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RESUMO

A complexldade do processo da leitura em Ingles como lingua estrangelra

(LE) tern atraido lingflistas e professores de linguas do mundo todo, que visam obter

a teoria mais precisa que explique como as pessoas transformam textos em

unidades slgnificativas. Em minha experiencia como professora de llngua, surgiu

uma pergunta: “Como é que os professores ou examinadores elaboram os testes de

compreenséo em Ieitura e qual é a expectativa deles em relagéo ao desempenho

dos alunos em cada tipo de questéo ou pergunta de compreenséo?” .

Para responder a esta questéo, algumas categories de perguntas de

compreensao em Ieitura foram elaboradas com base nas relagoes coesivas

anaforicas estabelecidas entre os elementos das perguntas e 03 respectivos

referentes na superficie textual. Tal categorizagao visou verificar como essa

anéfora interfere no desempenho de Ieitura de alunos de ingles - LE do ensino

fundamental e como essa categorizagéo poderia subsidiar professores de linguas

para classificar perguntas de compreenséo em Ieitura de acordo com o grau de

dificuldade gerado por cada categoria de pergunta.

Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa compoem dois grupos de

aproximadamente 26 alunos de 88 série do ensino fundamental. Eles Ieram os

mesmos textos e responderam algumas perguntas de compreensao. As perguntas



10

para ambos os grupos pediram respostas iguais, porém, algumas dessas perguntas

lhes foram apresentadas de forma diferente, ou seja, seus elementos estabeleceram

relagées anaféricas diferentes com os referentes na superficie textual.

As respostas obtidas foram corrigidas de acordo com a informagao pedida

pela pergunta, depois analisadas e finalmente, classificadas quanto a0 grau de

dificuldade. A relagao estabelecida pelas pré-formas interrogativas e o tipo de

referente exigido por elas também foi analisada, para verificar se a relagao

estabelecida é ébvia para os sujeitos ou nao.

Os resultados obtidos revelam que a anafora influencia o desempenho dos

Ieitores ao responderem perguntas dissertativas de compreenséo em Ieitura, ou

seja, influencia na compreenséo em perguntas de compreenséo em Ieitura.

Palavras—chave:

Ieitura

coeséo

anéfora

compreenséo em Ieitura
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1. INTRooucAo

A Ieitura em inglés no Brasil tem recebido atencao de inameros estudiosos,

que tém contribuldo efetivamente propondo alternatlvas de modelos ou visoes de

Ieitura, técnicas para se trabalhar Ieitura e tipos diferentes de exercicios de

compreenséo em Ieitura. Estes estudos vém crescendo slgnificatlvamente desde

1980 trazendo avancos consideréveis nesta area, embora ainda se nos deparem

algumas questoes pendentes, que estao sem solucéo (Scaramucci, 1995).

Uma destas questoes é a das relacoes coesivas anaforicas existentes entre

os elementos de perguntas de interpretacao de textos e seus referentes no proprio

texto. Tal questao seré abordada neste trabalho, pols acreditamos que ela pode ser

uma das responséveis‘ pe|as dificuldades encontradas por alunos ao responderem

perguntas de compreensao de textos em ingles. Essas dificuldades causam um

lndlce de erros que evidencla haver lnccmpreenséo do texto ou da pergunta,

Acredltamos que as perguntas de compreenséo em Ieitura néo devam causar

incompreenséo, ou seja, elas devem ser claras para que o leitor néo tenha duvidas

quanto ao que deve responder.

A preocupacao com perguntas abertas de compreensao de textos deve-se a

vérios fatores que seréo explicitados abaixo. Um destes fatores é a frequencia com

1 Outros fatores responséveis por dificuldades encontradas em responder perguntas de compreensfio

em Ieitura em lingua estrangeira poderiam ser, por exemplo, conhecimento lexical e gramatical,

conhecimento prévlo, conhecimento partilhado, concretude do texto, competéncia textual, fatores

pragméticos, conhecimento de mundo e inferéncias.
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qde a proficiéncia em Ieitura é avaliada por meio de perguntas, ou seja, esse tipo de

perguntas continua sendo o instrumento mais comum e freqUente para medir a

compreenséo em Ieitura (Durkin, 1978—1979 apud Davey, 19872261).

Outro fator esté na afirmagéo de Doshisha e Doshisha(1997) de que nao

‘ podemos dizer se respostas incorretas, de alunos, resultam de incompreensao da

informagao pedida ou se sao resultados da incompreenséo da pergunta ou da

instrugao dada. As autoras evidenciam a necessidade das instrugéss serem

concisas e claras para os alunos, principalmente ao serem avaliados. A

determinagao de se 0 grande indice de respostas incorretas dadas a perguntas de

compreensao em Ieitura, se devem a incompreenséo do texto ou da pergunta é a

segunda razao que nos Ieva a estudar alguns fatores que afetam o desempenho em

|eitura de alunos de inglés como Iingua estrangeira.

A terceira razéo para nos voltarmos para esta questao refere—se a

necessidade da populaoéo brasileira de Ier em uma Iingua estrangeira (LE),

principalmente em inglés, que é um dos argumentos de Moita Lopes (1996231), ao

afirmar que “a (mica habilidade em lingua estrangeira que parece ser justificada

socialmente, em geral no Brasil é a da Leitura”. O autor nos apresenta dados

comprovando haver muita preocupagéo com a questéo da Ieitura, pois a maioria dos

trabalhos desenvolvidos na area da Linguistica Aplicada no Brasil, nos altimos dez

anos, estao centrados no texto escrito e, mais especificamente, na compreensao de

Ieitura. Destes trabalhos, mais de 50% estéo voltados para a LE.

Leitura em uma lingua estrangeira é um fenémeno por si e néo uma versao

de Ieitura em Iingua materna, porque estes dois fenomenos ocorrem em contextos

diferentes. Ao adquirir a Ieitura na Iingua materna, o individuo ja tem um
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conheclmento lingtJistico adquirido, no que se refere a vocabulario, estrutura

gramatical, ou seja é fluente na lingua oral, ele é exposto a esta lingua

constantemente em sua vida, bem como jé domlna a cultura que a lingua abarca.

(Bernhardt, 1991). Por outro Iado, na aquisicao de Ieitura em uma LE, 0 individuo

néo tem o mesmo grau de exposicao a lingua prejudicando sua fluencla na mesma

(Scaramuccl, 1995), uma vez que ele adquire ao mesmo tempo 0 léxico, a estrutura

‘ e a culture da lingua alvo, logo, vai aprender a ler um mundo novo através de um

universo linguistico novo.

De acordo com o que foi mencionado anteriormente, Moita Lopes, nos remete

a questao da fungao social do ensino de linguas, defendendo a tese de que as

criancas brasileiras tém direito e necessidade de um ensino de inglés de boa

qualidade em escolas pflblicas, pois um ensino de LE focalizando a Ieitura seria o

mais adequado e eficaz para a realidade brasileira.

O ingles, atualmente, nao é mais a lingua falada somente nos cinco paises

do clrculo central, classificado por Kachru (1991 apud Kachru, 1992: 234), que sao

os Estados Unidos da America, a Gré Bretanha, 0 Canada, a Australia e a Nova

Zelandia. A lingua inglesa expandiu-se para os cinco continentes do planeta Terra,

como a lingua da politica, do comércio, da midia e tornou-se meio de interagao

entre os diferentes povos. Rumo ao tercelro milenio, nos deparamos com o ingles—

japones, o inglés—turco, o inglés—brasileiro, o inglés—russo, etc, que compoem o

conjunto de povos que tomaram a lingua inglesa para comunlcacéo entre si.

Juntamente com outros autores da area da educacéo, Moita Lopes atribui a

escola a funcao social de dar ao aluno aquilo que lhe falta para sua formagao como

cidadao do mundo globalizado e poliglota de hoje, com chances de uma vida de


























































































































































































































