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TEXTE

In tro du ção
Para se tor nar um fa lante da lín gua alvo, o apren diz deve pro du zir
enun ci a dos do ta dos de ele men tos lin guís ti cos e ex tra lin guís ti cos ca‐ 
pa zes de gerar sen tido em di fe ren tes es fe ras da ati vi dade hu mana. Na
es fera es co lar ou pe da gó gica, o pro cesso de ensino- aprendizagem de
uma lín gua es tran geira re pro duz si tu a ções de co mu ni ca ção de ou tras
es fe ras da vida, mas nem sem pre é efi caz em si tuar o apren diz como
um su jeito que par ti lha do ho ri zonte sócio- histórico e cul tu ral da lín‐ 
gua es tu dada. Den tre as ha bi li da des pre vis tas no en sino de lín guas
es tran gei ras, em que fi gu ram a com pre en são au di tiva, a com pre en são
es crita, a pro du ção oral e a pro du ção es crita, esta úl tima pode pro je‐ 
tar o apren diz/fa lante es tran geiro em es fe ras mais for mais e con so li‐ 
da das. Con tudo, a es crita nem sem pre é a ha bi li dade de maior des ta‐ 
que, so bre tudo em me to do lo gias ad vin das de abor da gens co mu ni ca‐ 
ti vas e a es crita torna- se ob jeto de cur sos es pe cí fi cos ou ins tru men‐ 
tais de lín gua es tran geira.

1

Tais cons ta ta ções nos le va ram a re fle tir sobre uma abor da gem di fe‐ 
rente para a prá tica es crita em nos sas aulas, le vando em con si de ra‐ 
ção os pres su pos tos teó ri cos acerca do di a lo gismo de sen vol vi dos por
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Bakh tin e seu Cír culo de pen sa do res rus sos, cujas obras datam da dé‐ 
cada de 1920. Neste con texto, o di a lo gismo é o fio con du tor capaz de
fazer cir cu lar o sen tido de um enun ci ado a outro ao longo do tempo.
Os enun ci a dos pos suem ca rac te rís ti cas mais ou menos es tá veis que
se agru pam em di fe ren tes gê ne ros do dis curso e es fe ras da ati vi dade
hu mana.

No es tudo atual, pre ten de mos tra çar uma re la ção teó rica entre o di a‐ 
lo gismo bakh ti ni ano e o de sen vol vi mento da es crita no âm bito do
por tu guês lín gua es tran geira (PLE). Além de apre sen tar ques tões teó‐ 
ri cas cha ves para o en ten di mento de nossa abor da gem, le van ta re mos
al guns pon tos me to do ló gi cos que con cer nem a área do PLE. É im por‐ 
tante res sal tar que não pre ten de mos tra çar um pa no rama exaus tivo
da área, uma vez que nossa prá tica pe da gó gica se dá em con texto es‐ 
pe cí fico: aulas de por tu guês como lín gua es tran geira e se gunda lín‐ 
gua para apren di zes fran có fo nos de di fe ren tes ida des e ins ti tui ções
(es cola de re forço es co lar, as so ci a ção cul tu ral bra si leira e uni ver si da‐ 
des pú bli cas e pri va das).

3

Nosso ob je tivo é tra çar uma breve aná lise de um pro jeto de lei tura e
es crita co la bo ra tiva em pla ta forma di gi tal que de sen vol ve mos entre
os anos 2014 e 2017, o qual de no mi na mos pro jeto Ex pres são. Na
França, po de mos citar ainda um se gundo pro jeto – que não será con‐ 
tem plado no es tudo atual –, vol tado para a es crita co la bo ra tiva.
Trata- se do pro jeto Agora en ca be çado pela Uni ver si dade de Paris- 
Saclay que conta com a par ti ci pa ção de mais de 13 uni ver si da des
fran ce sas. Ambos os pro je tos pre ten dem es ti mu lar apren di zes de lín‐ 
guas es tran gei ras a es cre ver tendo em conta um público- alvo maior e
mais he te ro gê neo, tor nando o exer cí cio da es crita mais sig ni fi ca tivo
para o pro cesso de apren di za gem.

4

A pri meira parte do ar tigo dis cute a cons ti tui ção do su jeito em sua
lín gua ma terna e na lín gua es tran geira (ou alvo), a par tir dos fun da‐ 
men tos teó ri cos ela bo ra dos pelos pen sa do res rus sos do Cír culo de
Bakh tin. Em se guida, pro cu ra re mos iden ti fi car al guns de sa fios me to‐ 
do ló gi cos para o pro cesso de ensino- aprendizagem da es crita no âm‐ 
bito do PLE, con si de rando sem pre o pa no rama fran cês. Fi nal mente,
apre sen ta re mos os prin ci pais re sul ta dos do pro jeto de lei tura e es‐ 
crita co la bo ra tiva Ex pres são, res sal tando seus pon tos mais pro du ti‐ 
vos, bem como as di fi cul da des en con tra das em seu de sen vol vi mento.
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1. O sujeito- falante na lín gua ma ‐
terna e na lín gua es tran geira
De acordo com os pre cei tos da te o ria do Cír culo de Bakh tin, de sen‐ 
vol vida por um grupo de pen sa do res rus sos a par tir da dé cada de
1920, a co mu ni ca ção hu mana de pende es sen ci al mente da re la ção di‐ 
a ló gica e res pon siva entre enun ci a dos e fa lan tes de uma de ter mi nada
lín gua. Para que a co mu ni ca ção se es ta be leça, os fa lan tes per ten cen‐ 
tes a esta ‘co mu ni dade lin guís tica’ (Vo loshi nov, 2004 [1929], p.70) 1

devem par ti lhar tanto um sis tema lin guís tico – do ta dos de uni da des
mí ni mas como fo ne mas, mor fe mas, sin tag mas, etc. – quanto um ho ri‐ 
zonte sócio- histórico comum.

6

Em sua lín gua ma terna, a re la ção di a ló gica es ta be le cida entre o lo cu‐ 
tor e o in ter lo cu tor ig nora a si na li dade da lín gua, ou seja, o seu ca rá‐ 
ter pu ra mente lin guís tico e di ci o na ri zado, e a co mu ni ca ção ocorre
por meio dos sen ti dos que cir cu lam nos sig nos ide o ló gi cos, pos te ri‐
or mente con cre ti za dos em enun ci a dos de uma dada es fera da ati vi‐ 
dade hu mana. Para Vo loshi nov (2004 [1929], p.94),

7

Na lín gua ma terna, isto é, pre ci sa mente para os mem bros de uma
co mu ni dade lin guís tica dada, o sinal e o re co nhe ci mento estão di a le ‐
ti ca mente apa ga dos. No pro cesso de as si mi la ção de uma lín gua es ‐
tran geira, sente- se a “si na li dade” e o re co nhe ci mento, que não foram
ainda do mi na dos: a lín gua ainda não se tor nou lín gua. A as si mi la ção
ideal de uma lín gua dá-se quando o sinal é com ple ta mente ab sor vido
pelo signo e o re co nhe ci mento pela com pre en são. (Vo loshi nov, 2004
[1929], p.94)

Cada lín gua na ci o nal apre senta seus pró prios enun ci a dos que, por
sua vez, são or ga ni za dos em gê ne ros dis cur si vos e tran si tam por es‐ 
fe ras da ati vi dade hu mana es pe cí fi cas. Do mi nar uma lín gua, por tanto,
sig ni fica ser capaz de tran si tar em meio as suas es fe ras – do co ti di‐ 
ano, po lí tica, jor na lís tica, ci en tí fica, entre ou tras – e co nhe cer o fun‐ 
ci o na mento de seus res pec ti vos gê ne ros. Em sua pró pria lín gua ma‐ 
terna, o fa lante do mina em maior ou menor grau os gê ne ros de “di fe‐ 
ren tes cam pos da co mu ni ca ção cul tu ral” (Bakh tin, 2016 [1951-53],
p.41) 2. O autor acres centa que:
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Com frequên cia, uma pes soa que tem pleno do mí nio do dis curso em
di fe ren tes cam pos da co mu ni ca ção cul tu ral – sabe ler um re la tó rio,
de sen vol ver uma dis cus são ci en tí fica, fala muito bem sobre ques tões
so ci ais – em uma con versa mun dana cala ou in ter vém de forma
muito de sa jei tada. Aqui não se trata de po breza vo ca bu lar nem de
es tilo to mado de ma neira abs trata; tudo se re sume a uma ina bi li dade
para do mi nar o re per tó rio dos gê ne ros da con versa mun dana, à falta
de um su fi ci ente acervo de no ções sobre um enun ci ado in teiro que
aju dem a mol dar de forma rá pida e des con traída o seu dis curso nas
for mas estilístico- composicionais de fi ni das, a uma ina bi li dade para
tomar a pa la vra a tempo, co me çar cor re ta mente e ter mi nar cor re ta ‐
mente (...). (Bakh tin, 2016 [1951-53], p.41)

Tais for mu la ções de Vo loshi nov e Bakh tin sobre a re la ção do fa lante
com sua lín gua ma terna podem ser vir de pis tas teórico- 
metodológicas apli cá veis ao pro cesso de en sino de uma lín gua es‐ 
tran geira. Se entre os fa lan tes da lín gua ma terna, os si nais são dis si‐ 
pa dos e os sig ni fi ca dos dão lugar aos sen ti dos, o mesmo não é evi‐ 
dente no pro cesso de aqui si ção e apren di za gem de uma lín gua es‐ 
tran geira. Para se tor nar fa lante de uma nova lín gua, é ne ces sá rio ul‐ 
tra pas sar o plano da sig ni fi ca ção, si tu ado no sis tema lin guís tico, para
que se atinja o plano da com pre en são e dos sen ti dos que, por sua vez,
estão si tu a dos no enun ci ado.

9

Me to do lo gi ca mente, a aquisição- aprendizagem da lín gua es tran geira
acon tece, na mai o ria das vezes, de forma in versa. Parte- se do en sino
das uni da des da lín gua para que o falante- aprendiz ad quira au to no‐ 
mia e cons ci ên cia lin guís tica su fi ci en tes para se cons ti tuir como fa‐ 
lante da lín gua alvo. En tre tanto, se não le var mos em con si de ra ção o
con texto sócio- histórico e a re a li dade ide o ló gica da lín gua, se não in‐ 
ves tir mos em tro cas ver da dei ra mente di a ló gi cas entre for ma dor e
apren diz, entre apren di zes, e entre apren di zes e ou tros fa lan tes na ti‐ 
vos, bem como na re la ção di a ló gica dos apren di zes com di fe ren tes
enun ci a dos con cre tos da lín gua alvo, cor re mos o risco de per ma ne‐ 
cer no âm bito do sis tema lin guís tico. Bakh tin (2016 [1951-53], p.38)
des taca que a lín gua ma terna

10

não chega ao nosso co nhe ci mento a par tir de di ci o ná rios e gra má ti ‐
cas, mas de enun ci a dos con cre tos que nós mes mos ou vi mos e nós
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re pro du zi mos na co mu ni ca ção dis cur siva viva. Bakh tin (2016 [1951-
53], p.38)

Com base nas pro pos tas teó ri cas de Vo loshi nov e Bakh tin a res peito
da re la ção do fa lante com a lín gua ma terna e a lín gua es tran geira,
pro po mos uma re fle xão me to do ló gica em torno do pro cesso de
ensino- aprendizagem do PLE, mais es pe ci fi ca mente no que tange à
prá tica es crita. Na es teira do pen sa mento bakh ti ni ano, como tra ba‐ 
lhar para que o fa lante atinja o nível do sen tido e da com pre en são na
lín gua es tran geira? Em ou tras pa la vras, como levar o apren diz a pro‐ 
du zir enun ci a dos cons ti tuí dos de ele men tos lin guís ti cos co e sos e
que, ao mesmo tempo, par ti ci pem axi o lo gi ca mente das es fe ras da ati‐ 
vi dade hu mana da lín gua alvo?

11

Sendo o di a lo gismo o fator fun da men tal da co mu ni ca ção hu mana,
acre di ta mos que tanto o apren diz quanto seus enun ci a dos devem ser
co lo ca dos em re la ção com ou tros enun ci a dos e fa lan tes da lín gua
alvo. O pro fes sor constitui- se di a lo gi ca mente como o outro que pri‐ 
mei ra mente irá ler e res pon der à pro du ção es crita do apren diz. O po‐ 
si ci o na mento ide o ló gico do professor- formador e a sua pró pria com‐ 
pre en são da noção de lín gua são ele men tos de ter mi nan tes para o
pro cesso de ensino- aprendizagem. Mui tas vezes, o for ma dor é um
dos pri mei ros re pre sen tan tes da co mu ni dade lin guís tica alvo que en‐ 
trará em con tato mais in tenso com o apren diz, tornando- se agente
re ve la dor das es fe ras ideológico- culturais da lín gua es tran geira. O
modo com que ele ins tru men ta liza os ele men tos cul tu rais em sua es‐ 
fera de ori gem, a pe da gó gica, é um passo im pres cin dí vel para que a
aquisição- aprendizagem se efe tive. No en tanto, quanto maior o al‐ 
cance do seu enun ci ado e quanto mais es fe ras e lei to res ele atin gir,
maior será o po ten cial di a ló gico do enun ci ado do apren diz. Por tanto,
apre sen ta re mos, na seção se guinte, uma pro posta de es crita co la bo‐
ra tiva que visa ex pan dir o lei tor pre su mido dos enun ci a dos pro du zi‐ 
dos pelo apren diz na es fera pe da gó gica.

12
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2. Ques tões me to do ló gi cas sobre
o en sino da prá tica es crita do PLE
na França
Além dos pre cei tos teó ri cos sobre di a lo gismo e enun ci ado ela bo ra dos
por Bakh tin e seu Cír culo, al gu mas ques tões me to do ló gi cas nor te a‐ 
ram a nossa abor da gem em torno da es crita co la bo ra tiva, den tre as
quais po de mos citar: o papel do ma te rial di dá tico no pro cesso de
ensino- aprendizagem de lín gua es tran geira; a dis po ni bi li dade de mé‐ 
to dos de PLE e, fi nal mente, o es paço dado para a es crita em abor da‐ 
gens de en sino de ori en ta ção co mu ni ca tiva.

13

Pri mei ra mente, con si de ra mos im por tante pen sar na fun ção do ma te‐ 
rial di dá tico para o ensino- aprendizagem de lín guas es tran gei ras no
seio da es fera es co lar. No livro Sete erros aos qua tro ven tos: a va ri a ção
lin guís tica no en sino do por tu guês, Bagno (2013) 3 faz uma aná lise de
ma te ri ais di dá ti cos de por tu guês lín gua ma terna que pode ser apli‐ 
cada aos mé to dos de sen vol vi dos na área do por tu guês como lín gua
es tran geira:

14

(...) só po de mos la men tar pro fun da mente que os mesmo li vros di dá ti‐ 
cos que pro põem tra ba lhos tão in te res san tes no tra ta mento da lei‐ 
tura, da ora li dade e da es crita con ti nuem tra tando o es tudo da lín gua
como algo des vin cu lado do uso real, des vin cu lado da lei tura e da es‐ 
crita, como se a gra má tica exis tisse em al guma di men são eté rea fora
das re la ções so ci o co mu ni ca ti vas es ta be le ci das pela ati vi dade de lin‐ 
gua gem, como se a lín gua não se ma ni fes tasse como dis curso, na
forma de tex tos fa la dos e es cri tos. Na mai o ria das co le ções [que o
autor ana li sou], pre do mina aquilo que chamo de mi sé ria da sin taxe: a
con si de ra ção da frase como ob jeto ex clu sivo dos es tu dos gra ma ti cais,
como se a dis se ca ção de ca dá ve res ora ci o nais fosse ne ces sá ria e su fi‐ 
ci ente para se apren der re al mente o que é e como fun ci ona uma lín‐ 
gua viva. (Bagno, 2013, p.42)

15

Ge ral mente, as ati vi da des es cri tas pro pos tas pelos li vros di dá ti cos
con tem plam as uni da des gra ma ti cais da lín gua, sob forma de pro pos‐ 
tas de re da ção ou exer cí cios de gra má tica frag men ta dos. São pou cas
ou quase ine xis ten tes as ques tões vol ta das ao texto e à for ma ção de
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sen ti dos. É certo que no pro cesso de ensino- aprendizagem de lín gua
es tran geira, temos que for ne cer as bases lin guís ti cas e gra ma ti cais da
lín gua alvo, mas tam bém se deve aten tar para os ele men tos re la ci o‐ 
na dos à cri a ção dos sen ti dos.

É bom lem brar que os li vros di dá ti cos or ga ni zam e re pro du zem con‐
tex tos de fala e uso da lín gua para fa ci li tar o pro cesso de ensino- 
aprendizagem, mas estão longe de re pre sen tar a 're a li dade' dos fa lan‐ 
tes de uma de ter mi nada lín gua. Por tanto, ofe re cer a alu nas e alu nos a
pos si bi li dade de falar ou es cre ver sobre um as sunto que do mi nam ou
têm in te resse fa vo rece a cri a ção de tex tos si tu a dos sócio- 
historicamente em que apren di zes se trans for mam em su jei tos au to‐
res do seu enun ci ado, para além da es fera es co lar.

17

Nossa pro posta é tra ba lhar com o texto en quanto enun ci ado, ou seja,
uma uni dade de sen tido for mada por uma ins tân cia lin guís tica e por
uma ins tân cia ex tra lin guís tica. Nesta pers pec tiva, o pro cesso de es‐ 
crita não pode ser re du zido a um mero exer cí cio para re for çar es tru‐ 
tu ras gra ma ti cais. Em di ver sas es fe ras da ati vi dade hu mana, o su jeito
fa lante não na tivo vai se de pa rar com si tu a ções muito di fe ren tes das
que vi ven ciou em sala de aula. Então, por que não co me çar a tra ba lhar
na fron teira da es fera es co lar com as de mais es fe ras da vida? Mais do
que trei nar um aluno para uti li zar fór mu las lin guís ti cas pron tas, por
que não lhe atri buir au to no mia en quanto fa lante, su jeito e autor, para
que ele possa pro du zir e con cre ti zar sua fala e seus tex tos de forma
mais in tui tiva e con sis tente? O fato é que como pro fes so ras e pro fes‐ 
so res, não po de mos pre ver todos os tipos de si tu a ção co mu ni ca ci o‐
nal com os quais os apren di zes serão con fron ta dos.

18

No que tange aos mé to dos no âm bito do PLE, ape sar de con tar com
um nú mero cres cente de pu bli ca ções, ainda não temos um grande
re per tó rio de ma te ri ais pu bli ca dos, em com pa ra ção com lín guas
como o in glês, o fran cês e o es pa nhol, por exem plo. O efeito po si tivo
disso é que, mais fre quen te mente, pro fes so ras e pro fes so res pro du‐ 
zem seus pró prios mé to dos, o que fa vo rece maior atu a li za ção do ma‐ 
te rial uti li zado, mais tro cas pe da gó gi cas entre do cen tes, e con se‐ 
quen te mente, mais qua li dade para as aulas de PLE. Há, de fato, ainda
muito tra ba lho em torno do de sen vol vi mento de ma te rial di dá tico na
área do PLE, so bre tudo no Bra sil, mas tam bém há con di ções fa vo rá‐ 
veis à cri a ção de con tex tos mais sig ni fi ca ti vos para apren di zes de sen ‐
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vol ve rem suas ha bi li da des em por tu guês. No caso do blog que apre‐ 
sen ta re mos a se guir, trata- se de um es paço de pro du ção de sen ti dos,
cujo ma te rial pro du zido tam bém po derá ser usado como fonte para a
im ple men ta ção de novas pro pos tas de lei tura e ati vi da des.

Fi nal mente, con si de ra mos que se faz mis ter re fle tir sobre o es paço
que a es crita tem ocu pado em di ver sas es fe ras da vida. Com o ad‐ 
vento da in ter net, a es crita tem dei xado de ser pri vi lé gio dos mais
eru di tos e o fato é que nunca se es cre veu tanto quanto na atu a li dade.
Men sa gem de texto, e- mail, blogs, co men tá rios e rede so cial, são al‐ 
guns exem plos de gê ne ros dis cur si vos que têm per mi tido a in ser ção
de um tipo de au tora ou autor que antes não ti nham es paço para se
ex pres sar. Longe de ser a re a li dade de uma de se jada de mo cra cia di gi‐ 
tal, por que mui tos ainda não têm acesso à in ter net no Bra sil e no
mundo, já po de mos con si de rar que há um es paço maior para o de‐ 
sen vol vi mento de mo da li da des da es crita. O apren diz de lín gua es‐ 
tran geira tam bém está ex posto a esta mo da li dade da lín gua em di ver‐ 
sas si tu a ções. Então, por que não apro vei tar o meio di gi tal para
instigá- los a pro du zir enun ci a dos de na tu reza igual mente di gi tal?

20

A não ser que seja no âm bito de uma dis ci plina es pe cí fica vol tada
para a prá tica es crita, essa ha bi li dade pre vista no Qua dro Eu ro peu
Comum de Re fe rên cia para Lín guas, acaba ocu pando um es paço li mi‐ 
tado na prá tica pe da gó gica e no dia- a-dia das aulas. Os exer cí cios es‐ 
cri tos mui tas vezes são de sig na dos para serem fei tos in di vi du al mente
fora da aula e sua im por tante fun ção acaba sendo es va zi ada. Con‐ 
forme já apon ta mos em es tudo an te rior 4, o meio di gi tal cons ti tui um
es paço de grande po ten ci a li dade di a ló gica para a vei cu la ção de enun‐ 
ci a dos dos apren di zes. Den tre os as pec tos mais fa vo rá veis para o
acom pa nha mento e apre sen ta ção das ati vi da des es cri tas, des ta ca‐ 
mos: a ca pa ci dade de ar ma ze na mento de dados e enun ci a dos, a pu‐ 
bli ca ção con tí nua e alta ca pa ci dade de atu a li za ção e, fi nal mente, a
pos si bi li dade de res posta e com par ti lha mento a par tir de fer ra men tas
es pe cí fi cas. Na seção se guinte, de ta lha re mos como o pro jeto Ex pres‐ 
são foi de sen vol vido em meio di gi tal e quais foram seus pon tos fa vo‐ 
rá veis e pro ble má ti cos para o de sen vol vi mento da ha bi li dade es crita
dos apren di zes de PLE.
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3. Pro jeto Ex pres são: es crita co la ‐
bo ra tiva e di a lo gismo
Par tindo da fun da men ta ção teórico- metodológica que apre sen ta mos
nas se ções an te ri o res, ela bo ra mos o pro jeto Ex pres são no ano de
2014. Trata- se de um blog cri ado para pu bli car e ar qui var a pro du ção
de tex tos – es cri tos, vi su ais ou au di o vi su ais – fei tos por apren di zes de
por tu guês como se gunda lín gua ou lín gua es tran geira na França, de
todas as ida des. O pro jeto vi sava, ini ci al mente, pro por ci o nar uma
con di ção de pro du ção de lín gua que ul tra pas sasse a fron teira da es‐ 
fera es co lar na qual for ma do res e apren di zes se en con tram, por meio
da pu bli ca ção de tex tos e ati vi da des cujos temas são de pre fe rên cia
de suas au to ras e au to res. Sua ideia cen tral era a de pro mo ver um lei‐ 
tor pre su mido mais amplo e he te ro gê neo do que a fi gura do
professor- formador. Além de um ins tru mento de pu bli ca ção e vei cu‐ 
la ção dos es cri tos, o in tuito era o de con vi dar os par ti ci pan tes a ler os
di ver sos ou tros tex tos que com pu nham a pla ta forma.

22

O pro jeto foi re a li zado du rante 4 se mes tres (de 2014 a 2017) e con tou
com a par ti ci pa ção de apren di zes de di fe ren tes ida des, for ma ções e
ins ti tui ções fran ce sas, a saber, a es cola de re forço es co lar à do mi cí lio
Aca do mia, a as so ci a ção bra si leira Ins ti tut Cul tu rel Alter Bra si lis, a
Grande Es cola de Co mér cio HEC- Paris e a Uni ver si dade de Poi ti ers.

23

Tí nha mos como ob je tivo es pe cí fico:24

Criar um es paço para que apren di zes pu des sem pro du zir tex tos orais
(em pla ta forma au di o vi sual) ou es cri tos para ou tros in ter lo cu to res
que não so mente o pro fes sor;

25

Apre sen tar uma fonte de lei tura de tex tos fei tos por es tu dan tes e
para es tu dan tes de PLE;

26

Uti li zar os do cu men tos pro du zi dos como fonte para novas ati vi da des
e até mesmo para a pro du ção de novos tex tos e pro je tos;

27

For mu lar uma re fle xão sobre a im por tân cia de pro je tos que en vol vam
es crita e/ou ora li dade em pla ta forma di gi tal para um de sen vol vi‐ 
mento mais pro du tivo do PLE pelos apren di zes.

28
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As au to ras e au to res dos do cu men tos pos ta dos no blog são apren di‐ 
zes de por tu guês como se gunda lín gua ou lín gua es tran geira fa lan tes
na ti vos ou bi lín gues do fran cês. Na mai o ria dos casos, os apren di zes
ti nham o por tu guês como ter ceira ou mesmo quarta lín gua e par ti ci‐ 
pa ram de algum curso de por tu guês nos se guin tes con tex tos: aulas
par ti cu la res, aulas em ins ti tuto de lín gua por tu guesa e cul tura bra si‐ 
leira, aulas em curso de nível uni ver si tá rio e pós- graduação.

29

Os do cu men tos eram pro du zi dos a par tir de algum tema de dis cus são
apre sen tado pela pro fes sora ou pro fes sor du rante as aulas. Em se‐ 
guida, os apren di zes eram con vi da dos a pro du zir tex tos orais ou es‐ 
cri tos sobre o tema de sua pre fe rên cia. Os tex tos pas sa vam por uma
re vi são, eram de vol vi dos e dis cu ti dos com os alu nos. Neste mo mento,
pro mo vía mos uma re fle xão sobre ques tões de ordem lin guís tica e
tex tual com as alu nas e alu nos in di vi du al mente, aten tando, so bre‐ 
tudo, para a re cor rên cia dos 'erros' que par ti ci pam do pro cesso de
aqui si ção e apren di za gem de se gunda lín gua ou lín gua es tran geira.
Por fim, os tex tos eram pu bli ca dos no blog, já em sua ver são aca bada.

30

Pu de mos iden ti fi car uma série de efei tos po si ti vos que im pac ta ram a
pro du ção es crita dos apren di zes. De ma neira geral, os apren di zes
tornaram- se mais mo ti va dos e par ti ci pa ti vos em sala de aula, tanto na
re a li za ção de ati vi da des es cri tas quanto orais. Isso se deve a uma di‐ 
mi nui ção do que Krashen e Ter rell – em seu tra tado sobre a aqui si ção
e apren di za gem de lín gua es tran geira, The Na tu ral Ap pro ach – de no‐ 
mi nam “fil tro afe tivo” ou “bar reira emo ci o nal” (1983) 5. Em geral, os
apren di zes ele va ram tanto o nível lin guís tico quanto tex tual de duas
ha bi li da des de pro du ção (fala e es crita).

31

O acom pa nha mento in di vi dual gerou, ainda, maior au tor re fle xão
sobre os "erros" – aqui en ten dido como ele mento cons ti tu tivo do
pro cesso de aqui si ção de LE – dos apren di zes, levando- os a tes tar
novas hi pó te ses e in tui ções lin guís ti cas. A au to a va li a ção ge rada pela
lei tura com pa ra tiva que os pró prios apren di zes fa ziam dos tex tos dos
co le gas os levou a optar por es tru tu ras mais com ple xas.

32

Fi nal mente, no ta mos que os apren di zes foram muito além na es co lha
dos temas e não se li mi ta ram às es fe ras cul tu rais bra si leira ou lu só‐ 
fona. Por exem plo, uma au tora fran cesa es co lheu dis cu tir em por tu‐ 
guês acerca do se xismo na Co reia do Sul 6. Os alu nos tam bém pro du ‐
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zi ram tex tos do gê nero li te rá rio, como uma his tó ria fan tás tica di vi‐ 
dida em série de qua tro tex tos 7.

Pa ra le la mente aos efei tos po si ti vos do pro jeto, tam bém nos de pa ra‐ 
mos com al gu mas di fi cul da des que cer ta mente im pac ta ram a ca pa ci‐ 
dade di a ló gica dos enun ci a dos. A pri meira delas está re la ci o nada ao
fato de que os apren di zes não ti nham acesso di reto à pla ta forma, uma
vez que os tex tos eram pu bli ca dos por nós, de pois de terem sido cor‐ 
ri gi dos e dis cu ti dos di re ta mente com os alu nos. Ao nosso ver, isso
gerou uma que bra no po ten cial di a ló gico des ses enun ci a dos. O ideal
seria ter os alu nos pu bli cando e edi tando seus tex tos di re ta mente na
pla ta forma, como ocorre no pro jeto de es crita e lei tura com par ti‐ 
lhada Agora, pro mo vido pela Uni ver si dade de Paris- Saclay. É pos sí vel
que o acesso di reto ge rasse mais re a ções aos seus tex tos, au men‐ 
tando o po ten cial res pon sivo das pos ta gens.

34

Outro as pecto que nos cha mou a aten ção está re la ci o nado aos co‐ 
men tá rios. Ape sar de o grande nú mero de aces sos, houve pouquís‐ 
simo uso da fer ra menta de co men tá rios, o que en ri que ce ria muito
mais o pro jeto e cri a ria maior in te ra ção entre os par ti ci pan tes e seu
pú blico alvo. Ci ta mos ainda a ques tão da con ti nui dade de pu bli ca ção
das pos ta gens. Tra ba lhar em pla ta forma di gi tal exige pe ri o di ci dade e
muito tempo de tra ba lho. Por tanto, não foi pos sí vel ga ran tir pu bli ca‐ 
ções inin ter rup tas ao longo do tempo de re a li za ção do pro jeto, o que
tam bém afe tou o fluxo de aces sos dos lei to res.

35

Con si de ra ções fi nais
Ao nos pro por mos a pu bli car os enun ci a dos dos nos sos alu nos em
pla ta forma di gi tal, nosso in tuito foi for ta le cer ainda mais a sua po si‐ 
ção de su jei tos fa lan tes na lín gua es tran geira, em nosso caso, o por‐ 
tu guês. Como au to res, eles ad qui ri ram mais au to no mia para tran si tar
por es fe ras da cul tura lu só fona, de ba tendo as pec tos po lí ti cos, so ci ais,
his tó ri cos, com por ta men tais, entre ou tros. Além disso, ti ve ram a sua
pró pria po si ção iden ti tá ria e cul tu ral va lo ri zada, como pu de mos ob‐ 
ser var na es co lha e forma de abor da gem dos temas que es co lhe ram
de ba ter.

36

No en tanto, temos que lem brar que o pro jeto se situa ori gi nal mente
na es fera pe da gó gica for mal, em que é mais di fí cil re pro du zir ou criar
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RÉSUMÉ

Português
Neste ar tigo temos como ob je tivo apre sen tar uma abor da gem teórico- 
metodológica para o de sen vol vi mento da ha bi li dade es crita no âm bito do
por tu guês como lín gua es tran geira. Com base nos con cei tos de di a lo gismo,
enun ci ado, gê ne ros dis cur si vos e es fera da ati vi dade hu mana, ela bo ra dos
pelo Cír culo de Bakh tin, de sen vol ve mos um pro jeto de lei tura e es crita co la‐ 
bo ra tiva em meio di gi tal, in ti tu lado Ex pres são, para a vei cu la ção dos enun ci‐ 
a dos pro du zi dos pelos apren di zes. Como re sul tado, ti ve mos maior en ga ja‐ 
mento e me lhora na qua li dade dos tex tos dos apren di zes, que pas sa ram a
es cre ver para um pú blico mais amplo e he te ro gê neo.
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