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JUSTIFICATIVA

A finalidade deste estudo foi determinar os efeitos de tres

atividades de prg-leitura na compreensao de alunos de ingles co-

mo lingua estrangeira (ILE) ao ler textos em inglgs.

Este estudo ester fundamentado em pesquisas anteriores	 com

atividades de prg-leitura e na teoria de esquemas. Nos Ultimos

10 ou 15 anos tem se discutido muito e enfatizado a importancia

do conhecimento anterior do aluno na determinacio da compreensao

de texto (Rumelnart, 1977, Anderson, 1977, e outros). 	 Virias

pesquisas fortaleceram esta id gia. Os achados destas pesquisas

indicam que sujeitos com um conhecimento pr gvio sOlido	 tiveram

um desempenho significativamente melhor nos testes de compreen-

sao de leitura do que aqueles com pouco conhecimento pravio. Os

resultados de pesquisas sobre a importancia do conhecimento an-

terior na compreensao de leitura, por sua vez, levaram	 muitos

professores e pesquisadores no campo da leitura, principalmente

nos Estados Unidos, a desenvolver e testar certos tipos de 	 as-

*Este artigo g uma sintese da tese de doutorado da autora, sob o titulo	 de
The effectiveness of three prereading activities on English as a 	 foreign
language students' comprehension of English texts, defendida na Universidade
de Iowa, USA, em abril de 1985.



sistincia dada aos alunos, antes de lerem o texto, especialmente

alunos de menor capacidade em leitura. Slo entio as chamadas

atividades ou ticnicas de prg-leitura, com as quaffs se pretende

ativar ou fornecer o conhecimento anterior necessirio para o

aluno compreender um determinado texto. Surgiu uma grande varie-
dade destas atividades de prg-leitura, como, por exemplo, a dis-

cussio pr5via do vocabulirio-chave, apresentaggo e discussao de

fotografias ou gravuras relacionadas com o texto, elaboragao

discuss go de um esquema das idgias principals de um texto,	 per-

guntas dirigidas sobre o texto, a tgcnica do auto-questionamento,

a livre associagao de idgias, e outras. Hi alguns estudos 	 sobre

atividades de prg-leitura com falantes nativos de ingl gs	 cujos

resultados indicam uma melhoria na oompreensao de leitura como

efeito de atividades prg-leitura (Brody and Legenza, 	 1983;

Bransford and Johnson, 1972, 1972; e outros).

A teoria de esquemas, formalizada por Bartlett (1932), Ru-

melhart e Ortony (1977), talvez explique por que as atividades

de prg-leitura ajudem os alunos a compreender melhor a leitura.

De acordo com a teoria de esquemas, a leitura g um processo in-

terativo entre o conhecimento prêvio do leitor e o texto (Rumel-

hart, 1981). Em outras palavras, o significado nao esti no tex-

to. 0 significado 5 construido atraves da interagao dos esquemas

do leitor e o texto. ESquemas sao estruturas de conhecimento que

representam aspectos do nosso conhecimento total armazenado na

mem6ria de longo prazo. Estas estruturas sao ativadas durante a

leitura e relacionadas de uma maneira significative ao conheci-

mento a ser adquirido do texto (Rumelhart, 1981).

De acordo com a teoria de esquemas (Rumelhart, 1977; 	 1981;

Anderson, 1977), trgs fatores podem interferir na compreensao de

um texto. Primeiro, o leitor pode nao possuir os esquemas	 apro-

priados. Neste caso, ele nao pode compreender o que esti	 lendo

porque hi pouco ou nada em seu conhecimento anterior em que os

novas conceitos possam ser ancorados. Segundo, o leitor pode pos-

suir Os esquemas apropriados mas as pistas no texto fornecidas

pelo escritor sao insuficientes para ativi-los, por isto a com-

preensao 5 prejudicada. Neste caso, se forem fornecidas 	 pistas

adicionais ao leitor, ele poderi compreender o texto. Terceiro,

os esquemas do leitor para um determinado texto nao condizem com
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os do escritor. Neste caso, o leitor pode at produzir uma in-

terpretaggo consistente do texto, mas pode n go entender a men-

sagem do autor. Seria o que chamamos de leitura tendenciosa.

0 aluno, ao ler numa lingua estrangeira, enfrenta alguns dos

mesmos problemas que o leitor na sua lingua nativa, em especial,

o leitor menos capacitado Por exemplo, o aluno ao ler na lin-

gua estrangeira, principalmente no estfigio inicial da aprendi-

zagem da lingua, tem um vocabulgrio restrito, e a falta de voca-

bulfirio interfere bastante na compreensgo porque ela reduz a ve-

locidade do processo da leitura. 0 aluno tem que parar constan-

temente para decodificar palavras desconhecidas, e enquanto ele

se concentra em palavras isoladas, a compreensio e	 interrompida
porque ele perdeu da memeria a parte inicial da sentence. Um ou-
tro grande problema com que se defronta o aluno ao tenter ler na

lingua estrangeira 6 a dificuldade de concentrar-se no que Yorio

(1972) chama de "triplo processo" e que consiste em lembrar pis-

tas, fazer associagOes, e predizer pistas futuras ao longo 	 da

leitura do texto, um processo que o bom leitor na lingua nativa

realize automaticamente. Ao aluno que le na lingua estrangeira,

em geral, falta esta automaticidade de simultaneamente lembrar,

predizer e associar significados de palavras, o que pode ser

devido g interferencia de palavras desconhecidas. 	 LaBerge e

Samuels (1974), por sua vez, interpretam isto como um problema

de atenggo. De acordo com o modelo de leitura destes autores,uma

pessoa pode prestar atengio a uma coisa s6 de cada vez, mas ela
pode processar muitas coisas de uma s6 vez, content° que uma	 s6
requeira ateng go. Logo, as palavras ou conceitos	 desconhecidos

podem desviar a atengio do leitor do significado e assim inter-

romper a compreens go. Portanto, se esclarecermos o 	 significado

de algumas palavras que sabemos ser desConhecidas dos alunos an-

tes de eles lerem o texto, talvez possamos minimizar este difi-

culdade. Pinalmente, uma outra dificuldade encontrada por alunos

que tentam ler na lingua estrangeira e a falta de conhecimento
conceitual apropriado, ou ausencia de esquemas adequados. Ander-

son, Reinolds, Schallert, a Goetz (1977), num estudo com falan-

tes nativos de Ingle's, mostram que a mensagem de um texto pode

ser deturpada se n go houver correspondencia entre os esquemas do

texto e os esquemas pelos quais o leitor assimila o texto. Isto

pode acontecer por v grias razaes: uma, quando o texto 6 passive'
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de mais de uma interpretageo, como foi o caso na experiencia 	 de

Anderson et alii (1977), em que se deram dois textos a um grupo

de alunos de educagio fisica e a um grupo de alunos de	 milsica.

Cada um destes textos tinha duas interpretagges possiveis.	 Um

deles podia ser interpretado tanto como uma fuga de pris go	 ou

como uma luta livre. 0 outro podia ser interpretado como descre-

vendo um grupo de pessoas jogando cartas ou como um ensaio musi-

cal. Os alunos recontaram o que entenderam e nos seus relatgrios

verificou-se uma forte influencia do conhecimento especifico 	 de

cada um dos grupos. Do mesmo modo, o conhecimento anterior 	 de

leitores de lingua estrangeira tambem pode afetar drasticamente

a sua compreens go de textos pertencentes a uma outra	 cultura.

Um outro exempLo que poderia ser citado e quando os esquemas	 do

leitor s go incongruentes com os esquemas do escritor, e esta e a

situag go mais comum na leitura em lingua estrangeira, onde

leitor geralmente neo compartilha a cultura, as convicgges

pressupostos do escritor. Isto pode interferir seriamente na can-

preens go. Este problema esta muito bem ilustrado num estudo 	 de

Steffensen et alii (1979) que investigaram o efeito de	 esquemas

na compreens go de leitura de dois grupos de sujeitos de diferen-

tes culturas. Um grupo de indus e um grupo de americanos (ambos

alunos de universidade) leram duas cartas que tinham uma organi-

zageo similar. Uma das cartas descrevia um casamento indu e a

outra um casamento americano. Os resultados mostraram que ambos

os grupos leram a carta da sua prepria cultura com mais r5pidez

do que a da cultura estrangeira e produziram muitas distorgges

no texto da cultura estrangeira. Isto sugere que fornecer ao lei-

tor na lingua estrangeira alguma informaceo adicional com res-

peito a aspectos culturais, antes de eie ler o texto, pode aju-

de-10 na compreens go do mesmo.

0 que motivou este estudo foi a evidencia apresentada 	 por

algumas pesquisas anteriores com falantes nativos de ingles	 de

que as atividades de pre-leitura podem melhorar a capacidade	 de

compreensgo do texto,a verificacgo de que muitos problemas	 en-

contrados pelos alunos na leitura em lingua estrangeira 	 säo

semelhantes aos que os leitores menos	 capacitados encontram

ao ler em sua prOpria lingua, como tambem a quase total ausencia

de estudos deste tipo com leitura na lingua estrangeira. A fina-

lidade deste estudo foi determinar se a compreens go de alunos de

ILE brasileiros adultos,ao lerem textos em ingles,seria melhor
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quando a leitura do texto era precedida de diferentes atividades

pre-leitura do que quando apenas lessem o texto. Foram escolhi-

das tres atividades pr g-leitura: 1) apresentac go e discussgo	 de

diapositivos relacionados com o texto; 2) discuss go peevia	 do

vocabulgrio potencialmente dificil do texto; e 3) tgcnica do au-

to-questionamento.

PROCEDIMENTOS

Os sujeitos que participaram deste estudo, 	 aleatoriamente

selecionados, foram 40 alunos da 60 fase de Letras - habilitacgo

em Ingles - da FESSC - Tubargo-SC.

Os sujeitos foram divididos aleatoriamente em quatro grupos

de 10 alunos. Cada grupo leu quatro textos, recebeu	 as	 tres

atividades prg-leitura e atuou uma vez como grupo controle. 	 Os

textos escolhidos foram: um conto de fades (The Laziest Man	 in

America), uma lenda americana (Paul Bunyon), um artigo de enci-

clopedia (Thanksgiving Day in America), e duas f gbulas	 (The

DucksandCat'sVisions). Os textos tinham entre 500 e 1500 pala-

vras. Esperava-se que estes textos apresentassem alguma dificul-

dade a estes sujeitos.

Dois tipos de instrumentos foram utilizados para medir os

efeitos das atividades pr g-leitura: um teste militipla-escolhaccra

10 itens e um teste com 8 perguntas dissertativas. A raz go	 des-

tas duas formas de medida foi testar a confiabilidade dos 	 ins-

trumentos usados.

A hipcitese testada neste estudo previu que os sujeitos	 te-

riam escores mais altos nos testes de compreens go de texto quan-

do precedidos de atividades prg-leitura do que quando lessem o

texto sem estas atividades.

Os dados obtidos foram analisados atraves de dois metodos

estatisticos diferentes: MANOVA (an glise de vari gncia multiva-

riada) e ANOVA (anglise de vari gncia univariada). Os	 resultados

obtidos foram os seguintes: Houve diferencas significativas 	 na

dificuldade dos textos e entre as atividades pre-leitura e 	 ati-

vidade controle, quando medidas por testes de milltipla escolha.

Esta diferenca ngo foi encontrada nos testes dissertativos.
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RESULTADOS

As diferengas encontradas entre os textos foi principalmen-

te entre "Paul Bunyon" e as "Fgbulas", no que concerne aos teste

de milltipla escolha, sugerindo uma maior dificuldade para o pri-

meiro texto.

As diferengas encontradas entre as atividades pre-leitura,

objeto deste estudo e controle foram localizadas principalmente

entre auto-questionamento e apresentageo e discusseo de diaposi-

tivos de um lado e atividade controle do outro.

Algumas das explicagOes para as diferengas encontradas en-

tre os textos poderiam ser: a) "Paul Bunyon" por ser uma lenda,

traz embutida toda uma cultura que pesa na interpretageo e com-

preenseo da leitura; b) Os testes de medida da compreensio 	 do

texto "Paul Bunyon" poderiam ter sido mais dificeis do que
	

OS

dos outros textos para estes alunos.

Verios fatores parecem ser responsaveis pelo efeito prin-

cipal das atividades pre-leitura: a) os itens de milltipla esco-

lha, contendo ja as ideias e as palavras, neo exigiram dos su-

jeitos o dominio da lingua escrita, facilitando assim a expres-

seo do que compreenderam do texto; b) as atividades pre-leitura

talvez tenham um impacto mais forte em reconhecimento de infor-'

magio do que na evocageo de informagio. Os itens de milltipla es-

colha facilitam mais o reconhecimento das informacaes enquanto

que os itens dissertativos exigem mais a evocageo da informaceo.

Das tres atividades pre-leitura examinadas neste estudo, a

tecnica do auto-questionamento produziu a media mais alta. 	 Em-

bora a discussio do vocabulerio mostresse um efeito significati-

vo na compreenseo dos sujeitos, quando comparada com o controle

(nenhuma atividade pre-leitura), foi menos eficaz do que as	 ou-

tras duas. Isto pode talvez ser atribuido a natureza da apresen-
tageo de cada uma destas tecnicas e ao efeito que podem exercer

sobre os alunos. A discusseo previa do vocabul grio parece dife-

rir das outras duas tecnicas na maneira em que a apresentada aos
alunos e as reagaes dos alunos parecem diferir tamb5m. A discus-

sio previa do vocabulerio trata de palavras isoladas do texto.

Embora as palavras sejam colocadas num contexto ilustrando 	 os

significados em sentengas,as sentengas sio desconexas entre	 si
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com referencia ao significado. A apresentaggo e discussgo	 de

diapositivos e a tecnica do auto-questionamento, por outro lado,

envolvem alguns conceitos relacionados com o texto, mas	 estes

conceitos s go vistos e/ouvidos num contexto major e mais unifi-

cado quando sgo apresentados aos alunos. Os sujeitos desta 	 ex-

periencia pareciam reagir diferentemente a discussgo previa	 de
vocabulgrio e a do auto-questionamento. Durante a	 experiencia,
pode-se observer que a apresentaggo e discuss go de	 diapositivos
e a tecnica do auto-questionamento produziram um 	 envolvimento

major e mais ativo por parte dos sujeitos do que a discuss go pre-.

via do vocabulgrio. E possivel ent go que aquelas atividades 	 de

pre-leitura que apresentam as palavras e conceitos do texto 	 aos

alunos num contexto mais global sejam mais eficazes para evocar

ou construir esquemas apropriados para um texto do que as ati-

vidades de pre-leitura que apresentam palavras isoladas.	 Mas

esta e uma questgo para futuras investigagges.

CONCLDSOES E IMPLICACOES

Os achados deste estudo sugerem que as atividades de pre-

leitura podem auxiliar os alunos ILE a compreender melhor os tex-

tos em angles, mas para substanciar estes resultados ainda mui-

tos outros sera() necesserios. Uma vez que este g 0 primeiro	 es-

tudo em que esta combinaggo de vari gveis foi investigada,	 os

achados devem ser interpretados com muita cautela. No se 	 pode

fazer nenhuma generalizag go sobre a eficacia de atividades	 de

pre-leitura na compreens go de leitura em angles como lingua 	 es-

trangeira em geral.

Os resultados a metodos deste estudo sugerem verias 	 impli-

cagges para pesquisa futura:

1 - A apresentagio e discussgo de diapositivos, a tecnica

do auto-questionamento e discussgo previa do vocabul g

-rio podergo ser tecnicas eficazes para ajudar alunos de

ILE a compreender melhor textos em

2 -A seleg go dos textos 6 muito importante para o 	 ensino

de leitura para alunos de ILE. Os fatores	 culturais,

vocabulgrio, sintaxe e estrutura 5ao alguns dos	 fato-
res que determinam o nivel de dificuldade dos textos.
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3 - 0 grau de conhecimento previo do assunto que o 	 aluno

possui influi muito na facilidade ou nao da compreensao

de um texto.

4 - Futures pesquisas deveriam ser realizadas para deter-

minar se he realmente diferenca em efic gcia entre	 as

atividades de pre-leitura testadas neste estudo e se a

diferenya devida a natureza de cada uma destas ativi-
dades ou as prOprias tecnicas usadas para 	 operaciona-
lize-las.

Para concluir, pode-se dizer que, embora ainda seja neces-

sgrio muito trabalho ate que se posse estabelecer com seguranya

se de fato as atividades de pre-leitura auxiliam os alunos 	 de

ILE na compreensao de textos em ingles, este estudo parece mos-

trar que isto a possivel. Talvez as atividades de 	 pre-leitura
possam se tornar um instrumento Crtil para os professores de 	 /LE

para facilitar a compreensao de leitura de seus alunos e 	 tornar

a leitura uma tarefa mais agradgvel.
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