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1 INTRODU O
Este  estudo  insere-se  na  rea  da  Lingu stica  Aplicada,  visto  que  se  prop e  a

analisar  processos  espec ficos  de  aquisi o  lexical  em  l ngua  estrangeira  (L2),  mais
especificamente de infer ncia lexical.  A relev ncia de investigar esse assunto,  seja na
l ngua materna, seja na l ngua estrangeira, pode ser facilmente comprovada pela nossa
pr pria  experi ncia  como  sujeitos  leitores:  sabemos  que,  sem  o  conhecimento  do
significado  das  palavras  presentes  nos  textos,  o  processo  de  compreens o  sequer
inicia. 

Ainda que outros fatores estejam implicados, o conhecimento de vocabul rio tem
um car ter nico na medida em que  o respons vel pelo desencadeamento de outros
processos  espec ficos  -  como,  por  exemplo,  a  realiza o  de  infer ncias  e  o
monitoramento da compreens o. 

Demonstrando  a  proced ncia  dessa  afirma o,  uma  an lise  de  resultados  de
pesquisas mostrou que o conhecimento das palavras aparece como um preditor  mais
refinado de compreens o do que a habilidade de realizar infer ncias e de identificar as
id ias  principais  (ANDERSON  e  FREEBODY,  1981).  Al m  disso,  v rios  autores  t m
mostrado,  especialmente  com rela o   aprendizagem de l ngua estrangeira,  que um
aprimoramento na leitura pode ser atribu do a um aumento de vocabul rio (COADY et.
al., 1993; GRABE e STOLLER, 1997, 2002; KODA, 2004). 

Nesse sentido,   importante notar  que a compreens o de uma palavra envolve
n o  apenas  conhecimentos  sem nticos,  mas  tamb m  sint ticos,  fonol gicos  e
contextuais (NATION, 2001; PERETTI e HART, 2001; SCHMITT, 2009). A familiaridade
com as palavras, no entanto, n o  o nico tipo de conhecimento necess rio durante a
leitura.  Sabemos que,  ao  ativarmos  o  significado  de  determinadas  palavras,  ativamos
tamb m  um  conhecimento  mais  geral,  comumente  denominado  na  literatura  de
enciclop dico  ou  pr vio.  Porque  a  leitura  n o  ocorre  em  um  v cuo  -  sendo  ela  um
evento de linguagem, e o texto, assim, pertencendo a um determinado g nero textual - ,
a  import ncia  desse  tipo  de  conhecimento   torna-se  evidente.  Como  todos  esses
diferentes tipos de conhecimento s o indissoci veis e contribuem para a ativa o mais
ou  menos  eficiente  das  palavras  (PERFETTI  e  HART,  2001;  GRABE,  2009),  faz-se
necess rio avali -los em conjunto em qualquer pesquisa sobre l xico.

Assim, levando-se em considera o a intera o dos diferentes componentes que
interagem no processo de leitura, essa pesquisa tem dois objetivos principais:
- Investigar processos de infer ncia lexical de dois grupos de aprendizes de ingl s como
L2, um de n vel mais baixo de profici ncia e um de n vel mais alto.
-  Avaliar  em que medida o grau de profici ncia  lingu stica influencia no modo como o
processamento de infer ncia lexical ocorre.

Dois preceitos te ricos s o chave para o desenvolvimento do estudo: a teoria da
efici ncia lexical de Perfetti e colegas (1996, 1998, 2001) e a classifica o de recursos
inferenciais de Nassaji (2003).

 Perfetti et. al. (idem) prop e um modelo de leitura formado por duas categorias
principais:  a  de processos e a  de dom nio.  Na primeira  est o  os processos lexicais,  a
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capacidade da mem ria de trabalho, a realiza o de infer ncias e o monitoramento da
compreens o; na segunda, o significado das palavras e o conhecimento de dom nio. A
partir  de  estudos  com  leitores  com  problemas  de  compreens o  leitora,  os  autores
identificaram,  al m  das  dificuldades  j  reconhecidas  e  relacionadas  a  (i)  processos
lexicais e (ii) capacidade limitada da mem ria de trabalho, outras causas de dificuldades
de  leitura. 1  A  lista  expandida  prev  tamb m  a  (iii)  realiza o  de  infer ncias  e  o  (iv)
monitoramento  da  compreens o,  componentes  agrupados  juntamente  com  os  dois
anteriores  na  categoria  de  processos,  e  ainda  o  (v)  significado  das  palavras  e  o  (vi)
conhecimento de dom nio, estes dois ltimos previstos na categoria de conhecimento.
 Mesmo  pertencendo  a  categorias  distintas,  cada  um  desses  componentes  se
inter-relaciona.  Com  rela o   categoria  conhecimento,  os  autores  apontam  que  a
literatura muitas vezes deixa perpassar um desconforto ao tratar do tema, transmitindo
a id ia de que seria bem mais simples investigar os processos de compreens o leitora
sem  ela.  Perfetti  et.  al.  (op.  cit.)  reconhecem  que  talvez  o  papel  desempenhado  pelo
conhecimento  no  desencadeamento  de  processos  importantes  para  a  compreens o
tenha  sido  negligenciado,  especialmente  o  conhecimento  necess rio  para  controlar
coisas como o monitoramento da compreens o e a gera o de infer ncias  (p. 147).
 A op o por separar o conhecimento de palavras em uma categoria distinta da
atribu da aos processos lexicais pode ser entendida como um esfor o para acabar com
essa poss vel neglig ncia, considerando-se que a justificativa para faz -lo est  calcada
em  dois  princ pios  dificilmente  discut veis:  (i)  problemas  em  entender  as  palavras  no
texto  causar o  problemas  no  entendimento  do  texto;  (ii)  embora  os  leitores  possam
inferir o significado das palavras, h  um limite para a utilidade dessa estrat gia. 
Perfetti  et.  al.  (op.  cit.)  definem o conhecimento  de dom nio  como conceitos  que s o
parte  do  background  de  qualquer  texto  (p.  142).  Esclarecem que  este  tem um papel
cr tico  na constru o de uma representa o adequada do texto,  na medida em que 
ele  quem  possibilita  a  rela o  entre  a  representa o  lingu stica  que  o  leitor  faz  do
material  lido  e  a  representa o  da  situa o  baseada  em infer ncias  mais  complexas.
Por  fim,  os  autores  enfatizam  que  tanto  o  conhecimento  de  palavras  como  o
conhecimento de dom nio est o intimamente relacionados, j  que os conceitos em um
dom nio espec fico s o expressos por meio de um vocabul rio espec fico.
Enquanto a teoria de Perfetti et. al. (idem) fornece a base para a rela o entre leitura e
aquisi o  lexical,  a  classifica o  dos  recursos  cognitivos  de  Nassaji  (2003)  contribui
para  este  estudo  com  a  classifica o  das  estrat gias  e  fontes  de  conhecimento
utilizadas por leitores de L2 para adquirir palavras novas por meio de infer ncia lexical. 
 Ao buscar descobrir o qu o bem-sucedidos 21 estudantes de n vel intermedi rio
em ingl s como L2 seriam ao adquirir novas palavras pelo contexto, o autor subdividiu
os recursos por  eles empregados entre estrat gias e fontes de conhecimento.  Nassaji
(idem)  identificou  cinco  tipos  de  fontes  de  conhecimento  -  conhecimento  gramatical,
morfol gico,  discursivo,  de  mundo  e  da  L1  -  e  seis  tipos  de  estrat gias  -  repeti o,
verifica o, analogia, monitoramento, auto-questionamento e analogia. 

2 METODOLOGIA

Materiais: Aplica o de um teste de profici ncia em L2; aplica o de uma atividade de
infer ncia  lexical  em  L2,  pela  t cnica  dos  protocolos  de  pausa  (PROCAILO,  2007);
elabora o de uma entrevista para verbaliza o retrospectiva; gravador.
M todos
Primeira etapa (j  realizada):
-  aplica o  de  um  teste  de  profici ncia  em  L2,  para  o  nivelamento  dos  sujeitos  e

1   Perfetti  (1985), no estudo que cunhou de Teoria da Efici ncia Verbal , havia identificado os processos lexicais e a
capacidade  limitada  da  mem ria  de  trabalho  como  as  duas  fontes  principais  de  falha  na  compreens o  leitora.



posterior divis o em dois grupos: mais e menos proficientes em leitura. 
- aplica o de um teste de nivelamento de vocabul rio, para sele o adequada do texto
a ser empregado no teste de infer ncia lexical, pertencente  segunda etapa.
Segunda etapa:
-  Ap s  o  treinamento  dos  participantes  na  t cnica  dos  protocolos  de  pausa,  ser
aplicada  uma  atividade  de  infer ncia  lexical  em  L2,  a  fim  de  quais  os  recursos  e
estrat gias ser o mais utilizados, e tamb m se estes diferem de acordo com o n vel de
profici ncia lingu stica na L2.
 -  Ainda  nessa  etapa,  uma  entrevista  para  verbaliza o  retrospectiva  ser  realizada,
com o objetivo de fazer com que o sujeito reflita (e revele, pela fala) sobre as opera es
metacognitivas utilizadas para realizar as infer ncias, detalhando para o pesquisador os
processos de monitoramento da compreens o. 
Esses dados ser o gravados em udio e posteriormente transcritos, para decodifica o
e an lise.
Terceira etapa
- An lise dos dados, por meio de m todos qualitativos (como, por exemplo, relatos de
sujeitos  ao  utilizarem  os  recursos  de  aquisi o  lexical)  e  quantitativos  (percentuais  e
correla es), a fim de alcan ar os objetivos estabelecidos neste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSS O
At  o momento, a primeira parte do estudo, relativa a uma das etapas da coleta

de  dados,  foi  realizada.  Mais  especificamente,  os  dados  obtidos  at  agora  nos
permitiram  coletar  informa es  sobre  a  profici ncia  lingu stica  global  e  o  n vel  de
conhecimento  lexical  na  l ngua  estrangeira  dos  sujeitos  -  os  quais   s o  em  geral
correspondentes, mas nem em todos os casos, o que demanda uma investiga o. 

Esses  dados  ser o  empregados  para  a  sele o  dos  sujeitos  que  ir o  de  fato
participar  da  segunda  fase  da  pesquisa,  que  consiste  na  realiza o  de  um  teste  de
aquisi o  de  novos  voc bulos  por  meio  da  leitura  de  um texto,  a  partir  da  t cnica  de
protocolos  verbais,  conforme  descrito  na  se o  precedente.  Por  fim,  a  an lise  dos
dados obtidos pelos protocolos nos possibilitar  responder s quest es colocadas pelo
estudo. 

A conclus o da pesquisa est  prevista para o final do primeiro semestre de2013.
Assim,  sabemos  que  h  um  caminho  relativamente  longo  a  trilhar,  mas  tamb m
acreditamos estarmos trilhando o caminho certo para alcan armos os objetivos.

4 CONCLUS O
A  aquisi o  lexical   chave  para  o  desenvolvimento  da  profici ncia  em  uma  l ngua
estrangeira.  Ela  n o  somente  tem  rela o  direta  com  a  habilidade  de  leitura,  mas
tamb m com as  habilidades  de  escrita,  fala  e  compreens o  auditiva.  (COADY et.  al.,
1993;  NATION,  2001;  PERFETTI  e  HART,2001;NASSAJI,  2003).Isso  considerado,
estudos  que  busquem  compreender  os  processos  empregados  por  aprendizes  ao
tentarem  apreender  o  significado  de  novas  palavras  em  contexto  t m  um  papel  de
destaque na rea de ensino-aprendizagem de L2.

 nesse sentido que entendemos que seria importante divulgarmos esta pesquisa ainda
que  n o  finalizada.  Esperamos  que,  com  isso,  consigamos  chamar  a  aten o  para  o
papel fundamental desempenhado pelo l xico no processo de ensino-aprendizagem de
l ngua estrangeira. E tamb m esperamos poder, naturalmente, apresentar os resultados
finais  no  pr ximo  Congresso  de  Inicia o  Cient fica,  contribuindo  assim  efetivamente
para a rea de aquisi o lexical em L2.
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