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A PERSPECTIVA DO EXAMINANDO SOBRE A AUTENTICIDADE DE AVALIAC;:OES DE
LEITURA EM LE
Katia da Silva Araujo (UN/CAMP)

A "autenticidade" de uma avalia<;aode lingua estrangeira (LE)geralmente e uma caracteristica
tida como positiva e desejavel, pois refletiria principios mais condizentes com 0 ideal de avalia<;ao
de desempenho comunicativo. Largamente defendida por te6ricos da avalia<;aoe professores de
LE, a "autenticidade" se caracterizaria pelo uso de textos "reais" (nao produzidos especial mente
para a avalia<;ao), e tarefas integradoras, que se aproximem dos usos cotidianos da LE. Em
avalia<;aode leitura em LE, no entanto, algumas quest6es precisam ser investigadas, como 0 que
significa "uso real de leitura" por aprendizes de LE, e, consequentemente, 0 que seria uma
avalia9ao "autentica" dessa habilidade para eles. A perspectiva dos examinandos revela-se
importante nesse processo, uma vezque suas concep<;6esacerca do que sao, por exemplo, leitura



e avalia~ao, orientarao suas percep~6es sobre urn determinado exame, 0 modo como 0 realizam
e seu consequente desempenho. Buscamos aqui compreender melhor qual e a percep~ao do
examinando sobre a "autenticidade" do teste - quais e como os elementos que ele identifica como
"autenticos" atuam no processo de realiza~ao do teste, qual a importancia atribuida a eles, se
suas concep~oes sac consoantes com principios mais integradares ou isolados, entre outros
pontos. Para isso, empregamos metodologia qualitativa de coleta de dados, com estudos de caso
que visam a foroecer dados que permitam refletir sobre a natureza dessas percep<;;oese como
elas agem, atraves de realiza<;;aode protocolos retrospectivos e questionarios.

AVALIAc;:Ao EM CURSOS DE FORMAc;:Ao DE PROFESSORES: A pRATICA ATUAL E A
PEDAGOGIA CroTICA
Ana Paula Martinez Duboe (USP)

o presente trabalho propoe uma investiga<;;aosobre a cultura de avaliar nos diferentes niveis
escolares e 0 tratamento dado a. avalia<;;aoenquanto parte do conteudo curricular em cursos de
forma<;;aode professores. 0 trabalho sejustifica pelo atual quadro em que a avalia<;;aotradicional
- tida como classificatoria, excludente e autoritaria (Luckesi, 1994) - ainda e fortemente
legitimada em muitos contextos educacionais.
Sendo 0 sistema de avalia<;;aocaracterizado como 0 lugar de maior evidencia do efeito autoritario
do curriculo oculto (Giroux: 1997), torna-se imprescindivel investigar sua a<;;ao.Acompreensao
da eseola como esfera democratica e anti-reprodutivista, uma proposta das pedagogias contem-
poraneas, requer expansao de conhecimento sobre seu sistema avaliativo.
Caracterizado como pesquisa qualitativa de carMer etnografico (Andre, 1995), 0 trabalho
pretende analisar as teorias que orientam a prMica avaliativa em cursos de Licenciatura em
Letras, observando a propria cultura de avaliar dos docentes, a forma como sac promovidas
discussoes sobre a avalia<;;aoe 0 reflexo dessa forma<;;aona pratica avaliativa em sala de aula
dos ensinos fundamental e medio. Feitas tais investiga<;;oes,pretende-se estudar essa questao
a. luz das teorias que caracterizam a Pedagogia Critica, considerando os principios e os
procedimentos que a norteariam diante dessa proposta pedagogica.
o trabalho esta em fase de pesquisa bibliografica e leitura teorica; no entanto, a pesquisadora ja
deu inicio a. coleta de dados em algumas institui<;;oesde ensinos fundamental e medio. Dos
resultados parciais, advindos de observa<;;aode aulas em tres institui<;;oesde ensino fundamental
- uma escola publica e dois colegiosparticulares - a pesquisadoraja pode caracterizar as abordagens
de ensino adotadas por cada professor. Quanto a. pratica avaliativa, esta a principio parece
caracterizar-se como mecanisme para garantia da autoridade do professor (Luckesi, ibidem) e esta
essencialmente voltada ao conteudo do curso (Avalia<;;aoCognitiva, in Vasconcellos, 2003).

DIMINUINDO EVASAo ESCOLAR NOS CURS OS DE LiNGUA ESTRANGEIRA
Liliana Covino (MACKENZIE)

Esta pesquisa surgiu da necessidade de diminuir a evasao de alunos de uma escola de linguas
na epoca em que fui coordenadora (1992 a 1996). Os dados coletados nesta experiencia tern me
ajudado muito na pratica da minha profissao - como professora - desde entao.
o indice de desisrencia se encontrava na faixa dos 40% e algo precisava ser feito.
Aabordagem utilizada pela escola era a comunicativa, os professores eram formados na area do
ensino, tinham experiencia, recebiam treinamento e assistencia constantes. Nada que aparen-
temente estivesse justificando tamanho indice. Ao serem questionados os desistentes alegavam
falta de tempo. A parte financeira nao pesava muito pois a escola sempre negociou bolsas e



descontos. Nao havia outra saida a nao ser sentir na pele a que estava acontecendo. Resolvi
entao aprender espanhol dentro da mesma abordagem e como aluna fiz descobertas que me
ajudaram a diminuir em menos de urn semestre a taxa de 40% para 20%.
Com as descobertas feitas surgiram ideias para prMicas pedagogicas diferentes e percebi a
necessidade de adaptw;:ao de algumas tecnicas utilizadas pelo professor, mesma contrariando
alguns principios teoricos da abordagem.
Outro aspecto importante percebido foi 0 relacionado com a motiva\;ao. Todos nos sabemos que
motiva\;ao e fundamental para qualquer coisa, 0 importante foi, nesta experiencia, ter encontrado
uma maneira eficiente para atingir 0 aiuno quando ele nao conseguia se motivar sozinho.
Outros itens como: importancia das estrategias de aprendizagem, influencia das cren\;as no
processo de aprendizagem, a necessidade de uma intera\;ao maior entre escola-aluno , tambem
foram anotadas como super-importantes.
Posteriormente, como coordenadora em outra escola de linguas, com uma abordagem comple-
tamente diferente - audio-visual - tive a oportunidade de aplicar 0 que sabia e fiquei muito
satisfeita com 0 resultado.

o PAPEL DA LiNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA PUBLICA BRASILEIRA: ALGUNS
PRESSUPOSTOS
Elizangela Felizola Cruz Vicente

Este estudo apresenta alguns pressupostos e principios norteadores do ensino e da aprendizagem
de Lingua Estrangeira (LE), Ingles, na atualidade e confronta-os com 0 que vem, de fato,
acontecendo na educa\;ao basica da rede publica de ensino brasileira. Estao, porque na atual
sociedade globalizada cuja lingua dominante e 0 Ingles, para os mais diversos propositos, implica
que compreender uma LE possa vir a ser urn instrumento de inser\;ao social. Buscando apontar
caminhos alternativos para 0 ensino significativo de LE (Ingles), desvelando par que e funda-
mental aprender Ingles hoje e assegurar para que seu ensino, na escola publica brasileira, tenha
relevancia pessoal e social.

o PAPEL DA MEMORIA DE TRABALHO NA LEITURA E NA COMPREENSAo ORAL EM L2
Aparecida Maria Xenofonte Pereira Valle

Nesta comunica\;ao pretendemos apresentar e discutir alguns aspectos de uma pesquisa
realizada com estudantes de uma facu!dade particular de Uberaba sobre 0 pape! da memoria de
trabalho (MT)na compreensao de textos orais e escritos em LE. A analise dos resultados
fundamenta-se na conceitualiza\;ao de MTcomo uma memoria de curta dura\;ao, que nao estoca
informa\;oes, porem e responsavel pelo gerenciamento destas, como tambem pela articula\;ao
com as demais memorias.A memoria, em virtude das recentes descobertas das ciencias neuro-
biologicas sobre 0 funcionamento do cerebro, tern papel de destaque no processo de ensino-
aprendizagem como urn todo, ja que nao podemos " comunicar nada que desconhe\;amos, isto
e, nada que nao seja de nossa memoria" ( Izquierdo, 2003,p.9)
Nocotidiano da sala de aula de LE, 0 professor se ve frequentemente envolvido em decisoes sobre
as abordagens mais adequadas ou eficientes para aquele determinado grupo,uma vez que estao
em jogo varias expectativas em rela\;ao a essa aprendizagem.Nesta pesquisa pretendemos
verificar se ha urn melhor funcionamento da MTquando textos sac apresentados de forma escrita
ou via oral (listening). Alguns aspectos sobre a teoria de leitura de Perfetti(1985)sao tambem
apresentados.



UMA METODOLOGIA INSTRUMENTAL DE NATUREZA SOCIO-INTERACIONISTA PARA 0 ENSINO

DE TEXTOS ESCRITOS EM LiNGUA PORTUGUESA PARA ESTUDANTES ESTRANGEIROS

Ricardo Moutinho Rodrigues da Silva (UFSCAR)

o Centro de Referencia de Portugues para Estrangeiros da UFSCar oferece urn curso que visa
desenvolver a compreensao e produe;:aode textos escritos em portugues, para alunos falantes de
outras linguas matriculados em cursos de graduar;:ao e pos-graduar;:ao. 0 grupo de alunos
atendidos por esse curso e, geralmente, constituido por estudantes que estao no Brasil ha mais
de dois meses e que sao, na maioria, falantes de Espanhol. Devido a essas caracteristicas, os
participantes nao apresentam muita dificuldade para se comunicarem oralmente, por essa razao,
tendem a criar uma ideia de que ja dominam 0 idioma. Mas, quando se deparam com a
necessidade de produr;:aode textos escritos - atividade essencial na realizar;:aode seus estudos
- apresentam dificuldades que comprometem 0 desempenho academico. Neste trabalho, discu-
tiremos como e desenvolvida a metodologia, com base em uma abordagem socio-interacionista,
objetivando aspectos da lingua escrita academica. Deve-se, tambem, destacar que essa metodo-
logia acompanha pressupostos teoricos na area de ensino de linguas, que, segundo Moita Lopes
(1999), "apontam que as pessoas aprendem linguas com propositos variados e que, portanto, a
eficiencia de urn programa de ensino pode ser aumentada se focaliza, diretamente, os objetivos
especificos dos aprendizes".

VISOES DO BRASIL E DOS BRASILEIROS EM TEXTOS DE CANc;OES INTERPRETADAS POR

FALANTES DE OUTRAS LiNGUAS

Lucia Maria de Assun<;:do Barbosa (UFSCAR)

It indiscutivel a representatividade que a musica popular brasileira ocupa em nosso Pais. Ela
tern sido termometro, caleidoscopio e espelho nao so das mudanr;:as sociais, mas das sociabili-
dades e sensibilidades coletivas mais profundas, pois e nela e por meio dela que grande parte
da sociedade brasileira ouve comunicadas suas paixoes, suas angu.stias, seus medos e suas
posturas politicas. Alem desses aspectos, a presenr;:amarcante de uma linguagem popular faz
desse discurso social urn guardiao eterno do humor e das formas de encarar 0 cotidiano, num
pais marcado por ambigliidades como e 0 Brasil. A partir des sa perspectiva, escolhemos tres
letras de canr;:oesde Chico Buarque sobre ternas distintos e verificamos como urn grupo de 24
falantes de outras linguas apreendia possiveis caracteristicas do Brasil e dos brasileiros
presentes nesses textos. Nesta comunicar;:aoapresentamos 0 resultado dessa pesquisa.


