ados" (ver p. 28 captulo 2). Esse 

procedimento 6 relevante na aquisi9豆o de leitura em LM e em LE, principalmente 

quando o leitor detm um conhecimento incipiente do c6digo da lngua. 

Utilizando o seu conhecimento prvio e atravs das inferncias que faz a partir 

do contexto, o aprendiz de leitura explora a identificaao de cognatos para construir o 

sentido. As palavras transparentes so muito usadas pelo ensino de leitura em LE. No 

entanto, esta estratgia, que possibilita ao leitor organizar uma base lexical num curto 

espao de tempo, precisa ser conduzida pelo ensino com certa cautela, segundo Holmes 

(1986), porque pode gerar uma falsa ilusをo de aprendizagem. Alem disso, o aprendiz 

pode negligenciar o uso de outras estratgias, valendo-se apenas do reconhecimento 

dessas palavras transparentes na constru 豆o do sentido do texto, pois s谷o mais fceis de 

identificar. 

Na primeira parte deste capitulo, procuramos responder a uma das perguntas de 

nossa investigaao que procurou identificar as estratgias utilizadas por alunos 

iniciantes no processo de leitura em LE. Na segunda parte vamos enfocar o 

desenvolvimento desse processo, a partir de dados obtidos nos questionrios e 

protocolos, e enfatizar o processo individual do participante, relacionando-o com o 

ensino de estratgias. 
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5.4 Desenvolvimento do processo de leitura 

O questionário IV B (Anexo 9), com 36 afmnações ou estratégias metacognitivas 

(ver seção 4.5), foi aplicado em dois momentos, no início do semestre e no fim do 

mesmo período acadêmico, após 17 semanas de aula com o objetivo de observar a 

tendência de mudança nos procedimentos metacognitivos em relação ao 

desenvolvimento do processo de leitura. Considerando ser pequeno o grupo de 

participantes de nossa pesquisa, não foi possível elaborar wna análise estatística dos 

dados. Nossa análise será, portanto, uma tentativa de apontar algumas possíveis 

tendências dos participantes quanto às categorias pesquisadas: confiança, correção ou 

reparo, eficiência e dificuldade, onde 5 significa discordo plenamente, 4 = discordo, 3 = 

neutro, 2 = concordo e 1 = concordo plenamente. 

a) Categoria confiança ( conf): 

Quadro 16: Categoria confiança 
Afirm~es Lauro Luci o Leo Lalo Lia 
!.Quando leio consigo fazer previsões. 4 I 2 2 3 
2.Reconheço a diferença entre principal e detalhe plenam. 5 1 3 3 3 
3 .Relaciono informações:o visto com o que está por vir. 2 2 2 3 2 
4.Consig_o questionar o autor. 3 2 3 4 3 
5. Uso conhecimento prévio para entender o texto plenam. 1 2 2 2 3 
6.Tenho consciência do que entendo ou não. 2 2 3 1 2 

Esta categoria consta de afirmações que se relacionam a diversos aspectos da 

proficiência em leitura em LE percebidas pelo leitor. Para os participantes como um 

todo, conforme o quadro 16, as afirmações conf 5, conf 6 e conf 3 se encontram mais 

próximas à categoria 1 ou concordo plenamente, e por isso pode-se dizer que, em geral, 
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eles tm consciencia do que entendem ou no e tentam resolver seus problemas usando o 

conhecimento prvio e relacionando informa es e, de forma menos clara para todos, 

fazer perguntas. Esse resultado6 coerente com os dados mostrados na se 乞o 5.3, em 

que o uso do conhecimento prvio foi uma das estratgias mencionadas com freq ncia 

pelos participantes nos protocolos. Por outro lado,6 possivel inferir que a confian9a no 

seu desempenho de leitura em LE ainda no 6 suficiente para questionar o autor e 

eles têm consciência do que entendem ou nlo e tentam resolver seus problemas usando o 

conhecimento prévio e relacionando informações e, de forma menos clara para todos, 

fazer pergtmtas. Esse resultado é coerente com os dados mostrados na seção 5.3, em 

que o uso do conhecimento prévio foi uma das estratégias mencionadas com freqüência 

pelos participantes nos protocolos. Por outro lado, é possivel inferir que a confiança no 

seu desempenho de leitura em LE ainda não é suficiente para questionar o autor e 

distinguir informa es principais de secundrias, o que certamente exigia uma 

compreenso mais profunda do texto. 

b) Categoria de corre9豆o ou reparo (rep) 

Quadro 17: Quando eu leio em inQls一  se en n芽n enfpm-lri Qlm11r ，。  ,',;c' 

distinguir informações principais de secunddrias, o que cextamente exigia uma 

compreensão mais proftmda do texto. 

b) Categoria de correção ou reparo (rep): 

o 17: 	do eu le 
Afirmações  Lauro Lúcio Leo Labo 

7. Continuo lendo para entender  1 2 2 5 
8. Releio a parte_problemitica  1 2 2 3 
9. Volto a parte anterior ao problem e releio tudo  1 2 3 3 

10. Procuro palavras desconhecidas no dicionário  2 2 4 2 
11. Desisto da leitura 4 5 3 5 

LiaLia 
2 
2 
2 
2 
4 

2  
2 
2 
2 
4 

As afirma96es relacionadas a categoria de corre弾o ou reparo correspondem a 

estratgias usadas para resolver problemas quando h falhas na compreenso da leitura. 

Como podemos ver no quadro acima, em geral, o grupo,6 contrrio idia de desistir 

da leitura em momentos de dificuldade e mostra preferncia pelas estratgias de 

continuar lendo, reler para entender e procurar o dicionrio 

c) Categorias eficiencia e dificuldade: 

Estas duas categorias so analisadas num mesmo bloco porque s乞o constitudas 

de afirma6es relacionadas aos mesmos aspectos. A categoria eficiencia consta de 

dezessete afirma6es relacionadas a estratgias de leitura que, na opinio do leitor, 

permitem uma leitura mais eficiente. Enquanto que a categoria dificuldade consta de oito 

As afirmações relacionadas a categoria de correção ou reparo correspondem a 

estratégias usadas para resolver problemas quando hi falhas na compreensão da leitura. 

Como podemos ver no quadro acima, em geral, o grupo, é contrário idéia de desistir 

da leitura em momentos de dificuldade e mostra preferencia pelas estratégias de 

continuar lendo, reler para entender e procurar o diciondrio. 

c) Categorias eficiência e dificuldade: 

Estas duas categorias são analisadas num mesmo bloco porque são constituídas 

de afirmações relacionadas aos mesmos aspectos. A categoria eficiência consta de 

dezessete afirmações relacionadas a estratégias de leitura que, na opinião do leitor, 

permitem uma leitura mais eficiente. Enquanto que a categoria dificuldade consta de oito 
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afirma6es que dizem respeito 良  s dificuldades enfrentadas pelo leitor no seu processo de 

compreens敏）. 

Antes de apresentar os resultados, faz-se necessario esclarecer que s estratgias 

esto relacionados aspectos subjacentes que revelam concep es de leitura. Segundo 

Scaramuccj (1995:155) "osa叩ectos subjacentes como som/letra, palavra signヂcado, 

sintaxe e detalhes de contedo so consideradas estratgias locais, enquanto que as 

que tm como aspetos su勿acentes aidia central, o conhecimento prvio e α 

organizaぐdo do texto so consideradas estratgias globais"A rela きo dos aspectos 

subjacentes a cada estratgia de eficiencia e dificuldade 6 mostrada no quadro 18 

Quadro 18: Aspectos subjacentes s estratgias de eficincia (efi) e dificuldade (df) 
	 Estrat電ias 

(Scaramucci, 1995:156) 

Podemos concluir que a predominncia de estratgias locais sugere uma 

concepao de leitura local enquanto que a predominncia de estratgias globais 

caracteriza uma concep 乞o de leitura global 

Inicialmente consideramos a categoria eficiencia, que foi dividida em dois 

grupos: o pnmeiro (ver Quadro 19) consta das afirma9es efi 12 a efi 20, em que o 

enfoque 6 o que ajuda a ler eficientemente; o segundo (ver Quadro 20) constitui-se das 

Som/letra 

Palavra/sjgthflcado 

Id6ia central 

Conhecimento prvio 

Organiza o do texto 

Sintaxe 

Detalhes do contedo 

Aspectos su可acentes Eficiencia 
efi 12,efi3O,efi 15 

efi 13, efl 29, efl 33, efl 18, efl 32 

efl 14,efl3l 

efi 17,efi34 

efl 20, efl 36 

efl 16 

efi 19, efi 35 

dif2l, di f22, dif 25 

dif 23 

dif27 

dif 26 

dif 28 

dif 24 

Dificuldade 
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afirma96es ず  29 a が36, que focalizam a opini乞o do participante sobre o bom leitor afirmageies efi 29 a efi 36, que focalizam a opinião do participante sobre o bom leitor. 

o 19: Quando eu leio em in1合g cig cnkQ niiP mA oiiiAー、 hlー一c“一一‘一一一一一‘一 ” o 19: 	do _ 	_ _ ___ --„---, ...... ......."....., 4....., L.A., cajuUCIIII a mi v.utaculem.ente sao: 
Afirmações  Lauro Lúcio Leo Lato Lia 
12. Falar mentalmente as palavras  1 2 3 3 3 
13. Entender o significado de cada palavra  1 2 3 2 2 
14. Entender o significado global do texto  2 2 2 2 3 
15. Ser capaz de pronunciar cada palavra  1 2 4 4 3 , 
16. Focalizar estruturas gramaticais  4 3 2 5 3 
17. Relacionar o texto ao conhecimento prévio  4 2 3 2 2 
18. Procurar palavras no dicionário  1 2 4 2 2 
19. Focalizar nos detalhes do texto  2 2 2 3 2 
20. Focalizar na organização do texto 3 2 2 3 2 

No primeiro grupo, as estratgias que a maioria dos participantes consideram 

ajud-los a ler foram, principalmente, ヂ  13 (entender o signfIcado de cada palavra) 

切18 (procurar palavras no dicionrio),グ14 (entender o sign/Icado global do tex回  
e ず19 (focalizar detalhes do texto). Constata-se que duas delas （ず 13 eが1め tm 

como aspectos subjacentes a palavra, e as duas outras (efi 14 e efi 19) focalizam a idia 

central e detalhes do contedo. A sintaxe (efi 16) foi o aspecto considerado menos til 

para a leitura. Esses resultados foram confirmados at certo ponto nas respostas aos 

itens do quadro abaixo, quando os participantes centraram a habilidade leitora nos 

aspectos: significado da palavra (eJi 29), a idia central (eJI 31) e detalhes do conte立do 

(efi 35). E interessante que o uso do dicionrio e uma estratgia que os auxilia (efi 18), 

mas que no 6 muito importante para um bom leitor (com exce9ao de LCIO (efi 32) 

Poderamos inferir desse resultado e do fato de que adivinhar o significado das palavras 

(efi 33) tambdm no ter sido considerado muito importante para o bom leitor, uma vis乞o 

de que "saber ler"6 "saber as palavras" 

No primeiro grupo, as estratégias que a maioria dos participantes consideram 

ajudá-los a ler foram, principalmente, efi 13 (entender o significado de cada palavra), 

efi 18 (procurar palavras no dicioncirio), efi 14 (entender o significado global do texto) 

e efi 19 (focalizar detalhes do texto). Constata-se que duas delas (efi 13 e efi 18) tam 

como aspectos subjacentes a palavra, e as duas outras (efi /4 e efi 19) focalizam a idéia 

central e detalhes do conteirdo. A sintaxe (ell 16) foi o aspecto considerado menos fail 

para a leitura. Esses resultados foram confirmados até certo ponto nas respostas aos 

itens do quadro abaixo, quando os participantes centraram a habilidade leitora nos 

aspectos: significado da palavra (efi 29), a idéia central (efi 31) e detalhes do conteado 

(efi 35). E interessante que o uso do diciondrio é uma estratégia que os auxilia (efi 18), 

mas que não é muito importante para um bom leitor (com exceção de UOCIO (efi 32). 

Poderiamos infetir desse resultado e do fato de que adivinhar o significado das palavras 

(efi 33) também não ter sido considerado muito importante para o bom leitor, uma visão 

de que "saber ler" é "saber as palavras". 
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- 	 ' 
	

• 	 , 
NJ 1.1.10 143L, Will 4UV UM mum seja Dom e sua natundade em 

Afirmações  Lauro Lúcio Leo Lab o Lia 
29. Reconhecer o significado de palavras  1 1 1 1 2 
30. Pronunciar palavras  1 2 2 2 2 
31. Entender o significado global do texto  2 2 3 2 2 
32. Usar um dicionário  4 1 4 3 4 
33. Adivinhar o significado de palavras  3 3 4 4 4 
34. Integrar informação do texto com a que eu tenho  1 2 3 2 2 
35. Focalizar detalhes do conteúdo  2 2 2 3 2 
36. Apreender a organização do texto 1 2 2 2 2 

A importncia de conhecer o significado das palavras (df 23) aparece 

novamente como a dificuldade predominante na leitura dos participantes, seguida da 

dificuldade em entender o significado global do texto (df 27). Nota-se, portanto, uma 

preocupa o constante dos participantes com o vocabulario, que surge tanto como um 

elemento fundamental para a eficiencia da leitura como a maior dificuldade para eles, 

que so aprendizes com conhecimento incipiente da LE. 

質器難Dificuldade- Quando eu leio em inglesS 	 ・ as coi讐鷲讐豊抄？讐ha leituraT .1_ 費  

A importância de conhecer o significado das palavras (dif 23) aparece 

novamente como a dificuldade predominante na leitura dos participantes, seguida da 

dificuldade em entender o significado global do texto (dif 27). Nota-se, portanto, uma 

preocupação constante dos participantes com o vocabulário, que surge tanto como um 

elemento fundamental para a eficiência da leitura como a maior dificuldade para eles, 

que são aprendizes com conhecimento incipiente da LE. 

Quadro 21: Dificuldade- Quando eu leio em inglês, as coisas que dificultam minha leitura são Afirmações 

1 1 

23. Reconhecimento das palavras 23. Reconhecimento das palavras 

25. Alfabeto 25. Alfabeto 
26. Relacionar o texto com conhecimento prvio 
27. Entender o significado global do texto 
26. Relacionar o texto com conhecimento prévio 
27. Entender o significado global do texto  

A partir da anlise dos resultados das categorias eficiencia e dificuldade,6 

possivel perceber no quadro abaixo a preferncia do grupo com relaao s estratgias 

locais relacionadas ao significado das palavras e detalhes do contedo (7 de 10 

estratgias), aspectos que subjazem uma concep きo de leitura local, ou modelo 

ascendente. Esses dados se tornam mais consistentes quando comparados aos dados do 

quadro 3 (se9ao 5.1) sobre conceitos prvios de leitura e o bom leitor, onde 

A partir da análise dos resultados das categorias eficiência e dificuldade, é 

possivel perceber no quadro abaixo a preferencia do grupo com relação As estratégias 

locais relacionadas ao significado das palavras e detalhes do conteúdo (7 de 10 

estratégias), aspectos que subjazem uma concepção de leitura local, ou modelo 

ascendente. Esses dados se tornam mais consistentes quando comparados aos dados do 

quadro 3 (seção 5.1) sobre conceitos prévios de leitura e o bom leitor, onde 

. 

28.Organizaao do texto 28.0rganização do texto 

24. Estruturas gramaticais 24. Estmturas gramaticais 

22. Pronncia das palavras 22. Pronfmcia das palavras 
21. Sons das palavras 21. Sons das palavras 

Lauro Lauro 

1 
I 
1 
2 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

Lúcio  Leo Lato Lia 
3  4 2 3 
3  4 2 3 
2  2 3 2 
3  2 4 3 
3  3 2 2 
2  3 4 2 
2  2 4 2 
2 4 3 3 



Estratgias/Concepts de leitura~preferncias dos participantes 
Local 

efil2, efi 13, efil5, efil8, efil9, ef129, 	e丘14,e五17,e丘20,e631,eIi 
efi3O, efi35,dif23, dif25 	 dif27 

Global 

efil4, efil7, efi2O, efi3l, efi34, efl36 

difl7 
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encontramos uma vis乞o semelhante manifestada pela maioria do grupo. No entanto, 

tambm as estratgias globais foram apontadas pela maioria como importantes para o 

bom leitor, estratgias essas que subjazem um modelo de leitura global ou descendente 

No podemos esquecer que a dificuldade muito grande de vocabulrio (estratgia bocめ  

poder implicar uma dificuldade de compreens言o da idia central do texto (estratgia 

global). Voltaremos a essa questo mais adiante 

Quadro 22: Eslratgias./concepoes de leitura local/global 

(Scaramucci, 1995: 158) 

Os resultados acima correspondem a aplica 乞o do instrumento no inicio da 

coleta de dados. No final do semestre acadmico foi aplicado o mesmo questionrio 

para verificar se houve mudan9as no grupo. Os resultados mostraram poucas mudanas 

expressivas, raz乞o pela qual vou apresentar os dados individualmente, especialmente 

dos que mostraram mudanas mais relevantes. Esses resultados sero discutidos e 

mostrados atravs de quadros 

Quadro 23 : Categoria confiana - dados de Lauro 
ハnnna9oes 

倉ando leio・ 9讐sigo fazer previs6es 
ぐ iwcorine9o a anerena entre principal e detalhe plenamente 

iceiaciono Inlorma6es: o visto com o que esta por vir 
i.しonsigo questionar o autor. 

5.Uso conhecimento prvio para entender o texto plenamente. 
6.Tenho consciencia do que entendo ou no. 

Os dados de LAURO mostram que a maior mudana foi em rela 豆oa 

antecipaao de informa6es a partir do que compreende no texto passando de um 

一 inicio  Lauro-fim 
4 2 
S 4 
2 3 
3 2 
1 2 
2 I 



3 3 
3 3 
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discordo (4) para um concordo (2) na afirma 乞o 1. Pode-se dizer que essa escolha leva 

o participante a mostrai que ele passou a ter mais confiana nas suas tentativas de 

compreensao. Nos demais itens no parece ter havido tendncias claras de mudan9a, j自  

que as altera96es se resumem a concordo/discordo plenamente para concordo/discordo 

Quadro 24: Categoria de corre をo ou reparo - dados de Lab 

Quando eu leio em jnQles一  se ei n斉n e nfpn,1ハ。  1mir，。一扇ー  

discordo (4) para um concordo (2) na afirmação 1. Pode-se dizer que essa escolha leva 

o participante a mostrar que ele passou a ter mais confiança nas suas tentativas de 

compreensão. Nos demais itens não parece ter havido tendências claras de mudança, já 

que as alterações se resumem a concordo/discordo plenamente para concordo/discordo. 

Quadro 24 : Categoria de correção ou reparo - dados de Lalo 

ando eu leio em in .............s.. ...saeo.a.m41, ‘4,11.0113, 

Afirmações 

7. Continuo lendo para entender.  
8. Releio a parte problemática.  
9. Volto a parte anterior ao problema e releio tudo.  

10. Procuro palavras desconhecidas no dicionário.  
11. Desisto da leitura. 

LaloLab0 
Inicio 

5 
3 
3 
2 
5 

início 
5  
3 
3 
2 
5 

  

Lab 
fim
Lalo 
fim 

 

   

   

3 3 

  

     

   

2 2 

   

      

   

3 3 

     

        

   

2 2 

    

       

   

S 5 

      

         

           

Como podemos observar, os dados acima evidenciam uma tendncia de mudan9a 

significativa na metacogni9乞o de LALO que interrompia a leitura ao no entender o 

texto e depois no v mais essa atitude como a u nica possivel j豆  que escolheu a resposta 

(3) neutro para a afirma 乞o 7. Outra tendncia de mudana registrada おl na afirma9o 

2, em que passou de um neutro (3) para um (2 ) concordo, mostrando que frente a 

uma situaao problemtica escolheu reler o trecho que no entendeu. 

Quadro 25: Categoria eficiencia - dados de Leo 

Quando eu leio em ingls, as coisas que me ajudam a ler eficientemente so 
tturma9oes 

Como podemos observar, os dados acima evidenciam uma tendência de mudança 

significativa na metacognição de LALO que interrompia a leitura ao não entender o 

texto e depois não vê mais essa atitude como a imica possivel já que escolheu a resposta 

(3) neutro para a afirmação 7. Outra tendência de mudança registrada foi na afirmação 

2, em que passou de um neutro ( 3 ) para um ( 2 ) concordo, mostrando que frente a 

uma situação problemitica escolheu reler o trecho que não entendeu. 

Quadro 25: Categoria eficiência - dados de Leo 

Quando eu leio em ingles, as coisas que me ajudam a ler eficientemente sac):  Afirmaçães 

13 . Entender o significado de cada palavra
14. Entender o significado global do texto 

15. Ser capaz de pronunciar16. Focalizar estruturas gran慧palavra
ais 

13. Entender o significado de cada palavra 
14. Entender o significado global do texto  
15. Ser capaz de pronunciar cada palavra  
16. Focalizar estruturas gramalicais 
17. Relacionar o texto ao conhecimento prvio 
18. Procurar pdavras no山cionrio 
17. Relacionar o texto ao conhecimento prévio 
18. Procurar palavras no dicionário  

2 2 
2 2 20. Focalizar na organizaao do texto 20. Focalizar na organização do texto 

19. Focaljzaz nos detalhes do texto 19. Focalizar nos detalhes do texto 

12. Falar mentalmente as palavras 12. Falar mentalmente as palavras 
Leo-inicio Leo-inicio 

3 3 
4 4 

2 2 
4 4 
2 2 
3 3 
3 3 

Leo- fim Leo- fun 

2 2 
2 2 

4 4 
4 4 

3 3 
2 2 
3 3 
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Os dados da categoria Eficiencia de LEO mostram vrias tendncias de 

mudanas. Entre essas, as mais expressivas s乞o as afirma96es 16 e 18. Na afirma o 

16, ele mudou de concordo (2) para discordo (4), o que vale dizer que no incio ele 

achava que focalizar as estruturas gramaticais o ajudavam a ler eficientemente, depois 

ele discorda que ajudam. Na afirmaao 18, o participante mudou de um discordo (4) 

para um concordo (2), mudando sua posi9乞o em relaao ao uso do dicionrio, 

mostrando que no incio ele n乞o considerava relevante procurar palavras no dicionrio 

para tomar sua leitura mais eficiente e depois ele mudou de opiniao. . も  possivel 

entender que o participante est modificando sua postura de acordo com o trabalho 

pedaggico realizado em aula, enfocado nas estratgias de leitura: inferir o significado 

de palavras pelo contexto e tentar construir o sentido geral do texto 

Quadro 26- Categoria eficiencia - dados de Lia 

Quadro 26- Quando eu leio em ingI.c2只 cnignq nllA ll,Aoi"A。”，。 1。ーに扇一ー‘ー一一一一  

Os dados da categoria Eficiência de LEO mostram várias tendências de 

mudanças. Entre essas, as mais expressivas são as afirmações 16 e 18. Na afirmaçâo 

16, ele mudou de concordo (2) para discordo (4), o que vale dizer que no inicio ele 

achava que focalizar as estruturas gramaticais o ajudavam a ler eficientemente, depois 

ele cliscorda que ajudam. Na afinnação 18, o participante mudou de um discord° (4) 

para um concordo (2), mudando sua posição em relação ao uso do dicionário, 

most-ando que no inicio ele não considerava relevante procurar palavras no dicionirio 

para tomar sua leitura mais eficiente e depois ele mudou de opinião. . E possivel 

entender que o participante esti modificando sua postura de acordo com o trabalho 

pedagógico realizado em aula, enfocado nas estratégias de leitura: inferir o significado 

de palavras pelo contexto e tentar construir o sentido geral do texto. 

Quadro 26- Categoria eficiência - dados de Lia 

o 26- ando eu 1 c7._—_, — --..........., .1....... ........, c....”....cia.u. ca  .I.V1 

Afirmações  
VLIVLGLIWILLIVLIM 

Lia -inicio 
Silt). 

Lia - fim 
12. Falar mentalmente as palavras  3 3 
13. Entender o significado de cada palavra  2 4 
14. Entender o significado global do texto  3 2 
15. Ser capaz de pronunciar cada palavra  3 3 
16. Focalim- estruturas gramaticais  3 3 
17. Relacionar o texto ao conhecimento prévio  2 2 
18. Procurar palavras no dicionário  2 2 
19. Focalizar nos detalhes do texto  2 3 
20. Focalizar na organização do texto 2 3 

Os dados de LIA, na categoria Eficiencia, mostram uma tendncia de mudana 

mais significativa na afirmaao 13 que mostra que ela no mais considera fundamental 

entender todas as palavras do texto. Outra tendencia de mudana que chamou aten9乞o, 

foi a afirma 乞o 14 que mostra que ela passa a valorizar a construao do sentido global 

Os dados de LIA, na categoria Eficiência, mostram uma tendência de mudança 

mais significativa na afirmação 13 que mostra que ela não mais considera ftmdamental 

entender todas as palavras do texto. Outra tendência de mudança que chamou atenção, 

foi a afirmação 14 que mostra que ela passa a valorizar a construção do sentido global 

じFRG3 
B肋floflr. iernnat de Cincias Sociais e Humarndade3 
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elbfinrer.a Seronal 	Cidncias Sociats e Humantdades 



Na minha opinio, o que faz com que um leitor seja bom 6 sua habilidade em 
Afirma6es 

Na minha opinitto, o que faz com que um leitor seja bom é sua habilidade em 
Afirmações 
29. Reconhecer o significado de palavras 
30. Pronunciar palavras 
29. Reconhecer o significado de palavras 
30. Pronunciar palavras  
31. Entender o significado global do texto 31. Entender o significado global do texto 
32. Usar um dicionrio 32. Usar um. dicionário 
33. Adivinhar o significado de palavras 33. Adivinhar o significado de palavras 
34. Integrar informa o do texto com a que eu tenho 
35. Focalizar detalhes do conteido 
34. Integrar informação do texto com a que eu tenho 
35. Focalizar detalhes do contend°  
36. Apreender a orgnni7a9きo do texto 36. Apreender a organização do texto 2 2 

2 2 

4 4 
2 2 

4 4 
2 2 
2 2 

Lia- fun Lia- fim 

2 2 
4 4 
2 2 
4 4 
4 4 
2 2 
4 4 
4 4 

, " 一“ ー」..acio Lia -inicio 
2 2 
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do texto. Da mesma forma que ocorreu com Leo, essa mudana de posi9言o pode ter sido 

influenciada pelo ensino que privilegiou, dentre outras, essas estratgias de leitura. 

Quadro 27: Categoria efici encia - dados de LIA 

do texto. Da mesma forma que ocorreu com Leo, essa mudança de posição pode ter sido 

influenciada pelo ensino que privilegiou, dentre outras, essas estratégias de leitura. 

Quadro 27: Categoria eficiência - dados de LIA 

Os dados acima mostram algumas tendncias de mudan9as para LIA na categoria 

Eficiencia. Chama atenao a afinna9ao 29 em que ela passa a no mais valorizar a 

habilidade de reconhecer o significado das palavras. Isso, no entanto, ainda no 

provocou mudana no sentido de perceber a necessidade de usar a estratgia de inferir o 

significado de palavras desconhecidas (afirmaao 33). As afIrma6es 30 e 35 mostram 

mudan9a que pode ser influncia das prticas pedaggicas voltadas para o ensino da 

leitura, em que a pronncia de palavras no6 prionzada, e a habilidade de focalizar 

detalhes do conte立do s6 6 focalizada mais tarde, quando os alunos j自  tm maior dominio 

da lingua. LIA mostrou em seu perfil, ter um conhecimento incipiente da lingua, o que 

pode justificar esta escolha. 

Quadro 28: Categoria efici encia- dados de Lauro 

Os dados acima mostram algumas tendências de mudanças para LIA na categoria 

Eficiência. Chama atenção a afirmação 29 em que ela passa a não mais valorizar a 

habilidade de reconhecer o significado das palavras. Isso, no entanto, ainda não 

provocou mudanga no sentido de perceber a necessidade de usar a estratégia de inferir o 

significado de palavras desconhecidas (afirmação 33). As afirmações 30 e 35 mostram 

mudança que pode ser influencia das práticas pedag6gicas voltadas para o ensino da 

leitura, em que a pronimcia de palavras não é priorizada, e a habilidade de focalizar 

detalhes do conteúdo só é focalizada mais tarde, quando os alunos ji têm maior dominio 

da lingua. LIA mostrou em seu perfil, ter um conhecimento incipiente da lingua, o que 

pode justificar esta escolha. 

Quadro 28: Categoria eficiência- dados de Lauro 

Na minha opini豆o, o que faz com que um leitor seja bom 6 sua habilidade em 
Afirma6es 	 Lauro-inic 
29. Reconhecer o significado de palavras 	 I 
30. Pronunciar palavras 	 1 
31. Entender o significado global do texto 	 2 
32. Usar um dicionrio 

Na minha opinião, o que faz com que um leitor seja bom é sua babilidade em 
Afirmações  
29. Reconhecer o significado de palavras 
30. Pronunciar palavras 
31. Entender o significado global do texto 
32. Usar um dicionário 

Lauro-inicio  Lauro-fim 
2 1  

1  2 
2  1 
4 2 



33. Adivinhar o significado de palavras 33. Adivinhar o significado de palavras 
34. Integrar informaao do texto com a que eu tenho 
35. Focalizar detalhes do contedo 
34. Integrar informação do texto com a que eu tenho 
35. Focalizar detalhes do contetido  
36・  Apreender a organiza o do texto 36. Apreender a organização do texto 
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3 3 
1 1 
2 2 
1 1 3 3 

2 2 
2 2 
4 4 

Diferente dos demais alunos, chama atenao na categoria Eficiencia a afirma o 

32, em que Lauro mudou de posi9乞o com relaao ao uso do dicionrio passando de um 

discordo (4) para o concordo (2). Com relaao a afirma 乞o 33, que trata da 

adivinhaao do significado das palavras, o participante no incio marcou o 3, neutro, e 

passou para o 4, discordando da importncia dessa habilidade de leitura. Parece que, 

para este aluno, o uso do dicionrio foi uma descoberta nessas aulas, apesar de n乞o ter 

sido o foco do ensino. LATJRO tamb6m deixou de ver "apreender a organizaao do 

texto" (afirmaao 36) como fundamental para a habilidade leitora. 立  dificil 

compreender a razo para isso, j自  que essa foi uma das estratgias focalizadas em sala de 

aula. Talvez sua prpria fanuliariza o com os textos fez com que essa estratgia 

adquirisse outra importncia 

Diferente dos demais alunos, chama atenção na categoria Eficiência a afirmação 

32, em que Lauro mudou de posição com relação ao uso do dicionário passando de um 

discordo (4) para o concordo (2). Com relação afirmação 33, que trata da 

adivinhação do significado das palavras, o participante no inicio marcou o 3, neutro, e 

passou para o 4, discordando da importfincia dessa habilidade de leitura. Parece que, 

para este aluno, o uso do dicionizio foi uma descoberta nessas aulas, apesar de não ter 

sido o foco do ensino. LAURO também deixou de ver "apreender a organização do 

texto" (afirmação 36) como fundamental para a habilidade leitora. E dificil 

compreender a razão para isso, já que essa foi uma das estratégias focalizadas em sala de 

aula. Talvez sua própria familiarização com os textos fez com que essa estratégia 

adquirisse outra importância. 

Quadro 29- Categoria dificuldade- dados de Lauro Quadro 29 - Categoria dificuldade- dados de Lauro 

Quando eu leio em ingles, as coisas que dificultam minha leitura sao 
ハurmacoes 一一一 ’ーニー 	 」．ノaur( 
zi. さ  onsc1aspaJavras 
22. Prornincia das palavras 
23. Reconhecimento das palavras 
24. Estruturas gramaticais 
25. Alfabeto 
26. Relacionar o texto com conhecimento prvio 
27. Entender o significado global do texto 
28.Organizi9ao do texto 

Quando eu leio em inglês, as coisas que dificultam minha leitura são: 
Afirmações  
21. Sons das palavras 
22. Pronúncia das palavras 
23. Reconhecimento das palavras 
24. Estruturas gramaticais 
25. Alfabeto 
26. Relacionar o texto com conhecimento prévio 
27. Entender o significado global do texto 
28.0rganiznção do texto 

Os dados de LAURO mostram varias tendencias de mudana na categoria 

Dificuldade. Chama aten9o a afirmaao 25, em que ele no mais encontra dificuldade 

Os dados de LAURO mostram várias tendências de mudança na categoria 

Dificuldade. Chama atenção a afirmação 25, em que ele não mais encontra dificuldade 

Lauro-inicio  Lauro-fim 
1  1 
1  1 
1  2 
1  2 
2  3 
3  4 
2  4 
1 4 
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com o alfabeto. Nas afirma6es 26, 27 e 28 mostra que o uso do conhecimento prvio, 

entender o significado global do texto e entender a organiza 豆o do texto no s乞o mais 

dificuldades para ele. Essa tendncia de mudan9a pode mostrar uma familiariza o 

maior com os textos, sua organizaao, tipos, formatos, surgindo da uma nova 

dificuldade superada. Essas tendncias de mudanas mais significativas vo ao encontro 

do ensino de leitura que contempla o ensino das estratgias enfocadas 

55 Auto-avalia9豆o dos alunos sobre o seu desenvolvimento 

Nesta se9ao apresentamos os quadros-resumo do questionrio VI de 

retrospec9ao, que enfatiza as estratgias de auto-monitoramento e auto-avalia 乞o, O 

quadro 30 abaixo resume os passos seguidos pelos participantes durante a leitura, 

conforme seus depoimentos durante o question自rio de retrospec9o 

('iia,1,,- 3 A - Deぶ滅cao dos Dasm - - 廻1l .dnに  1，可ハel、ー“H，、。→。一』ーー‘一一 1一ニ』ー一一  ×ー“～ーハノー」ノしサザyw uus passos seguiaos pelos participantes durante a leithr  
Lauro ~ Observo os cognatos, a'6"一ldO te '- -舶-- f云こ品に二二ニー AoAー一二二工r一でか」“Y。’ロvuさ  idり wua a irase・ェaco uma montarem da fr sq 

quando encontro palavras que desconhe9o, busco palavr示emelliantes no 
portugues. 

Lauro 

Lcio 

Leo 

Lab 

Lia 

Primeiramente, eu leio a frase inteira, depois eu identifico as palavras-chave 
que conhe9o o significado, depois tento associar o sentido da frase para 
apontar o significado das palavras desconhecidas. 

Procuro identificar as palavras conhecidas numa rpida leitura - olhar o ttulo 
e relacionar o texto com o mesmo - com as palavras conhecidas procurar o 
significado das outras. 

Leio de um ponto a outro duas vezes, quando encontro palavras mais dificeis 
tento analis台-las no mesmo trecho do texto, se ainda assim no foi possivel, 
sigo em frente e tento encaix自-las no contexto de todo o texto. 
Primeiro, uma olhada geral no texto, depois passo a ler todo ele at entender. 

Como descrito no capitulo 4, esse questionrio focaliza a metacogni9をo e foi 

respondido ap6s a s6tima semana de aula. Consta de duas questes, sendo que a primeira 

destaca o auto-monitoramento do participante com relaao ao seu processo de leitura 
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desenvolvido, e a segunda, a auto-avalia o dos participantes quanto ao seu desempenho 

durante o perodo da pesquisa. Os dados no quadro acima evidenciam a individualidade 

de procedimentos e a seq ncia de passos que os participantes dizem utilizar para 

construir o sentido do texto. De acordo com o quadro, cada participante tem uma 

seq配ncia prpria de passos para desenvolver o processo de leitura, mas 6 possivel 

observar procedimentos relevantes que caracterizam e vm ao encontro das prticas de 

sala de aula. E o caso de LAURO, ao "observar os cognatos", LUCIO, ao "identificar 

palavras-chave", LEO e LIA que descrevem o seu processo a partir de uma leitura 

inicial rpida no texto. Todos esses procedimentos caracterizam algumas das estratgias 

praticadas em sala de aula. 

Os quadros abaixo apresentam os dados referentes a auto-avaliaao dos 

participantes com rela9o ao seu desempenho durante o perodo da pesquisa, desde o 

inicio at o final dos dois meses, e focaliza 3 aspectos: as mudanas que os participantes 

observaram no seu desempenho, aspectos que consideram que precisam melhorar e 

atitudes que pensam que devem ter para aprimorar seu desempenho 

豊鷺31 蓄鷺，鷲黒、8鷺鷲濃ど讐響」と竺ra 

- J豆  mudei no aspecto do interesse em decifrar novas palavras, buscando sua 
interpreta o na frase com a associaao das outras expresses conhecidas. 

- Um pouco na interpreta 含o mais r自pida das palavras; procurando relacionar as 
idias das palavras conhecidas com as no conhecidas. 

- Melhorei no entendimento geral do texto, pois percebi que quando no entendo 
uma palavra, tento entend-la no fmal da leitura, e antes eu passava a me 
preocupar mais com a palavra do que com o texto. 

- Estou mais familiarizada com algumas palavras que se repetem. 

Os dados do quadro 31 mostram que, em geral, a mudana auto-observada 

ateve-se a um desenvolvimento em rela9乞o ao gerenciamento das palavras 

ー  Eu consigo desenvolver as palavras mais direcionadas a言  rea de poilmeros 
I血do 

Lco 

Lab 

Lia 



Quadro 33 : ー  Novas atitudes Quadro 33 : - Novas atitudes 
- Ler, praticar, aprender o que ficou pra trs. - Ler, praticar, aprender o que ficou pra trás. 
ー  Comprar dicionrio, traduzir msicas que gosto para o portugus, e escut-las em 
ingls, para me familiarizar com a pronncia das palavras. Traduzir textos 
t6cnicos e aumentar o conhecimento das expresses e termos cientficos 
referentes ao campo dos pl自sticos. 

- Comprar dicionário, traduzir músicas que gosto para o portugues, e escutd-las em 
inglês, para me familiarizar com a pronúncia das palavras. Traduzir textos 
tócnicos e aumentar o conhecimento das expressões e termos científicos 
referentes ao campo dos plisticos.  

- Considerando a resposta "b", a solu 豆o, ou melhor, para melhorar isto acho que 
preciso fazer um curso e procurar se desempenhar melhor. 

- Ler textos em ingls e pegar essas palavras mais comuns no compreendidas e 
tentar memoriz-las. 

- Considerando a resposta "b", a solução, ou melhor, para melhorar isto acho que é 
preciso fazer um curso e procurar se desempenhar melhor.  

- Ler textos em inglês e pegar essas palavras mais comun.s não compreendidas e 
tentar memorizi-las. 

- Devo estudar mais, me concentrar mais quando estou lendo. - Devo estudar mais, me concentrar mais quando estou lendo. 

Lauro Lauro 
I血cio Liicio 

Leo Leo 

Lak〕  Lalo 

Ua Lia 

desconhecidas. A importncia do conhecimento de vocabulrio tamb6m pode ser 

percebida com base nos depoimentos dos participantes quanto aos aspectos a serem 

melhorados e atitudes a serem tomadas como podemos ver nos quadros a seguir 

Quadro 32 ・一 Aspectos que pmsa que precisa melhorar 

desconhecidas. A importincia do conhecimento de vocabuldrio -também pode ser 

percebida com base nos depoirnentos dos participantes quanto aos aspectos a serem 

melhorados e atitudes a serem tomadas como podemos ver nos quadros a seguir. 

Quadro 32 : - Aspectos que pensa que precisa melhorar 

Lauro  - Em alguns conceitos com palavras que tomam a leitura difici1,6 preciso ler muito. 
Lúcio - No aspecto do conhecimento de mais vocabulário e expressões utilizadas, e 
 	outros termos genéricos sobre polimeros. 
Leo  - Na leitura de texto, na colocação de alguns verbos, os verbos. 
Lab o - Aumentar o número de palavras no meu vocabulário, principalmente algumas 
	 mais visuais que não silo de minh. total compreensão. 
Lia - Preciso memorizar mais palavras pois, is vezes estou vendo por Arias vezes e 

não seio significado. 

Os depoimentos parecem confirmar a importncia fundamental do vocabul自rio 

para a leitura, confirmando a relaao estreita entre conhecimento lexical e desempenho 

na leitura abordada por Laufer (1997b) e Scaramucci (1995), e discutida aqui no cap. 2 

Ao concentrarem suas afirma6es na necessidade de investir na aprendizagem de 

palavras, os participantes sugerem que sem um nivel limiar de lxico, a leitura toma-se 

diflcil, o que 6 confirmado ainda nos dados discutidos na prxima se9o 

Os depoimentos parecem confirmar a importância fundamental do vocabuldrio 

para a leitura, confirmando a relação estreita entre conhecimento lexical e desempenho 

na leitura abordada por Laufer (1997b) e Scaramucci (1995), e discutida aqui no cap. 2. 

Ao concentrarem suas afirmaVies na necessidade de investir na aprendizagem de 

palavras, os participantes sugerem que sem um nivel limiar de léxico, a leitura. torna-se 

dificil, o que é confirmado ainda nos dados discutidos na próxima seção. 



Leo Leo 
Lab Lalo 

5.6 Compreens豆o e o papel do vocabulrio 

Nesta se9乞o enfatizo a categoria dificuldade, tentando observar o tipo de 

dificuldades que os participantes encontraram ao completarem seus questionarios de 
compreensao geral. 

5.6 Compreensão e o papel do vocabuMrio 

Nesta seçao enfatizo a categoria dificuldade, tentando observar o tipo de 

dificuldades que os participantes encontraram ao completarem seus questionários de 
compreensffo geral. 

Quadro 34:Enfase na identi Quadro 34 : tnfase na identi 
Participantes  Entendeu o texto? 0 que dificulta a compreensão Achou o texto 
Lauro Sim Palavras estão erradas, não passam 

_ o sentido da frase. 
Dificil 

Lúcio  Sim Apesar de ter palavras codificadas. Fácil 
Leo  Sim Participante forneceu resumo do texto. Dificil 
Lab o Sim Algumas palavras como gíria 

entendidas no texto. 
Mais ou menos 

Lia Mais ou menos Pelas palavras conhecidas, pode-se ter 
idéia do assunto. 

Mais ou menos 

O texto que deu origem ao quadro 34 intitula-se Problema na Clamba (Anexo 

6.a). O texto 6 em portugus e contm palavras sem sentido (ver se 言o 4.4). Observa-se 

pelos dados do Quadro 34, que essas palavras, de um modo geral, no comprometeram o 

entendimento do texto, mas foram consideradas pelos participantes como "palavras 

erradas, codificadas e gria", e tornaram o texto dificil para LAURO e LEO e moderado 

para LALO e LIA. Essa dificuldade com as palavras est explicitada no quadro a seguir 

Quadro 35: E nfase nas dificuldades especficas 

0 texto que deu origem ao quadro 34 intitula-se Problema na Clamba (Anexo 

6.a). 0 texto é em português e contém palavras sem sentido (ver se9ão 4.4). Observa-se 

pelos dados do Quadro 34, que essas palavras, de um modo geral, nao comprometeram o 

entendimento do texto, mas foram consideradas pelos participantes como "palavras 

erradas, codificadas e giria", e tomaram o texto dificil para LAURO e LEO e moderado 

para LALO e LIA. Essa dificuldade com as palavras esti explicitada no quadro a seguir. 

Quadro 35: tnfase nas dificuldades especificas  
Participantes 
Lauro Lauro 

Dificuldade para adivinhar o sentido de 
algumas palavras. 
Dificuldade para adivinhar o sentido de 
algumas palavras.  

Definir palavras diferentes. Definir palavras diferentes. 
Saber o significado correto de algumas 
palavras. 
Saber o significado correto de algumas 
palavras.  

Pelos dados do Quadro 35, observa-se que os participantes, de certa maneira, 

conseguiram superar as dbvidas de vocabul自rio, escrevendo um resumo aceitvel. As 

Pelos dados do Quadro 35, observa-se que os participantes, de certa maneira, 

conseguiram superar as dúvidas de vocabuldrio, escrevendo um resumo aceitável. As 

Lia Lia 

Lucio Lucio 

ト援o Nab 
Sim Sim 

Algumas palavras do vocabul自rio Algumas palavras do vocabulário 

No Não 

As palavras com duplo sentido. As palavras com duplo sentido. 
Participantes Algoquen言o entelldell? Algo que no entendeu? Algo que não entendeu? 

Foi com algumas palavras. Foi com algumas palavras. 

Decifrar, lan9ar palavras do fim para 
cima e vice-versa. 
Decifrar, lançar palavras do fim para 
cima e vice-versa. 

Dificuldades encontradas Dificuldades encontradas 



Participantes Participantes 
Lauro Lauro 
Ludo Lucio 

palavras estranhas, que pareciam "lacunas" na compreens乞o, foram compensadas pelo 

vocabulrio conhecido, conforme LIA, pela imagina 乞o do participante, segundo 

LAURO, e pela releitura do texto, segundo LALO. O critrio aceitvel significa que o 

participante identificou os principais eventos e os resumiu numa seqilncia coerente 

palavras estranhas, que pareciam "lacunas" na compreensão, foram compensadas pelo 

vocabuldrio conhecido, conforme LIA, pela imaginagao do participante, segundo 

LAUR.0, e pela releitura do texto, segundo LALO. 0 critério aceitável significa que o 

participante identificou os principais eventos e os resumiu numa seqiiência coerente. 

Quadro 36:  nfase na met Quadro 36: Anfase na met 
Participantes  Até que ponto dificuldades interferiram na compreensão? Resumo do texto 
Lauro 
	 respostas. 

Até o ponto que fui simulando as ações e consegui as Aceitável 

Lucio  Muito pouco Aceitável 
Leo  No ponto de não compreender o texto. Aceitável 
Lab o 
	 compreender. 

Na la leitura o texto foi sem razão. Depois foi possível Aceitável 

Lia Não ter 100% da compreensão do texto. Aceitável 

J em relado ao primeiro texto em ingls "The origins of Polymer Science" (As 

origens da ciencia do polimero), apenas LAURO e L 丁CIO afirmam t -lo entendido, 

sendo que todos eles escreveram um resumo parcialmente aceitvel, como mostram os 

quadros abaixo. Novamente 6 o vocabulrio que 6 apontado como fonte principal de 

dificuldades e tambm da possibilidade de compreens谷o parcial, conforme aponta o 

depoimento de LIA, ao justificar sua compreenso com "as palavras que entendeu" 

A em relação ao primeiro texto em inglês "The origins of Polymer Science" (As 

origens da ciência do polimero), apenas LAURO e LÚCIO afirmam tê-lo entendido, 

sendo que todos eles escreveram um resumo parcialmente aceitável, como mostram os 

quadros abaixo. Novamente é o vocabulário que é apontado como fonte principal de 

dificuldades e também da possibilidade de compreensão parcial, conforme aponta o 

depoimento de LIA, ao justificar sua compreensão com "as palavras que entendeu". 

Quadro 37:E nfase na comnr Quadro 37: tnfase na com r 
Participantes  

. 	.. 
Entendeu o texto? 

_— 
0 que dificulta a compreensão Achou o texto 

Lauro  Sim Ele escreve as frases que entendeu. Dificil 
Lucio  Sim Procura dar a idéia :eral. Fácil 
Leo  Não muito Começa a escrever a idéia geral. Mais ou menos Lab o  - Escreve a idéia geral. Mais ou menos Lia Mais ou menos "Através das palavras que entendi di 

pra ter uma noção do sentido." 
Dificil 

Quadro 38: nfase nas dificuldades especficas Quadro 38: tnfase nas dificuldades especificas 
Algo que no entendeu? Algo que nab entendeu? 
Sim Sim 

Dificuldades encontradas Dificuldades encontradas 
Palavras dificultam que eu entendesse o texto Palavras dificultam que eu entendesse o texto. 
Dificuldade para entender algumas palavras que 
no so cognatas. 
Dificuldade para entender algum.as palavras que 
não são cognatas.  



Leo  Sim No significado de algumas palavras 
Lab o Citou palavras: earliest 
	 tim.es,naturally, occurring 

Algumas palavras não conhecidas. 
_ 

Lia Sim Não poder traduzir a maioria das palavras. 

o 39:E nfase na co o 39: tnfase na co 
Participantes  Até que ponto dificuldadi es nterferiram na compreensão? Resumo do texto 
Lauro Deixou em dúvida o significado da frase Parcialmente 

aceitável 
Lucio Não interferiu significativamente. Parcialmente 

aceitável 
Leo  No ponto de não conseguir interpretar muito bem o texto. Não aceitável 
Lab o Uma definição melhor do texto seria feita. Parcialmente 

aceitável 
Lia 

A _ A 	. r. 

A falta da tradução das palavras não me permitiu total 
compreensão do texto. 

1. 	. 	 . 

Parcialmente 
aceitável 

es em re1aao ao vocabul自rio interferiram na compreenso es em re a o ao voca 	o interferiram na compreensão 

evidenciada atravs do resumo do texto. O critrio parcialmente aceitvel significa que 

o participante entendeu algumas frases, mas n乞o conseguiu apreender o sentido 

geral. O ndo aceitvel significa que o participante anulou as possibilidades de 

aceita o, negando ou contrariando a idia principal do texto. 

Os quadros 40, 41, 42 e 43 mostram os resultados referentes aos textos (1) 

"Polymers: Basic definitions and nomenclature" (Polimeros: Defini96es bsicas e 

nomenclatura e (2) "Traffic crisis in Europe's capitals" (Crise no trnsito em 

capitais da Europa). Atravs desses textos queramos verificar se a 自  rea temtica do 

texto fazia alguma diferen9a no processo de compreenso dos alunos imciantes 

Conforme os dados, os participantes no mostraram muitas diferenas na compreenso 

geral relativa aos 2 textos. Observam-se apenas altera6es na avalia9o de fcil e diflcil, 

pois o texto 2, sobre "Crise no trnsito"....foi considerado mais dificil do que o texto 1, 

sobre polimeros, por trs dos participantes- LAURO,LUCIO e LIA - o que aponta 

novamente para o papel fundamental do lxico no processo de leitura, confirmado 

evidenciada através do resumo do texto. 0 critério parcialmente aceitável significa que 

o participante entendeu algumas frases, mas não conseguiu apreender o serrtido 

geral. 0 nao aceitcrvel significa que o participante anulou as possibilidades de 

aceitavao, negando ou contrariando a idéia principal do texto. 

Os quadros 40, 41, 42 e 43 mostram os resultados referentes aos textos (1) 

"Polymers: Basic definitions and nomenclature" (Polímeros: Definições básicas e 

nomenclatura e (2) "Traffic crisis in Europe's capitals" (Crise no transito em 

capitais da Europa). Através desses textos queriamos verificar se a Area temática do 

texto fazia alguma diferença no processo de compreensão dos alunos iniciantes. 

Conforme os dados, os participantes não mostraram muitas diferenças na compreensão 

geral relativa aos 2 textos. Observam-se apenas alterações na avaliação de fácil e dificil, 

pois o texto 2, sobre "Crise no trinsito"....foi considerado mais dificil do que o texto 1, 

sobre polimeros, por três dos participantes- LAURO,LUCIO e LIA - o que aponta 

novamente para o papel fundamental do léxico no processo de leitura, confinnado 



tamb6m nos quadros 42 e 43, que mostram as dificuldades encontradas pelos 

participantes nos 2 textos, as quais, de maneira geral, se concentram no vocabulrio 

Quadro 40: Texto (D一Enfase na comnreenc§noer司  

também nos quadros 42 e 43, que mostram as dificuldades encontradas pelos 

participantes nos 2 textos, as quais, de maneira geral, se concentram no vocabulário. 

adro 40: Text° 1 - tnf 
Participantes EntendeuEntendeu o texto? 0 que dificulta a compreensão Achou o texto 
Lauro  Sim Escreveu a compreensão geral do texto Mais ou menos 
Lúcio Sim Falam de assuntos do meu interesse e 

apresentam problemas com os quais 
estou familiarizado. 

Fácil 

Leo  Sim Escreveu a compreensão geral do texto. Mais ou menos 
Lab o  Sim Escreveu a compreensão geral do texto. Mais ou menos 
Lia  Sim Alguma coisa Mais ou menos 

041: Texto (2')ーEnf o 41: Texto 2 - tnf 
Participantes  Entendeu o texto? 

,,---- 
0 que dificulta a compreensão Achou o texto 

Lauro  Sim Escreveu a compreensão geral do texto. Dificil 
Lucio Sim Falam de assuntos do meu interesse e 

apresentam problemas com os quais 
estou familiarizado. 

Mais ou menos 

Leo  Sim Escreveu a compreensão geral do texto. Mais ou menos 
Lab o  Sim Escreveu a compreensão geral do texto. Não respondeu 
Lia Sim Alguma coisa Dificil 

adro 42:Enfase nas diflcul adro 42: tnfase nas dificul 
Participantes 
	 entendeu? 

Algo que não Dificuldades encontradas 

Lauro  Sim Palavras tern duplo sentido, então dificulta 
Lúcio  Poucos Em algumas palavras-chave 
Leo Algumas palavras Na compreensão de algumas palavras que não sei o 

significado. 
Lab o  "understood". Algumas palavras desconhecidas. 
Lia Sim, vários A tradução das palavras não conhecidas, dificulta o 

entendimento dos textos. 

adro 43:Enfase na co adro 43: tnfase na co 
Participantes Até que ponto as dificuldades 

interferiram na compreensão? 
Resumo do texto 1 Resumo do texto 2 

Lauro Na conclusão da frase Aceitável Parcialmente 
aceitável 

Lúcio  Não interferiu muito Aceitável Aceitável 
Leo  Ao ponto de não entender os textos Aceitável Aceitável 
Lab o 
	 dos textos. 

Diminuiu um pouco a compreensão Parcialmente 
aceitável 

Aceitável 

Lia Ficou dificil de entender Parcialmente 
aceitável 

Parcialmente 
aceitável 
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Como vimos, em geral, os depoimentos dos participantes nas questes de 

compreensao da leitura dos textos trabalhados, mostram o vocabulrio como a maior 

dificuldade encontrada. Esse resultado 6 confirmado mais uma vez nos protocolos, como 

podemos ver nos excertos a seguir 

Protocolo 2: 
Pesquisadora: Este texto foi fcil ou diflcil? 
LAURO l Foi djf(ciL Tive muita divida sim quanto a al2umas nalavrn.c 
Pesquisadora Com rela o ao texto anterior, este る  mais fcil ou mais dificil? 
LAURO: 	Este est mais fciL 
Pesquisadora: Por qu? 
LATJRO: J eu consigo identificar mais 声cii as palavras. Aqueles primeiros 

textos que ndS.ノたe,・los eu ndb 1ih五a baseたenんUm,n6ぐdb lldlん‘mロ db 
como D arti,つ  'rzlidkがifたnr/7,) ノir)fz,rfノ, 

Protocolo 2: 
Pesquisadora: Este texto foi fcil ou dificil? 
LALO: 	Mais ficil do que os outro& 
Pesquisadora: Em rela 乞o aos outros ciue voce leu.. um era em nnrhianAq rviifri 

ingls, como 6 que voce se sente com a leitura deste texto? 
LALO: 	Acho que estejoi um pouco maお危cii. 
Pesquisadora:E ? Por au? 
LALO: 	Ejustamente porque l加α． aue nem aaui auandn fuJi-i c/p cnr ，戸  tDrfcti,,, 

materiais dp ケα associar d s caractersticas aue eu conheco 

Protocolo 2: 
Pesquisadora:Tuj resumiste o texto e parece que no foi diflcil pra ti, ou foi? 
LIA: 	No, ele'um texto,misノaciz 5くラ que assim dmPmpegai・ umageml do 

que'o texto, n, que'a variedade dos plsticos e suas叩lica戸es, mas 
tem muita coisa aqui que eu ndo entendL 

A premissa de Smith (1997) de que s6 se aprende a ler lendo parece confirmar- 

se quando, ap6s algumas aulas e leituras, o participante diz que o texto atual 6 mais 

fcil. A justificativa de LAURO, quando afirma que consegue "identificar mais as 

palavras", e "aqueles primeiros textos, no tinha base nenhuma", refere-se . base 

linguistica. Tambdm se referea dificuldade lingustica que se mantm quando afirma 
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que "o texto 6 fcil, deu pra pegar uma geral, mas que ainda tem muita coisa que eu 

no entendi". A justificativa de LALO refere-se a um conhecimento prvio, de nvel 

temtico, cujo significado se mostra relevante ao participante 

Protocolo 3: 
Pesquisadora:Comparando os dois textos, com rela o dificuldade de compreensao, o 

que voce pode dizer sobre o primeiro e o segundo? 
LAURO: 	"Polimeros estava mais ficil, o nzlmero 1 porqueル  est mais' pegado 

diretamente d gente. Mas o nlmero 2 eu encontrei mais dificuldade." 
Pesquisadora:Neste caso, a que voce atribui esta dificuldade? 
LAURO: Aん ‘que'assim. Tem palavras ali que tm山PIO sentido. Ento a gente 

tropea nestas palavras,雇‘A gente no consegne muitas vezes designar 
um signfIcado da frase. 

Pesquisadora 漂e tevdois篇烈dade em entender mais um texto do que outro? Osmesmo nvel de dificuldade? 
LJJCIO: 	Acredito que os dois estavam bem pare疏os os dois textos.LRjco,eu ten加  

mais facilidade com o que se relaciona com a parte qumica, α parte 
中 teoria assim cient(fica, mas no que diz respeito assim aparte 
de trafego e problemas assim com o trnsito e1 outros, eu tenhんma 

器鷲鷲鷲需器讐器鴛鴛競綴 os problemas. Ent o 

Pesquisadora: Poderia comparar os dois textos com rela 豆oa dificuldade de 
compreens乞o? 

LEO: 	Umpi mais ficil. 
Pesquisadora: Qual deles? 
LEO: 	O primeiro, seria sobre os polmeros: a definicdo e nomenclatura deles 
resquisaaora: For qu foi mais fcil? 
LEO: 	E u acho que houve mais assim tew noiavrii.c mm ,kni", 'dc"," 

coi叫,reender que so mais associados ao flOrtRPu云‘)LI lnmh,Jan nIn 
conteiido. 

Pesquisadora: E o outro que voc6 disse que 6 mais dificil. O que aconteceu? 
レ」いノ’ 	I eve puiavras que nao soube o significado. E'um textoルra da d reand 

a'ganws, poumeros. 
Pesquisadora:Houve algum texto mais fcil ou mais dificil para voce? Por au? 
しI山v・ 	waらacno que o dePo!切zeros/bj m●l Pmico maiSルCガ porque mexena 

area・ Lnto, na hora que comeぐou a expiたar aqui 	んnu放） rnido 
incompreensivel ノ,porque a definido que estava dando eu危conhecia 
eiu pruucameme em portugues, ento 戸cou fcil associar uma com α 
ouかα．  
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Pesquisadora: Sei... 
LALO: 	繊o dois tamb'm no foi muito dficil, mas tamb'm no pl assim mais 

fcil. Eu encontrei um pouco mais de d(ficuldade. 
Pesquisadora: Especialmente em qu a dificuldade do dois? 
LALO: 	O dois'assim que, ndo sei nem, ndo d nem pra chamar uma dflculdade, 

so coisas de Pakvras que ni7o entendo, ento um Pouquinho assim, tem 
que ten忽1二．.,庇aw eiils db Zi2db Pnl tentar c曜フ1αγ o texto inteiro, sendoe 
eu vou ficar s nelas. 

Pesquisadora: O que voce pode dizer sobre o nvel de dificuldade de compreens乞o entre 
o primeiro e o segundo textos? 

LIA: 	Acho que neste caso de hoje eu tive dfIculdade nos dois. 
Pesquisadora: Mas voc falou bastante sobre o primeiro. 
LIA: 	Ah, t. O primeiro sim, o primeiro eu entendi mais, mais do que o 

S留undo.Mas tamb'm tive bastante d/Iculdade pra c4,tar. 
Pesquisadora: Por qu ser que voce n豆o conseguiu no texto 2? 
LIA: 	Porque no segundo tem menos palavras tcnicas, no prime iroル tem 

as palavras. 
Pesquisadora: Poderia me dizer, os dois foram dificeis, mas um deles... 
LIA: 	Os dois eu tive町iculdade, porm o segundo, pra mim, foi mais dyIcil do 

9ue o lフrimeiro・  

Um dos aspectos que se observa neste protocolo 6 a unanimidade de pensamento 

dos participantes com relaao a avaliaao do texto 1 como mais fcil do que o texto 2, 

o que no havia ficado claro nos depoimentos no questionario. LALO diz que o texto 16 

"mais apegado a gente". Ele est se referindo ao seu curso, ao seu trabalho, s coisas que 

faz, incluindo seus estudos que esto relacionados a a rea tecnologica. LALO diz que 

"polimeros 6 mais fcil porque mexe na rea". Este participante tamb6m d como 

suporte da sua compreenso o seu envolvimento profissional e acadmico. Para LIA, "o 

segundo foi mais dificil porque tem menos palavras tcnicas." L CIO nao v muita 

diferena entre os dois, mas salienta que tem mais facilidade com a "parte de teoria 

cientfica", o que tamb6m conduz o raciocinio para a sua rea profissional e de estudo 

LEO tamb6m buscou compensa6es para a constru9豆o do sentido no reconhecimento 
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dos cognatos ao associar o l6xico com a lingua portuguesa. Em outras palavras,6 a 

familiaridade com um vocabulrio tcnico que toma a tarefa de leitura mais fcil 

Smith (1997) v a leitura como um processo cognitivo de constru 言o de sentidos, 

como resultado da percep9ao da realidade pelo homem. Uma realidade mais dificil de 

apreender 6 aquela que no faz parte do mundo do leitor, e isso 6 o que refletem as 

justificativas relativas a maior dificuldade de compreens言o do texto 2. LAURO diz que 

"palavras tm duplo sentido", LALO, afirma que "teve palavras que n乞o entendo"; LEO 

fala em "palavras que n乞o soube o significado. E um texto fora da rea". LIA sustenta 

o argumento que o "texto 2 tem menos palavras tcnicas", todos justificando a falta de 

uma compreensao maior com a falta de familiaridade com o vocabulrio fora do seu 

mundo temtico. 

5.7 0 processo da leitura 

Nesta se9乞o discuto o protocolo de verbaliza 乞o simultnea e, depois, fao uma 

anlise individual dos participantes. Esse protocolo foi o 立  ltimo instrumento de 

observa o aplicado. Os participantes foram analisados individualmente e seus 

procedimentos foram contrastados com os seus depoimentos sobre atividades 

metacognitivas de auto-avalia o e retrospectiva dos seus procedimentos durante o ato 

de ler (Questionrio V- Anexo 12), observando-se o seu desenvolvimento. Para essa 

anlise tambm nos apoiamos nos resultados relativos s atividades metacognitivas nas 

categorias confiana, eficincia e dificuldades (questionhrio IV , parte B- Anexo 9 
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aplicado no incio da s6rie de testes e no final do semestre letivo) 

O texto a seguir (j citado no captulo da metodologia) serviu de instrumento 

para o protocolo de verbalizaao simultnea 

Identification Analysis of Plastic Materials 
(Anlise de Identifica9議o de Materiais Plsticos) 

(Adaptado de SHAFもV., Handbook ofPlastics Testing Technolog.Pomopa, cJjf0la 
Performnance Engineered Products Inc.一  1984' 

Plastic products are manufactured using a variety of processing techniques and 
materials. It is practically impossible to identify a plastic material or product by a visual 
inspection or a simple mechanical test. There are many reasons that necessitate the 
identification of plastics. One of the most common reasons is the need to identify plastic 
materials used in competitive products. Defective products returned from the field are quite 
often put through rigorous identification analysis. Sometimes it is necessary to identify a 
finished product at a later date in order to verify the material used during its manufacture. 
The custom compounders of reprocessed materials may also need to identify already 
processed material purchased from different sources. Quite often, processors find substantial 
quantities of plastic material, hot stamp foils, and decais in the warehouse without any 
labels to identify the particular type. A little knowledge of the identification process can 
save time and money. (...) 

a) Lauro (Protocolo 4) 

LAUKU: 	manufaturado pnanufactureノ  ',pode ser, trabalhado, usinado... como 
poderia, no, usinado no daria aqui.. ..manufaturado, eu no se. 

Pesqisadora: No acha parecido com nada, mesmo em portugus? 
LAURO: No tenho idia. 
Pesqusadora: Continue lendo at o final da frase.Vamos ver se voce pega o sentido. 
LAURO: 	(apenas murmrios) ...Pelo que entendi aqui ,existe um teste 

mecnicoPara lll撃フecdo de variados produtosPlsticos e, que, no caso 
de uma possibilidade de identfIca9do de plstico, para uma possvel 
usinagem do plstico, . Pelo que entendi aqui. S esta palavrinんleu no 
t conseguindo decifrar e奴incluir ela na frase. 

LAURO】  
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Pesquisadora: Nem associando com outra? 
LAURO: 	No, no t conseguil婦b. 
Pesquisadora: OK. Entao continua. 
LAURO:. 	Tem outra palavrinha aqui "7万ere are many reasons”一"reasons" 

esta aqui tamb'm no sei o que signlficaria.H necessidade 庇  
1dbntl加α戸くフ  dbSPldsticos. 

Pesquisadora: Esta palavra tu n乞o ests conseguindo 
Lf-1uKu: 	t, realmente, so palavras assim que dificultam a minha kitura. 
.resqwsaaora: t, se voce ler mais adiante, quem sabe voce consegue voltar e entender de 

novo, vamos ver. 
LAURO 	多 	 ansegui entender.l que ...Pelo que eu entendi aqui ele 
h 	． 	三ullla esj尼Cr db aなumP!dstico, e叩 ciedb aZgu刀I碑フodb ldbll切？6ロぐdb. 
Pesquisadora: Como assim? 
LAURO: 	Sem resposta. 
Pesquisadora: OK. Vamos adiante, ento 

ミAURO , 	Tem esta outra palavra aqui....need.. Tamb'm no sei o que signfIca. 
Pesquisadora: Vai lendo, de repente voce volta,n6.... 
LAURO: Aqui tem uma palawa一often put throughーAノ ase identfica 9ue'm 

rigoroso・ rigorosa allduse db ldm町lmぐdb.EllldO, isto PraProみtos com 
defeitos que retwnmn二from thejたMー．..'necessrio,somen元  necessrm 
a identificado final do produto, da data, ident/icado do material usado 
durante a manufatura, produdo- isto/Agora entendi manufatura que era 
a prime ira palavrinha l de cima, pode ser identificada como viらduco 
O custo compreende o processo do material 	o custo com;,reende o 
reprocesso do material antes identficado...sdo dgferentes...Eu而u adiante. 
aqui.Ndo entendi a Palavra-Purchased sources」no entemか 
伽urm1rios) 刃 ‘みouse"'casa-ware house. Tinha uma perguntinha aue se 
usava assim, que era" W/iat 'S your name?"daf eu me lembro aue tinha 
ー What (com pronllncia "uar’フ.Deixe eu ver se consigo me lembrar aual' 
o signグicaao・  Vou tentar ler o resto dllシase pra ver se eu consiQofたa,・ 
・moaWcar ...ldellた7ica o dbガDo Dal・tEcidar 

resquisaaora Uonseguiu pegar o sentido do texto? 
T ATmハー 	ノ・、 	， , .' 	, 	. 
ーー一ー一、、“一‘ 	~‘'Iノ…‘"‘レ、ノ‘''‘し ‘"‘ノ‘''“バ‘《ノ 	“さ「‘I"z'z" 	I1'rl.Wm'’ 、’ノrr7iIWe "p.ハノ●つ‘・～、o ，、ノ，”j・，  

, 
―ー’‘…6v''' ”、ノ‘' ‘ノ“'''"“バノり， v'"‘《ノD‘ノI《ノしビJrJ「【ノさ；  lビCnmn'v 'ln‘マ  m/1lpr,ノ1le p ノ7110 

, 
“ん“"''"""' "4cmWしLs'u（ノ Uビm DrUlに！α aeSSeS' I,mfppjjj dh flrI)/カIt,-) Jらョb 
ーー’ ー‘‘…’ーIj'v'J‘…、ノ  γ ‘''''"',v" '""''J'"'Iノ‘ビ‘，一 “m.irnnI".v lPgrp "'pノつIr",ノ●ノ，  ”pCfz, 

n,・impかnh/lr/Inrノrf入  

Neste protocolo, observamos que LAURO encontrou problemas para a 

compreensao da palavra "manufacture" logo no incio do texto. Percebem-se as suas 
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tentativas de entendimento quando diz que "pode ser trabalhado, usinado," e, ao 

mesmo tempo, uma monitoraao no processo, quando se auto-avalia dizendo" como 

poderia, no, usinando no daria aqui.. .manufaturado .,eu no sei"A sua tentativa de 

acerto foi concretizada mais adiante quando, ap6s n乞o conseguir seu objetivo no 

primeiro instante, seguiu lendo, e entendeu essa palavra quando tentava a compreenso 

nas quarta e quinta linhas. Outra dificuldade manifestada foi com rela 谷o a expresso 

"There are many reasons" que tentou compreender, mas o resultado nao correspondeu, 

conforme suas palavras: "Ti .i.i.i consegui entender... uma e寧'cie de aZgum plstico ・・  

Neste caso percebe-se a influncia do contexto motivando-o a construir um sentido 

coerente, para o que construiu para "that necessitate the identification of plastic", "a 

necessidade de identifica9o dos pl自sticos." 

Observa-se, pelas tentativas de LATJRO, a utiliza 豆o de estratgias para 

compreender o texto, como a identificaきo de cognatos, o uso do contexto, as novas 

associa6es, com palavras no meio do texto para dar significado a uma dvida no inicio 

do texto. Embora o resultado dos seus procedimentos muitas vezes no corresponda ao 

sentido do texto, percebem-se suas tentativas para compreend-lo. Infelizmente sua 

atitude em enfrentar o desafio pode n乞o ser suficiente para compensar a falta do 

conhecimento do l6xico, apresentada como uma das maiores dificuldades encontradas 

Ao retomarmos o perfil de LAURO, constatamos que nunca havia estudado 

ingles antes, o que confirma os seus argumentos da falta de base de conhecimento 

linguistico, e o uso frequente do reconhecimento de cognatos, admitido no auto- 

momtoramento do seu processo de leitura: - observo os cognatos, ap6s leio toda a frase, 

fago uma montagem da frase quando encontro palavras que desconheo, busco palavras 



123 

semelhantes em portugus (Quadro 30). Observa-se tamb6m uma consciencia maior do 

que tem que fazer para criar o sentido do texto quando confirma que agora consegue 

trabalhar melhor as palavras na rea de polimeros, mostrando maior clareza da 

importncia do uso do seu conhecimento prvio temtico, (ver dados do Quadro 31), 

um aspecto salientado pelo ensino em sala de aula. 

b) Lucio (Protocolo 4) 

	

EUdIo 	一 avisual inspection or a simple" Eu teria que fazer 
Pesquisadora:Como 6 que voce vai fazer? 
LUCIO: 	Eu vou por tentativa at conseguirノormatr afrase.Ento, alterando o 

Posたionamento dos nlcleos aqui pra conse-uir essa. 
resqmsaaora:u que voce acha que 6 esta Dalavra? 

	

しUしハノ・ 	4S Pmawas sao cognatas, Sdo Palavras simples,mas o lルsた加lmmenた, 
iniez7ere no sentiao alノ九ise・Iシnto,agom eu vou tentar aluglかZos nl・α 
yue ocorra uma interpretado em portuguお,da frase.Pdo que eum 
venao ,aqui tem algumas coisas que no so bem como eu estava imaci- 
nanao. into agora estou modificando este modo. 

res
quisaclora vai adiante. De re

pente voce conse
gue voltar e entender melhor

LUCIO: 

Pesquisadora: Voc nao acha que daria pra ver alguma coisa de uma outra maneira? 

	

LUCIO: 	Tem muitas戸llavras, mas eu capto 
Pesquisador: Esl conseguindo pegar o sentido? 

	

LUCTO: 	Sim, eu se,i praticamente o que est falando, sobre alzns mtodos que 
esto sendo utilizados, os materiais aqui, no caso materiais plsticos.加2S 
existem detalhes como eu戸disse, que esto chaveados por estas palavras 

as quais eu no conhego o signifIcado. 
Pesquisadora: Mas, e tu no consegues, por exemplo, fazer alguma associaao,enflm, tu- 

do aquilo que a gente ja conversou em aula? 

	

LtJCIO: 	Sim, sim, normalmenie eu utilizo este recurso que a professora ensinou e 
. 	 ' 	‘ マ  ーーーー ’ー  ー’～ー’’ー  

texto? Podes falar um pouquinho sobre ele? 

	

LUCIO: 	Sim, que no incio ele faia sobre produtos plsticos manufaturados aue s 
saりusados, que' praticamente impossvel se definir o material nistico 
produzido・ apenas na lフarte visual, simplesme,ite vendo,in響フ‘cionando 
visualmente. Ento, alm de ser dflcilde identificar esses p元dutos 
atravs dessa maneira visual, e alld!lses, fica mais dficj ainda 
tornar, no caso, o material competitivo, devido a essa inconruncja no 

caso de qualidade e do tァo de produto utilizado na manufatura 



124 

A expressao "a visual inspection or a simple mechanical test", logo no incio do 

texto, foi uma oportunidade de reflexo para LUCIO na sua tentativa de compreensao, 

quando foi possivel observar a influncia das prticas pedaggicas. Sua explica9谷o "Eu 

vou por tentativa at conseguir formatar afrase...alterando o posicionamento dos 

ncleos" mostra a tentativa de aplicar na prtica o ensino de sala de aula. Ao dizer que 

"cognatos so Palavras simples, mas o lフosiclonamento dbias inte施re no sentidb dd 

加se・ IらU tentar qlus厄ー！os Pra 9ue ocorアa uma interpreta o, emportugUEs, dd 

frase," refere-se ao conte丘do de grupos nominais que tinha sido estudado. LUCTO 

expressa, tamb6m, a sua dificuldade de compreender "os detalhes" que, como ele diz, 

"esto chaveados por estas palavras as quais no conheぐo o signfIcado",contudo diz 

que por "associaぐ o consegue resolver 50% dos casos" Nessa mesma reflexo, diz 

que "sabe praticamente o que est falando ’二 referindo-se ao sentido do texto, 

confirmado pelo resumo do texto apresentado 

LUCIO estudou ingles na escola de ensino fundamental e m6dio, se considera 

bom leitor em portugus, mas n乞o em ingles. Este auto-conceito no mudou. Para 

LUCIO, em geral, os textos apresentaram poucas dificuldades, mas, em muitos 

momentos, sentiu dificuldade em entender o vocabulrio e fazer as associa es que 

costumava fazer. Pelos dados apresentados, parece que o ensino de estratgias est mais 

presente na sua leitura. Ele fala em palavras-chave, cognatos, organiza o das palavras 

na frase, que podem ser procedimentos j豆  utilizados e sistematizados pelas atividades 

pedaggicas de conscientiza 乞o das estrat6gias de leitura. 

Ele confirma as estratgias que usa ao descrever o seu processo de leitura 

‘加meiramente・  eu klo afrase intelm,de1フois eu ident加co as palavras-chave9ue 
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conheo o signグicado, depois tento associar o sentido da frase parel 曜フontar o 

sign fIcado das palavras conhecidas"(ver Quadro 30). A conscientiza 乞o do 

processamento de informa o despertou mais seu interesse em ampliar seu vocabulrio, 

como uma mudana observada por ele ( ver Quadros 31 e 32 ), bem como o plano de 

aao para consegui-lo (ver quadro 18). 

c) Leo (Protocolo 4) 

LEO・ 	・・ ”There are many reasons "..depois o resto eu entendi.No consegui 
colocar esta varte na frase. 

.resquisaaora: lu vens vindo numa seqiencia, da tu chegas ali na parte ciue tu no 
entenaes nap nmeira oarte 

LW: 	isto 

Pesquisadora: Mas depois tu entendes a outra parte.Tu consegues fazer uma associa o 
一  -一 	com elas, ou tu consegues pegar a segunda parte, tem sentido ora ti? 
ケru: 	seria a identificado dos plsticos ....ndo consigo associar a nada. 
resquisaaora Uontmua, continua que de repente vai clareando ora ti 
と」コv・ 	rezo apalavra de novo 	Aqui tem uma frase inteira Que no fecha nada 
.resqulsaaora:yual e... 
TLEAf. 	" uneげthe most common reasons瑠 the need 
Pesquisadora: Mas n豆o tem nenhuma palavra ali que tu poderia fazer uma. 
LEO: 	Ah sim, algumas lフalayテlls - identi元Ca 刀izmc 	―ー  
Pesquisadora Se voce tentasse, v o que tu poderia fazer uma associa 豆o ou alguma, 
que tu podes tentar descobrir desta p a1avra? 
LEO: 	No t conseguindo..:. 
Pesquisadora: Bom, indo adiante... 
LEO: 	(Defective products returned/Defeito, produtos, rizorosa indicaco 

処讐se rigorosa de identflcado ,ti...No sei se est certo mas deve ser 
A/i/i defeitos....Prodritos 	os prodレtos Que 尼m db危ito nlccmn刀nr ，ノ”7刀  
rigorosa analise . ..deve ser.・伽urmzlrios...J..so necessrios, O custo dos 
componenteと  ・  reprocesso 中  materiais 	Outra parte aqui que no 

consegm ・・・・ぎ9dlgerentes・ Esta parte a!l ndb consigo 	rQulteqften 
て9 cessors アml 平ド子ant/al quantities...プ・・dbye ser9miitidbdb db 

，、 	．  ．  ぞas ro,一  material pllstico ・  
resqu1saaora:1.望eja de novo este texto, da mais uma olhadinha e veja se consegue 
T てコハ 	ノ pegar,昨lo巴enos uma part9 deiらou qual 6 a idia 
しl入ノ’ 	(suencmノ ．ぐダ4maisdil identificadO dos P!dsticos, db Edbnti/たacdo, 

materiais・ α加7ん dbaa eu ver, a mail妖ltura o custo dos miteriais, anlises, 
tambem no sei se dai est certo, mas, tem andlises pra ver se, pra no 
obter muitos defeitos, no sei. 



126 

No protocolo de LEO percebe-se tamb6m a sua dificuldade de compreender a 

express乞o "There are many reasons" logo no incio do texto. "No consegui colocar esta 

parte na frase" foi a sua justificativa. Ao tentar buscar a compreens豆o, hipotetiza: "seria 

α idenqfIcaao dos plsticos ...No consigo associaranada."A mesma palavra aparece 

logo a seguir, e novamente LEO afirma: "Aqui tem uma frase inteira que no fecha 

nada ". Aos poucos come9a a construir o sentido. A express言o "defective products 

returned" 6 um exemplo de como ele procede. Vai repetindo as palavras cognatas 

isoladamente, e agrupando-as, tenta dar-lhes um sentido no texto. Foi o que aconteceu 

no resumo desse texto. Pelas suas justificativas : "no sei se est certo, esta parte ali no 

consigo, deve ser, ndo sei... "observa-se a constante dvida presente na leitura, embora 

tentando sempre encontrar o sentido. 

LEO estudou ingles na escola de ensino m6dio e ensino fundamental, conforme 

dados de identificaao. Mesmo assim, nao se julga bom leitor em ingles. Este 

conceito n乞o se altera nos questionrios de compreensdo, onde tambm n乞o mostrou 

mudanas significativas. As dificuldades apresentadas relacionam-se com o lxico, e 

que, segundo ele, interfere na compreenso dos textos. Os resumos escritos foram 

aceitveis, mas, na sua avalia o, ele nao entendeu os textos 

Os dados dos protocolos mostram que ele utiliza estratgias como cognatos, 

associa 乞o de palavras para criar o sentido, faz tentativas de adivinha 谷o, mas sempre 

demonstra muita inseguran9a em rela 乞o s suas tentativas. De certa forma, ele confirma 

os seus procedimentos ao descrever o seu processo de leitura: "procuro identcar as 

palavras conhecidas numa rpida leitura, olhar o tiんlo, relacionar o texto com o 

mesmo- com as palavras conhecidas procurar o signfIcado das outras"(ver Quadro 30) 



127 

Por esta descri9ao, ele demonstra conscincia das etapas bem como das estratgias 

usadas no seu processamento de informa o 

Na sua auto-avaliaao, ele se percebe mais rpido na interpreta o das palavras, 

e procura relacionar as "idias das palavras conhecidas com as no conhecidas" (ver 

quadro 31), que pode representar o resultado do ensino de estratgias 

d) Labo (Protocolo 4) 

LALO: 	(silencio) 
Pesquisadora: Tem alguma palavra que te deixa emperrando a comDreenso? 
LALO: 	Ainda no.E que geralmente eu leio de um ponto α outro e volto 
Pesquisadora Como 6 que 6 ? Fala de novo. 
LALO: 	Mesmo que eu tenha entendido todas as palavras, leio at o ponto e devois 

eu’とlumais uma lida por cima pra ver se'exatamente aquilo, O oroblem 
problema'com "defective products ". Este a est me trancando um 
αberta. M'C. mmmdb l”・nかmld万力rノγ1ルr ノ”Iカ f万lhI，っ．I，“ノ，，ーー船一ーりと一  "''~''"''r』‘4''Iノ““ん“""’ノF, -'ノ“""'"'Pia ver que lma ae uma yenカcacdo 

' ngorくm・とsta parte 9ue comj琉caum 17くmea e gualldo eu vejo auelldo 
vai, euPujoPraPrxima, sendo de repente eu vouノたar o temoco todo a互  
tempo toao au nao vai, nao vai, no vai adiantar. Como危deu ora 

entenaer um 	1pouco 
da parte que se refere a uma identfIcagdo rigorosa, n, ento milo ora 
frente que pelo menos esta parte que di p 'ra ver que fala sob元este 
assunto. b'enu ri' n,・o l7J(7Il・碗1アγノγ vPr vpIjンフ  --------f-fつ，” ノγ1～ー～，ノー‘ー  ーーーーーー、～ Lーー’' t"、ノ “45'4I''4"I/I" rwJじUビ reperue iem mgu刀ia coisa 
mais Prafrente, que Puxe ento ele. Vou continuar ento. 

t'esquisaaora I dai,vamos ver? 
LALO 	"guite often’二 oque disto? 
Pesquisadora:Pelo contexto voce no consegue perceber? 
LALO: 	Fala, da quantidade de materiais plsticos, nos processos. Agora me九giu 

apalavra em portugus, wna quantidade substancial de materiais 
plisticos. Iとm alguma coisa ver com isto, o que'exatamente "quite often ", 
no entemカnao. 

Pesquisadora: Ja chegaste ao final do texto? O que nos conta sobre ele? 
しハ」入ノ・ 	l o quase ia 	horn acho queルた威l variedbdb db processos t'cnicos 

αe materia静de ProdutosP!dsticos,ルbricacdo 虚Iフrodutos vidsticos. 
ixpizca aqui mais ou menos que d1 pra ver a dificuldade como 
zaent勇car o P危stico.E.．豆cho que d mais ou menos isso." 

A caracterstica do protocolo de LALO 6 a sequencia de passos que ele segue 

para construir o sentido do texto, ja explicitada no Protocolo I. Como ele diz: " que 

geralmente eu leio de um ponto a outro e volto". Quando encontra um obstculo, ele 
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explica: "o problema'com "defective products". Este ai est me trancando um 

pouquinho, mas puxando pro final, d pra ver que fala庇 uma ver/Icaぐdo rigorosa'' 

LALO apresentou dificuldade tamb6m com a expressao "quite often". Ao tentar 

entend-la, tentou buscar respostas no contexto, percebeu a rela 谷o da expressきo mas 

no conseguiu entender o seu significado. Mesmo assim, conseguiu identificar o t6pico 

do texto. 

LALO nunca estudou ingles antes. Durante o perodo de aplica9豆o dos testes, 

nAo apresentou mudanas significativas nas atividades de compreens豆o. As dificuldades 

apontadas conduziam para o l6xico, que parece se refletir no auto-conceito de bom 

leitor“ー no sou bom leitor em ingls porque me falta base’二 se referindo ao 

conhecimento prvio da lingua. Ao descrever os passos que usa para construir o sentido 

do texto, diz que "Leio de um ponto a outro duas vezes, quando encontro palavras mais 

d弟ce/s tento analis -las no mesmo trecho do texto, se ainda assim nopl possvel, 

sigo em frente e tento encaix-las no contexto de todo o texto"(ver Quadro 3の, 

confirmando o uso do contexto para fazer rela6es e construir o sentido do texto. Em 

sua auto-avaliaao, LALO percebeu que houve uma mudana no entendimento geral 

do texto: antes ele se preocupava mais com a palavra, agora busca a compreenso do 

que no entende no texto, ao final da leitura, se for o caso (ver Quadro 31) e a prtica 

com as estratgias de leitura em sala de aula pode ter contribuldo para essa mudana. 

e) Lia (Protocolo 4) 

Pesquisadora: 	(silencio) 	Depois dessa Dalavra.. voce entendei? 
LIA: 	Aqui, se eu entendi? (There are many reasons that necessitate the 

identification of plastics) hum.areaco d necessidade ,fp 
Pesquisadora: Veja se voce con'nsegue fazer alguma associaao a esta palavra. ...semー  ler 

em voz alta. A frase, voc nao conseImiu negar? 
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LIA: 	AタO, aqui est falando da identfIcado, acho que necessidade de 
identg'Ica o dosPlsticos 7 

Pesquisadora:ya adiante. Depois podemos voltar pra esta parte, quem sabe fica mais 
claro pra voce 

LIA: 	IdentfIcaao.... (sorriso, risada, como se tivesse entendido' - identiAiiaio 
de processo, parece que'assim 	temoo. dinhpirn c,rJ,西正;云z 

Pesqulsadora・9ual seraら,d6la des -a expressao toda？両ase -- . -e. . -. ..-る姦1 '_,.Pesquisadora:Qual ser a idia desta expresso toda? Veja se consegue pegar mais ou 
menos a idia do texto. 

LIA: 	Falallaanilise dos materiais plsticos 

LIA mostrou algumas tentativas de construir o sentido deste texto. Na primeira 

express乞o "There are many reasons..." relacionou "reasons" a palavra "rea9ao", 

confirmando sua dificuldade em compreender toda a frase. Mais adiante, fez nova 

tentativa, mas como se estivesse buscando a confirma 乞o: "aqui est falando de 

identfIca戸b・  acho que d necessidade db identfIcado dos plsticos"? Na prxima 

tentativa,6 posslvel perceber melhor seu procedimento. "Identficaao.. (sorriso, risada, 

como se tivesse entendido)"identfIcaao de processo, parece que'assim, tempo 

dinheiro, acho que' isso." A partir de uma palavra que entendeu, ela se encoraja e 

busca outras, que embora soltas, consegue organizar e perceber uma relaao. LIA no 

conseguiu resumir o pargrafo, somente identificou o tpico 

LIA nunca estudou ingles antes. Seu auto-conceito de bom leitor est vinculado 

uma nova postura: diz que faltou dedica 乞o, mas est mais interessada em aprender 

devido a necessidade do conhecimento desta l ingua 	Os dados do Protocolo IV sugerem 

que LIA esta mais consciente do uso de estratgias de leitura como o reconhecimento de 

cognatos e associa6es de palavras para construir o sentido, mas ela no parece utiliz- 

las com muito sucesso. Apesar de no sentir muita mudana, LIA percebe estar mais 

familiarizada com o vocabul自rio que se repete (ver Quadro 31). Ao auto-avaliar seu 

desempenho, diz que precisa memorizar mais palavras (ver Quadro 32), e estabelece um 



130 

plano para estudar mais e melhorar a concentraao (ver Quadro 33).E possivel dizer 

que LIA est mais corajosa, arrisca mais em novas rela6es entre as palavras, est 

aprendendo a conviver com a incerteza da leitura de um texto cujo c6digo nao domina e 

sabe do que precisa e o que fazer para melhorar seu desempenho 

Nesta segunda parte do captulo 5, procurei respondera segunda pergunta bsica 

de minha investiga 乞o, que dizia respeito ao desenvolvimento do processo de leitura. Os 

dados apresentados e discutidos sugerem que a prtica com a leitura em ingles e 

estratgias de leitura em sala de aula pode ter auxiliado 

os particIpantes no sentido de deix-los mais confiantes para abordar um texto, de 

despert-los e conscientiz-los para o uso de estratgias que pudessem compensar suas 

dificuldades lexicais, e mostrou tambm a rela きo fundamental entre conhecimento 

lexical e desempenho na leitura, que sem um nvel limiar de vocabulrio 6 possvel 

abordar o texto sem, no entanto, chegar a niveis de leitura considerados eficientes. Isso6 

exatamente o que parece estar sendo sugerido pela literatura na 自  rea, que aponta a 

necessidade de um foco maior em atividades que promovam o desenvolvimento lexical 

para auxiliar a leitura como tambdm ofeream oportunidades de leitura para promover a 

aprendizagem do l6xico. 



6 CONSIDERACOEs FINAIS 

Esta investigaao foi realizada para compreender o processo de leitura realizado 

por cinco adultOs aprendizes de lingua inglesa como LE, com conhecimento 

lingustico incipiente, para identificar as estratgias usadas por esses aprendizes e 

verificar se havia mudan9a nos seus procedimentos ao longo do curso de leitura no qual 

estavam matriculados. Os dados foram coletados atravs de questionrios e protocolos, e 

a anlise teve carter qualitativo, focalizando os trechos dos depoimentos dos alunos 

referentes s perguntas da pesquisa. 

Os dados evidenciaram a utiliza 乞o de duas estratgias bsicas de leitura - o uso 

do conhecimento prvio e o reconhecimento de cognatos e apontaram para uma 

tend6ncia de mudana de procedimentos no que diz respeito a uma maior confiana e 

consclenftza9乞o para o uso de estratgias de leitura como medidas compensat6rias a falta 

do conhecimento lingustico 

Os participantes deste estudo esto inseridos num contexto profissional e 

acadmico, e eles parecem utilizar as informa6es nele obtidas anteriormente para 

buscarem a compreens乞o de textos usados na mesma h rea, mas em llngua inglesa como 

LE. Conforme foi observado, esse conhecimento prvio de palavras usadas no seu dia- 

a-dia, de trabalho e de estudo, quando ativado, ajuda na compreensao, confirmando a 

UFRGb 
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teoria psicolinguistica de Smith (1971) e Goodman (1972) sobre os vrios tipos de 

conhecimento prvio utilizados pelo aprendiz, assim como o reconhecimento de palavras 

transparentes ou Cognatas. Essa estratgia e um recurso incentivado pelo ensino de 

estratgias para o leitor-aprendiz de LE para despertar mais confiana no seu 

aprendizado, mas que deve ser utilizado com cautela e orienta頭o, para no 

negligenciar o uso de outras estratgias, previne Holmes (1986, ver cap.3), pois, ao 

mesmo tempo em que se promove um aumento do vocabul自rio, ao estimular o uso de 

cognatos, pode-se correr o risco de se promover uma "falsa iluso de aprendizagem" 

Neste trabalho, o uso de cognatos se manifestou geralmente paralelo a estratgia 

de conhecimento prvio, pois as palavras transparentes significavam, muitas vezes, 

palavras tamb6m usadas no mundo profissional dos participantes. Outro aspecto que se 

confirma e tamb6m citado em Holmes (ver cap.3)6 a compreens豆o do texto que pode 

ficar comprometida quando construida apenas com a inferncia dos cognatos. Nesta 

investiga 乞o o conhecimento lexical incipiente dos participantes fez com que eles 

manifestassem com freq ncia as suas dificuldades e incerteza com rela9ao ao 

desconhecimento de vocabulrio como obstculo para uma compreensdo maior dos 

textos. Os participantes eram iniciantes, tinham pouco conhecimento da LE, e as suas 

dificuldades caracterizam a hip6tese limiar que prev que o aprendiz com pouco 

conhecimento lingulstico tambem nao consegue transferir para o estudo da lingua em 

questo as estratgias usadas por ele na LM, embora seja bom leitor na sua lingua nativa. 

Esses problemas chamam aten きo para a relevancia do papel do lexico na leitura que, 

conforme Laufer (1997),e determinante para a compreens乞o de texto, tanto em LE 

quanto em LM. 
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A realidade de um crescente numero de alunos que se interessam pelo 

desenvolvimento da habilidade de leitura para fins acad6micos e profissionais nos 

mostra que o conhecimento lingustico dos aprendizes em geral6 heterogneo, muitas 

vezes incipiente. Para compensar essas carncias, conforme nosso estudo evidencia, o 

trabalho com estratgias de leitura possibilitou, ao longo da pesquisa, perceber 

tendncias de mudana nos procedimentos dos alunos, aumentando a sua confiana, 

conscientjzando-os do seu prprio processo de leitura, criando condi96es para que 

conquistassem a sua autonomia leitora. Essa autonomia no quer dizer que no h nada 

mais a aprender. Os prprios alunos evidenciam que ainda ha muito pela frente. A 

autonomia a que nos referimos 6 a consciencia do aprendiz sobre o processo de leitura, 

sobre o seu conhecimento cognitivo e metacognitivo, e sobre sua competncia de 

planejar e monitorar o desenvolvimento do seu conhecimento e a soluao de suas 

dificuldades (fleiman, 2000; Sol, 1998) 

O ensino de estratgias atribui ao professor um papel relevante, pois 6 ele que 

vai onentar o aprendiz na conscientiza9ao do processo de leitura. Antes, porm, o 

professor deve preparar-se para esse ensino, bem como acreditar nos resultados para que 

a aprendizagem tenha sucesso. Essa prepara真o ja era questionada por Durkheim 

(1995:18) no incio do s6culo XX: "O ensino nao teria por objetivo fazer de nossos 

alunos os homens do seu tempo?" Sua proposta pedaggica chama atenao para a 

relevncia da reflexo dos educadores sobre as suas prticas educativas, bem como no 

seu preparo para esta tarefa. Conforme Durkheim (1995:14), "Raciocina-se, com muita 

frequencia, como se tudo fosse evidente, como se todo o mundo soubesse 

instintivamente o que e formar uma mente. No existe, porm, problema mais 
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complexo". A esse pensamento, soma-se a proposta de Freire (1996:32), para quem 

"ensinar exige pesquisa". O educador precisa pesquisar para buscar o que no sabe e 

como parte de um processo, se ele pesquisa 6 porque ja indagou, j自  observou; pesquisa 

para constatar, para continuar buscando, para adequar suas prticas pedaggicas a novos 

momentos e a novas necessidades. Essa tarefa6 embasacla pela reflexo crtica de seu 

trabalho, outro aspecto importante que, segundo Freire (1996), conduz o professor a 

uma pratica segura para orientar seus aprendizes para a sua autonomia de aprendizagem, 

o que pode ser perfeitamente adequado a sua autonomia leitora. 

As dificuldades evidenciadas pelos participantes confirmam a importncia do 

l6xico para uma leitura eficiente. Os participantes desta investigaao a todo momento 

lembravam e lamentavam a sua falta de conhecimento de palavras que os ajudassem a 

compreender melhor os textos, o que confirma a necessidade de envidar esforos para 

desenvolver atividades que promovam a aprendizagem do vocabul自rio como uma 

proposta pedaggica que deve canunhax junto com o ensino de leitura atravs de 

estratgias, o que se constitui numa sugesto para o ensino de LE 

Os dados foram coletados num perodo de dois meses, e um questionrio de 

estrategias metacognitivas foi aplicado ao final do perodo de quatro meses. No geral, 

este foi um tempo curto para que obtivssemos resultados mais eficientes com 

relaao ao produto do que foi lido. Mas pode-se confirmar o desenvolvimento quanto 

aos procedimentos de abordagem dos textos. Para observar um desenvolvimento de 

forma mais clara, um acompanhamento mais longo6 necessrio 

Reconhecemos que nosso trabalho tem limita96es, mas foi uma oportunidade 

para refletir a minha prtica. Acredito ter contribuido para estimular a reflexo de outros 
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professores de leitura que estejam preocupados com seu trabalho em sala de aula com 

os alunos. Fica a sugesto para esses professores que pretendam realizar um trabalho 

nesta linha, fazer um trabalho mais profundo, com grava9ao de aulas de leitura que 

analisem a prtica de sala de aula, como professor e alunos criam juntos as condi96es de 

aprendizagem que favorecem ou n乞o o desenvolvimento de estratgias de leitura. 

響散GS 

gbflo地ra 、  ernna! de CIもnじias Sociais e Humamduja 
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Anexo 1 
TEXTO ALBANS 

SIIAQET E INDUSTRLkLJZJMrF JO TE NEJTE NE BOTE 

Krijmi l vetem i disa regjioneve industriale ne bote Iregon per moshzvilliniin e 

barabrte te industris6.6 Ne katr regjionet e medha industriale (Anglo-Amerike, 

Europe, BRSS dhe Japoni e Australi ) eshth koncentruar prodhimiaria e energjise 

elektrike (89%), e celikut (92%), e automobilave (96%) dhe e shume prodhimeve te 

りera industriale. 

Shkaqet e perhapjes jo te njjte te indutrise (dhe industrializmit si proces) jane te 

shumta,por shkaku kryser eshte menyra kapitaliste e prodhimit dhe e ndarjes,gendrinii 

i gjate i periudhes kolonialistedhe shfrytezimi i lendeve to para e t . fuqise punetorO 

Vendet qe sO pari e 血villuan industrine l shfrytezuan pOrparesite e sajper ri均en e 
kapitalit dhe te profitit me anOn e te ciit e shflytezuan edhe e degeve te匂era dhe 
koncentrimin e tyre gjeografik. 

Vendet e pazhvilluar dhe ato nO zhvillim kane te para dhe burime energjetike mir印o 
atyre u mungon fuqia kualiflkuses puiftore,kapitali dhe teknika e teknologjia moderne 

Nivele jo nj句telzhvillimit ekononiik, e sidonos a句 industrial, e ka ndare boten 

ne Venum e zhviluuar dhe jugun e pazhvilluar, respektivisht Venum e pasur dhe 
Jugum e varfer R駒a e dallimeve imind te ketO pasoja te kOqia per tore botOn 

CELIKU AUTOMOBILAT ENERGJIA ELEKTRIKE ANGLO-AMERJXA  12.7% 26.1 % 33.2% EUROPA  41.5% 39.5% 27.1% 
JAPONIA DHE AUSTRALIA  14.9% 25.5 % 8.09ら  AZIA PA JAPONTA  5.5% 0.2% 9.1% AME1UKA LATINE  2.4% 4.2 % 3.4% BRSS  22.1% 4.5 % 16.9% AFRKA 0.9% 01% 2.4% 

FONTE: Aslian Pushka dhe Ibrahim Azambuja 
"Geografia me Bazat e Vet的everisjes SocialistO" 
Prisdhtine, Jugoslavija, 1986. 



Continua弾o da p貞蔀na anterior 

Leia o texto, examine os grficos e tente responder as seguintes perguntas: 

a. Como o autor do texto divide o mundo? 

b. Qual 6 o assunto principal do texto? 

c. Qual porcentagem da produ 乞o de carros 6 concentrada nos pases industrializados? 

d. Qual regido produz mais carros ? frica, Japo e Austrlia ou a antiga Unido 
Sovi6tica? 

e. Qual6 o valor das exporta96es japonesas? 

f. O que significa, em sua opini乞o, a palavra "celiku"? 

g. Qual6 a rela9乞o entre o texto e o grfico? 

h. Cite trs palavras-chave no texto (palavras que, em sua opini乞o, sao fundamentais 
para entender o texto): 

Obs: Se voce no conseguir respond-las, talvez porque seu conhecimento de albans 
seja insuficiente ou porque a resposta n乞o esteja no texto: 

(In: Resource Package for Teachers of English for Academic Purposes. So 
Paulo: PUC, 1994: 2,3.) 
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Text 1: 
Skim the text and answer ・  

Text 2: 
Skim the text and answer 

1 目 Gnero do textく× 
2一 o可etivo: 
3. A quem interessa: 
4. Fonte・  

I.G6nero do texto: 
2.01りclivo: 
3. A quem加teressa: 
4. Fonte: 

1甘B 

UCS-CCT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMLCA 
TECNOLOGIA I)E POLiMEROS4NGL飴iNSTRUMENTAL 

Proね． MaaIv Ruwer 

Anexo 2 

Date: August 31、コ000. 

'it's not because thmgs are difficult thai we do not try to do them; 
"is occause 10 not try that they arc difficult"(Seneca, Roman phiiosopher,4 B.0) 

READING FOR SPECIFIC POINTS: 

Leia o texto novamente e responda 
(scanning) 
1. 0 que est sendo divuigado 
2 ・ Identifique vantagens 
3. Como fazer para adquirir o produto 
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GRAMMAR POINT: 

A) Complete os quadros abaixo com as formas verbais sublinhadas nos textos 1 e 2: 

Texto 1: 	 Texto 2: 

	 I 

Tempo: 

 

Tempo: 

 

   

Conhe9a um pouco mais sobre estes tempos: 

Voz Passiv: usa-se este tempo quando queremos salientar o血Q em vez do  agente( quem faz o evento) 
Ex: The iron is used 
O ferro 6 usado, em vez de As pessoas usam o ferro em diversas situa6es  

Presente Simples: usa-se este tempo quando queremos falar sobre situa96es duradouras,hbitos,rotinas, 
opini6es, sentimentos e fatos. 

Ex.: The iron comes frm iron ore found under the Earth's surface. 
O ferro vem do ferro mineral encontrado embaixo da superficie da Terra  
Pode-se dizer que esta 6 uma idia duradoura. 

Afirmativo: I,you, we, they provide 
	

Negativo: I,you, we,they don't provide 
he, she, it 	provides 
	

he, she it doesn't provide 

Interrogativo: Do I,you, we,they provide? 
Does加，she, it provide? 

Obs: A conjuga9o do verbo se altera apenas na 3a pessoa do singular com o acr6scimo do "s" 
Ex: have - has / wash- washes I study- studies / play-plays I fix- fixes / go - goes / stop-stops  

Activity: 
Releia os textos sobre IRON e STEEL e complete o quadro abaixo com as formas verbais adequadas 

VOZ PASS1VA 
	

PRESENTE SIMPLES 

1斗才  
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Anexo3 

DISCIPLINA : INGL血S INSTRUMENTAL 
PROFESSORA: MAGALY RUWER 
ALUNO 

CODIGO: LET 613 A 
DATA: lo de agosto de 2000. 

TESTE DLAGN6STICO 

Babifidades enfocadas:Ldtora e escrita 
Parecer sobre o desempenho do aluno: 

1. Complete the dialogue with personal answers: 

A new star? 

You are a student. You are talking to the secretary of an international school to give 
the information for your application form. 

You:Hi, Iりlike toルin the drama club. Can you he加me? 
Secretary : Sure,I just have to fill an application form...Just a minute, please. 

You:Sure 	 
Secretary : What's your name? 

You: 
Secretary : How do you spell your last name? 

You: 
Secretary: Where do you live? 

You: 
Secretary : What's your address? 

You: 
Secretary: What's your phone number? 

You: 
Secretary : How old are you? 

You: 
Secretary : What semester are you studying at University? 

Secretary : OK 

  

 

	your name). I think that's all I need for now. 

   

You: You're welcome. Bye now. 
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1. Astrological Charts: 	A friend is taliking to an astrologer. 

Organize o dilogo abaixo, reordenando as frases numa sei能nc加aue tenha si9nificadn 
xour mend: i was bom at 5:20 a.m. 
Astrologer: lneedloask you afew questions. 
Astrologer: Where exactly in Australia? 

Your friend: I was bom on April 18th・  
Your friend: In Brisbane. 
Astrologer: At what time? 

Your friend: I was bom in Australia. 
Astrologer: OK Great. Let me prepare your astrological chart. 
Astrologer: And where were you born? 

Your friend: Yes, sure. What would you like to know? 
Astrologer First, when were you born? 

Astrologer: lneedloask youa戸w questions. 

2. New families 

a.you are traveling to Canada on an echange program. Your host family writes you a 
letter. ー  Leia o texto e responda as questes propostas. 

' How many brothers and sister you will have. 
' The kind of business your new family has. 

Deaγ 

聖
are, happy to have you stay with us. Your brother Joshua is very excited about it. 

」，  zour oea is reaay in竺room! Sara and Debbie,your sisters, want you to visit 
ineir鴛讐くフIル“卿町hal thg〕ノ αre ll alld l5years ola don 7youフ  

rre“ぎin a i oea-room house near the Univers如ofAlberta. We have our own 
arugstore downtown 

DIdyOU 1770W that E功n0"on is the cavital o'the r-r-w nf ' "-のザ  -- -" ,i j. ー  ー  イーーーーーーー …ー一ー…v…ー’~'“しレ‘マ“"'‘ぐImじ f/IてノVI,ルと《ノ1/ iwena anals 
Canda 's Festival City? We 'li have lots of ecitinラ  thinac ijdhl J 	ー …ー ’ー  

We would like to learn somethin2- about vo扉 familv Writp .cnnn 
Love, 
Faniてy 

b. Read the letter again and check the statements that best describe Edmonton. 
Edmonton ( ) probably has a lot of students. 

( ) is probably a very small town. 
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UNIVERSIDADE DE CAMAS DO SUL 	 Anpr0 4 
CENTRO DE C1些IAS E TECNOLOGIA 一  DEPTO. DE ENGENHARIA QIJM!臥  
CURSO: TECNOLOGIA DE POLMEROS 
DISCIPLINA : INGL血S INSTRUMENTAL 
PROFESSOR:MAGALY RUWER 	 n▲T▲ ． lnnQ，ルV、  

Dear student, 

Bem-vindo a disciplina de Ingls Instrumental do Curso de Tecnologia de Poilmeros. 
Neste primeiro encontro, pe9o-lhe preencher os espa9os com seus dados de identifica9o e 
responder as questes abaixo. As respostas so importantes para o planejamento de nossas aulas. 

Thanks in antecipation 

Semestre que est cursando: 	 N de disciplinas ja eliminadas: 
p,.hに．.3ハ．  
Local de trabalho: 	 Residncia(cidade): 

1. Ja estudou Ingls? ( ) Sim ( ) No 	(indique o tempo de estudo ao lado de cada op9豆o) 
- Onde? ( ) Instituto de Lnguas 	 ( ) Escolal0 g211 

( ) Professor particular 	 ( ) Escola一  2。  grau 
( ) Outros 

2. Como voce caracteriza o seu conhecimento da lngua Inglesa atualmente? 
( ) vocabulrio solto 	( ) frases prontas 	( ) pequenos di自logos 

3. Fale um pouco sobre seu trabalho atual. E voltado para a 自  rea de polimeros? 

DATA: 10.08.2000 

NOllle: ハU」uじ． 	Idade: 

4. No seu trabalho voce tem contato com a Lngua Inglesa? ( ) Sim 	( ) No 
4.1 - Descreva-o: 

5. Escreva sucintamente o que6 Ingls Instrumental oque voc sabe, ouja 	ouviu falar 

6. Qual6 a importncia de estudar Ingls no curso de Tecnologia de Polimeros? 

7. Alm das aulas que integram seu curso, quais s乞o seus outros interesses na Lngua Inglesa? 
( ) msica 	( ) filmes 	( ) viagem 	( ) leitura em geral 
( ) internet 	( ) outros: 

Assinale tantas alternativas quantas forem necessrias: 
8. Quais os tipos de atividades, de modo geral, que facilitariam a aprendizagem de Ingls Inst.? 

( ) atividades de leitura 	( ) atividades no.laboratrio 	( ) atividades de gramtica 
( ) estudo individual 	( ) atividades interativas 	( ) Outros: 
( ) trocar idias com pessoas da rea 

9. Dc modo geral, quanto ao seu empenho pessoal, 
( ) voc precisa ser desafiado constantemente 	( ) voc6 no necessita de maiores desafios 
( )quando voc se decide por algo,vai at o fim . ( ) voc6 naturalmente motivado 
( ) voce 6 facilmente desmotivvel 
( ) fatores externos influenciam muito o seu empenho em fazer algo. 
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Question言rio I: 

1.Nome: 

Anexo 5 

2. Idade: 

3.2o Grau: 

41-l quanto tempo voce estuda ingles? 

5.Onde voce estudou ingles? 

a.Nome da escola 

b.Nome de curso particular: 

c.Outros: 

cidade: 

cidade: 

6. Voce l em ingles? 

7.Liste os tipos de leitura que voce faz em ingls: 

a.Para o seu curso na UCS 	  

b.Fora do curso: 

8.Liste os tipos de leitura que voce faz em portugus 

a.Fora dos cursos da UCS: 

9・Na sua opini乞o o que 6 leitura? 

lONa sua opinio, o que 6 um bom leitor? 
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Question言rio IL 

NOME: 
Anexo 6.a 

1 Voce entendeu o texto? Justifique sua resposta. 

2. Achou o texto: ( ) a. Fcil 

( ) b. Mais ou menos 
( ) c. Dificil 

3.Houve algum aspecto, vocabulario e outro item que voce no entendeu? 

4.Quais as dificuldades que encontrou? 

5. At que ponto isto interferiu na sua compreensao? 

6. Explique, em linhas gerais, o que voce entendeu do texto: 

7. Voce se considera um bom leitor em portugues? Por qu? 

8. Voce se considera um bom leitor em ingles? Por qu? 

Anexo 6. b 
PROBLEMA NA CLAMBA 

Naquele dia, depois de plomar, fui ver dro o Z6 queria ou no ir 
comigo l na clamba. Pensei melhor gruihar-Ihe. Mas na hora de gruihar a 
ficha vi-o passando com a golipesta, ento me dei conta que ele ja tinha outro 
programa. 

Entao resolvi ir ao tode. At6 chegar na clamba, tudo bem. Estacionei 
ozulpinho bem nacinho, pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar 
ao chinta aquele sol gostoso e o mar phi sulapente. 

No parecia haver em glapo na clamba.Tirei os gripes, pus a bangoula. 
Estava 誹i quieto ali que at me salpitou. Mas esqueci logo as saltipa6es no 
prazer de nadar no tode, inclusive tirei a bangoula para ficar mais a vontade.No 
sei quanto tempo fiquei nadando, siltando, corriscando at estopando no mar. 

Foi no tode depois, na hora de voltar na clamba, que vi que nem os 
grispes, nem a bangoula nao estavam mais onde eu tinha deixado. 

Que fazer? 

(Mike Scott) 
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Question言rio ifi 	 Anexo 7 

1. Voce entendeu o texto? Justifique sua resposta 

2. Houve algum aspecto, vocabulrio e outro item que voce no entendeu? 
3. Quais as dificuldades que encontrou? 

4. At que ponto isto interferiu na sua compreensao? 

5. Achou o texto : a.( ) Facil 	b. ( ) Mais ou menos 	c.( ) Dificil 
6. Explique, em portugus, em linhas gerais , o que voce entendeu do texto 

7. Voce se considera um bom leitor em ingles? Por qu? 

8. Voce se considera um bom leitor em portugues? Por qu? 

Anexo 7.a 

THE ORIGINS OF POLYMER SCIENCE AND TIlE POLYMER INDUSTRY 

Polymers have existed in natural form since life began and those such as 

DNA, RNA, proteins and polysaccharides play crucial roles in plant and animal life 

From the earliest times, man has exploited naturally-occurring polymers as materials 

for providing clothing, decoration, shelter, tools, weapons, writing materials and other 

requirements. However, the origins of today's polymer industry commonly are 

accepted as being in the nineteenth century when important discoveries were made 

concerning the modification of certain natural polymers 

(1o pargrafo-do livro Introduction to Polymers,RJ.Young and P.k.Lovell,1991) 
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Question豆rio 1V -Parte A 	 Anexo 8 

Nome: 

 

Idade: 

  

Turma de Ingls: 

Voce l em outra(s) lingua(s), al6m de portugus e ingles? 

a. Indique 

b. Que lingua(s)? 

Voce faz outras leitura em ingles, al6m daquelas que faz na aula de ingles? 

a. Indique 

b. Que tipo? 

jornais 

revistas (Time, Newsweek) 

revistas na sua 自  rea 

no( ) 

livros na sua 自  rea 

livros (fic9ao, etc.) 

outras (especifique) 

Nmero de anos estudando ingls 

a. No Brasil: 

Em outro pas: 

Especifique o pais: 

Voce faz outro curso de ingles, al6m de Ingls Instrumental para Polmeros? 

a. Indique: 	sim() 

Q 
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Question豆rio IV - Parte B 	 Anexo 9 

As afirma6es abaixo so sobre leitura silenciosa em ingls. Por favor ,usando a escala a 
seguir, indique seu grau de concord含ncia ou discord含ncia com cada uma das afirma6es, 
colocando um crculo no nmero apropriado. 

Concordo plenamente 
Concordo 
Neutro 
Discordo 
Discordo plenamente 

1. Quando eu leio em ingls, consigo fazer previs6es sobre o que est para vir no texto. 1 2 345 
2. Quando eu leio em ingls, sou capaz de reconhecer a diferen9a entre os pontos principais e os 

detalhes do texto. 	 1 234 5 
3. Quando eu leio em ingles, sou capaz de relacionar informa6es que esto para vir no texto s 

informa6es que ja apareceram. 	 1 234 5 
4. Quando eu leio em ingls, sou capaz de questionar a significa 言o ou a veracidade do que o 

autor diz 	 lつつ』に  
5. Quando eu leio em ingls, sou capaz de usar meu conhecimento prvio e experincia para 

entender o contedo do texto que estou lendo. 	 1 
6. Quando eu leio em ingls, tenho consciencia das coisas que eu entendo e das que no 

entendo. 	 1 

ー  Quando eu leio em ingls, se eu no entendo alguma coisa: 

7. Eu continuo lendo para entender 
8. Eu releio a parte problemtica. 
9. Eu volto ao ponto imediatamente anteriora parte problemtica e leio tudo de novo 
1O.Eu procuro as palavras desconhecidas no dicionrio 

11 .Eu desisto e paro de ler. 

12345 

12345 

12345 

12345 

1 2 34 5 

12345 

12345 

12345 



12.Falar mentalmente as partes das palavras. 

13.Entender o significado de cada palavra. 

14・Entender o significado global do texto. 

15.Ser capaz de pronundar cada palavra 

16.Focalizar estruturas gramaticais. 

17・Relacionar o texto ao que ja sei do tpico 

18.Procurar palavras no dicionrio 

19.Focalizar nos detalhes do texto. 

20.Focalizar na organiza o do texto. 

12345 

12345 

12345 

12 3 4 5 

12345 

12345 

12345 

12345 

1 2 34 5 

- Quando eu leio em ingls, as coisas que me ajudam a ler eficientemente s言o: 

質6 

Quando eu leio em ingls, as coisas que dificultam minha leitura so: 

21.Os sons das palavras 

22.A pronncia das palavras 

23.0 reconhecimento das palavras 

24.As estruturas gramaticais 

25.0 alfabeto 

26.Relacionar o texto com o que euja sei sobre o 

27・Entender o significado global do texto. 

28.A organiza o do texto 

1234 5 

1234 5 

12345 

12345 

12345 

12345 

12345 

12345 

Na minha opini豆o, o que faz com que um leitor seja bom 6 sua habilidade em: 

29.Reconhecero significado de palavras 

3O.Pronunciar palavras 

3 1.Entender o significado global do texto 

32.Usar um dicionrio 

33.Adivinharo significado de palavras 

34.Integrar a informa 乞o do texto com a informaao que eu ja tenho 

35.Focakzar nos detalhes do contedo 

36.Apreender a organizaao do texto 

12345 

12345 

12345 

12 345 

1234 5 

12345 

12345 

12345 



Rape made from artzficiaj fibres 

Poythene buckets and containers 

Expanded p必'styrene packaging 
	 Tennび rackets with nyん,lstrings 

妬チ  

Anexol0 
The varie智of plastics 

There are many different kinds of plastic and 諏ey have many different uses 
Most have very long names that describe斑e complicated chemic誠s that make them 
up. We use some of these names every day ー nylon, polythene and polystyrene, for 
example. 

Nylon is strong and hig競 It can be mouided or made into sheets. it can be 
stretch臓  into long strong filaments.Su血鍛aments are used to make strong bristles 
for brushes and mats or rou帥 ropes and racquet strings.Polystyrene can be a hard, rigid 
materi誠． It is made into 釦od eontainers, yoghurt pots and model kits麗 has a smooth 
surface and can be cut,glued and painted. Polythene is a toughiig競 pIa瓢C 斑at can be 
moulded and shaped. Buckets, bawls and some furniture may be made from polythene 
It is a good electrical insulator and can cover wires and switches. 

MACLEOD S. et誠Metais and Plastics, Aメesbur.}3ucks' Ginn end Company Ltd.j 991.(adapted) 
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Question言rio V: 	 Anexo 11 

1. Nome: 

2. Voce entendeu os textos? Justifique sua resposta 

3. Achou os textos: 

1- ( ) Fcil 

2- ( ) Fhcil 

( ) Mais ou menos 

( ) Mais ou menos 

( ) Dificil 

( ) Dificil 
4. Houve algum aspecto, vocabulrio e outro item que voce no entendeu? 

5. Quais foram as dificuldades encontradas? 

6. At que ponto isto interferiu na sua compreenso? 

7. Explique, em linhas gerais, em portugus, o que voce entendeu dos textos 
1一  

2- 

8. Voce se considera um bom leitor em ingles? Por qu? 

9. Voce se considera um bom leitor em portugus? Por qu? 



(1) POLYMERS : Basic definitions and nomenclature 

Several important terms and concepts must be understood in order to discuss 
fully the synthesis, characterization, structure and properties of polymers. 

In strict terms a polymer is a substance composed of molecules which have long 
sequences of one or more species of atoms,or groups of atoms linked to each other by 
primary, usually covalent bonds. The emphasis upon substance in this definition is to 
highlight that although the words polymer and macromolecule are used interchangeab以  
the latter strictly defmes the molecules of which the former is composed. 

Macromolecules are formed by linking together monomer molecules through 
chemical reactions, the process by which this is achieved being known as 
polymerization. For example, polymerization of ethylene yelds polyethylene, a typical 
sample of which may contain molecules with 50 000 carbon atoms linked together in a 
chain. It is this long chain nature which sets polymers apart from other materials and 
gives rise to their characteristic properties. 

In: YO1JNG Ri. and LOVELL, PA. Introduction toPoろliners. London: Chapman&Hal, 1991 

(1) 

&5S 

Anexo 11.a 

Anexo 11.b 

(2) TRAFFIC CRISIS IN EUROPE'S CAPITALS 

In Rome, many people want to ban cars from the city centre. City officials have 
promised new metro lines. Rome's underground covers only 24 1cm, compared to 397 
km in London and 198 in Paris. 

In Paris, 1.4 million cars travel daily into the city where there are officially only 
700,000 parking spaces. On average, drivers spend 20 minutes driving around looking 
for a parking space, causing bigger traffic jams. 

Double-parking is so common in many of Madrid's main streets that they are 
often completely blocked. "We need far more underground car parks", says Madrid's 
mayor, so people can use streets for their original purpose for moving around." 

Enimergency measures banned cars from Athen's city centre as pollution rose to 
danger levels this week. Hospitals admitted dozens of people with breathing and heart 
problems. Hot, sunny weather made the pollution worse. 

In: TAYLOR, Liz. International Express, Pre-Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford 
University Press,1996. 
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Anexo 12 

Question豆rio VI~ de retrospecao 

1. Nome: 

2. Descreva os passos seguidos por voce durante a leitura: 

3. Reflita sobre o seu desenvolvimento na leitura, comparando o seu desempenho do 

incio da aplica9ao dos testes com o momento presente. Leve em considera 乞o 
a) Em que aspectos voce jh mudou? 

b) Em que aspectos pensa que precisa melhorar? 

e) O que voce pensa em fazer considerando a resposta em b? 
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Anexo 13 

Identification Ana恥is of Plastic Materials 
(Anlise de Identifica o de Materiais Plsticoり  

(Adaptado de SHAH,V., Handbook ofPlastics Testing Technology.Pomona,California: 
Performance Engineered Products Inc., 1984) 

Plastic products are manufactured using a variety of processing techniques and 
materials. It is practically impossible to identify a plastic material or product by a visual 
inspection or a simple mechanical test. There are many reasons that necessitate the 
identification of plastics. One of the most common reasons is the need to identify plastic 
materials used in competitive products. Defective products returned from the field are quite 
often put through rigorous identification analysis. Sometimes it is necessary to identify a 
finished product at a later date in order to verify the material used during its manufacture. 
The custom compounders of reprocessed materials may also need to identify already 
processed material purchased from different sources. Quite often, processors find substantial 
quantities of plastic material, hot stamp foils, and decais in the warehouse without any 
labels to identify the particular type. A little knowledge of the identification process can 
save time and money. (...) 
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