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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No ensino e aprendizagem de lfnguas estrangeiras, se faz necessario o 

desenvolvimento de quatro habilidades: leitura, escrita, fala e escuta. Considerando a 

habilidade de escutar em lingua estrangeira, doravante LE, percebemos que o 

desenvolvimento desta e um desafio a ser atingido tanto por professores como por alunos. 

De acordo com Yagang (1993), e necessario que o professor de LE, especiflcamente 

lingua inglesa, tenha uma nocao geral sobre os processos que circundam a compreensao oral, 

doravante CO. Entretanto, muitos professores nao tern o conhecimento suficiente sobre esses 

processos, o que acaba dificultando no ensino/aprendizagem desta habilidade. Segundo 

Almeida Filho (2992, p. 2), "A escassez de conhecimentos aprofundados sobre os processos 

de compreensao e parte da justificacao da pratica de se testar continuamente essa pratica em 

vez de ensina-la". 

A fim de encontrar meios para o ensino da CO em LE, muitos estudiosos pesquisam 

sobre os processos envolvidos nesta habilidade. Autores como Ur (1984), Yagang (1993). 

Field (2003), Anderson & Lynch (1998), Sheerin (1987), etc., acreditam que o ensino da CO 

deve estar pautado no uso de estrategias que permitirao o desenvolvimento desta habilidade 

por parte dos alunos. Segundo tais autores, os professores devem guiar seus alunos para que 

estes se utilizem de estrategias apropriadas que permitirao melhores resultados em atividades 

relacionadas a pratica de escuta. 

A motivacao para esta pesquisa surgiu pelo interesse em relacionar crencas e CO. 

Percebemos que o estudo de crencas sobre ensino e aprendizagem trata-se de algo 

significativo, como aponta Barcelos (2001), e a escassez de pesquisas que relacionem crencas 

e CO justifica a relevancia da pesquisa em questao. Neste sentido, a presente pesquisa 

tenciona investigar as crencas de alunos, as crencas de professores e comparar as crencas de 

professores e alunos. Portanto, pretendemos responder a tres perguntas de pesquisa: 

1) Quais as crenels de dois grupos de alunos sobre a CO em lingua inglesa? 

2) Quais as crencas dos professores desses alunos sobre a CO em lingua inglesa? 

3) Como as crencas desses professores sobre a CO em lingua inglesa podem ser 

comparadas as crencas dos seus alunos? 
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2. M E T O D O L O G I A 

2.1. Participantes da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os participantes da pesquisa foram dois grupos de alunos e os professores desses 

alunos, advindos dos cursos de lingua inglesa oferecidos pela extensao da Central de Linguas, 

Unidade Academica de Letras, da Universidade Federal de Campina Grande, doravante 

UFCG. 

O primeiro grupo de alunos contem vinte participantes, que cursavam, no periodo da 

coleta de dados, lingua inglesa I I , denominados de alunos "A". A idade desses participantes 

varia entre 19 e 52 anos e o tempo de aprendizagem da lingua inglesa entre seis meses e dez 

anos. Nenhum dos participantes deste grupo teve experiencia com a lingua inglesa no exterior. 

O segundo grupo contem dezesseis alunos, que cursavam, no periodo da coleta de 

dados, lingua inglesa V, denominados de alunos "B". A idade dos participantes varia entre 15 

e 54 anos e o tempo de aprendizagem em lingua inglesa entre dois a quatorze anos. Dois 

participantes ja tiveram experiencia com a lingua inglesa no exterior, com tempo variando 

entre quarenta dias e dois anos. 

O professor do primeiro grupo tern 26 anos e leciona apenas a turma de lingua inglesa 

I I . Ha sete meses leciona lingua inglesa na extensao da UFCG. Graduou-se em Arte e Midia 

no ano de 2008 e em Letras, com habilitacjio em lingua inglesa, no ano de 2010. Atualmente 

esta complementando o curso de Letras, cursando a habilitacao vernacula. Tal professor 

nunca teve experiencia com a lingua inglesa no exterior. Este sera denominado de "professor 

A". 

O professor do segundo grupo tern 34 anos e leciona atualmente lingua inglesa a duas 

turmas, uma de lingua inglesa II e outra de lingua inglesa V. Ha dez anos ensina lingua 

inglesa na extensao da UFCG. Graduou-se em Letras no ano de 2004, e atualmente e 

doutorando em Estudos da Traducao. Tal professor tambem nunca teve experiencia com a 

lingua inglesa no exterior. Este sera denominado de professor "B". 
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2.1. Coleta de Dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A coleta de dados foi realizada em tres etapas. Atraves da abordagem metacognitiva 

(ver fundamentacao teorica, p.8), os instrumentos utilizados para esta pesquisa foram: 

questionarios. contendo perguntas abertas e fechadas, e entrevistas semi-estruturadas gravadas 

em audio. 

Na primeira etapa, os dois grupos de alunos do curso de lingua inglesa da extensao da 

UFCG participantes da presente pesquisa foram solicitados a responder a um questionario 

(ver Anexo 1). O questionario e dividido em duas partes. A primeira e composta por tres 

perguntas que tern como finalidade obter informacoes a respeito do perfil desses alunos. A 

segunda parte compreende nove perguntas, sete fechadas e duas abertas, que tern como 

objetivo investigar as crencas dos dois grupos de alunos sobre a compreensao oral em lingua 

inglesa. 

Na segunda etapa, os professores foram solicitados a responder ao mesmo questionario 

que foi respondido pelos alunos, e que teve como objetivo verificar as crencas desses 

professores sobre a compreensao oral em lingua inglesa, a fim de compara-las com as crencas 

dos seus alunos.. 

Na terceira etapa, tanto o professor do primeiro grupo, quanto o professor do segundo, 

foram convidados a participar de uma entrevista semi-estruturada (ver Anexo 2 - Roteiro da 

entrevista). Tal entrevista foi dividida em duas partes. A primeira. composta por seis 

perguntas, teve como finalidade obter informacoes acerca do perfil desses professores. A 

segunda, que inclui sete perguntas. teve como objetivo verificar com mais detalhes as crencas 

desses professores sobre a compreensao oral em lingua inglesa, a fim de compara-las com as 

crencas dos seus alunos. 
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3 FUNDAMENT A C A O T E O R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apresentaremos a fundamentacao teorica em duas partes. Na primeira,* abordaremos 

crencas, focalizando os termos utilizados para crencas, as definicoes relevantes sobre crencas 

e a definicao que utilizaremos na nossa pesquisa. Incluiremos tambem um estudo sobre 

crencas e a relevancia dessas para os estudos referentes ao ensino aprendizagem de linguas 

estrangeira, bem como as abordagens utilizadas para investiga-las. Na segunda, abordaremos 

CO, descrevendo os aspectos relacionados a CO, a complexidade da CO em lingua 

estrangeira, a relacao entre fluencia e CO, o uso de estrategias para CO, fatores que afetam a 

CO e caracteristicas de um bom ouvinte. 

3.1. Crencas 

3.1.1. Termos utilizados para crencas 

Coelho (2006) afirma que e dificil definir o termo crenels, pois estas levam em conta 

aspectos cognitivos e socio-culturais. As crencas podem ser classificadas como teorias 

implicitas e assumidas com base em opinioes, tradicoes e costumes que podem ser 

modificados. 

De acordo com Pajares (1992 apud Coelho, 2006, p. 129) e Barcelos (2001 apud 

Coelho, 2006, p. 129), a definicao do conceito de crenels nao e facil, pois existem varios 

termos para se referir a elas. Pajares (op. cit, p. 129) aponta que as crencas podem ser 

denominadas como: "atitudes, valores, julgamentos, opinioes, ideologias, percepcoes, 

concepcoes, sistemas conceituais, preconceitos, disposicoes, teorias implicitas, teorias 

explicitas, teorias pessoais, processos internos mentais, estrategias de acao". 

Barcelos (2001) ressalta que na linguistica aplicada existe uma enorme indefinicao 

sobre as terminologias que fazem referenda as crencas. Tal fato existe pela falta de um termo 

especifico para defini-las. As crencas, de acordo com a linguistica aplicada, podem ser 

classificadas como: "representacao dos aprendizes", "filosofia de aprendizagem de linguas", 

"conhecimento metacognitivo" e "cultura de aprender linguas". Dentre os termos da 

Linguistica Aplicada (LA), Barcelos (1995) escolheu "cultura de aprender linguas" para 

designa-las. De acordo com a autora, tal termo e concebido a partir do conhecimento implicito 
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ou explicito dos alunos que e baseado em experiencias educacionais anteriores, leituras 

previas e contatos com pessoas influentes. A existencia do grande numero de terminologias 

para designar as crencas em linguistica aplicada mostra o quanto elas sao relevantes a tal area 

de estudo 

3.1.2. Definicoes relevantes sobre crencas 

Pajares (1992 apud Barcelos, 2001 p. 72) afirma que o conceito de crencas trata-se de 

algo complexo, no qual parte dessa complexidade deve-se ao fato de existirem diferentes 

termos usados a fim de denomina-las. Barcelos (2006) afirma que apesar dessa complexidade 

para deilni-las, as crencas podem ser entendidas como construcoes da realidade ou maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenomenos. 

De acordo com Borg (2003), apesar da existencia da popularidade acerca do conceito 

de crencas, nao existe um consenso acerca deste. Para tanto, o autor elenca algumas 

caracteristicas que sao comuns ao conceito de crencas: (1) A crenca e um estado mental no 

qual existe um conceito que e aceito como verdadeiro pelo individuo que a possui; (2) As 

crencas guiam os comportamentos e as acoes dos individuos; (3) Alguns estudiosos defendem 

que as crencas sao conscientes, enquanto outros acreditam que um individuo pode ser 

consciente de algumas crencas e inconsciente de outras; e (4) As crencas podem ser 

reconhecidas a partir de um aspecto avaliativo. O mesmo autor sugere que as crencas sao 

proposicoes que podem ser conscientes ou inconscientes, sao avaliativas, quando sao aceitas 

como verdade pelo individuo; dessa forma as crencas sao imbuidas de comprometimento 

emotivo e servem como guia para determinados pensamentos e comportamentos. 

Garbuio (2006) cita algumas definicoes de crencas: (1) As crencas podem ser 

definidas como algo que temos ou possuimos por um periodo longo ou curto de tempo e, alem 

disso, estas admitem graus, no sentido de que o individuo pode acreditar em algo fortemente. 

moderadamente ou suavemente; (2) As crenels podem ser definidas como toda e qualquer 

questao consciente ou nao que e inferida naquilo que o individuo diz ou faz: e (3) As crencas 

podem ser classificadas como um tipo de conhecimento que pode ser considerado verdadeiro 

sem haver a necessidade da existencia de evidencias comprobatorias. Neste sentido, as 

crencas sao vistas como compreensoes psicologicas e afirmacoes sobre o mundo. 

consideradas como verdadeiras. 
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Coelho (2006) define crencas como: "impressoes que os professores e os alunos tern 

sobre si e seus pares em relacao um ao outro, dentro de um determinado contexto de atuacao 

real ou imaginario". 

Na nossa pesquisa consideraremos a definicao de crencas proposta por Barcelos (2001 

p. 72): "opinioes e ideias que alunos e professores tern a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem de linguas". 

3.1.3. Estudo na area de Crencas 

De acordo com Barcelos (2006), os trabalhos iniciais na area de crencas tinham por 

objetivo identifica-las e demonstrar a influencia destas na pratica do professor na 

aprendizagem dos alunos. Em um primeiro momento, os estudos sobre crencas verificavam se 

estas representavam ou nao um empecilho a implementacao do ensino autonomo. Atualmente, 

os estudos de crencas concentram-se nos seguintes aspectos: investigacao de crencas mais 

especificas, crencas e sua relacao com o contexto e experiencias, cren9as e o processo de 

reflexao, crencas e metaforas. 

A presente pesquisa baseia-se no estudo feito por Massarollo (2002). Massarollo 

(2002) aponta que falar em lingua estrangeira trata-se de algo dificil, no qual os professores 

acreditam nao haver maneiras objetivas de se avaliar a producao oral, portanto, a avaliacao e 

feita de forma subjetiva e intuitiva. A pesquisa tern por objetivo examinar as diferencas e 

semelhancas entre crencas de professores e alunos de LE sobre o ensino, aprendizagem e 

avaliacao da habilidade de producao oral. A pesquisa ocorreu nos cursos extracurriculares da 

Universidade Federal de Santa Catarina e teve como participantes 56 alunos e 14 professores 

de Lingua inglesa. Para a coleta de dados foram utilizados questionarios contendo 17 

perguntas, tres das quais eram abertas, estes por sua vez foram respondidos tanto pelos 

professores quanto pelos alunos. 

A analise dos dados coletados por Massarollo (2002) revela-nos que: (1) Professores e 

alunos consideram falar numa lingua estrangeira algo dificil; (2) Tanto para os professores 

como para os alunos existe a falta de elementos para uma melhor elucidacao acerca dos 

processos que circundam a producao oral; e (3) Ensinar, aprender e avaliar a producao oral 

trata-se de algo aleatorio, no qual nao existe uma intervencao efetiva. Massarollo (2002) 

sugere que estas crencas foram originadas pela falta de programas adequados a formacao dos 
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professores de LE e de pesquisas que focalizem essa area de estudo. As crencas de 

professores e alunos foram obtidas fora de um contexto situacional, e sugeridas a partir das 

respostas obtidas nos questionarios. 

3.1.4. Re leva nc ia das crencas para os estudos referentes ao ensino aprendizagem de 

linguas estrangeiras 

Barcelos (2001) menciona a relevancia das crencas para o ensino-aprendizado de 

linguas estrangeiras. Segundo a autora, a relevancia consiste em: (1) As crencas exercem uma 

influencia direta no processo de aprendizagem em lingua estrangeira, nos aspectos 

concernentes a motivacao. as atitudes e aos tipos de estrategias. Neste sentido, os alunos 

desenvolverao determinados comportamentos advindos das crencas que estes possuem sobre 

o ensino aprendizado de linguas estrangeiras. Portanto, as crencas servem como um guia tanto 

para os professores quanto para os alunos, na medida em que determinados comportamentos 

relacionados ao ensino aprendizagem de linguas sao criados a partir das crencas destes; (2) 

Em muitos casos as crencas podem afetar o uso de estrategias na aprendizagem, ou seja, uma 

determinada estrategia pode nao ter o efeito desejado por nao ser condizente com as crencas 

dos individuos; (3) Estar ciente das crencas faz com que alunos e professores evitem situagoes 

conflitantes durante o processo de ensino/aprendizagem, permitindo o uso de estrategias 

eficientes e uma maior motivacao. 

Segundo Barcelos (2006) as crencas sao relevantes por permitirem uma melhor 

elucidagao acerca dos processos que circundam o ensino-aprendizado de linguas estrangeiras. 

Atualmente, muitos estudos nessa area consideram importante relacionar as crencas 

dos alunos e dos professores. Levando em consideracao a discussao entre as crencas dos 

alunos e dos professores sobre o ensino/aprendizagem, Donaghue (2003) propos um estudo 

para mostrar a relevancia da relacao entre as crencas de professores e alunos, ou seja, se faz 

necessario a investigacao acerca das crencas dos alunos para que estas possam ser comparadas 

com as dos professores. A autora acredita que a discrepancia entre as crencas dos professores 

e dos alunos pode interferir no processo de aprendizagem da LE. Massarollo (2002) acredita 

que as crencas de alunos e professores precisam ser discutidas e a incorpora^ao dessa 

discussao permite que os obstaculos que impedem o bom entendimento entre professores e 

alunos sejam evitados, tornando, assim, o ensino/aprendizagem de LE mais produtivo. 
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3.1.5. Abordagens utilizadas na investigacao das crencas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com Vieira (2005), na investigacao das crencas se faz necessario o uso de 

determinadas abordagens que possibilitarao a obtencao de informacoes sobre as crengas de 

professores e alunos. Barcelos (2001) afirma que as principals abordagens para a investigacao 

das crencas sao classificadas como: normativas, metacognitivas e contextuais. 

Na abordagem normativa as crencas sao inferidas atraves do uso de questionarios 

fechados, do tipo "Likert-skale". Tais questionarios oferecem um conjunto pre-determinado 

de afirmacoes e cabe ao participante da pesquisa completa-los. Neste sentido, as crencas sao 

percebidas como um conjunto pre-determinado de afirmacoes acerca das opinioes que alunos 

ou professores possuem sobre aspectos relacionados ao ensino de LE. Portanto, as relacoes 

entre crencas e acoes sao desconsideradas, como tambem o contexto. 

A abordagem metacognitiva, por sua vez, faz o uso de entrevistas semi-estruturadas, 

auto-relatos e questionarios semi-estruturados. Nessa abordagem, os participantes devem 

refletir sobre suas experiencias relacionadas ao ensino/aprendizagem de LE. Tal abordagem 

infere as crencas atraves das reflexoes dos participantes sobre suas acoes e potenciais 

relacionados ao ensino/aprendizagem de LE. Assim como na abordagem normativa, neste tipo 

de abordagem a relacao entre crencas e acoes nao merece atencao e o contexto e 

desconsiderado. 

Por ultimo, temos a abordagem contextual, na qual as crencas sao inferidas a partir de 

acoes contextual izadas, ou seja, o contexto de atuacao dos participantes e que vai revelar 

quais as suas crencas a partir da observacao dos procedimentos utilizados por estes no 

ensino/aprendizado de LE. Portanto, diferentemente das primeiras abordagens, na abordagem 

contextual a relacao entre as acoes e as crencas e essencial, sendo esta observada no contexto 

no qual os participantes da pesquisa estao inseridos. 

Na presente pesquisa utilizamos a abordagem metacognitiva, uma vez que utilizamos 

entrevistas e questionarios para a nossa coleta de dados e nao ha uma relacao entre as acoes e 

as crencas dos professores. 
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3.2. Compreensao Oral 

3.2.1. A complexidade da compreensao oral em lingua estrangeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Almeida Filho (2002) menciona que a habilidade de compreender textos orais em 

lingua estrangeira e algo extremamente complexo, pois de certo modo tal habilidade nao pode 

ser observada, uma vez que esta depende de fatores como: processos cognitivos internos aos 

individuos e as reacoes afetivas de conhecimento de mundo pertencentes a estes. Tais fatores 

nao podem ser controlados pelo professor. 

Goh e Taib (2006) afirmam que atividades que envolvem compreensao oral em lingua 

estrangeira nao sao bem vistas por alunos dos niveis iniciais a intermediaries, ja que estes, na 

maioria das vezes, nao conseguem processar rapidamente o que foi dito pelo falante nativo. 

Para os professores, a maior dificuldade consiste em ajudar os alunos a desenvolver tal 

habilidade, tendo em vista a inexistencia de dados observaveis. 

Ridgway (2000) relaciona a compreensao oral com a leitura, e, segundo o mesmo 

autor, a CO e mais dificil de ser desenvolvida do que a leitura. O texto escrito pode ser 

trabalhado de forma minuciosa, na qual o leitor pode consultar o dicionario, deduzir o 

significado das palavras atraves do contexto, deduzir o significado destas atraves de tracos 

lexicais, etc. Tais estrategias, entretanto, nao podem ser usadas em textos orais, ja que o 

ouvinte deve acompanhar o ritmo da escuta, e compreender textos orais nao permite que o 

estudante volte ao texto para checar ou revisar a compreensao. 

Estudiosos enfatizam que a complexidade em ouvir e entender em lingua estrangeira e 

dada pelo fato dessa habilidade exigir do ouvinte o conhecimento de habilidades e o uso 

destas de forma simultanea. Vandergrift (1999) aponta que o ouvinte ao se deparar com um 

texto oral precisa saber interpretar o discurso dos falantes, compreender -as estruturas 

gramaticais e estar atento aos sentidos gerados pelos fatores socio-culturais da lingua 

estrangeira. Yagang (1993), por sua vez, afirma que o ouvinte deve ser capaz de entender o 

sotaque do falante, o uso gramatical e o vocabulario usado por este. Podemos dizer que 

compreender numa lingua estrangeira trata-se de um desafio, pois esta habilidade nao pode 

ser desenvolvida sem o conhecimento de outras. 
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De acordo com Bell (2003), existe um grande numero de variaveis que circundam o 

conceito de fluencia em LE, entretanto, esta se atem em apenas dois conceitos. Em primeiro 

lugar, a fluencia em LE pode ser classificada como o ponto mais alto da escala para medir os 

comandos da lingua falada. Em segundo lugar, esta pode ser classificada a partir dos 

componentes da lingua, tais como: a fonetica, as expressoes idiomaticas, estruturas 

gramaticais, enfim todas as especificidades da lingua estrangeira. Levando em consideracao o 

segundo conceito sobre a fluencia em lingua estrangeira, Field (1998) considera tal aspecto 

como um meio facilitador para a compreensao oral. Neste sentido, o autor considera que o 

professor deve ensinar aos alunos elementos que compoem a fluencia em lingua inglesa. Tais 

elementos sao denominados pelo autor de sub-habilidades. 

As sub-habilidades. por sua vez, sao definidas como competencias pertencentes aos 

ouvintes nativos, as quais os ouvintes nao nativos precisam adquirir. Elas sao representadas 

pela fonetica, pelos padroes de referenda, organizacao das palavras, ou seja, todos os 

elementos que compoem a estrutura da lingua estrangeira. Portanto, os ouvintes de uma 

segunda lingua devem ser treinados adequadamente a fim de adquirir as sub-habilidades que 

os tornarao fluentes na lingua inglesa e farao com que estes consigam melhores resultados em 

atividades de compreensao oral. 

Ur (1984) afirma que o desenvolvimento da fluencia auditiva e dado a partir da 

utilizacao de recursos que desenvolvem a escuta em situacoes reais da lingua, como por 

exemplo: escutar noticias de jornal, anuncios, conversas em diversas situacoes sociais, etc. 

Segundo Field (1998), a exposicao dos ouvintes a materials autenticos promove a percepcao 

de elementos constituintes da lingua, como por exemplo: o ritmo, a entonacao, a velocidade. 

etc. Neste sentido, o ouvinte vai desenvolver a fluencia a partir do habito de escutar audios em 

usos reais da lingua estrangeira, fazendo com que haja a promocao de uma melhor percepcao 

sobre o discurso oral do falante nativo. 

Yagang (1993) acredita que a fluencia em lingua inglesa e algo imprescindivel ao 

desenvolvimento da compreensao oral. Para tanto, o autor propoe que o ouvinte "nao nativo da 

lingua receba o devido treinamento para promove-la, como por exemplo: identificar as formas 

fortes e fracas, reconhecer as elisoes, perceber como e dado o agrupamento das palavras. 

treinar a fonetica a partir da imitacao da pronuncia dos nativos, etc. 
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De acordo com Field (2003), o ouvinte nao nativo pode desenvolver sua fluencia em 

compreensao oral a partir do treinamento da segmentacao do lexico da lingua estrangeira. Os 

ouvintes nao nativos nao possuem indicacoes regulares sobre onde comecam ou terminam as 

palavras. Para isso, se faz necessario o treinamento da percepcao, a fim de perceber como e 

dada a entonacao, neste caso, a entonacao da lingua inglesa. 

3.2.3. O uso de estrategias para compreensao oral 

Field (1998) revela-nos que atualmente a compreensao oral nao e mais vista como 

algo que vai auxiliar no desenvolvimento da lingua estrangeira, mas sim como uma habilidade 

que precisa ser desenvolvida. O desenvolvimento desta habilidade trata-se de algo bastante 

complexo. Na maioria das vezes, esta e apenas testada ao inves de ser ensinada. Almeida 

Filho (2002) aponta que a exposicao do aluno a um grande numero de testes em compreensao 

oral instaura a crenca de que essa exposicao sem um direcionamento especifico vai habilitar o 

individuo com a apreensao dos significados dos textos orais. Segundo Anderson e Lynch 

(1998), a mera exposicao e o treino a partir de testagens sobre a compreensao oral nao 

representa algo que vai aperfeicoar a habilidade de compreensao oral nos individuos, e para 

que esta habilidade seja aperfeicoada deve ser ensinada ao inves de testada. 

Varios autores defendem o principio de que o ensino da compreensao oral deve ser 

feito por meio do uso de estrategias. De acordo com Figliolini (2004 p. 110) "A literatura 

sobre CO direcionada ao professor advoga fortemente em favor da inclusao do ensino de 

estrategias de aprendizagem no programa de compreensao oral". 

As estrategias para o ensino da compreensao oral podem ser ascendentes (bottom-up) 

ou descendentes (top-down). De acordo com Wilson (2003), as estrategias que se utilizam dos 

processos ascendentes trabalham com a identificacao de todos os elementos do texto, ja nas 

que se utilizam dos processos descendentes a identificacjio dos elementos textuais e 

negligenciada em detrimento dos significados gerados a partir do contexto. O mesmo autor 

afirma que se faz necessario a identificacao de todos os elementos do texto oral, portanto 

defende o principio do uso de estrategias bottom-up, a fim de obter um melhor detalhamento 

acerca dos processos que envolvem o processo de escutar em lingua inglesa. 

Field (1998) tambem acredita que o desenvolvimento da compreensao oral deve ser 

feito a partir de modelos ascendentes de escuta. Os ouvintes nao nativos devem estar atentos a 
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todas as estruturas do texto, tendo em vista a relevancia da percepcao de todos os elementos 

do texto para que exista uma melhor elucidacao dos motivos que levaram os ouvintes a nao 

compreenderem detcrminadas informacoes. 

Goh (2000 apud Wilson 2003, p.339) afirma que muitos pesquisadores defendem a 

ideia de que os estudantes podem nao conseguir desenvolver sua compreensao oral em LE nas 

fases iniciais quando estes sao expostos a escuta ascendente (bottom-up). Em muitos casos, os 

ouvintes tendem a nao conseguir avancar na escuta ascendente por ficarem "estagnados" na 

tentativa de identificar todos os elementos do texto oral. Tais pesquisadores acreditam que nas 

fases iniciais, os alunos precisam desenvolver a habilidade auditiva aprimorando seus 

conhecimentos em processos descendentes (top-down), por nao exigirem do ouvinte em 

questao o reconhecimento de todas as estruturas do texto oral. 

Ridgway (2000) acredita que o desenvolvimento da CO nao deve ser feito a partir do 

uso de estrategias "bottom-up", principalmente por alunos iniciantes. Este afirma que o 

reconhecimento das palavras que compoem o texto oral e uma habilidade muito dificil de ser 

alcangada por nao- nativos, pois mesmo os nativos da lingua sentem dificuldade em 

identificar todas as estruturas do texto oral e o uso da escuta descendente e mais viavel por 

poupar tempo e esforco por parte do ouvinte nao nativo. A escuta descendente, por sua vez, e 

mais utilizada em situacoes reais da lingua, como por exemplo: se o ouvinte quer saber o 

horario de um voo, este deve se ater apenas as informacoes sobre o horario deste. Wilson 

(2003) afirma que os processos "bottom-up" podem nao ser aplicados em situacoes reais, mas 

estes vao forcar o aluno a ter mais atencao a determinados detalhes que provavelmente nao 

seriam salientados. 

Sheerin (1987) acredita que as estrategias de escuta devem estar embasadas em 

processos descendentes, pois. de acordo com o autor, a compreensao deve ser dada a partir da 

contextualizacao e nao pela identificacao de todas as estruturas do texto. Portanto, estrategias 

como: previsoes, interpretacoes e o uso de suportes visuais devem ser con'sideradas por 

permitirem a contextualizacao do que vai ser escutado. Entretanto, Lund (1991 apud Almeida 

Filho, 2003, p.11) acredita que quando os individuos sao forcados a usar modelos 

descendentes, tal procedimento pode levar a construgao de contextos e o uso de esquemas 

inadequados. Podemos perceber que existem vantagens e desvantagens na utilizacao de 

processos ascendentes e descendentes e o uso das estrategias em CO devem levar em 

consideracao as limitacoes pertencentes a estes processos. 
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Yagang (1993) considera a existencia de quatro fatores que vao afetar a compreensao 

oral em lingua inglesa: o conteudo, o falante, conhecimentos previos e fatores externos. Tais 

fatores vao ser responsaveis por facilitar ou dificultar a CO. 

O primeiro fator e representado pelo conteudo, caso o ouvinte nao tenha o dominio 

deste, a compreensao do texto sera afetada. O segundo fator consiste no falante, que, por sua 

vez, pode facilitar ou dificultar o processo de compreensao oral de tres formas: (1) se o falante 

usar de redundancias, as mesmas podem ser um fator positivo ou negativo, na medida em que 

as frases redundantes podem interferir na compreensao de ouvintes nas fases iniciais, e podem 

auxiliar ouvintes mais proficientes, na medida em que estes vao ter mais tempo pra refletir o 

que foi dito (Ur, 1984); (2) a velocidade que o falante profere seu discurso tambem deve ser 

considerada, pois quando a fala e muito rapida vai fazer com que a compreensao seja 

comprometida; e (3) o sotaque do falante que pode interferir na compreensao, ou seja, se o 

ouvinte e acostumado a ouvir audios com sotaque americano, este provavelmente tera 

dificuldade em entender audios contendo o sotaque britanico (Yagang, 1993). 

O terceiro fator e representado pelos conhecimentos previos do ouvinte, ou seja, 

quando o ouvinte nao sabe interpretar os aspectos culturais inseridos no discurso do nativo 

pela falta de conhecimento desses. Anderson e Lynch (1997) consideram que a falta de 

conhecimento socio-cultural e contextual vai implicar na criacao de falsas interpretacoes do 

texto oral. Por fim, existem os fatores externos que sao representados por aspectos fisicos, 

como: a falta de clareza do material a ser escutado, a ma qualidade do som, a presenca de 

barulhos (chuva, carros, ventos fortes, etc.), que podem interferir numa escuta satisfatoria. 

Anderson & Lynch (1997) consideram que existem tres fatores que vao afetar a 

compreensao oral: o insumo linguistico, o objetivo da escuta e, por fim, o contexto em que o 

texto oral esta inserido. Com relacao ao primeiro fator, percebemos que o insumo linguistico 

pode favorecer ou desfavorecer a compreensao oral, ou seja, quando o conteudo e dificil e o 

vocabulario e desconhecido sera mais dificil compreender. Com relacao ao objetivo da escuta, 

podemos dizer que escutar para adquirir informagoes especificas e mais facil do que escutar 

um texto a fim de identificar todas as suas estruturas. Por fim, temos o fator contextual, textos 

orais feitos para serem utilizados em (audio-books) sao mais faceis de serem compreendidos 

do que os textos orais autenticos, como por exemplo: noticias de jornal, programas de TV, 

filmes, musicas, etc. 
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Boyle (1984) realizou uma pesquisa sobre os fatores que afetam a CO em lingua 

inglesa. Tal estudo foi iniciado com a selecao dos fatores mais recorrentes mencionados na 

literatura em CO. Em seguida, professores e alunos receberam uma lista contendo os fatores 

selecionados, e foram solicitados a identificar os seis fatores mais relevantes. 

Ao final deste estudo, os alunos elencaram fatores como: vocabulario, a relacao entre 

os habitos de leitura e a capacidade de compreender os textos em lingua inglesa e, por fim, a 

memoria. Os professores, por sua vez, mostraram uma perspectiva diferente citando a sintaxe 

da lingua inglesa, o reconhecimento do stress e da entonacao desta e as interferencias da 

lingua materna. 

3.2.5. Caracteristicas de um bom ouvinte 

Na literatura em CO, identificamos quatro caracteristicas pertinentes a um bom 

ouvinte em lingua inglesa. O primeiro, refere-se a adocao do conhecimento metacognitivo. 

Flavell (1976 apud Goh & Taib, 2006, p.222) define tal conhecimento como a capacidade de 

saber o que se conhece e, a partir dessa capacidade, os individuos se apropriam da habilidade 

de poder explicar como uma determinada atividade e realizada. 

Um estudo feito por Goh (1997) demonstrou que a aquisicao da metacognigao pelos 

estudantes permitiu que estes atingissem melhores resultados em atividades relacionadas a 

compreensao oral. Tal avanco foi possivel pelo seguinte motivo: os individuos que se 

apropriam da metacognicao conseguiram identificar os fatores que os impediram de realizar 

tal pratica de maneira satisfatoria e tal reflexao permitiu que estes fizessem o uso de 

estrategias apropriadas. Sendo assim, os alunos se tornaram conscientes de suas limitacoes e 

souberam utilizar os procedimentos adequados de maneira autonoma, na qual cada individuo 

esta ciente de sua dificuldade. 

A segunda caracteristica e que um ouvinte deve perceber a escuta como algo ativo. De 

acordo com Vandergrift (1999), a CO nao pode ser considerada uma atividade passiva, e uma 

das principals caracteristicas de um bom ouvinte e ser ativo no momento da escuta, na medida 

em que este deve se posicionar criticamente, fazendo inferencias sobre o conteudo 

apresentado. 

A terceira caracteristica de um bom ouvinte e saber selecionar, interpretar e resumir 

aquilo que foi escutado. Anderson & Lynch (1998) consideram que muitos ouvintes podem 

reproduzir com exatidao as informacoes que lhes foram transmitidas, entretanto, muitas vezes 
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estes sabem apenas reproduzir o que foi escutado e nao percebem os sentidos do texto em 

questao. Portanto, um bom ouvinte e aquele que sabe dar informacoes precisas acerca do 

conteudo que foi escutado. 

A quarta caracteristica de um bom ouvinte e ter fluencia na lingua estrangeira. Field 

(1998) e Yagang (1993) acreditam que ouvintes nao nativos precisam se habilitar de 

conhecimentos que irao lhes proporcionar uma melhor fluencia em LE. 

4. A N A L I S E DOS DADOS 

Apresentaremos a analise em tres partes, de acordo com as perguntas de pesquisa 

propostas. Na primeira, abordaremos os dados que respondem a primeira pergunta: Quais as 

crengas de dois grupos de alunos de niveis I I e V sobre a CO em ingles? Na segunda, 

apresentaremos os dados que respondem a segunda pergunta de pesquisa: Quais as crencas 

dos professores desses alunos? Na terceira, descreveremos os dados que respondem a terceira 

pergunta: Como as crencas desses alunos e de seus professores sobre a CO em lingua inglesa 

podem ser comparadas? Os dados que respondem as tres perguntas propostas foram 

agrupados em cinco categorias: (1) Dificuldades em CO; (2) Facilidade x Fluencia; (3) O uso 

de estrategias para a CO; (4) Fatores que influenciam a CO; e (5) Caracteristicas de um bom 

ouvinte. 

4.1. Crencas dos alunos 

4.1.1. Dificuldades em compreensao oral 

Para verificar as crencas sobre as dificuldades em CO, os dois grupos de alunos 

responderam a segunda e a sexta questao do questionario, que sao fechadas e perm item tres 

possibilidades de resposta (ver Anexol). 

A partir da reposta dada a segunda pergunta do questionario, tanto ps alunos do 

segundo nivel, denominados de alunos "A" , quanto os alunos do quinto nivel, denominados 

de alunos "B", afirmam que a CO em lingua inglesa trata-se de uma habilidade dificil, sendo 

esta afirmativa assinalada por 75% dos alunos " A " e 87, 5% dos alunos "B". 
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De acordo com a sexta questao do questionario, em dados percentuais, 70% dos alunos 

" A " e 62, 5% dos alunos " B " assinalaram o item que considera a CO como sendo a habilidade 

mais dificil. 

Podemos dizer que ambos os grupos tiveram a mesma opiniao sobre a CO em lingua 

inglesa, considerando-a como uma habilidade complexa de ser desenvolvida (ver 

Fundamentacao Teorica, p. 9). 

4.1.2. Facilidade x Fluencia oral 

Para verificar se os alunos consideravam a fluencia em lingua inglesa como sendo um 

recurso facilitador para a CO, os alunos responderam a terceira pergunta do.questionario, 

sendo este fechado com tres possibilidades de escolha (ver Anexo 1). 

Em dados percentuais, 100% dos alunos " A " e 100% dos alunos " B " consideram que 

falantes fluentes da lingua inglesa tern uma maior facilidade de compreender textos orais. 

Percebemos que os dois grupos de alunos reconhecem a importancia da fluencia, 

vendo esta como um recurso que vai permitir que o ouvinte nao nativo consiga melhores 

resultados em CO. 

Yagang (1993) e Field (2003) acreditam que o desenvolvimento da fluencia na lingua 

inglesa trata-se de algo que vai permitir que individuos nao nativos obtenham melhores 

resultados em atividades que envolvem CO. Sendo assim, as respostas dos alunos corroboram 

as afirmacoes de Yagang (1993) e Field (2003) (ver Fundamentacao Teorica, p. IT)). 

4.1.3. O uso de estrategias para a C O 

A fim de verificar o tipo de estrategia para CO utilizada pelos dois grupos de alunos, 

os mesmos foram solicitados a responder a quinta questao, sendo esta fechada contendo duas 

possibilidades de escolha (ver Anexo 1). 

Os alunos " A " e " B " consideram o mesmo tipo de estrategia quando estes se deparam 

com uma situacao envolvendo a CO. Baseados na situacao apresentada pela quinta questao, 
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ou seja, escutar musicas em ingles, 60% dos alunos "A" e 68,7% dos alunos "B" afirma que 

escutam a musica em lingua inglesa com o objetivo de entender todas as palavras. 

Percebemos, assim, que estes alunos acreditam em estrategias que sao embasadas em 

modelos ascendentes, ou seja, nestes modelos se faz necessario o reconhecimento de todas as 

estruturas presentes no texto oral. Wilson (2003) e Field (1998) apontam que o uso de 

estrategias ascendentes. "bottom-up", perm item um melhor detalhamento sobre os processos 

envolvidos na CO. Entretanto. outros autores consideram pertinente o uso de estrategias 

descendentes "top-down", por serem mais acessiveis principalmente aos ouvintes nao nativos 

(ver Fundamentacao Teorica p. 11) 

4.1.4. Fatores que influenciam a C O 

A fim de identificar que fatores influenciam a CO dos alunos, os dois grupos foram 

solicitados a responder a setima pergunta do questionario, sendo esta uma pergunta aberta 

(ver Anexo 1). 

Tal questionamento foi feito com a finalidade de verificar, na perspectiva desses 

alunos, os fatores que vao influenciar a CO. Foram selecionados tres fatores, sendo estes os 

mais recorrentes. Em relacao aos alunos do primeiro grupo, percebemos que os fatores 

selecionados foram: em primeiro lugar a velocidade, em segundo lugar o sotaque e em 

terceiro lugar a maneira como as palavras se agrupam, ou seja, na lingua inglesa muitas 

palavras parecem se unir formando um unico vocabulo, e isto, de acordo com os alunos, 

interfere na CO. A partir das respostas dos alunos do primeiro grupo podemos comprovar a 

existencia desses fatores: 

A l : Acho muito rapido, e quando as palavras se unem e como se formassem outra 

palavra. 

A6: A rapidez de como se fala o texto, muitas vezes o sotaque possui algumas 

diferencas. as vezes e britanico, outra vez e americano. 

A7: A velocidade da fala e tambem a assimilacao das palavras (pois muitas sao 

abreviadas ao serem faladas rapidamente). 

A18: Rapidez na fala, juncao das palavras, pronuncias diferentes (sotaque). 
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Atraves da resposta de A l , e possivel perceber que ele acredita que a velocidade e a 

forma como as palavras se unem sao fatores que vao influenciar na CO. Assim como A l , A7 

tambem acredita que a velocidade e a forma como as palavras se unem em lingua inglesa vao 

influenciar na CO. 

Ja A6 e A7 consideram que, alem da rapidez, outro fator que vai interferir na CO 

consiste no sotaque do falante. Com isso, percebemos que os alunos acreditam que o falante 

vai interferir na CO. sendo este um dos fatores mencionados por Yagang (1993) (ver 

Fundamentacao Teorica, p. 13). 

Em relacao aos alunos do segundo grupo. percebemos que os fatores selecionados por 

estes foram: em primeiro lugar a velocidade, em segundo lugar o vocabulario e em terceiro 

lugar o sotaque. Podemos perceber esses fatores a partir das seguintes respostas: 

B2: A diversidade de sotaques entre as pessoas que falam ingles e algumas girias 

utilizadas. 

B5: A velocidade que falam e algumas vezes o vocabulario. 

BIO: Velocidade por parte de quern fala e o vocabulario especifico. 

B13: A pouca pratica que tenho. E as vezes desconhecimento sobre a pronuncia 

correta de algumas palavras (sotaque). Tambem pode dificultar a falta de 

conhecimento do vocabulario como tambem a velocidade em que a lingua e 

falada. 

A partir das respostas dos alunos B5, BIO e B13, percebemos que os dois fatores 

recorrentes foram: a velocidade e o vocabulario. 

Entretanto, a reposta do aluno B13 elencou outros fatores como: a pouca pratica e a 

falta do conhecimento da fonetica da lingua inglesa, relacionando-o ao conhecimento do 

sotaque. O aluno B2, por sua vez, elencou fatores como o sotaque e o uso do vocabulario. 

O Quadro a seguir sumariza os fatores apresentados pelos dois grupos: 
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Quadro: Fatores que dificultam a CO. 

Fatores Grupo A Grupo B 

(1) Velocidade Velocidade 

(2) Sotaque Vocabulario 

(3) Juncao das palavras Sotaque 

Como mostra o Quadro. ambos os grupos atribuiram os fatores que vao influenciar a 

CO ao falante, pois estes citaram o sotaque e o vocabulario, e ao conteudo, ja que os alunos 

"B" citaram o vocabulario. 

4.1.5. Caracteristicas de um bom ouvinte 

A fim de identificar que caracteristicas, na perspectiva dos alunos, sao necessarias a 

um bom ouvinte em lingua inglesa, os grupos de alunos responderam a nona questao do 

questionario, sendo esta uma questao aberta (ver Anexol). 

Foram selecionadas tres caracteristicas principals aos bons ouvintes de lingua inglesa. 

Os alunos "A" elencaram as seguintes caracteristicas: em primeiro lugar a exposicao a audios 

autenticos em lingua inglesa, em segundo lugar aspectos relacionada a fluencia e em terceiro 

lugar a dedicacao. Tal fato pode ser comprovado a partir das seguintes respostas:" 

A l : Ouvir muito. praticar a fala e aumentar o vocabulario. 

A6: Escutar musicas, audios de filmes em ingles, treinar na sala de aula tambem a 

pronuncia. 

A8: Acredito que a pratica em ouvir o maximo de filmes e musicas em ingles, por 

exemplo, facilitam e contribuem para formacao de um bom ouvinte. 

A17: Acredito que ser curioso, buscar ouvir depoimentos. musicas, assistir 

filmagens com legenda, etc. Procurar ter o maximo de dedicacao para entrar 

intensamente em contato com a lingua, de diversas formas. 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das respostas dos alunos A l , A6, A8 e A17, percebemos que existe uma 

caracteristica comum, ou seja, o bom ouvinte precisa estar exposto ao audio em lingua 

inglesa; tal caracteristica nos faz crer que, segundo esses alunos, um bom ouvinte e aquele que 

se expoe ao audio. 

O aluno A8, por exemplo, acredita que esta exposicao vai permitir que o ouvinte nao 

nativo desenvolva a CO. 

Ja os alunos A1 e A6 acreditam que o bom ouvinte, alem de estar exposto ao audio em 

lingua inglesa, deve conhecer elementos que fazem parte da fluencia, como, por exemplo, o 

bom ouvinte deve praticar a fala, treinar a fonetica e aumentar o vocabulario. 

O aluno A17, por sua vez, acredita que um bom ouvinte, alem de estar exposto ao 

audio, deve ter o maximo de dedicacao, sendo esta propiciada pela curiosidade que o 

individuo vai ter para tentar compreender textos orais. 

Os alunos " B " elencam as seguintes caracteristicas: em primeiro lugar consideram a 

fluencia dos ouvintes na lingua inglesa, em segundo lugar a dedicacao do ouvinte e em 

terceiro lugar a exposicao ao audio. Percebemos tais caracteristicas atraves das seguintes 

respostas: 

B3: Muita dedicacao: identificar e corrigir os erros cometidos com maior 

freqiiencia e trabalhar na habilidade que o individuo sente-se menos confiante. 

B6: Bom conhecimento da lingua e muita pratica. 

B7: Convivio com a lingua, entendimento de expressoes locais, bom foco e acima 

de tudo interesse em querer ouvir. 

BIO: Compreensao de boa parte das palavras faladas em ingles (pronuncia) e o 

conhecimento de muitas palavras em ingles. 

B12: Acredito que o treinamento continuo do ouvido com reportagens, filmes e 

musicas faz com que o ouvinte possa entender o ingles em todas as suas formas. 

Atraves das respostas dos alunos B6, B7 e BIO, percebemos que um individuo para se 

tornar um bom ouvinte em lingua inglesa precisa ter o conhecimento de elementos que fazem 

parte da fluencia em lingua inglesa. 
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O aluno B6 revelou-nos tal conhecimento de forma mais generalizada, ou seja, um 

bom ouvinte deve ter um bom conhecimento da lingua e muita pratica. Ja os alunos BIO e B7 

elencam elementos mais especificos constituintes da fluencia em lingua inglesa: saber como 

as palavras sao pronunciadas (conhecimento fonetico) e ter o conhecimento do vocabulario. 

Os alunos B3, B6 e B7 acreditam que um bom ouvinte e aquele que se utiliza da 

dedicacao: o aluno B3 acredita que um bom ouvinte e aquele que reconhece suas limitacoes e 

focaliza em aspectos que o impedem de realizar a CO de maneira efetiva. 

O aluno B6, por sua vez, acredita que esta dedicacjio e adquirida atraves da pratica, ja 

o aluno B7 acredita que esta dedicacao e proveniente de um bom direcionamento e do 

interesse em querer compreender. O aluno B12 nos revela que um bom ouvinte e aquele que 

esta exposto aos diversos generos orais, sendo assim, este vai desenvolver melhor a sua 

capacidade de CO. 

Percebemos que os dois grupos de alunos elencaram caracteristicas semelhantes para 

caracterizar o perfil de um bom ouvinte em lingua inglesa, sendo estas: exposicao, fluencia e 

dedicacao. 

De acordo com Field (2003) os individuos precisam estar expostos a audios autenticos, 

pois tal atitude vai fazer com que estes reconhecam o ritmo e a entonacao da lingua 

estrangeira. 

Yagang (1993) e Field (1998) acreditam que para o individuo se tornar um bom 

ouvinte deve adquirir elementos que fazem parte da fluencia da lingua inglesa. A dedicacjio 

trata-se de um elemento muito importante, como afirma o aluno B3, e o individuo ao se 

dedicar a atividades de CO precisa reconhecer suas limitacoes. Tal reconhecimento e dado 

atraves da metacognicao, segundo Goh e Taib (2006). 

4.2. Crencas dos professores 

4.3.1 Dificuldades em compreensao oral 

Para identificar as crencas dos dois professores sobre as dificuldades em CO, estes 

foram solicitados a responder a segunda e a sexta pergunta do questionario. que sao fechadas 

e permitem tres possibilidades de resposta (ver Anexo 1). 
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O professor do grupo de alunos do nivel II, denominado de professor "A" , doravante 

PA, e o professor do grupo de alunos do nivel V, denominado de professor "B" , doravante 

PB, ao responderem a segunda pergunta do questionario, assinalaram a alternativa que afirma 

que a CO trata-se de uma habilidade dificil. 

Com relacao a sexta pergunta do questionario, PA assinalou a alternativa que 

considera a CO como sendo a habilidade na qual este tern mais dificuldade. Ja PB assinalou a 

alternativa que considera "escrever" em lingua inglesa como sendo a habilidade na qual este 

apresenta maiores dificuldades. 

Percebemos que ao responderem a segunda questao do questionario, os dois 

professores tiveram a mesma opiniao sobre a CO, considerando-a como dificil. Entretanto, ao 

responderem a sexta questao do questionario, os dois professores tiveram posicionamentos 

diferentes: enquanto PA considera a CO como sendo a habilidade na qual este apresenta 

maiores dificuldades, PB afirma que a habilidade que apresenta maiores dificuldades e 

'escrever' em lingua inglesa. 

4.2.2 Facilidade x Fluencia oral 

A fim de verificar se os professores consideravam a fluencia oral em lingua inglesa 

como sendo um recurso facilitador para CO, estes responderam a terceira pergunta do 

questionario, sendo esta fechada com tres possibilidades de escolha (ver Anexo 1). 

A partir da resposta dada a terceira pergunta do questionario, PA acredita que falantes 

fluentes da lingua inglesa vao ter mais facilidades em compreender nesta lingua. PB, por sua 

vez, afirma que falantes fluentes da lingua inglesa nao terao mais facilidades na CO. 

Podemos dizer que a resposta apresentada por PA se relaciona as teorias abordadas por 

Field (2003) e Yagang (1993), que defendem a fluencia em lingua inglesa como sendo um 

recurso facilitador ao desenvolvimento da CO. Entretanto, PB posiciona-se de forma contraria 

ao afirmar que falantes fluentes em lingua inglesa nao terao mais facilidade na habilidade de 

CO. 
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A fim de identificar o tipo de estrategia utilizada pelos dois professores, estes 

responderam a quinta pergunta do questionario, sendo esta fechada contendo duas 

possibilidades de escolha (ver Anexo 1). 

PA assinalou a alternativa que considera a seguinte estrategia: escutar musicas em 

ingles com o objetivo de entender todas as palavras. Podemos dizer que tal professor faz o 

uso de estrategias "bottom-up", ou seja, estrategias que vao considerar todos os'elementos do 

texto. Wilson (2003) e Field (1998) afirmam que tais estrategias perm item uma melhor 

elucidacjio sobre os processos envolvidos na CO. 

Ja PB assinalou a alternativa que considera a seguinte estrategia: escutar musicas em 

ingles sem se preocupar em entender todas as palavras. Tal professor se utiliza de estrategias 

"top-down". Sheerin (1987) aponta que tais estrategias percebem a escuta de forma 

contextualizada, ou seja, o ouvinte nao precisa entender todas as palavras do texto oral, mas 

conseguir compreender o sentido geral do mesmo. 

Percebemos que os professores apresentaram posicionamentos diferentes quanto ao 

uso de estrategias para CO: enquanto PA acredita em modelos ascendentes de escuta, PB 

defende o uso de modelos descendentes (ver Fundamentacao Teorica, p.l 1). 

4.2.4 Fatores que influenciam a C O 

A fim de verificar os fatores que influenciam a CO, os dois professores responderam a 

setima pergunta do questionario, sendo esta pergunta aberta (ver Anexo 1). Vale salientar que 

PB recusou-se a responder tal questao, portanto analisaremos apenas os fatores elencados por 

PA. Este salientou quatro fatores que vao influenciar na CO, sendo estes: velocidade, 

vocabulario, sotaque e o uso de estrategias ascendentes. Percebemos a existencia desses 

fatores a partir da resposta apresentada pelo professor em questao: 

PA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A rapidez com que os falantes produzem o texto oral, os sotaques, a falta de 

conhecimento de vocabulario, a necessidade de entender tudo que o que esta sendo dito, 

mesmo quando o professor pontua o que deve ser selecionado. 
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Atraves da resposta de PA, percebemos que a velocidade e um fator que vai 

influenciar na CO, na medida em que este mencionou a rapidez com que os falantes produzem 

o texto oral. Em seguida, PA salienta a diversidade dos sotaques, a falta de conhecimento de 

vocabulario e o uso de estrategias ascendentes (ver Fundamentacao Teorica, p. 10). 

Os dois primeiros fatores citados por PA, velocidade e sotaque, sao considerados por 

Yagang (1993) como fatores relacionados ao falante. Segundo o mesmo autor. o falante pode 

ser responsavel por facilitar ou dificultar o processo de CO, atraves de elementos como: a 

velocidade em que o discurso e proferido. a maneira como este pronuncia as palavras, etc. O 

terceiro fator mencionado por PA foi a falta de conhecimento de vocabulario, e, de acordo 

com Yagang(1993), trata-se de um fator relacionado ao conteudo ( ver Fundamentacao 

Teorica p. 12 ) . 

O quarto fator. por sua vez, esta relacionado a escolha da estrategia. PA afirma que um 

dos fatores que influenciam na CO consiste na necessidade de querer entender tudo que esta 

sendo dito. Segundo Goh (2000 apud WILSON, 2003, p.339), ouvintes em fases iniciais 

ficam estagnados em atividades de CO, por tentarem entender todos os elementos do texto 

oral. 

4.2.5 Caracteristicas de um bom ouvinte 

A fim de identificar as caracteristicas de um bom ouvinte, os dois professores foram 

solicitados a responder a nona pergunta do questionario, sendo esta aberta (ver Anexo 1). 

Conseguimos observar as caracteristicas de um bom ouvinte a partir das respostas 

dadas pelos professores a nona pergunta do questionario, mostradas a seguir: 

PA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A autonomia como recurso de aprendizado, a motivacao, ter um objetivo para 

aprender a lingua estrangeira, sobretudo perceber que a aprendizagem nao depende 

apenas do que o professor oferece, mas que deve partir do prdprio aluno em 

desenvolver o seu aprendizado. 

PB: Ouvir uma gama diversificada de generos orais, a principio sem fins, apenas por 

prazer e a partir de entao ao habituar o ouvido parte-se para uma pratica especifica. 



25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da resposta dada por PA, percebemos que este enfatiza a questao da 

autonomia no aprendizado. Na concepcao deste professor, bons ouvintes em lingua inglesa 

devem primar pelo aprendizado autonomo. De acordo com PA, o bom ouvinte deve perceber 

que a aprendizagem nao depende apenas do que o professor oferece, este deve buscar meios 

para se aperfeicoar. De acordo com Goh (1997), a autonomia consiste numa caracteristica 

imprescindivel ao desenvolvimento da CO. Outro aspecto apresentado por PA consiste na 

motivacao, ou seja, o individuo deve ter um objetivo para aprender. 

PB acredita que um bom ouvinte deve estar exposto a diversos generos orais para que 

se instaure o habito da escuta na lingua estrangeira. Vale salientar que a exposicao a diversos 

generos orais ajuda a promover a fluencia auditiva dos individuos e o desenvolvimento das 

sub-habilidades em LE promovem a fluencia oral (Field, 1998). 

Percebemos que PA elencou duas caracteristicas do bom ouvinte: autonomia e 

motivacao; enquanto PB elencou uma caracteristica: fluencia oral. 

4.3.Comparacao entre as crencas dos alunos e de seus professores 

4.3.1 Dificuldades em compreensao oral 

As crencas dos dois grupos de alunos relacionadas as dificuldades em CO revelaram-

nos que 75% dos alunos " A " e 87, 5% dos alunos " B " acreditam que CO trata-se de uma 

habilidade dificil, sendo tal assertiva percebida atraves da segunda pergunta do questionario 

(ver Anexo 1). Alem disso. 70% dos alunos "A" e 62, 5% dos alunos " B " consideram a CO 

como sendo a habilidade mais dificil, tal afirmativa e observada na sexta pergunta do 

questionario (ver Anexol). 

PA, ao responder a segunda e a sexta pergunta do questionario, teve a mesma opiniao 

dos alunos. Entretanto, PB, apesar de considerar a CO como sendo dificil, acredita que 

"escrever" trata-se da habilidade mais dificil. De acordo com a primeira pergunta da 

entrevista (ver Anexo 2), os professores posicionaram-se da seguinte forma: 

PA: /.../zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu acho que a maior dificuldade deles... e a coisa que eles mais reclamam 

pelo... assim ao entender... eu acho que eles reclamam mais quando tern atividades de 

As entrevistas foram transcritas a partir das normas para transcricao do Projeto de Estudo Coordenado da Norma Urbana 

Linguistica Culta (Projeto NURC) apresentadas por Dionisio (2001). Os simbolos utilizados nesta pesquisa sao: ... (pausas), ? 
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listening ... eles tern mais dificuldade quando tern (atividade de listening)... pelo 

me nos e o que eles... e:: sao as reclamaqdes que eles tern....por que as vezes... eles tern 

dificuldade de entender.... e:: acham que as vezes... o listening e muito rdpido/.../ 

PB: Vamos Id... no meu ponto de vista... tanto a habilidade auditiva...quanto a 

habilidade de escrita... elas sao tidas como um certo desafio praprofessores e alunos 

... ouvir em sala de aula e:: trechos de audios como os audios books ... o que traz no 

audio e uma coisa... porque e algo prontinho... feito em laboratorio [muito 

bonitinhoj... por mais que se tenia ter uma:: digamos uma reconslruqao do uso de 

ingles no dia-a-dia ... a gente ve que e algo feito em laboratorio ... entdp... os alunos 

nao tern muita dificuldade quando estao expostos a esse tipo de atividade/.../ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atraves da resposta do PA, podemos inferir que ele considera a CO como sendo uma 

habilidade dificil para os alunos. PA afirma que os alunos nao apreciam atividades de 

listening, por nao conseguirem realiza-las satisfatoriamente. Ele acredita que a rapidez com a 

qual o discurso e proferido nas atividades de listening faz com que os alunos as considerem 

como dificeis. Ja PB nos revela que quando os alunos sao expostos a audios editados, estes 

nao terao dificuldades em realizar atividades envolvendo a CO. Entretanto, a dificuldade 

surgira quando estes forem expostos a atividades de listening que se utilizam de audios 

autenticos. 

Podemos dizer que as crenels desses professores surgiram a partir de experiencias 

pessoais. Coelho (2006) define crencas como "impressoes que os professores e os alunos tern 

sobre si e seus pares em relacao um ao outro, dentro de um determinado contexto de atuacao 

real ou imaginario". Neste sentido, as crencas desses professores surgiram a partir das 

impressoes que estes tiveram sobre as reacoes dos alunos em um contexto de atuacao real 

(sala de aula) diante das atividades de CO. 

Percebemos que PA considera a CO como sendo a habilidade mais dificil de ser 

desenvolvida pelos alunos, na medida em que os alunos deste professor tern reacoes negativas 

com relacao a tal tipo de pratica. PB, por sua vez, acredita que a CO so vai ser dificultada 

quando forem utilizados audios autenticos. tal atitude deve ter sido percebida por esse 

professor ao observar como seus alunos procediam diante de audios autenticos ou editados. 

(interrogacao). : (alongamento dc vogal) e letras maiiisculas (enfase). Alem desses simbolos utilizamos o simbolo /.../ para 

expressar cortes de fala e [ ] para complementar uma ideia do professor que estava em falas anteriores. 
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Portanto, percebemos que PB considera a CO como sendo relativamente dificil, pois ele 

acredita que audios editados sao faceis de serem trabalhados, entretanto, a dificuldade para 

compreender textos orais existira quando forem utilizados audios autenticos. 

Concluimos que as crencas de PA foram semelhantes as crencas dos dois grupos de 

alunos, enquanto que as crencas de PB foram divergentes. Enquanto PA afirma que a maior 

reclamacao dos alunos sao as atividades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA listening, considerando-a como a habilidade mais 

dificil de ser desenvolvida, PB afirma que tais atividades sao faceis, entretanto, elas podem 

ser dificultadas a partir da utilizacao de audios autenticos. Neste sentido, sua crenca foi 

diferente da crenca dos dois grupos de alunos. 

4.3.4 Facilidade x Fluencia oral 

De acordo com a resposta referente a terceira pergunta do questionario (ver Anexo 1), 

os dois grupos de alunos acreditam que falantes fluentes terao mais facilidade em desenvolver 

atividades de listening, sendo esta assertiva valida para 100% dos alunos. PA assinalou a 

mesma alternativa dos alunos, e ao responder a segunda pergunta da entrevista (ver Anexo 2), 

este se posicionou da seguinte forma: 

PA: /.../ e um aluno que tern mais fluencia por ter sido mais exposto as situacoes 

diversas de uso da lingua ouvindo... ai:: ele tern mais facilidade de ouvir e de 

compreender o ouvido /.../ (de compreender o que ouviu) e a partir dai falar sobre, ou 

perguntar sobre /.../ 

Atraves da resposta de PA, percebemos que ele acredita que a fluencia vai facilitar o 

processo de CO. Ele afirma que quando o individuo e exposto a diversas situacoes 

envolvendo a escuta da lingua inglesa, este vai adquirir a fluencia auditiva e tal aquisicao vai 

fazer com que a CO seja facilitada. 

De acordo com PA, com a aquisicao da fluencia, o individuo tera uma melhor 

performance ao se deparar com situacoes envolvendo a CO, na medida em que este vai 
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conseguir falar sobre ou perguntar sobre. De acordo com Ur (1984), a exposicao do individuo 

aos diversos generos orais vai permitir que esse desenvolva a fluencia auditiva, sendo este um 

recurso facilitador a CO. 

PB, por sua vez, posiciona-se contrariamente, ao responder a terceira pergunta do 

questionario (ver Anexo 1), assinalando a alternativa que afirma que falantes fluentes em 

lingua inglesa nao terao mais facilidades em atividades envolvendo a CO. 

Neste sentido. a crenca deste professor e divergente das crencas dos dois grupos de 

alunos e da de PA. De acordo com a segunda pergunta da entrevista (ver Anexo2), PB se 

posicionou da seguinte forma: 

PB:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Essa questao do aluno ter ou nao uma fluencia a uma melhor compreensao da 

lingua...se eles tern fluencia ou nao e um tanto relativa... eu creio que tudo depende 

como ele alcanqara essa fluencia.../.../ e... um aluno que tern mais fluencia por ter 

sido mais exposto as situaqoes diversas de uso da lingua [ouvindoj... ai ele tern mais 

facilidade de ouvir e de compreender o ouvido ( de compreender o que ouviuj... e a 

partir daifalar sobre... [ou perguntar sobre]... ou como se diz interagir [ e uma questao] 

e aquele aluno que tern a capacidade de entender o que e dito... sem saber o que e 

dito mas porque seu ouvido ja esta tao habituado... que ele consegue ate reproduzir o 

que esta la... o que foi dito.... mas ele nao sabe ainda o que foi dito/.../ ' 

A partir da resposta de PB, percebemos que ele acredita que a questao de o aluno ter 

fluencia auditiva ou nao e um tanto relativa, pois mesmo que o individuo saiba reproduzir 

com exatidao o que foi escutado, se este nao tiver a capacidade de entender o que foi dito, a 

fluencia auditiva deste nao vai ser um recurso facilitador a CO. 

De acordo com Anderson & Lynch (1998), os individuos que conseguem reproduzir 

com exatidao aquilo que foi escutado, mas nao conseguem compreender o que foi escutado, a 

capacidade que este tern de reproduzir o que foi dito nao vai permitir que este se engaje nas 

praticas sociais que envolvam situacoes de CO, portanto a fluencia oral deste nao sera um 

recurso facilitador a CO. 

Neste sentido, PB teve o mesmo posicionamento dos autores, uma vez que, na visao 

deste professor, nao se faz necessario o individuo ter apenas capacidade de reproduzir com 
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exatidao aquilo que foi escutado, este deve saber interpretar aquilo que foi escutado, nao 

sendo um mero reprodutor do discurso. 

Concluimos que PA acredita que a exposicao do individuo a uma gama de generos 

orais permitira que este adquira fluencia auditiva, sendo este um recurso facilitador a CO (ver 

Fundamentacao Teorica, p.9). Entretanto, PB acredita que ter fluencia auditiva e algo relativo, 

pois nem sempre um individuo fluente na oralidade e capaz de compreender o que foi 

escutado, conseguindo apenas reproduzir; neste sentido, a fluencia oral deste individuo nao 

sera um recurso facilitador a CO. Portanto, a crenca de PB foi divergente da crenca dos dois 

grupos de alunos e de PA. 

4.3.4 Fatores que influenciam a C O 

A partir da resposta dada a setima pergunta do questionario (ver Anexo 1), os dois 

grupos de alunos acreditam que os fatores que influenciarao a CO sao: velocidade, juncao das 

palavras, sotaque e vocabulario. PA, ao responder a mesma pergunta do questionario, acredita 

que os fatores que influenciam a CO sao: velocidade, sotaque e vocabulario. 

Com relacao a terceira pergunta da entrevista (ver Anexo2), PA posicionou-se da 

seguinte forma: 

PA: (I) /.../zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o tempo que se da a esse tipo de atividade de listening...por que eu acho 

que e uma habilidade mais dificil da gente trabalhar... porque e uma coisa que nao ta 

recorrente o tempo todo...ou que o aluno nao presta atencdo o tempo todo/.../ 

(2) /.../ alguns alunos eles tern a pratica de toda vez que eles veem alguma informaqao 

em ingles... eles trazem pra sala [elesprocuram traduzir]...mas ai a maioria das vezes 

acontece com.... com.... coisas escritas e o listening ele nao e priorizado pelos 

alunos/.../ 

(3) /..y eles nao tern essa autonomia, venho de novo falar de autonomia ...porque eu 

acho que o aluno...ele ainda nao desenvolveu esse tipo de ciencia...ele nao sabe da 

capacidade que ele tern de trabalhar...ele nao sabe qual e a disposicao que ele tern 

pra trabalhar sozinho. 
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A partir da resposta de PA, percebemos que ele acredita na existencia de tres fatores 

que influenciam a CO. O primeiro fator consiste no tempo fornecido para as atividades de 

listening. Na perspectiva deste professor, o tempo fornecido a estas atividades e insuficiente. 

pois elas sao consideradas como atividades diflceis, portanto demandam mais tempo para a 

sua execucao. De acordo com Vandergrift (1999). estudos mostram que os adultos passam 

40% e 50% da comunicacao escutando, portanto o tempo para a real izacao .dessa pratica 

deveria ser aumentado. 

O segundo fator trata-se da falta de interesse que os alunos tern pela pratica de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

listening, na medida em que eles nao procuram trabalhar com tal pratica fora da sala de aula. 

O terceiro fator elencado por PA consiste na falta de autonomia dos alunos. Este professor 

acredita que o aluno nao desenvolveu tal tipo de ciencia e, por isso, este nao e capaz de 

perceber a sua propria capacidade de execu9ao para uma determinada pratica, neste caso a 

pratica da CO em lingua inglesa. 

Uma vez que PB recusou-se a responder a setima pergunta do questionario (ver 

Anexo 1), os fatores elencados por esse professor foram obtidos na resposta que este forneceu 

a terceira pergunta da entrevista (ver Anexo 2): 

PB (1) /.../o espaco fisico e um problema e uma questao que a gente... por exemplo: : 

a gente aqui na universidade... na extensao...a gente nao tern um espaco fisico 

favordvel a isso... em que se possa trabalhar com equipamentos que ajudem o 

aluno...entdo a acustica da sala... os sons que a gente usa... entao tudo nao contribui 

de certaforma/.../ 

(2) /.../ na fala... nas linguas digamos... de qualquer lingua...no caso da lingua 

inglesa... caracteristicas que dificultam a compreensao desse aluno se ele nao e 

exposto ou nao aprendeu isso... identificacao de formas fracas... entonacoes...NE? 

questao de silaba forte...tudo isso que muda...nao e mudar... que pode comprometer a 

compreensao dele e ai:: dificultar a sua aprendizagem em geral seria isso. 

A partir da resposta de PB a terceira pergunta da entrevista (ver Anexo 2), percebemos 

que este professor acredita na existencia de dois fatores que influenciam a CO. O primeiro 

fator e o espaco fisico, ou seja, a acustica do ambiente pode desfavorecer o ouvinte, na 

medida em que este pode ser prejudicado pela falta de clareza do som. PB acredita que na 
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universidade onde ele ensina nao existe um espaco fisico favoravel, o que vai prejudicar a CO 

dos alunos.De acordo com Yagang (1993), esses fatores sao considerados como externos, 

sendo representados pelas interferencias causadas pelo espaco fisico (ver Fundamentacao 

Teorica, p. 13). 

O segundo fator consiste na falta de fluencia auditiva na lingua inglesa, ou seja, a falta 

de recursos como: exposicao a audios em lingua inglesa e o conhecimento da entonacao desta. 

Field (1998) acredita que falantes nao nativos precisam desenvolver a fluencia, a fim de terem 

melhores desempenhos em atividades envolvendo a CO (ver Fundamentacao Teorica, p. 13). 

Percebemos que PA, ao responder a setima pergunta do questionario, teve a mesma 

opiniao dos alunos. na medida em que este elencou fatores como: velocidade, sotaque e 

vocabulario. Entretanto, a resposta dada a terceira questao da entrevista (ver Anexo 2) nos 

revela uma perspectiva diferenciada, na medida em que este mencionou tres fatores 

diferentes: a insuficiencia do tempo dado as atividades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA listening, a falta de interesse e 

autonomia dos alunos. PB. ao responder a terceira pergunta da entrevista (ver Anexo 2), 

tambem elencou fatores distintos dos alunos, na medida em que elencou o espaco fisico e a 

fluencia. Assim como no estudo proposto por Boyle (1984), alunos e professores elencaram 

distintamente os fatores que influenciam a CO (ver Fundamentacao Teorica, p. 13). 

4.3.4 Caracteristicas de um bom ouvinte 

A partir das respostas fornecidas pelos dois grupos de alunos a nona questao do 

questionario (ver Anexo 1), identificamos tres caracteristicas de um bom ouvinte: exposicao 

dedicacjio e fluencia. PA elencou duas caracteristicas: autonomia e motivacao, enquanto PB 

percebeu apenas uma caracteristica: fluencia auditiva. 

De acordo com a resposta dada a setima questao da entrevista (ver Anexo 2), os dois 

professores tiveram as seguintes opinioes: 

PA: (1) /.../ no caso bom ouvinte... pra escrever... pra ler e tudo mais e o contato o 

mais, o mais intenso que voce puder ter com a lingua NE? 

(2) /.../e voce prestar atencao no seu ritmo de aprendizagem...porque todo aluno eu 

acho.... acredito que a maioria dos alunos enquanto eles nao percebem a necessidade 
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da autonomia que eles tern que ter...qualquer coisa que eles estao aprendendo... se 

eles pensarem que sempre vao depender do professor ( eu acho que fica muito 

dificil)/.../ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebemos que PA revela-nos duas caracteristicas de um bom ouvinte. A primeira 

consiste no contato que o aluno deve ter para que este desenvolva tal habilidade, ou seja, tal 

professor acredita que a exposicao do aluno a praticas de listening na LE vai permitir que este 

desenvolva a CO. A segunda consiste na autonomia que o aluno deve ter para que este tenha 

um melhor desempenho nas atividades envolvendo a CO. Este professor acredita que se os 

alunos nao perceberem a necessidade da autonomia que estes devem desenvolver, torna-se 

dificil o aprendizado de qualquer habilidade. Ja PB apresentou o seguinte posicionamento, 

como mostrado a seguir: 

PB (1) /.../ e aconselho meus alunos ... eu tenho turmas de iniciantes a habituar o 

ouvido... entendeu ...essa questao do hdbito... quando eufalo habituar o ouvido [e o 

aluno ] o aprendiz e se acostumar com a lingua...seus efeitos... a musicalidade da 

lingua ...a velocidade da lingua...como ela ocorrc.os sons /.../ 

(2) /.../eu vejo no aluno, primeiro de estar apto para... de querer aprender...e de ter 

essa eu nao diria facilidade...mas esse hdbito com a lingua estrangeira...porque pra 

eles e estranho mesmo/.../ 

Atraves da resposta de PB. percebemos que este elencou duas caracteristicas de um 

bom ouvinte. A primeira consiste na exposicao que o aluno deve ter a LE, ou seja, tal 

professor acredita que o aluno deve se habituar aos sons da LE, e, a partir desse habito, este 

individuo tera mais facilidade de compreender. PB acredita que essa pratica deve ser 

instaurada desde o momento em que o individuo decide aprender uma LE. A segunda 

caracteristica consiste na motivacao que o aluno deve ter, ou seja, este deve querer aprender; a 

partir desse desejo do aluno, o aprendizado da CO sera facilitado. Percebemos que a 

exposicao foi uma caracteristica comum tanto para os professores como para os alunos, 

ambos acreditam que um bom ouvinte deve estar exposto aos diversos generos orais da LE. 
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De acordo com Field (1998), os alunos devem estar expostos aos sons da LE, em 

especifico lingua inglesa, porque estes precisam perceber que numa LE o ritmo da fala e 

diferente e as caracteristicas conversacionais sao completamente distintas. Vandergrift(1999) 

tambem acredita que a exposicao trata-se de um recurso muito importante por permitir que o 

aluno desenvolva melhor o aprendizado na LE. Este autor nos revela que o aprendizado 

ocorrera satisfatoriamente, quando os alunos forem expostos aos diversos generos orais da 

LE. 

Os dois grupos de alunos e PB acreditam que a fluencia consiste numa-caracteristica 

de um bom ouvinte, ou seja, alem de estarem expostos a LE, de acordo com PB e os dois 

grupos de alunos, o individuo deve salientar aspectos concernentes a lingua: identificar 

formas fortes e fracas, praticar a fala a partir dos aspectos foneticos, etc. Tal caracteristica e 

apontada por Field (1998) e Yagang (1993) (ver Fundamentacao Teorica, p. 14 ). 

PA revelou-nos uma caracteristica distinta de PB e dos dois grupos de alunos: a 

autonomia. Este professor acredita que um bom ouvinte e aquele que desenvolve o 

aprendizado atraves do seu proprio ritmo de aprendizagem, nao tendo a dependencia do 

professor. Ja PB elencou a motivacao, sendo esta uma caracteristica distinta de PA e dos dois 

grupos de alunos. PB acredita que o individuo pode se tornar um bom ouvinte quando este 

estiver motivado para aprender. 

Percebemos que as duas caracteristicas distintas elencadas por PA e por PB sao 

reveladas por comportamentos que estes professores esperam de seus alunos. Para PA, o 

aluno deve ser autonomo; ele acredita que a autonomia vai propiciar o aprendizado, enquanto 

que para PB o aluno deve estar motivado. Neste caso a motivacao vai propiciar o aprendizado 

deste aluno. 

5 C O N S I D E R A ^ O E S FINAIS 

Esta pesquisa objetivou responder a tres questoes: (1) Quais as crencas de dois grupos 

de alunos sobre a CO em lingua inglesa? (2) Quais as crencas dos professores desses alunos 

sobre a CO em lingua inglesa? e (3) Como as crencas desses professores sobre a CO em 

lingua inglesa podem ser comparadas as crencas dos seus alunos? 
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Dois professores de lingua inglesa advindos do curso de extensao da Universidade 

Federal de Campina Grande e seus respectivos alunos participaram da pesquisa. A fim de 

coletar os dados, um questionario contendo perguntas fechadas e abertas e entrevistas semi-

estruturadas foram utilizados. 

A analise dos dados revelou-nos as seguintes crencas dos dois grupos de alunos, 

referidos como alunos " A " e alunos "B": (1) 75% dos alunos " A " e 87, 5% dos alunos B 

acreditam que a CO e uma habilidade dificil de ser desenvolvida, bem como 70% dos alunos 

" A " e 62, 5% dos alunos " B " percebem tal habilidade como a mais dificil; (2) todos os alunos 

acreditam que falantes fluentes da lingua inglesa terao mais facilidades em atividades 

envolvendo a CO; (3) 60% dos alunos " A " e 68,7% dos alunos " B " acham apropriado o uso 

de estrategias ascendentes; (4) os alunos " A " acreditam que os fatores que influenciam a CO 

sao: velocidade, sotaque e juncao das palavras. Os alunos "B", por sua vez, acreditam que 

estes fatores sao: velocidade, vocabulario e sotaque; (5) tanto os alunos "A" , quanto os alunos 

" B " acham que bons ouvintes precisam de: exposicao, fluencia e dedicacao. 

Com relacao as crencas dos dois professores, a analise dos dados permitiu-nos 

identificar as seguintes crencas: (1) PA acredita que a CO trata-se de uma habilidade dificil, 

enquanto que PB acredita que esta dificuldade e relativa; (2) PA acredita que falantes fluentes 

terao mais facilidade em entender textos orais, ja PB posiciona-se contrariamente, pois este 

nao acredita que falantes fluentes terao mais facilidades em atividades envolvendo a CO; (3) 

PA defende o uso de estrategias ascendentes, enquanto que PB acredita em estrategias 

descendentes; (4) PA acredita que os fatores que influenciam a CO sao: velocidade, sotaque e 

vocabulario, e PB, por sua vez, recusou-se a responder a setima questao do questionario; (5) 

PA acha que bons ouvintes precisam de: exposicao e autonomia, e PB tambem acredita na 

exposicao como um elemento fundamental ao desenvolvimento de um bom ouvinte. 

Ao compararmos as crencas dos dois grupos de alunos com as crencas dos professores, 

identificamos que PA, na maioria das vezes, teve as mesmas crencas dos dois grupos de 

alunos, enquanto que PB apresentou um posicionamento diferente desses grupos, na medida 

em que este afirmou que: (1) escrever em lingua inglesa trata-se da habilidade mais dificil; e 

(2) falantes fluentes terao melhor desempenho em atividades que envolvam a CO. Com 

relacao aos fatores que influenciam a CO, as crencas destes sao diferentes das dos alunos, por 

mencionarem fatores como: tempo, interesse, autonomia , espaco fisico e fluencia. Tanto os 

dois grupos de alunos, quanto os professores acreditam que a exposicao e algo primordial para 
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que um individuo torne-se um bom ouvinte. Ao posicionarem-se sobre as caracteristicas dos 

bons ouvintes, os dois professores mencionaram comportamentos que estes esperam dos 

alunos para que se tornarem bons ouvintes: PA considerou a autonomia como uma 

caracteristica de extrema relevancia. e PB, por sua vez, salientou a motivacao. 

De acordo com Donaghue (2003), o estudo das crencas deve ser comparativo. Para 

este autor, as crenels de professores e alunos precisam ser comparadas, por permitirem 

melhores elucidacoes sobre os processos que envolvem o ensino-aprendizagem de linguas 

estrangeiras. Portanto, a pesquisa em questao utilizou-se da comparagao das crencas de 

professores e alunos, a fim de compreender melhor a percepcao de professores e alunos sobre 

a CO e identificar como esta percepcao pode influenciar no ensino-aprendizagem desta 

habilidade. 

De acordo com Massarollo(2002) as investigacoes sobre as crencas precisam ser 

menos descritivas. Neste sentido as crencas precisam ser contextual izadas e personal izadas 

no modo como sao expressas. Nesta pesquisa as crencas identificadas foram apenas sugeridas 

a partir das respostas obtidas no questionario (Anexo 1) e na entrevista (Anexo 2). Ao final 

desta pesquisa, percebemos que e preciso que futuras investigacoes a respeito das crencas 

sobre CO sejam real izadas. 
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QUESTIONARIO DE PESQUISA (Anexo 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caro aluno, 

Estou trabalhando em uma pesquisa cientifica e gostaria de contar com a sua colaboragao 

respondendo ao questionario abaixo. 

Muito obrigado! 

PartezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 

1. Qual a sua idade? 

2. Ha quanto tempo voce estuda ingles? 

3. Voce ja teve experiencia em lingua inglesa no exterior? Se sim, durante quanto 

tempo? 

Parte 2: 

1. Voce acredita que o ensino de lingua inglesa e importante? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nunca pensei sobre o assunto. 

2. Para voce escutar e entender em lingua inglesa e: 

( ) Facil ( ) Muito facil ( ) Dificil ( ) Muito dificil 

3. Voce acredita que individuos que falam ingles fluentemente vao ter mais facilidade em 

compreender textos orais? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nunca pensei sobre o assunto 

4. Voce acha que o tempo gasto em sala de aula em atividades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA listening deveria ser 

aumentado: 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nunca pensei sobre o assunto 

5. Ao escutar musicas em ingles, qual a estrategia que voce mais usa? 

( ) Escuta a musica em questao com o objetivo de entender todas as palavras 

( ) Escuta a musica sem se preocupar em entender todas as palavras 

6. Considerando as habilidades de falar, ler, escutar e escrever em lingua inglesa, em 

qual voce tern mais dificuldade? 

( ) Ler ( ) Escutar e entender ( ) Falar ( ) Escrever 

7. Ao realizar uma atividade de compreensao oral em sala de aula, quais os fatores que 

dificultam a sua compreensao do texto escutado? 
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8. Como voce se sente diante de uma atividade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA listening mal sucedida? 

( ) Frustrado ( ) Inseguro ( ) Indiferente ( ) Tenta identificar os 

motivos que o/a impediram de realizar tal atividade. 

9. Quais as caracteristicas que fazem com que um individuo se torne um bom ouvinte em 

lingua inglesa? c 
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E N T R E V I S T A : (Anexo 2) 

Parte I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Qual a sua idade? 

2. Quais os niveis do curso de extensao em lingua inglesa voce leciona? 

3. Qual a sua formacao? 

4. Se graduado, Em que ano voce se graduou? 

5. Ha quanto tempo voce ensina na extensao? 

6. Voce ja teve experiencia com a lingua inglesa no exterior? Durante quanto tempo? 

Parte I I 

1. Qual habilidade no ensino de lingua inglesa voce acha que os alunos tern mais 

dificuldades (falar) (escrever) (ouvir e entender) (ler) e por que? 

2. Em sua opiniao os alunos que tern uma melhor fluencia com a lingua inglesa tern 

mais facilidade em compreender a lingua inglesa? 

3. Para voce quais sao os principals fatores que dificultam as atividades de listening 

para os alunos? 

4. Voce acha que o tempo demandado nas atividades de listening escuta deveria ser 

aumentado? justifique sua resposta. 

5. Qual a reacao dos alunos quando estes nao conseguem entender um texto oral? 

6. Voce considera que os alunos acham a atividade de compreender em lingua 

inglesa algo muito dificil? 

7. Quais as caracteristicas que fazem com que um individuo se torne um bom ouvinte 

em lingua inglesa? 


