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PLAN

Introdução
A perceção, produção e interação oral nas aulas de Português língua
estrangeira
A perceção, produção e interação oral segundo os documentos orientadores
do ensino do Português Língua Estrangeira
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Conteúdo
Nível: A2 (conforme o QECRL)

Articulação objetivos, conteúdos e estratégias
Competências a desenvolver
O texto Escolhido
Considerações finais

TEXTE

In tro du ção
No pro cesso de de sen vol vi mento das com pe tên cias ne ces sá rias à
apren di za gem de uma lín gua não ma terna, um con junto de me to do‐ 
lo gias e meios de en sino são ne ces sá rios, tendo sem pre em conta as
ca ra te rís ti cas dos alu nos, bem como a ne ces si dade de se olhar, sem‐ 
pre que pos sí vel, para os fins da apren di za gem. Neste ar tigo
apresenta- se uma sequên cia di dá tica em que se tra ba lha so bre tudo a
pro du ção, per ce ção a in te ra ção oral dos alu nos, mais con cre ta mente
os cha ma dos pares mí ni mos que, por serem muito pró xi mos uns dos
ou tros, são fre quen te mente con fun di dos pelos apren den tes da lín‐ 
gua, di fi cul tando, desta forma, a sua rá pida apren di za gem.
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Assim, a sequên cia re pre senta uma su ges tão me to do ló gica (con ce‐ 
bida e apli cada no âm bito da Uni dade Cur ri cu lar de Ava li a ção e Con‐ 
ce ção de Ma te ri ais Di dá ti cos em Por tu guês Lín gua Não Ma terna do
Mes trado em Por tu guês Lín gua Não Ma terna da Uni ver si dade do
Minho) para que se fa ci lite a apren di za gem dos sons da lín gua, pois
de pen dendo da lín gua ma terna de quem aprende o Por tu guês, al guns
seg men tos, por serem muito di fí ceis de serem ar ti cu la dos, são con si‐ 
de ra dos de aqui si ção lenta e tar dia. Tal pro posta está cons ti tuída por
três mo men tos, i. a com pre en são do sen tido glo bal do texto, ii. re‐ 
cons tru ção do sen tido do texto e iii. co nhe ci mento e dis tin ção dos
sons da lín gua, ao longo dos quais o pro fes sor de verá ori en tar e/ou
de sen vol ver um con junto de ati vi da des que farão com que o aluno
en con tre nos exer cí cios apre sen ta dos, a o es cla re ci mento das suas
di fi cul da des.

2

Re la ti va mente ao texto, en quanto um meio com pro va da mente efi caz
para o de sen vol vi mento de com pe tên cias lin guís ti cas, se bem se le ci‐ 
o nado e bem tra ba lhado em con tex tos de sala de aulas, escolheu- se
Mar celo, Mar melo e Mar telo 1 que, pen sa mos nós, apresenta- se como
um bom ins tru mento para tra ba lhar a ora li dade, uma vez que nele se
conta a his tó ria de um me nino que, achando que as coi sas de ve riam
ter nomes mais apro pri a dos, de cide usar a lín gua à sua ma neira.

3

A per ce ção, pro du ção e in te ra ção
oral nas aulas de Por tu guês lín ‐
gua es tran geira
Ao en si nar uma lín gua é um pro cesso que deve estar di re ci o nado de
acordo com os fins de apren di za gem dos apren den tes, isto é, pode- se
en fa ti zar mais o do mí nio da com pre en são (oral e es crita) em re la ção à
pro du ção (in te ra ção e ex pres são oral e es crita) e vice- versa, as so ci a‐ 
dos aos as pe tos qua li ta ti vos de uso, como o âm bito, a cor re ção, a
fluên cia, in te ra ção e a co e rên cia, além de ou tros as pe tos de ca rác ter
ex tra lin guís ti cos, igual mente im por tan tes. En tre tanto, ape sar de ser
muito im por tante, «o en sino da pro nún cia é fre quen te mente ig no‐ 
rado pelos pro fes so res, que se li mi tam a cor ri gir, por vezes, os alu‐ 
nos, sem um tra ba lho me tó dico e con sis tente» 2.
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Ao de pre ciar a com po nente oral, em de tri mento das ou tras no pro‐ 
cesso de en sino de uma lín gua, o pro fes sor cria um de se qui lí brio que,
em mui tos casos, di fi culta o al cance dos ob je ti vos dos alu nos, so bre‐ 
tudo aque les cujo fim da sua apren di za gem é, por exem plo, vi a jar para
um país onde se fala essa lín gua.

5

Tendo- se aper ce bido desta si tu a ção, vá rios tra ba lhos têm sur gido
para col ma tar esta in su fi ci ên cia. Destacam- se, por exem plo, os tra ba‐ 
lhos de Pinto 3 que apre senta um leque de ati vi da des, com grau cres‐ 
cente de di fi cul da des, tendo em vista a de sen vol ver a ora li dade em
aulas de por tu guês para his pa no fa lan tes. Este autor des taca a lei tura
em voz alta, o poema can tado, a ex po si ção oral for mal, a en tre vista
for mal e in for mal, o de bate, a in te ra ção fic ci o nada e a in te ra ção es‐ 
pon tâ nea, como es tra té gias que podem ser uti li za das numa aula de
por tu guês lín gua es tran geira. Bagão 4, por sua vez, ela bo rou uma
série de tex tos au tên ti cos e res pe ti vas pro pos tas de abor da gem em
con tex tos de apren di za gem que qual quer outro in ves ti ga dor ou pro‐ 
fes sor pode uti li zar para com pro var a sua efi cá cia. Du arte de Car va‐ 
lho 5 tra ba lha ram igual mente nessa pers pec tiva; no seu re la tó rio de
es tá gio des cre vem uma ex pe ri ên cia ba se ada na con ver sa ção in for mal
(con tato com ou tras pes soas em con texto de imer são), en quanto uma
es tra té gia para aper fei çoar a ora li dade em por tu guês lín gua es tran‐ 
geira. Os re sul ta dos mos tra ram que os apren den tes re a li za ram esta
ati vi dade de forma co la bo ra tiva e sa tis fa tó ria, porém em al guns casos
houve de sis tên cias face as di fi cul da des en con tra das.

6

No que res peita à dis tin ção de pares mí ni mos, es tu dos como o de
Fer reira 6, Yang et al 7. e de Ma cedo 8, por exem plo, já têm de mos trado
que esta é uma área pro ble má tica para em que os apren den tes de
por tu guês lín gua es tran geira, em maior ou menor es cala, a de pen der
das di fe ren ças ou se me lhan ças das suas lín guas ma ter nas.

7

Tendo em conta que «tra ba lhar o do mí nio da com pre en são oral pro‐ 
gride deste a iden ti fi ca ção de pa la vras iso la das, até à mes tria de es‐ 
tru tu ras com ple xas» 9, é im por tante re fe rir que in ves ti ga do res da
área da aqui si ção da lin gua gem apre sen tam como su ges tão uma me‐ 
to do lo gia ba se ada na cons tru ção de um mo delo de apren di za gem lin‐ 
guís tica, se gundo a qual a aten ção deve estar di re ci o nada para qual‐ 
quer evi dên cia que seja re le vante para um do mí nio de apren di za gem
par ti cu lar. Isso quer dizer que
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a aten ção deve ser es pe ci fi ca mente fo cada e não so mente glo bal. A
fim de ad qui rir fo no lo gia, deve- se aten tar aos sons do input da
língua- alvo, es pe ci al mente àqueles que são con tras ti vos nessa lín gua,
e se o ob je tivo do apren diz é soar como um fa lante na tivo, ele deve
aten der a de ta lhes sub fo né mi cos tam bém. A fim de ad qui rir vo ca bu ‐
lá rio, o apren diz deve aten der tanto à forma das pa la vras bem como
a quais quer in for ma ções que estão dis po ní veis no input que podem
levar à iden ti fi ca ção dos seus sig ni fi ca dos. A fim de ad qui rir prag má ‐
tica, o apren diz deve aten der tanto à forma lin guís tica dos enun ci a ‐
dos bem como aos tra ços con tex tu ais e so ci ais re le van tes com os
quais estão as so ci a dos. A fim de ad qui rir mor fo lo gia, deve aten der às
for mas dos mor fe mas e a seus sig ni fi ca dos, e a fim de ad qui rir sin ‐
taxe, deve aten der à ordem das pa la vras e aos sig ni fi ca dos aos quais
essas estão as so ci a das 10.

Isto não quer dizer que os ou tros do mí nios não sejam tra ba lha dos ao
longo de uma aula; podem apa re cer ao longo do de sen vol vi mento das
ati vi da des desde que não se perca o foco de pro gres são da sequên cia
di dá tica.

9

Deste modo, entre as mui tas es tra té gias que podem ser de sen vol vi‐
das para o do mí nio da ex pres são e per ce ção oral es pe ci fi ca mente
podem ser usa das as se guin tes:

10

En si nar mé to dos ar ti cu la tó rios;11

Tra ba lhar pares- mínimos;12

Fazer exer cí cios de au di ção e re pe ti ção;13

En si nar a en to a ção;14

Fazer uma aná lise con tras tiva entre a lín gua ma terna e a lín gua es‐ 
tran geira (per ce ber o que pode fa ci li tar ou di fi cul tar);

15

Cor res pon dên cia ima gem – som/pa la vra;16

Cor res pon dên cia som/pa la vra – ima gem;17

A in te ra ção con tro lada (in ci ta ção à res posta e a com por ta men tos);18

Quanto à ordem, cada pro fes sor pode es co lher uma sequên cia de tra‐ 
ba lho em ter mos da or ga ni za ção dos con teú dos em fun ção das ne‐ 
ces si da des dos alu nos e tendo em conta a lín gua ma terna dos mes‐ 
mos, mas as au to ras su ge rem que se co mece com as vo gais, pro gre ‐
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dindo para os di ton gos, se guindo para as con so an tes – con traste
entre con so ante vo ze ada e não vo ze a das, ponto de ar ti cu la ção, gru‐ 
pos con so nân ti cos – en si nar a acen tu a ção, a di vi são si lá bica e, por
fim, a en to a ção.

A per ce ção, pro du ção e in te ra ção
oral se gundo os do cu men tos ori ‐
en ta do res do en sino do Por tu ‐
guês Lín gua Es tran geira
Em con tex tos na tu rais de aqui si ção de uma lín gua, as com pe tên cias
de per ce ção, pro du ção e in te ra ção oral são as pri mei ras a serem ad‐ 
qui ri das, uma vez que há ne ces si dade dos fa lan tes se co mu ni ca rem
entre si no meio em que es ti ve rem in se ri dos, in de pen den te mente de
se sa be rem ler ou não.

20

Por isso, ao en si nar Por tu guês como lín gua es tran geira, o pro fes sor
deve en ca rar todo o pro cesso de uma forma es pe cial, visto que os
alu nos já pos suem uma ex pe ri en cia co mu ni ca tiva na sua lín gua ma‐ 
terna e o seu apa re lho fo na dor não está pre pa rado, em al guns casos,
para pro du zir cer tos sons da lín gua alvo.

21

De modo a sis te ma ti zar a ati vi dade dos pro fes so res e ca te go ri zar as
com pe tên cias ne ces sá rias a apren di za gem de cada nível nos di fe ren‐ 
tes do mí nios da lín gua, sur giu o Qua dro Eu ro peu Comum de Re fe rên‐ 
cia das Lín gua (QECRL), ela bo rado pelo con ce lho da Eu ropa, «um ins‐ 
tru mento lin guís tico es sen cial para a har mo ni za ção do en sino e da
apren di za gem das lín guas vivas na grande Eu ropa» 11.

22

A pri meira re fe rên cia re la ci o nada com os do mí nios da pro du ção, per‐ 
ce ção e in te ra ção oral no QECRL encontra- se na gre lha para a au to a‐ 
va li a ção das com pe tên cias lin guís ti cas, tendo em conta des cri to res
de uso da lín gua. Assim, as ca pa ci da des, di vi di das em com pre en são
(ao nível da ora li dade) e ex pres são (in te ra ção oral e pro du ção oral),
são apre sen ta das do nível de ini ci a ção A1, ao nível mais avan çado C2,
de modo a que os pro fes so res não só con si gam iden ti fi car atra vés
delas o es tá gio de de sen vol vi mento lin guís tico (neste caso oral) dos
que apren dem uma lín gua 12, mas tam bém iden ti fi car as in su fi ci ên cias
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que estes apre sen tam para, com base nelas, efe ti var o pro cesso de
en sino da lín gua.

Re la ti va mente a in te ra ção oral, o QECRL sa li enta a ne ces si dade de se
de sen vol ve rem es tra té gias por meio das quais o «uti li za dor da lín gua
de sem pe nha al ter na da mente o papel de fa lante e o de ou vinte com
um ou mais in ter lo cu to res, de modo a cons truir con jun ta mente um
dis curso con ver sa ci o nal atra vés da ne go ci a ção de sen tido e se guindo
o prin cí pio da co o pe ra ção» 13. E, como su ges tão, o do cu mento ori enta
a re a li za ção de con ver sas in for mais, dis cus sões in for mais, de ba tes,
en tre vis tas, ne go ci a ções, o pla ne a mento con junto e co o pe ra ções prá‐ 
ti cas com vista a fins es pe cí fi cos.

24

Tendo como base o QECRL e os re sul ta dos de for ma ções con tí nuas
de pro fes so res efe tu a das de 2002 a 2007, em di fe ren tes con tex tos de
En sino Por tu guês no Es tran geiro, sur giu o Qua dro de Re fe rên cia para
o En sino do Por tu guês no Es tran geiro (Qua REPE), um do cu mento que
es ta be lece di re tri zes es pe ci fi ca mente vi ra das ao En sino do Por tu guês
fora de Por tu gal.

25

Re la ti va mente à pro du ção, per ce ção e in te ra ção oral, o do cu mento
re pro duz as com pe tên cias, ní veis de pro fi ci ên cia e os temas apre sen‐ 
ta dos pelo QECRL com li gei ras adap ta ções aos paí ses de lín gua por‐ 
tu guesa e di ver sas ex pe ri ên cias de en sino. Destaca- se, de todas as
ori en ta ções, «a ne ces si dade de pri vi le giar a prá tica co mu ni ca tiva e a
re fle xão sobre a lín gua, ado tando uma abor da gem ori en tada para a
ação em que o pú blico apren dente será so bre tudo ator so cial e uti li‐ 
za dor da lín gua» 14. Para isso, os co nhe ci men tos devem ser vin cu la dos
atra vés de su por tes vá rios e os tipos de tex tos 15 podem in cluir, para o
caso da ora li dade, ins tru ções orais di ver sas, anún cios pú bli cos, con‐ 
ver sas em pre sença, no ti ciá rio na rádio e na te le vi são, con ver sas te le‐ 
fó ni cas, es pe tá cu los, te a tro, lei tu ras pú bli cas, can ções, co men tá rios
des por ti vos entre ou tros do cu men tos au tên ti cos.

26

De modo a fa ci li tar a in te gra ção de alu nos que não têm o Por tu guês
como lín gua ma terna no sis tema de en sino por tu guês, a Di re ção
Geral de In ves ti ga ção e De sen vol vi mento Cur ri cu lar do Mi nis té rio da
Edu ca ção de Por tu gal ela bo rou as Ori en ta ções Pro gra má ti cas de Por‐ 
tu guês Lín gua Não Ma terna - En sino Se cun dá rio (OP PLNM), um do cu‐ 
mento igual mente im por tante, so bre tudo por que as suas di re tri zes
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têm em conta, de forma mais con tex tu a li zada, a di ver si dade
linguístico- cultural em sala de aulas.

Desta forma, as OP PLNM, ao abor dar a pro fi ci ên cia, faz a dis tri bui ção
da com pe tên cia oral (atra vés dos con teú dos a serem abor da dos) por
ní veis, nas suas três ver ten tes (pro du ção, com pre en são e in te ra ção),
ape lando a uma se le ção cui da dosa dos temas, dos ma te ri ais e das es‐ 
tra té gias, tendo sem pre em conta as ca ra te rís ti cas dos alu nos 16.

28

Ou tros as pe tos que este do cu mento apre senta, no que res peita às
ori en ta ções me to do ló gi cas, e que me rece re fe rên cia, estão re la ci o na‐ 
dos ao erro e à ne ces si dade de re curso à me ta lin gua gem. Quanto ao
erro, orienta- se que mesmo «(oral ou es crito) não deve ser to mado
exaus ti va mente como um dado in di ca dor de um de sem pe nho li mi‐ 
tado, mas tam bém como evi dên cia re ve la dora de es tra té gia de apren‐ 
di za gem» 17 e quanto à me ta lin gua gem, orienta- se «a in tro du ção pau‐ 
la tina e cau te losa de ter mos me ta lin guís ti cos do do mí nio da fo né tica,
da mor fo lo gia e da sin taxe, da se mân tica, do lé xico, do texto e da
prag má tica, bem como ter mos me ta li te rá rios re la ti vos à fi gu ra ção es‐ 
té tica do dis curso e aos gé ne ros li te rá rios» 18, para que, desta forma,
o aluno possa apren der im pli ci ta mente ou tras com pe tên cias igual‐ 
mente im por tan tes.

29

A sequên cia di dá tica (em anexo)

Uma sequên cia di dá tica tem sido de fi nida nor mal mente como sendo
o «con junto de ati vi da des or de na das, es tru tu ra das e ar ti cu la das para
a re a li za ção de cer tos ob je ti vos edu ca ci o nais, que têm um prin cí pio e
um fim co nhe ci dos tanto pelos pro fes so res como pelos alu nos» 19.

30

In de pen den te mente da es tru tura que se tenha de es co lher, as ati vi‐ 
da des devem sem pre ser di ver si fi ca das, apre sen ta das de forma pro‐ 
gres siva, ar ti cu la das entre si e devem con cor rer para o al cance dos
ob je ti vos pre vi a mente ela bo ra dos.

31

Con teúdo

- A pro du ção, per ce ção e in te ra ção oral;32
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Nível: A2 (con forme o QECRL)
Con forme o QECRL, e tendo em conta o texto es co lhido, é nos ní veis
A 2.1 e A2.2 que o aluno deve ser capaz de com pre en der, di fe ren ciar e
pro du zir ex pres sões e vo ca bu lá rios de uso mais fre quente re la ci o na‐ 
dos com as pe tos de in te resse, ao nível da per ce ção, pro du ção e in te‐ 
ra ção oral no pro cesso co mu ni ca tivo 20.

33

Ar ti cu la ção ob je ti vos, con teú dos e es tra té ‐
gias

A grande pre o cu pa ção ao ela bo rar a sequên cia di dá tica em anexo foi
a de es ta be le cer uma ar ti cu la ção entre os ob je ti vos, con teú dos e as
es tra té gias, tendo em conta a ne ces si dade de har mo ni zar as di fe ren‐ 
tes par tes que a cons ti tuem. Por isso, ao for mu lar um ob je tivo geral
como «me lho rar a co mu ni ca ção oral dos alu nos» 21, ti ve mos o cui‐ 
dado de for mu lar ob je ti vos es pe cí fi cos que, se atin gi dos, con cor rem
para o al cance si mul tâ neo do ob je tivo geral, como i. «dis cu tir oral‐ 
mente o sen tido glo bal do texto», ii. «en si nar mé to dos ar ti cu la tó rios
dos sons da fala» (tendo em conta as ca ra te rís ti cas dos alu nos e das
suas lín guas ma ter nas), iii. «dis tin guir os pares mí ni mos dos sons em
pa la vras se me lhan tes» e iv. «re sol ver exer cí cios com base na au di ção
e re pe ti ção dos sons da fala».

34

São os ob je ti vos es pe cí fi cos que, por sua vez, aju da ram a se le ci o nar as
es tra té gias a serem de sen vol vi das ao longo da aula e os re cur sos de
en sino ne ces sá rios. Assim sendo, con forme o ob je tivo geral e os es‐ 
pe cí fi cos acima, op ta mos por ati vi da des como i. «dis cus são oral do
sen tido glo bal do texto» (in de pen den te mente da per ti nên cia do
texto, o pro fes sor pode es ti mu lar e mo de rar a dis cus são atra vés de
per gun tas pre vi a mente ela bo ra das), ii. «re pe ti ção de pa la vras pro‐ 
nun ci a das pelo pro fes sor, por fa lan tes na ti vos e/ou gra va das», iii.
«re so lu ção do teste dos pares mí ni mos» iv. «cor res pon dên cia ima gem
– pa la vra/som» e v. «cor res pon dên cia pa la vra/som – ima gem».

35

Com pe tên cias a de sen vol ver
Com pe tên cias lin guís ti cas: podem ser ad qui ri das atra vés da ex plo ra‐ 
ção vo ca bu lar e se mân tica do texto, na abor da gem fonético-
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 fonológica dos sons que cons ti tuem as pa la vras, ao mesmo tempo
que, im pli ci ta mente, se podem aper fei çoar os ou tros do mí nios;

Com pe tên cias de lei tura e de es crita: podem ser ad qui ri das ao longo
da lei tura, quer a ex pres siva, quer a si len ci osa, do texto e no mo‐ 
mento da re so lu ção dos exer cí cios de pro du ção es crita.

37

Com pe tên cias dis cur si vas: podem ser ad qui ri das atra vés da com pre‐ 
en são dos sen ti dos que as pa la vras ou fra ses têm no texto, em com‐ 
pa ra ção com ou tros que as mes mas pos sam ter em ou tros con tex tos
de co mu ni ca ção.

38

Com pe tên cias so ci o cul tu rais: o texto es co lhido cons ti tui uma re pre‐ 
sen ta ção do modo de vida da po pu la ção bra si leira e por tu guesa e
pode ser usado como exem plo quando se trata de re la ções so ci o cul‐ 
tu rais e fa mi li a res.

39

Com pe tên cias de li te ra cia: espera- se que os alu nos ob te nham da lei‐ 
tura e aná lise do texto es co lhido, bem como das ati vi da des de per ce‐ 
ção e pro du ção oral, co nhe ci men tos que lhes sir vam para de sen vol‐ 
ver as suas po ten ci a li da des e, desta forma, par ti ci par ati va mente da
so ci e dade.

40

O texto Es co lhido
Mar celo, Mar melo e Mar melo é um conto de Ruth Rocha, uma es cri‐ 
tora bra si leira de li vros in fan to ju ve nis. Conta a his tó ria de um me nino
que, achando que as coi sas de ve riam ter nomes mais apro pri a dos,
co meça a uti li zar a lín gua à sua ma neira. O texto torna- se apro pri ado
ao con teúdo es co lhido por que mui tas pa la vras que o mesmo apre‐ 
senta diferenciam- se por pares mí ni mos, ou seja, por «pa la vras que
ape nas num som se dis tin guem e que têm sig ni fi ca dos di fe ren tes» 22.
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Assim, além de ser muito be né fico para es ti mu lar uma re fle xão bá‐ 
sica, à me dida das ca pa ci da des dos alu nos, sobre a uti li za ção da lín‐ 
gua e ques tões de ar bi tra ri e dade e a cri a ti vi dade lin guís tica, o mesmo
é um ex ce lente ins tru mento no qual se pode fazer um le van ta mento
de todas as vo gais e de todas as con so an tes da lín gua (em po si ção ini‐ 
cial, me dial ou final) que, se tro ca das por ou tras muito pró xi mas em
ter mos de ar ti cu la ção, o sig ni fi cado al tera e, desta forma, de sen vol ver
os exer cí cios pro pos tos, ao mesmo tempo que se de sen volve ou tras
com pe tên cias.
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Con si de ra ções fi nais
Ao en si nar de uma lín gua, é im por tante sem pre que se or ga nize es‐ 
tru tu ral mente todas as ati vi da des pro gra ma das para o efeito, de
modo a de sen vol ver todas as es tra té gias se guindo um plano que,
tendo em conta as cir cuns tân cias, possa ser adap tado às ne ces si da‐ 
des edu ca ti vas dos apren den tes da lín gua. A in su fi ci ên cia de co nhe ci‐ 
men tos lin guís ti cos de uma parte sig ni fi ca tiva dos pro fes so res de lín‐ 
guas es tran gei ras deve ser tam bém uma com po nente que deve ser
acau te lada/tra ba lhada pelas or ga ni za ções res pon sá veis pelo en sino
do por tu guês lín gua es tran geira, pois esta tem sido igual mente apon‐ 
tada como uma das cau sas para que haja esse de se qui lí brio, uma vez
que a pro du ção e per ce ção oral ca re cem de uma abor da gem cui da‐ 
dosa que passa pela iden ti fi ca ção de todas as fases dos re fe ri dos pro‐ 
ces sos, isto é, a pro du ção da ca deia so nora de acordo com as re gras
ar ti cu la tó rias do sis tema lin guís tico do por tu guês, a per ce ção da fala,
en quanto pri meira etapa da com pre en são, e a seg men ta ção dos sons
com base em uni da des com sig ni fi ca dos, en quanto se gunda etapa, de
for mas a de ci frar a men sa gem ou vida .
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Uma boa sequên cia di dá tica é, assim, o pri meiro passo para o su cesso
de todo o pro cesso e a apli ca ção re quer do pro fes sor um cau te loso
con trolo do tempo, o do mí nio dos as sun tos a serem abor da dos, bem
como a ca pa ci dade para re di re ci o nar as abor da gens em caso de ne‐ 
ces si dade. Para o caso da pro du ção, per ce ção e in te ra ção oral, é pre‐ 
ciso servir- se de todos os meios que pos sam fa ci li tar, desde os re co‐ 
men da dos pelos do cu men tos ori en ta do res, a ou tros igual mente ne‐ 
ces sá rios para o su cesso do pro cesso de ensino- aprendizagem do
por tu guês en quanto lín gua es tran geira.
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A sequên cia di dá tica apre sen tada como pro posta pode ser adap tada
de acordo com as ne ces si da des pon tu ais do con texto de apren di za‐ 
gem e dos alu nos, subs ti tuindo, por exem plo, o texto uti li zado por um
outro que seja do in te resse do aluno, que per mita tra ba lhar os pares
mí ni mos e que, desta forma, con tri bue para a o calce das com pe tên‐ 
cias orais em por tu guês lín gua es tran geira.
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RÉSUMÉS

Português
Neste ar tigo, apresenta- se uma pro posta de sequên cia di dá tica para se tra‐ 
ba lhar a ques tão da ora li dade dos alu nos numa aula. Trata- se de um do mí‐ 
nio que, ape sar de ser muito im por tante na apren di za gem de uma lín gua,
tem sido nor mal mente menos tra ba lhado em con tex tos de ensino- 
aprendizagem de Por tu guês Lín gua Es tran geira com pa ra ti va mente à ou tros.
Assim, na pri meira parte apresenta- se uma bre vís sima con tex tu a li za ção
teó rica sobre o tema em abor da gem, em que tam bém pro cu ra mos per ce ber
como esta te má tica é tra tada nos do cu men tos ori en ta do res e, em se guida,
explica- se de que forma se ar ti cu lam os ele men tos que cons ti tuem a
sequên cia di dá tica. A pro posta como tal, assim como o texto es co lhido, apa‐ 
re cem na parte final deste ar tigo.

English
In this art icle we present a pro posal of a di dactic se quence to work the or‐ 
al ity of stu dents in class. It is an area that, al though it is very im port ant in
the learn ing of a lan guage, has usu ally been less worked in teaching- 
learning con texts of Por tuguese For eign Lan guage com pared to oth ers.
Thus, the first part presents a very brief the or et ical con text on the topic in
ap proach, where we also try to un der stand how this theme is ad dressed in
the guid ance doc u ments and then ex plains how the ele ments that make up
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the se quence are ar tic u lated di dactic The pro posal as such, as well as the
text chosen, ap pear at the end of this art icle.
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