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Introdução
A visão de políticas linguísticas deste trabalho
Delimitando origens das bases teóricas: os PCNs
A busca por convergências teóricas na área de PLA: os RC e a proposta de
Kraemer (2012)
O Exame Celpe-Bras e a sua importância teórica para a reflexão
metodológica
Considerações finais

In tro du ção
Propomo- nos, ao longo des tas pá gi nas, a re fle tir sobre a de fi ni ção de
po lí ti cas pú bli cas edu ca ci o nais bra si lei ras para o en sino de Por tu guês
como Lín gua Adi ci o nal (do ra vante PLA), de li mi tando as ori en ta ções
teó ri cas e me to do ló gi cas do en sino de Lín gua Por tu guesa, com base
em do cu men tos ofi ci ais – os Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o nais e os
Re fe ren ci ais Cur ri cu la res do Es tado do Rio Grande do Sul, e do en‐ 
sino de PLA, le vando em con si de ra ção a pro posta de pro gres são cur‐ 
ri cu lar de Kra e mer (2012), pen sada para esse con texto de en sino no
âm bito do Pro grama de Por tu guês para Es tran gei ros da UFRGS, além
de uma po lí tica lin guís tica bra si leira de forte im pacto sobre o en sino
de PLA den tro e fora do Bra sil, o Exame Celpe- Bras. Re cor re mos a
tais ob je tos de aná lise em razão de não haver um do cu mento bra si‐ 
leiro que re gu la mente e vei cule ori en ta ções cur ri cu la res para o en‐ 
sino de por tu guês para fa lan tes de ou tras lín guas. Em de cor rên cia
disso, de li mi ta mos, a par tir de fon tes di ver sas, sub sí dios que pos si bi‐ 
li tem uma re fle xão acerca dos di re ci o na men tos teórico-
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 metodológicos para essa mo da li dade de en sino no país, mais em con‐ 
for mi dade com o que po de ría mos de fi nir como uma pers pec tiva bra‐ 
si leira de en sino de PLA (Schof fen & Mar tins, 2016).

Este ar tigo é re sul tado do tra ba lho de sen vol vido no pro jeto de pes‐ 
quisa Celpe- Bras: aná lise do acervo de pro vas já apli ca das, ma nu ais,
le gis la ção e es tu dos re a li za dos, co or de nado pela profa. Dra. Ju li ana
Ro quele Schof fen, entre 2015 e 2016, na Uni ver si dade Fe de ral do Rio
Grande do Sul. Di a lo ga mos subs tan ci al mente com o es tudo com pa ra‐ 
tivo de po lí ti cas lin guís ti cas bra si lei ras e por tu gue sas de Schof fen &
Mar tins (2016), detendo- nos ape nas ao con texto bra si leiro. To ma mos
dois dos ob je tos de aná lise de nosso es tudo an te rior, os PCN e o
Exame Celpe- Bras, e adi ci o na mos ou tros dois ins tru men tos de po lí ti‐ 
cas lin guís ti cas como exem pli fi ca ti vos dos fenô me nos de apro pri a ção
teó rica e de de fi ni ção me to do ló gica em Por tu guês como Lín gua Adi‐ 
ci o nal, os Re fe ren ci ais Cur ri cu la res do Es tado do Rio Grande do Sul e
a pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012).

2

Com re la ção aos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o nais e aos Re fe ren ci‐ 
ais Cur ri cu la res, pro ce de mos a uma aná lise que levou em con si de ra‐ 
ção a) a de li mi ta ção do re fe rido ins tru mento como uma po lí tica lin‐ 
guís tica edu ca ci o nal e b) a de li mi ta ção da pro posta en quanto con‐ 
junto de ori en ta ções cur ri cu la res e pe da gó gi cas. A apre ci a ção des tes
do cu men tos deu- se da des cri ção dos as pec tos ex plí ci tos, re la ti vos ao
en sino e apren di za gem de PLA, aos im plí ci tos, os quais de pre en de‐ 
mos a par tir da lei tura dos do cu men tos e da sua re la ção com ou tros
ins tru men tos de po lí tica lin guís tica.

3

A pro posta de pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012) e o Exame
Celpe- Bras, no en tanto, pas sa ram por uma apre ci a ção di fe ren ci ada,
por não re pre sen ta rem pro pri a mente po lí ti cas pú bli cas edu ca ci o nais
– isto é, po lí ti cas ofi ci ais que te nham por ob je tivo de li mi tar di re tri zes
edu ca ci o nais. Por essa razão, o tra ba lho de Kra e mer (2012) é apre sen‐ 
tado em com ple men ta ri dade à aná lise dos Re fe ren ci ais Cur ri cu la res,
uma vez que a au tora res salta tê-lo to mado como base para a ela bo‐ 
ra ção de sua pro gres são cur ri cu lar. Já o Exame Celpe- Bras é ana li‐ 
sado quanto à sua de li mi ta ção como po lí tica lin guís tica: apre sen ta‐ 
mos a de li mi ta ção sócio- histórica do do cu mento com base na li te ra‐
tura da área de PLA no Bra sil e ten ta mos de li mi tar a con cep ção de
en sino que sub jaz ao Ma nual do Can di dato de 2015, texto mais re ‐
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cente que nos serve de fonte teó rica acerca do exame. Além disso, é
tam bém foco da aná lise re fe rente ao Exame uma breve des cri ção de
seus di re ci o na men tos para o en sino, na me dida em que tam bém é ex‐ 
pli ci tado o seu cons truto teó rico, em com ple men ta ri dade à dis cus são
de Schof fen & Mar tins (2016).

Todos estes ins tru men tos de po lí ti cas lin guís ti cas pro pa gam pers‐
pec ti vas teó ri cas se me lhan tes e in flu en ciam a emer gên cia de pro gra‐ 
mas (ou de po lí ti cias reais) gra ças à ca pa ci dade de pro je ção de novos
sa be res, ali a dos aos es tu dos e às prá ti cas de sen vol vi das na área de
PLA. Os mo vi men tos dis cur si vos en vol vi dos na apro pri a ção do qua‐ 
dro teó rico sub ja cente à pers pec tiva bra si leira que apre sen ta mos é
re sul tado de um con junto de ideias sobre o en sino pre sen tes entre os
anos 80 e 90 no Bra sil (Mar tins, 2018), todas as so ci a das a uma con‐ 
cep ção co mu ni ca tiva/dis cur siva de en sino de lín guas adi ci o nais.
Assim, ao longo das pró xi mas se ções do ar tigo, nos de te re mos em
cada um dos ins tru men tos, de modo a pro por ci o nar uma visão ampla
dos fenô me nos de apro pri a ção teó rica na área de PLA.

5

A visão de po lí ti cas lin guís ti cas
deste tra ba lho
Este tra ba lho é um es tudo sobre po lí ti cas edu ca ci o nais bra si lei ras
para o en sino de PLA, as su mi das tam bém como po lí ti cas lin guís ti cas
tanto por serem da al çada dos Es ta dos – e, por con se guinte, de ins ti‐ 
tui ções edu ca ci o nais, como qual quer po lí tica pú blica, atu ando sobre
as re la ções so ci ais – quanto por re pre sen ta rem as re la ções exis ten tes
entre lín gua e so ci e dade por meio, no caso dos ob je tos de aná lise
deste tra ba lho, de pro pos tas cur ri cu la res e pe da gó gi cas. Por essa
razão, em alu são ao que res salta Oli veira (2013) a pro pó sito do papel
do Es tado na ar ti cu la ção de po lí ti cas lin guís ti cas, sabe- se que, como
um im por tante pro mo tor de po lí ti cas pú bli cas, o go verno tem a fun‐ 
ção de or ga ni zar as re la ções es ta be le ci das entre as ins tân cias do do‐ 
mí nio es co lar nos di fe ren tes con tex tos sócio- históricos.

6

No que tange à ca rac te ri za ção de um do cu mento ofi cial ori en ta dor
do en sino, tem- se em vista que ele fun ci ona « como agente fo men ta‐ 
dor e ca ta li sa dor das ma ni fes ta ções econô mi cas, po lí ti cas e ide o ló gi‐ 
cas » (Lima et al., 2010, p. 5), uma vez que busca instanciar- se como
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uma po lí tica pú blica no in te rior de uma de ter mi nada con jun tura so‐ 
cial e de um de ter mi nado con texto his tó rico, o que igual mente lhe
con cede le gi ti mi dade pe rante os ato res so ci ais. Se gundo Vi eira
(2008), essas ini ci a ti vas, de sen vol vi das por ins tân cias go ver na men‐ 
tais, de vido ao seu amplo al cance, são o que se de no mina na li te ra‐ 
tura da área como ‘ges tão edu ca ci o nal’; em con tra par tida, o con ceito
de ‘ges tão es co lar’, en ca rado como a abran gên cia dada, no am bi ente
es co lar, ao que é pre visto pelos ges to res edu ca ci o nais, torna- se
igual mente im por tante, tendo em conta que, na es cola, as fi na li da des
ex pres sas em do cu men tos ori en ta do res, por exem plo, tornam- se viá‐ 
veis por meio do tra ba lho re a li zado por pro fes so res, alu nos e de mais
ato res en vol vi dos nos pro ces sos edu ca ci o nais, tais como a fa mí lia e
mo ra do res das re don de zas da es cola.

Em seu mo delo con cei tual de po lí ti cas lin guís ti cas, Shohamy (2006)
busca ex pli car o fun ci o na mento do que de no mina como ‘po lí tica lin‐ 
guís tica oculta’ (‘hid den lan guage policy’), ou como ‘po lí tica oculta’
(‘hid den policy’) ou ainda como ‘po lí tica de facto’ (‘de facto policy’) em
me ca nis mos de po lí tica lin guís tica – ini ci a ti vas de di fe ren tes na tu re‐ 
zas para a dis se mi na ção de po lí ti cas –, em que o termo ‘po lí tica’ está
re la ci o nado às po lí ti cas pú bli cas, im ple men ta das pelas di fe ren tes ins‐ 
tân cias go ver na men tais. Nesse sen tido, para o en ten di mento das po‐ 
lí ti cas lin guís ti cas no in te rior das po lí ti cas pú bli cas edu ca ci o nais, a
au tora traça um de bate em torno do que de no mina por ‘po lí tica de
edu ca ção lin guís tica’ e sa li enta, por tanto, a im por tân cia das po lí ti cas
de edu ca ção lin guís tica como me ca nis mos ou dis po si ti vos go ver na‐ 
men tais res pon sá veis pela dis se mi na ção de prá ti cas de facto com re‐ 
la ção às lín guas nas ins ti tui ções edu ca ci o nais. Com isso, para a es tu‐ 
di osa, torna- se pos sí vel a con ver são de ide o lo gias em prá ti cas no do‐ 
mí nio es co lar, visto que uma po lí tica de edu ca ção lin guís tica “é con si‐ 
de rada uma forma de im po si ção e de ma ni pu la ção de po lí tica lin guís‐ 
tica con forme é usada por aque les que detêm au to ri dade para tor nar
ide o lo gia em prá tica atra vés da edu ca ção for mal.” (SHOHAMY, 2006,
p. 76). Essa visão das po lí ti cas lin guís ti cas no âm bito das po lí ti cas
edu ca ci o nais dos Es ta dos abre es paço para a de li mi ta ção da abor da‐ 
gem de aná lise que ado ta mos neste tra ba lho.
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Com base nesta visão am pli ada de po lí ti cas lin guís ti cas, nas pró xi mas
se ções deste ar tigo, nos con cen tra re mos na de li mi ta ção dos as pec tos
teórico- metodológicos de uma pers pec tiva mais em con for mi dade
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com po lí ti cas go ver na men tais e de facto em PLA no país. Em um pri‐ 
meiro mo mento, apre sen ta re mos duas po lí ti cas go ver na men tais bra‐ 
si lei ras para o en sino de lín gua por tu guesa, uma na ci o nal e outra
local, que ser vem de re fe rên cia para esta visão: os Pa râ me tros Cur ri‐ 
cu la res Na ci o nais e os Re fe ren ci ais Cur ri cu la res do Es tado do Rio
Grande do Sul. Em um se gundo mo mento, tra re mos ins tru men tos re‐ 
la ci o na dos mais di re ta mente ao en sino e à ava li a ção de pro fi ci ên cia
em PLA: o Celpe- Bras, a par tir de seus do cu men tos pú bli cos dis po ní‐ 
veis no Acervo Celpe- Bras , e a pro posta de pro gres são cur ri cu lar de
Kra e mer (2012). A par tir deste qua dro, pre ten de mos vis lum brar uma
pers pec tiva teórico- metodológica ori en ta dora para o en sino de PLA
no Bra sil.

De li mi tando ori gens das bases
teó ri cas: os PCNs
A pri meira aná lise re a li zada neste tra ba lho, re fe rente às pro pos tas
go ver na men tais do Bra sil, é a dos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o nais
de Lín gua Por tu guesa de 1997 e 1998 , por se tra tar do pri meiro do cu‐ 
mento ofi cial que co loca o texto como uni dade do en sino e o gê nero
do dis curso como ob jeto de es tudo da dis ci plina de Lín gua Por tu‐ 
guesa (Kra e mer, 2012). Não se pode dei xar de sa li en tar que essa po lí‐ 
tica lin guís tica do Es tado bra si leiro não con tem pla o en sino de PLA,
mas apre senta re fle xões que serão muito im por tan tes para a com pre‐ 
en são his tó rica da pers pec tiva em voga no Bra sil para o en sino de
PLA, ilus trada aqui es pe ci al mente atra vés das con si de ra ções a res‐ 
peito dos des do bra men tos da im ple men ta ção do Exame Celpe- Bras
em di fe ren tes con tex tos de en sino. Assim, pro ce de mos à de li mi ta ção
dos PCN en quanto po lí tica lin guís tica que nasce na sequên cia de mu‐ 
dan ças sig ni fi ca ti vas no con texto edu ca ci o nal bra si leiro, apre sen‐ 
tando tam bém a con cep ção de en sino e a sua re la ção com essas mu‐ 
dan ças. Pro cu ra mos tam bém ana li sar as ori en ta ções pre sen tes para a
ela bo ra ção de cur rí cu los e des cre ver a pers pec tiva teó rica sub ja cente
ao do cu mento.

10

De acordo com Brito et al. (2015), o salto no nú mero de bra si lei ros in‐ 
gres san tes na rede pú blica de edu ca ção é no tó rio desde a pu bli ca ção
da Lei de Di re tri zes e Bases da Edu ca ção de 1971, que de ter mi nou a
am pli a ção de qua tro para oito o nú mero de anos de es co la ri dade
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obri ga tó ria e apre sen tou o atual En sino Médio como o se gundo grau
de en sino. Anos mais tarde, em con so nân cia com as mu dan ças im ple‐ 
men ta das du rante o pe ríodo di ta to rial bra si leiro, que che gava ao seu
fim, a ho mo lo ga ção da Cons ti tui ção Fe de ral de 1988 de sig nou aos es‐ 
ta dos e mu ni cí pios a in cum bên cia da ar ti cu la ção para uma maior ga‐ 
ran tia do acesso ao en sino fun da men tal, de modo a tam bém fo men tar
o au mento do nú mero de ma trí cu las no En sino Médio. Essas po lí ti cas
pú bli cas, ao in ci di rem sobre a edu ca ção como um di reito so cial e,
con se quen te mente, sobre a uni ver sa li za ção do en sino, con tri buí ram
para mu dan ças prá ti cas no in gresso na edu ca ção bá sica, visto que se
mo di fi cou subs tan ci al mente o per fil do alu nado, antes com posto por
uma mai o ria ad vinda de clas ses eco no mi ca mente pri vi le gi a das.
Irrompeu- se a cons ci en ti za ção do di reito à ci da da nia, por meio da
qual os fi lhos do anal fa be tismo pu de ram pre en cher os es pa ços das
car tei ras es co la res que em tem pos re mo tos re pre sen ta vam mais um
den tre os tan tos pon tos de di fe ren ci a ção de clas ses so ci ais (Bra sil,
1998).

Por essa razão, deu- se gra da ti va mente iní cio à ela bo ra ção, em me a‐ 
dos dos anos 90, de uma nova Lei de Di re tri zes e Bases da Edu ca ção
(LDB), em con so nân cia com a con fi gu ra ção das salas de aula bra si lei‐ 
ras. Em 1996, pas sou a vi go rar a nova lei, que cir cuns cre via o En sino
Médio, fi nal mente, como úl tima etapa obri ga tó ria da edu ca ção bá sica,
dando con ti nui dade, por tanto, ao ideal uni ver sa lista da CF/89. Os
PCN foram pu bli ca dos na sequên cia das mu dan ças ocor ri das em fun‐ 
ção do pro cesso de re de mo cra ti za ção do Bra sil: em 1997 e 1998 foram
apre sen ta dos os PCN dos qua tro ci clos do En sino Fun da men tal e em
2000 os PCN do En sino Médio (PCNEM), em que aquele, quanto ao
en sino de lín gua por tu guesa de uma forma geral, es ta be lece as ori en‐ 
ta ções teórico- metodológicas da área, e este elenca as com pe tên cias
e as ha bi li da des sobre as quais os pro ces sos edu ca ci o nais, no En sino
Médio, de ve riam girar em torno, em con for mi dade com o cons truto
an te ri or mente apre sen tado. O pri meiro, que im porta so bre ma neira à
dis cus são em pre en dida neste tra ba lho, por se tra tar de um texto que
visa a for ne cer as bases para a cons ti tui ção, nas di fe ren tes re giões e
es ta dos do país, de do cu men tos de re fe rên cia ade qua dos às re a li da‐ 
des so ci ais e lin guís ti cas, in tro duz, como men ci o nado an te ri or mente,
o di reito à ci da da nia como res pon sa bi li dade, so bre tudo, da es cola.
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Nos PCN de 1997, a re la ção entre uso e re fle xão lin guís tica ex plica o
fato de essa po lí tica lin guís tica do Es tado bra si leiro afastar- se de uma
tra di ção de ori en ta ções cur ri cu la res que re le ga vam ao es tudo do
texto um ca rá ter se cun dá rio, e que bus cava es ta be le cer con teú dos
fe cha dos a serem con tem pla dos e ob je ti vos pré- fixados. O do cu‐ 
mento, por sua vez, apre senta ob je ti vos am plos de en sino, que dizem
res peito a as pec tos so ci ais, po lí ti cos e cul tu rais, co muns a todas as
dis ci pli nas do cur rí culo e não ape nas à de lín gua por tu guesa. É por
essa razão que o do cu mento In tro du ção aos Pa râ me tros Cur ri cu la res
Na ci o nais (1997), comum às di re tri zes de todas as dis ci pli nas cur ri cu‐ 
la res, re vela que as ori en ta ções ma te ri a li za das no do cu mento cons ti‐ 
tuem

13

[...] uma pro posta fle xí vel, a ser con cre ti zada nas de ci sões re gi o nais
e lo cais sobre cur rí cu los e sobre pro gra mas de trans for ma ção da re ‐
a li dade edu ca ci o nal em pre en di dos pelas au to ri da des go ver na men ‐
tais, pelas es co las e pelos pro fes so res. Não con fi gu ram, por tanto, um
mo delo cur ri cu lar ho mo gê neo e im po si tivo, que se so bre po ria à
com pe tên cia político- executiva dos Es ta dos e Mu ni cí pios, à di ver si ‐
dade so ci o cul tu ral das di fe ren tes re giões do País ou à au to no mia de
pro fes so res e equi pes pe da gó gi cas. (Bra sil, 1997a, p. 10)

O ponto de des ta que dessa po lí tica vol tada ao en sino de lín gua por‐ 
tu guesa está, na re a li dade, na or ga ni za ção e na se le ção dos con teú‐ 
dos de en sino e de apren di za gem a par tir das ne ces si da des dos alu‐ 
nos, que se dá a par tir da re la ção biu ní voca entre uso da lín gua e da
lin gua gem e re fle xão lin guís tica, por que, se gundo esse ins tru mento
de po lí tica lin guís tica e a te o ria que a sub jaz, o mero co nhe ci mento
de as pec tos lin guís ti cos não pos si bi lita ao su jeito fazer uso efe tivo da
lín gua e da lin gua gem em sua re a li dade fun da men tal de in te ra ção;
con se quen te mente, o exer cí cio da ci da da nia, que se dá nas re la ções
in te rin di vi du ais, não seria al can çado de forma plena, visto que viver
em so ci e dade é fazer uso pro fi ci ente, nas di fe ren tes es fe ras so ci ais,
dos dis cur sos que nela cir cu lam.

14

Os PCN, de uma forma geral, apre sen tam como es teio teó rico uma
visão de lín gua e de lin gua gem que pas sou a co a du nar uma re a li dade
es co lar que, como se ob ser vou, es teve em cons tante trans for ma ção:
as ideias lin guís ti cas do Cír culo de Bakh tin re pre sen tam uma visão de
lin gua gem que pro cura vi a bi li zar, como de li neia Rojo (2008), o com ‐
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bate ao ile trismo e a ga ran tia do di reito à ci da da nia, con ce bida como
o acesso a ati tu des crí ti cas e cons ci en tes pe rante a so ci e dade, a his‐ 
tó ria, a lín gua e a cul tura. Desse modo, por es ta rem os Pa râ me tros
or ga ni za dos em duas gran des par tes (es pe ci fi ca ções acerca da dis ci‐ 
plina de lín gua por tu guesa e ori en ta ções re fe ren tes às es pe ci fi ci da‐ 
des da dis ci plina em cada um dos qua tro pri mei ros ci clos) optou- se
neste tra ba lho pela con cen tra ção sobre os con cei tos pre sen tes na
pri meira parte do do cu mento, em que são fei tos os en qua dra men tos
teó ri cos e me to do ló gi cos da dis ci plina de Lín gua Por tu guesa. A im‐ 
por tân cia dos sa be res lin guís ti cos para o exer cí cio da ci da da nia é jus‐ 
ti fi cada ao longo de todo o texto do do cu mento atra vés da pers pec‐ 
tiva di a ló gica da lin gua gem que o sub jaz.

Para essa con cep ção teó rica, a lin gua gem hu mana es ta ria or ga ni zada
em gê ne ros do dis curso, ma te ri a li za dos sob a forma de enun ci a dos
que te riam na e pela in te ra ção ver bal a sua re a li dade fun da men tal
(Bakh tin/Vo lo chí nov, 2006). Nessa te o ria e ao longo do do cu mento,
re cur sos lin guís ti cos são co lo ca dos como ele men tos que ser vem ao
uso da lin gua gem por meio de gê ne ros do dis curso es pe cí fi cos, vis tos
nos PCN como os di ver sos for ma tos cons truí dos socio- 
historicamente e li ga dos às di fe ren tes es fe ras so ci ais. Por essa razão,
o acesso à ci da da nia, para essa pers pec tiva, es ta ria in trin se ca mente
li gado a um en sino que tome o gê nero do dis curso como ob jeto, uma
vez que este pro por ci o na ria o des li za mento dos apren di zes pelas di‐
fe ren tes es fe ras so ci ais (Schof fen & Mar tins, 2016). Assim, os PCN as‐ 
su mem o gê nero do dis curso como um im por tante ele mento para o
en sino e apren di za gem de lín gua por tu guesa, atra vés dos quais se
daria a se le ção dos tex tos orais e es cri tos a serem tra ba lha dos em
sala de aula.

16

Nesse pri meiro do cu mento ori en ta dor da edu ca ção bra si leira, as no‐ 
ções de texto e de gê nero do dis curso são des do bra men tos do que se
en tende por uso da lin gua gem, já que o texto se an cora nas ideias lin‐ 
guís ti cas do Cír culo de Bakh tin. Ou tros dois con cei tos pre sen tes no
do cu mento são tão im por tan tes quanto os an te ri o res, por re pre sen‐ 
ta rem a sua de ri va ção (Rojo, 2008), sendo trans ver sais a todo o do cu‐ 
mento: o de lín gua e o de lin gua gem. Todas essas ideias dão su porte à
pre o cu pa ção do do cu mento em for ne cer meios para se bus car com‐ 
pre en der a re la ção entre os in di ví duos e o mundo que os cerca, de
modo que a dis ci plina de Lín gua Por tu guesa, para o do cu mento, teria

17
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o papel de pos si bi li tar aos su jei tos a cir cu la ção pelas mais di fe ren tes
es fe ras so ci ais. Desse modo, nos ocu pa mos de ex plo rar bre ve mente
os con cei tos elen ca dos pelo do cu mento a par tir do diá logo com as
ideias do Cír culo.

Con forme Schof fen (2009), os es tu dos em pre en di dos pelo Cír culo de
Bakh tin ti nham como cen tro o enun ci ado, visto como um ob jeto ne‐ 
ces sá rio para a com pre en são dos sen ti dos cons truí dos a par tir da co‐ 
mu ni ca ção ver bal. Além disso, as con cep ções de lín gua, de lin gua gem,
de di a lo gismo (ou re la ções di a ló gi cas) e de gê ne ros do dis curso, sobre
as quais os es tu dos dos au to res se sus ten tam, são im por tan tes con‐ 
cep ções que, no elenco das ideias lin guís ti cas do grupo, ga nham des‐ 
ta que quando pers pec ti va das no campo da Lin guís tica Apli cada, es‐ 
pe ci al mente em con texto bra si leiro. Para Ro dri gues (2011), desde me‐ 
a dos da dé cada de 1990, o Cír culo de Bakh tin tem ga nhado es paço de
des ta que no âm bito da Lin guís tica Apli cada, re pre sen tando um nova
pers pec tiva teórico- metodológica de in ves ti ga ção da lin gua gem no
Bra sil. Essa pers pec tiva aca bou por fun da men tar as po lí ti cas pú bli cas
edu ca ci o nais bra si lei ras, como dito an te ri or mente, es pe ci al mente a
par tir da pu bli ca ção dos PCN.

18

Com re la ção à apro pri a ção de uma pers pec tiva dis cur siva da lin gua‐ 
gem para o en sino de lín gua por tu guesa, em es pe cial, Costa- Hubes
(2014) as sume que é ne ces sá rio re co nhe cer a lín gua em seu âm bito
so cial, a fim de pro pi ciar a ex pe ri ên cia da in te ra ção em di fe ren tes si‐ 
tu a ções de uso, con si de rando o re co nhe ci mento das con di ções reais
de uso no en sino e apren di za gem de lín guas. Desse modo, para se
fazer efe tiva essa pers pec tiva, ganha lugar uma visão dis cur siva e
enun ci a tiva da lin gua gem – cal cada na con cep ção de gê nero do dis‐ 
curso –, que tem tido cada vez mais força na área de Lin guís tica Apli‐ 
cada no Bra sil, prin ci pal mente a par tir da pu bli ca ção dos PCN (Kra e‐ 
mer, 2012). Para esse es ta tuto epis te mo ló gico, a par tir do que de li neia
Bakh tin/Vo lo chí nov (2006), a lín gua, por sua vez, con siste em um fato
so cial mar cado por um mo mento his tó rico em es pe cí fico em um
meio so cial de ter mi nado que

19

[...] pos si bi lita a ho mens e mu lhe res sig ni fi car o mundo e a so ci e ‐
dade. Aprendê- la é apren der não so mente pa la vras e saber combiná- 
las em ex pres sões com ple xas, mas apre en der prag ma ti ca mente seus
sig ni fi ca dos cul tu rais e, com eles, os modos pelos quais as pes soas
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en ten dem e in ter pre tam a re a li dade e a si mes mas. (Bra sil, 1997a, p.
20)

Em suas ori en ta ções ge rais, trans ver sais a todo o En sino Fun da men‐ 
tal, os PCN as su mem a lin gua gem como uma

20

[...] ação in te rin di vi dual ori en tada por uma fi na li dade es pe cí fica, um
pro cesso de in ter lo cu ção que se re a liza nas prá ti cas so ci ais exis ten ‐
tes nos di fe ren tes gru pos de uma so ci e dade, nos dis tin tos mo men tos
de sua his tó ria. Os ho mens e as mu lhe res in te ra gem pela lin gua gem
tanto numa con versa in for mal, entre ami gos, ou na re da ção de uma
carta pes soal, quanto na pro du ção de uma crô nica, uma no vela, um
poema, um re la tó rio pro fis si o nal. (Bra sil, 1997a, p. 20).

No que toca ao es ta tuto epis te mo ló gico das ideias do Cír culo no ce‐ 
ná rio dos es tu dos da lin gua gem no Bra sil, e, mais es pe ci fi ca mente, ao
que está in cor po rado nos PCN, ao se es tu dar uma lín gua,
pressupõem- se ir re me di a vel mente o seu uso, os in ter lo cu to res que
con fi gu ram as in te ra ções, o con texto em que essas in te ra ções ocor‐ 
rem e os pro pó si tos im pli ca dos (Schof fen, 2009).

21

Os PCN do ter ceiro e quarto ci clos do En sino Fun da men tal dão aos
pro fes so res de Lín gua Por tu guesa a res pon sa bi li dade pelo pla ne ja‐ 
mento, im ple men ta ção e di re ção de ati vi da des di dá ti cas que pos si bi‐ 
li tem o con tato com gê ne ros do dis curso de di fe ren tes es fe ras so ci‐ 
ais. Nessa me dida, a re la ção entre as ori en ta ções do do cu mento e o
seu cons truto teó rico e me to do ló gico fica ainda mais ex pli ci tada nos
as pec tos le va dos a cabo para a or ga ni za ção das si tu a ções de apren di‐ 
za gem:

22

pla ne jar si tu a ções de in te ra ção nas quais esses co nhe ci men tos sejam
cons truí dos e/ou te ma ti za dos; or ga ni zar ati vi da des que pro cu rem
re criar na sala de aula si tu a ções enun ci a ti vas de ou tros es pa ços que
não o es co lar, considerando- se sua es pe ci fi ci dade e a ine vi tá vel
trans po si ção di dá tica que o con teúdo so frerá; saber que a es cola é
um es paço de in te ra ção so cial onde prá ti cas so ci ais de lin gua gem
acon te cem e se cir cuns tan ciam, as su mindo ca rac te rís ti cas bas tante
es pe cí fi cas em fun ção de sua fi na li dade: o en sino. (Bra sil, 1998, p. 22)

Na sequên cia do en qua dra mento teó rico for ne cido pelos PCN, apre‐ 
sen ta mos, na pró xima sub se ção, uma aná lise dos Re fe ren ci ais Cur ri‐

23
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cu la res do Es tado do Rio Grande do Sul. Além disso, acres cen ta mos à
des cri ção do do cu mento uma curta apre sen ta ção da pro posta de
pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012) para o con texto do Pro‐ 
grama de Por tu guês para Es tran gei ros da UFRGS, por estar ali nhada
aos di re ci o na men tos do do cu mento sul- riograndense.

A busca por con ver gên cias teó ri ‐
cas na área de PLA: os RC e a pro ‐
posta de Kra e mer (2012)
A au sên cia de um do cu mento ofi cial que for neça di re tri zes para o en‐ 
sino de por tu guês como lín gua adi ci o nal no Bra sil levou- nos a bus car
em po lí ti cas lin guís ti cas ofi ci ais e em pro pos tas não- governamentais
re fle xões que nos au xi li as sem a de li mi tar sub sí dios para a cons ti tui‐ 
ção de uma po lí tica lin guís tica em con so nân cia com a pers pec tiva
pre pon de ran te mente em voga para o en sino de lín guas no Bra sil. Para
tal em prei tada, to ma mos como ob jeto de aná lise uma po lí tica edu ca‐ 
ci o nal im ple men tada pelo es tado do Rio Grande do Sul no ano de
2009, os Re fe ren ci ais Cur ri cu la res do Es tado do Rio Grande do Sul
(RC) para a área de Lin gua gem e Có di gos, no que com pete es pe ci fi ca‐ 
mente ao en sino de Lín gua Por tu guesa e Li te ra tura e de Lín guas Adi‐ 
ci o nais. Além desse do cu mento ori en ta dor, le va mos em con si de ra ção
a pro posta de or ga ni za ção cur ri cu lar de Kra e mer (2012), que con si de‐ 
ra mos não ape nas muito im por tante para as prá ti cas de en sino no
con texto do PPE da UFRGS como tam bém para uma re fle xão sobre
cur rí culo na área de PLA no Bra sil, em bora essa pro posta não re pre‐ 
sente efe ti va mente uma po lí tica lin guís tica go ver na men tal.

24

Os RC re pre sen ta ram a prin ci pal re fe rên cia para a ela bo ra ção da pro‐ 
gres são cur ri cu lar pro posta por Kra e mer (2012) para o en sino de PLA,
cujas ideias per meiam as prá ti cas do cen tes do Pro grama de Por tu‐ 
guês para Es tran gei ros da Uni ver si dade Fe de ral do Rio Grande do Sul.
A apre sen ta ção deste do cu mento busca sub si diar a com pre en são da
re fe rida pro gres são cur ri cu lar e de mons trar que, na au sên cia de ori‐ 
en ta ções cur ri cu la res go ver na men tais, a área de fine suas ori en ta ções
com base em di fe ren tes ins tru men tos. Além disso, des ta ca mos que
todas as po lí ti cas en fo ca das neste ar tigo estão em har mo nia com uma
mesma con cep ção de uso da lin gua gem, parte de um pro jeto epis te ‐
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mo ló gico de de fi ni ção e con so li da ção da área de PLA no país (Mar‐ 
tins, 2018). Sendo assim, ainda que re pre sente uma po lí tica local,
abran gendo o es tado do Rio Grande do Sul, os RC re pre sen tam um
pro jeto maior, na me dida em que re fle tem as con cep ções teó ri cas vi‐ 
gen tes nos do cu men tos ori en ta do res para o en sino de lín gua por tu‐ 
guesa no Bra sil.

As ori en ta ções cur ri cu la res e pe da gó gi cas para as dis ci pli nas de Lín‐ 
gua Por tu guesa e Li te ra tura e de Lín guas Adi ci o nais estão an te ce di‐ 
das nos RCs por cinco tex tos que bus cam de li mi tar o es paço do do‐ 
cu mento ofi cial no âm bito das po lí ti cas pú bli cas edu ca ci o nais bra si‐ 
lei ras e es pe ci fi car tam bém a pro posta em re la ção ao con texto sócio- 
histórico, de mu dan ças sig ni fi ca ti vas nas so ci e da des con tem po râ‐ 
neas, es pe ci al mente no Bra sil, por conta do im pacto do ad vento da
de mo cra cia no sis tema edu ca ci o nal. Nesse sen tido, os ato res res pon‐ 
sá veis pela pro du ção des ses tex tos in tro du tó rios – li ga dos a ins tân‐ 
cias go ver na men tais ou edu ca ci o nais – re fle tem cren ças em re la ção à
edu ca ção e ao en sino de uma forma ampla ou ao en sino de lín guas
em par ti cu lar.

26

Para todas as áreas do co nhe ci mento pre vis tas nos RCs, o en sino é
apre sen tado, nos tex tos in tro du tó rios, como in se pa rá vel da apren di‐ 
za gem, a qual re pre senta um papel ainda mais im por tante por se tra‐ 
tar do in di ca dor dos re sul ta dos es co la res. A es cola, nesse sen tido, é
re co nhe cida pelo do cu mento como o es paço onde as apren di za gens
pres su põem a in ter fe rên cia de um com plexo sis tema for mado por
pro fes so res e ges to res, pro je tos cur ri cu la res, ma te ri ais e re cur sos di‐ 
dá ti cos. Den tro desse sis tema, ambos, en sino e apren di za gem, es ta‐ 
riam, pois, a ser viço do de sen vol vi mento de com pe tên cias (de re sul‐ 
ta dos a serem al can ça dos), fa to res apre sen ta dos como es sen ci ais
para a or ga ni za ção dos con teú dos cur ri cu la res – e do en sino, por‐ 
tanto –, cujos ob je ti vos cen trais in ci dem sobre o for ne ci mento de
bases para as apren di za gens pre sen tes fora do am bi ente es co lar.

27

Quanto ao en sino de Lín gua Por tu guesa e Li te ra tura e de Lín guas
Adi ci o nais, o con ceito de edu ca ção lin guís tica é ba si lar, na me dida em
que as dis ci pli nas pas sam a ser res pon sá veis pelo tra ba lho de in te gra‐ 
ção entre as lín guas e as di fe ren tes lin gua gens. Para tal em prei tada, o
do cu mento parte de uma con cep ção de uso da lin gua gem em que os
su jei tos « lan çam mão de um re per ter tó rio de re cur sos com par ti lha‐
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dos e va riá veis para, jun tos, cons truí rem ações, posicionando- se a
cada mo mento frente a va lo res que os par ti ci pan tes tor nam re le van‐ 
tes, o que cons ti tui a in te ra ção » (Rio Grande do Sul, 2009, p. 42). Por
esse mo tivo, tem- se como ob jeto de en sino o uso, o que im plica co‐ 
nhe cer as di fe ren tes for mas de ar ti cu lar sen ti dos co le ti vos pela apro‐ 
pri a ção do có digo, com a in ten ção de pro du zir e de com par ti lhar
sen ti dos para o exer cí cio pleno da ci da da nia. Depreende- se, dessa
ma neira, que o en sino é ba se ado em uma con cep ção de uso da lin‐ 
gua gem como prá tica so cial (Clark, 2000) e se con cre ti za ria ape nas a
par tir da es crita e dos dis cur sos que se or ga ni zam a par tir dela, em
alu são a Britto (1997). Essa con cep ção de lin gua gem é com par ti lhada
pelos PCN, como visto an te ri or mente, e pelo Exame Celpe- Bras, po lí‐ 
tica lin guís tica des crita na sub se ção se guinte.

Posto isso, nos RCs, o texto é as su mido como a matéria- prima para a
aula, por ser com pro misso as su mido pelo do cu mento, para as dis ci‐ 
pli nas em ques tão o acesso in dis cri mi nado às prá ti cas so ci ais que en‐ 
vol vem o uso da es crita. É a par tir do texto que são se le ci o na dos os
con teú dos a serem tra ba lha dos em sala de aula, os quais advêm das
prá ti cas de lei tura e pro du ção de tex tos (orais e es cri tos) em re la ção à
re so lu ção de pro ble mas. Para as prá ti cas em sala de aula, o tra ba lho
di dá tico deve par tir de tex tos per ten cen tes a es fe ras so ci ais mais
pró xi mas à re a li dade dos alu nos, ampliando- se pro gres si va mente o
es tudo deles em di fe ren tes gê ne ros do dis curso, par tindo, por tanto,
de es fe ras mais pró xi mas até che gar às mais abs tra tas. Esse mo vi‐ 
mento seria res pon sá vel pela re a li za ção dos prin cí pios edu ca ti vos
ori en ta do res da área de Lin gua gens e Có di gos, a saber, os di rei tos do
edu cando à frui ção, isto é, “o pra zer, o en ten di mento, a apre ci a ção
es té tica do mundo, o de sen vol vi mento da cu ri o si dade in te lec tual e do
gosto pelo co nhe ci mento; entende- se tam bém a ati tude de quem se
vale de opor tu ni da des, e se per mite vi ven ciar as múl ti plas faces da
vida hu mana” (Rio Grande do Sul, 2009, p. 38), à ci da da nia, em re to‐ 
mada aos PCN, e à au to ria, as su mida como a ca pa ci dade de se sin gu‐ 
la ri zar na vida co ti di ana, nas di fe ren tes es fe ras so ci ais.

29

Os RCs sa li en tam mais de uma vez a im por tân cia do texto como ele‐ 
mento or ga ni za dor das aulas de Lín gua Por tu guesa e Li te ra tura e de
Lín guas Adi ci o nais. Para que a se le ção deles e as pro pos tas em seu
en torno não se deem ao acaso, como forma de sis te ma ti za ção do
cons truto teó rico lan çado mão ao longo do do cu mento para o tra ba ‐
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lho em sala de aula, são apre sen ta dos qua dros que ser vem de exem‐ 
plos para a or ga ni za ção de uma pro gres são cur ri cu lar ar ti cu lada em
temas e gê ne ros do dis curso, ba se ada na pe da go gia de pro je tos .

Como men ci o nado no iní cio deste ca pí tulo, os Re fe ren ci ais ser vi ram
de ins pi ra ção para a dis ser ta ção de Kra e mer (2012), na qual é apre‐ 
sen tada uma or ga ni za ção cur ri cu lar de PLA en fo cando os qua tro cur‐ 
sos de re fe rên cia do Pro grama de Por tu guês para Es tran gei ros da
UFRGS, a saber, Bá sico I, Bá sico II, In ter me diá rio I e In ter me diá rio II.
Kra e mer (2012), como men ci o nado no iní cio desta seção, apre senta
os RCs como uma im por tante fonte re fle xiva (assim como os PCN) em
fun ção de pro po rem, se gundo a au tora, uma or ga ni za ção do en sino
que tem no texto a uni dade da aula de lín gua e no gê nero do dis curso
o seu ob jeto, além de apre sen ta rem uma pro posta de pro gres são cur‐ 
ri cu lar para o en sino de lín gua por tu guesa e li te ra tura e de lín guas
adi ci o nais. A au tora acaba igual mente to mando por base o cons truto
teó rico do Exame Celpe- Bras, opção tam bém de sen vol vida na pró‐ 
xima seção deste tra ba lho, em bora in se rida na sequên cia de nos sas
ca te go rias de aná lise.
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Se gundo Kra e mer (2012), o livro di dá tico mui tas vezes é o ele mento
que or ga niza e es ta be lece o cur rí culo de um curso no en sino de lín‐ 
guas, fato tam bém evi den ci ado no con texto en fo cado pela au tora, o
do PPE da UFRGS. Este curso em es pe cí fico, como tam bém aponta a
au tora, tem como ori en ta ção teó rica e di re tri zes didático- 
pedagógicas o uso da lin gua gem como ação so cial (Clark, 2000), a
par tir do que o en sino e a apren di za gem acon te cem tal como pro‐ 
põem os RCs, utilizando- se da pe da go gia de pro je tos com base na
pers pec tiva bakh ti ni ana de gê ne ros do dis curso (Bakh tin, 2011). Nesta
aná lise, re pro du zi mos um dos qua dros que foram pro pos tos por Kra‐ 
e mer (2012) para a des cri ção de sua pro gres são cur ri cu lar, in di cado
para o nível Bá sico II, que apre senta uma pro posta muito se me lhante
à dos qua dros das pro gres sões pre sen tes nos RCs:
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Qua dro 4 – Qua dro da su ges tão de pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012)

1.

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/docannexe/image/291/img-1.png
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Suite

2.

Suite

Fonte: Kra e mer (2012, p. 120)

A pri meira parte da pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012) para o
nível Bá sico II do PPE apre senta uma es tru tura se me lhante à dos qua‐ 
dros pre sen tes nos RCs, com ex ce ção da co luna em que são des cri tos
os ob je ti vos, já que o do cu mento ori en ta dor do en sino de Lín gua Por‐ 
tu guesa e Li te ra tura e de Lín guas Adi ci o nais do RS apre senta ape nas
os ob je ti vos da edu ca ção lin guís tica para edu ca ção bá sica de uma
forma ampla, sem pro pri a mente in di car, para cada um dos pro je tos
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su ge ri dos, os ob je ti vos im pli ca dos em seu de sen vol vi mento. Em razão
de a au tora ter se ba se ado nas sis te ma ti za ções dos RCs, o qua dro
acima de mons tra que a pro posta de Kra e mer (2012) toma tam bém os
temas e os gê ne ros do dis curso (gê ne ros es tru tu ran tes, na co luna à
es querda) como or ga ni za do res do cur rí culo. Como se pode per ce ber,
os gê ne ros do dis curso são apre sen ta dos con forme a sua mo bi li za ção
para a re a li za ção das ações pre vis tas no pro jeto su ge rido, que per mi‐ 
tem ao aluno cir cu lar entre os temas elen ca dos.

Assim como nos RCs, os ob je ti vos da pro gres são cur ri cu lar de Kra e‐ 
mer (2012), des cri tos na co luna à di reita, re for çam a pre missa de um
en sino cen trado nas prá ti cas de lei tura e de pro du ção tex tual. Isso
por que as prá ti cas de lin gua gem em pre en di das estão li ga das ao con‐ 
ceito de le tra mento, le vado a cabo “(...) como as prá ti cas e even tos re‐ 
la ci o na dos com uso, fun ção e im pacto so cial da es crita” (Klei man,
1998, p. 181) para o pleno acesso às cul tu ras de es crita.
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O Exame Celpe- Bras e a sua im ‐
por tân cia teó rica para a re fle xão
me to do ló gica
Um dos mais im por tan tes ins tru men tos de po lí tica lin guís tica bra si‐ 
leiro para a área de PLA no Bra sil, senão o de maior in fluên cia, é o
Cer ti fi cado de Lín gua Por tu guesa para Es tran gei ros, o Celpe- Bras,
apli cado duas vezes por ano em mais de no venta Pos tos Apli ca do res
den tro e fora do país. De sen vol vido desde 1998 pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção, o exame está li gado a con vê nios entre o Bra sil e ou tros
paí ses, como o Pro grama de Estudantes- Convênio de Gra du a ção
(PEC-G), e es teve as so ci ado à va li da ção de di plo mas de di fe ren tes
pro fis si o nais. Este ins tru mento surge tam bém na es teira de im por‐ 
tan tes trans for ma ções no âm bito do Mer cado Comum do Sul (Mer co‐ 
sul), que tor nava ur gente a cer ti fi ca ção em lín gua por tu guesa, além
de tam bém ter es tado ali ado a ini ci a ti vas in ter na ci o nais, como o sur‐ 
gi mento dos tes tes de pro fi ci ên cia CAPLE – Cen tro de Ava li a ção e
Cer ti fi ca ção de Por tu guês Lín gua Es tran geira –, na Uni ver si dade de
Lis boa. O Celpe- Bras é as su mido, na área de Por tu guês como Lín gua
Adi ci o nal no Bra sil, como um re fe ren cial de pro fi ci ên cia e de com pe ‐
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tên cias para pro fes so res, pes qui sa do res e es tu dan tes es tran gei ros
(Do ri gon, 2016; Schof fen e Mar tins, 2016; Mar tins, 2018).

O Celpe- Bras é com posto de uma Parte Es crita, na qual o exa mi‐ 
nando tem de re a li zar qua tro ta re fas que in te gram com pre en são oral
e/ou es crita e pro du ção es crita, e uma Parte Oral, que con siste em
uma in te ra ção entre o exa mi nando e um ava li a dor in ter lo cu tor, ob‐ 
ser vada por outro ava li a dor, no me ado ava li a dor ob ser va dor. O exame
está fun da men tado em um con ceito de pro fi ci ên cia como “uso da lín‐ 
gua para de sem pe nhar ações no mundo” (BRA SIL, 2015, p. 9), na me‐ 
dida em que o exa mi nando tem de de mons trar a sua ca pa ci dade de
pro du zir tex tos orais e es cri tos ade qua dos ao con texto e ao in ter lo‐ 
cu tor, de ma neira a atin gir sa tis fa to ri a mente o seu pro pó sito co mu‐ 
ni ca tivo.
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Os enun ci a dos das ta re fas do exame visam a expor o exa mi nando a
si tu a ções reais de co mu ni ca ção. Uma vez que “a com pe tên cia do can‐ 
di dato é, por tanto, ava li ada pelo seu de sem pe nho em ta re fas que se
as se me lham a si tu a ções que pos sam ocor rer na vida real” (BRA SIL,
2012, p. 4), o exa mi nando pre cisa mo bi li zar as suas com pe tên cias de
modo a lidar com si tu a ções mais ou menos co ti di a nas de uso da
língua- alvo para re di gir um texto den tro de um gê nero do dis curso
es pe cí fico. As ta re fas da Parte Es crita do Exame apon tam para a
oferta de opor tu ni da des para o uso de tex tos con tex tu a li za dos e as‐ 
su mi dos em uma re la ção de in ter lo cu ção . Por tanto, é pos sí vel afir‐ 
mar que esse ins tru mento de po lí tica lin guís tica apre senta con cep ção
de en sino e de apren di za gem con tex tu a li za dos. Em con for mi dade
com os PCNs e os RCs, ana li sa dos nas se ções an te ri o res, infere- se
que para o Exame o texto está si tu ado no cen tro do pro cesso de en‐ 
sino e apren di za gem, en quanto o gê nero do dis curso é o ob jeto por
meio do qual o su jeito pode exe cu tar ações no mundo.
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Res pon sá vel pela vei cu la ção pú blica e ex plí cita do cons truto teó rico
do Exame Celpe- Bras, o Ma nual do Exa mi nando apre senta, na seção
“Como se pre pa rar para o Exame?” (BRA SIL, 2012, p. 8), in di ca do res
para o en sino de PLA. Atra vés desse do cu mento, é pos sí vel de pre en‐ 
der que existe uma con cep ção de en sino e, prin ci pal mente, de apren‐ 
di za gem por trás da ela bo ra ção do exame, assim como foi apon tado
por Sch lat ter (1998) e por Sca ra mucci (1998). Para tanto, são elen ca‐ 
das ma nei ras de se pre pa rar para sua re a li za ção, sem pre re la ci o na das
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à exe cu ção de ações no mundo por meio do uso con tex tu a li zado da
lín gua. Assim, con forme su gere o Ma nual,

O exa mi nando pode preparar- se so zi nho lendo jor nais e re vis tas,
posicionando- se a res peito dos as sun tos en con tra dos, es cre vendo
tex tos, as sis tindo a fil mes e pro gra mas de te le vi são, in te ra gindo com
ou tros fa lan tes de por tu guês. Ou, ainda, pode pro cu rar cur sos que
ofe re çam opor tu ni da des para a cri a ção de tex tos orais ou es cri tos
com pro pó si tos di ver sos em di fe ren tes con tex tos e di ri gi dos a in ter ‐
lo cu to res va ri a dos (co le gas, ami gos, au to ri da des, di fe ren tes se ções
de jor nais ou re vis tas, entre ou tros) e que pro mo vam a dis cus são de
as pec tos tex tu ais e dis cur si vos que po de rão au xi liar a com pre en são
e a pro du ção tex tual. Uma pre pa ra ção vol tada única e ex clu si va ‐
mente para ques tões gra ma ti cais e para o con traste de es tru tu ras
lin guís ti cas, cuja meta mais im por tante seja a su pe ra ção de pro ble ‐
mas de in ter fe rên cia lin guís tica, não será su fi ci ente. (Bra sil, 2012, p.
8)

Assim como os PCNs as su mem a aná lise e a sis te ma ti za ção teó rica
dos co nhe ci men tos lin guís ti cos como de cor ren tes das prá ti cas de
uso da lin gua gem, no Exame Celpe- Bras
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[...] não se busca afe rir co nhe ci men tos a res peito da lín gua, por meio
de ques tões sobre a gra má tica e o vo ca bu lá rio, mas sim a ca pa ci dade
de uso dessa lín gua, já que a com pe tên cia lin guís tica se in te gra à co ‐
mu ni ca tiva. A com pe tên cia do can di dato é, por tanto, ava li ada pelo
seu de sem pe nho em ta re fas que se as se me lham a si tu a ções da vida
real. (Bra sil, 2012, p. 4)

Essa as ser ção sobre a in su fi ci ên cia de uma pre pa ra ção vol tada ape‐ 
nas a as pec tos gra ma ti cais des con tex tu a li za dos liga- se di re ta mente à
ex pli ci ta ção do Exame de que exis tem prá ti cas de en sino tra di ci o nais,
ainda cal ca das em um mé todo es tru tu ral de en sino, que, por não
pers pec ti va rem o uso, não con tri buem ao su cesso na re a li za ção do
Exame. Esse ex certo ainda re vela que o Exame apre senta uma visão
de lin gua gem como prá tica so cial, en quanto « ação con junta que é
aquela ação le vada a cabo por um grupo de pes soas agindo em co or‐ 
de na ção umas com as ou tras » (Clark, 2000, p. 49) em si tu a ções reais
de co mu ni ca ção. Mais im por tante do que re co nhe cer for mas gra ma ‐
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ti cais, por tanto, seria o re co nhe ci mento das re gras so ci ais e cul tu rais
para o uso da lín gua em di fe ren tes si tu a ções.

Em bora não haja uma vin cu la ção ex plí cita às ideias do Cír culo de
Bakh tin nos do cu men tos ofi ci ais do Exame Celpe- Bras, existe uma
de li mi ta ção do gê nero do dis curso como ob jeto de en sino e de apren‐ 
di za gem pres su posta como de do mí nio por parte do exa mi nando
(Sch lat ter et al, 2009). Compreende- se, assim, que o en sino seria es‐ 
sen ci al mente pau tado no tra ba lho com gê ne ros do dis curso, já que se
par ti ria de uma con cep ção da “lín gua em uso, ou seja, o quanto as es‐ 
tru tu ras da lín gua estão a ser viço do uso que está sendo feito da lín‐ 
gua, por de ter mi nado enun ci a dor, para de ter mi na dos in ter lo cu to res,
com de ter mi nado pro pó sito e den tro de de ter mi nado con texto” (Bra‐ 
sil, 2013, p. 9). Para a ideia vei cu lada por esse ins tru mento de po lí tica
lin guís tica, seria então mais ade quado que a pre pa ra ção do exa mi‐ 
nando se desse a par tir de um en sino que apon tasse para as ne ces si‐ 
da des reais de uso da lín gua, em opo si ção a prá ti cas cal ca das no es‐ 
tudo de as pec tos es tru tu rais, sobre re gras gra ma ti cais que
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[...] não são sem pre es tá veis; ao con trá rio, va riam de acordo com a
ta refa e com o texto ava li ado. Quando usa mos a lín gua, mu da mos a
forma como fa la mos ou es cre ve mos de acordo com o gê nero, com a
si tu a ção co mu ni ca tiva, com os in ter lo cu to res en vol vi dos e com o
pro pó sito que temos. (Bra sil, 2013, p. 9)

A noção de in ter lo cu ção é de grande im por tân cia para um en sino co‐ 
e rente com os pres su pos tos do Exame Celpe- Bras. É por essa razão
que as ta re fas so li ci tam a pro du ção de um texto den tro de um de ter‐ 
mi nado gê nero, pois se trata da ma neira como o exa mi nando, ao se
expor à si tu a ção de ava li a ção, pode de mons trar a sua ca pa ci dade de
fazer um “uso ade quado de re gras e for mas em con texto, de acordo
com a in ter lo cu ção con fi gu rada den tro do gê nero so li ci tado” (Schof‐ 
fen, 2009, p. 23).
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No Ma nual do Exa mi nando (2011) e no Guia do Par ti ci pante (2013), o
exame é apre sen tado como uma ação po lí tica do Mi nis té rio da Edu‐ 
ca ção do Bra sil, que, atra vés do Ins ti tuto Na ci o nal de Es tu dos e Pes‐ 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xeira (INEP) e do Mi nis té rio das Re la‐ 
ções Ex te ri o res (MRE), é apli cado na ci o nal e in ter na ci o nal mente. O
Ma nual do Can di dato dá in for ma ções ge rais sobre o Exame, di vi di das
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em de zes sete per gun tas que in for mam de que forma é pos sí vel se
ins cre ver no Exame, como está cons ti tuído, o que ava lia, entre ou tros
as pec tos. O Guia do Par ti ci pante acaba por tra zer uma in for ma ção
adi ci o nal, re la ci o nada à im ple men ta ção do Exame, que está li gada à
sua le gi ti ma ção en quanto po lí tica lin guís tica do Es tado bra si leiro:

O Celpe- Bras vem cres cendo con si de ra vel mente nos úl ti mos anos.
Em sua pri meira apli ca ção, em 1998, 127 exa mi nan dos re a li za ram o
exame, em 5 pos tos apli ca do res. Hoje o exame é apli cado em 67 pos ‐
tos, dis tri buí dos por 29 paí ses, tendo tido, na edi ção de abril de 2013,
3.972 ins cri tos. (Bra sil, 2013, p. 5)

O for ne ci mento de tais dados sobre a ex pan são do Exame em um ins‐ 
tru mento que au xi lia o exa mi nando em sua pre pa ra ção re força a afir‐ 
ma ção de Sch lat ter et al. (2009) de que o Exame é re sul tado e pro mo‐ 
tor de ações de po lí ti cas lin guís ti cas no Bra sil e no ex te rior, po dendo
tam bém ser con si de rado tanto como uma ação edu ca ci o nal quanto
como uma po lí tica lin guís tica. A im por tân cia desse do cu mento como
uma po lí tica bra si leira de di fu são da lín gua por tu guesa tem con tri‐ 
buído para a ins ti tu ci o na li za ção do PLA den tro e fora do Bra sil, pois
re pre senta « uma nova po si ção de au to ria por parte do Es tado bra si‐ 
leiro, que passa a se apre sen tar como ins tân cia de ava li a ção sobre o
co nhe ci mento do por tu guês por parte de fa lan tes de ou tras lín guas »
(Diniz, 2012). Desse modo, a aná lise feita nesta etapa do tra ba lho leva
em conta a de li mi ta ção desse Exame como uma po lí tica lin guís tica,
pro cu rando des cre ver bre ve mente a ins cri ção desse do cu mento na
con jun tura sócio- histórica e ex pli ci tar a con cep ção de en sino por
trás do Exame, e os seus di re ci o na men tos para o en sino, com base
em seus efei tos re tro a ti vos.
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No que toca à área de PLA, como men ci o nado an te ri or mente, con si‐ 
de ra mos o Celpe- Bras como um im por tante ins tru mento de po lí tica
lin guís tica, cuja im ple men ta ção es teve li gada ao aten di mento das de‐ 
man das sobre o en sino e a apren di za gem de lín guas ofi ci ais dos paí‐ 
ses sul- americanos. Com re la ção ao cres ci mento da área no Bra sil,
Fur toso (2015) re vela um im por tante au mento do nú mero de pro du‐ 
ções aca dê mi cas, no ta da mente de teses de dou to rado e dis ser ta ções
de mes trado, em di fe ren tes ins ti tui ções de en sino su pe rior do país
nos úl ti mos vinte anos. Mar tins (2018), por sua vez, re la ci ona este au‐ 
mento ao al cance do exame Celpe- Bras a nível ge o po lí tico, o que
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Grá fico 1

Nú mero de exa mi nan dos ho mo lo ga dos. Fonte: Acervo Celpe- Bras

con fere uma alta re le vân cia a este ins tru mento de po lí ti cas lin guís ti‐ 
cas.

O Celpe- Bras aca bou por se de fi nir como re fe rên cia de pro fi ci ên cia
em PLA para pro fes so res e para es tu dan tes es tran gei ros, uma vez que
se pas sou a vi a bi li zar, por meio de sua re a li za ção, uma com pro va ção
de co nhe ci mento de lín gua (Sch lat ter, 1994 apud Sch lat ter, 2014). Esse
fator se re flete no nú mero de can di da tos ins cri tos no Exame, o que se
re la ci ona, igual mente, com o cres ci mento da área de PLA no Bra sil e
no mundo
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Desde sua ela bo ra ção, era re co nhe cido que o exame po de ria vir a
exer cer um “efeito sobre os sis te mas de en sino de lín gua por tu guesa,
por um lado harmonizando- os e, por outro, trazendo- os para uma
linha mais di dá tica, mais de acordo com novas re a li da des” (Sch lat ter,
1998, p. 104), podendo- se vê-lo, por tanto, in se rido em um pro cesso
mais amplo de ensino- aprendizagem. Nessa me dida, ao dis cor rer
sobre o cons truto teó rico do Exame Celpe- Bras, de modo a evi den‐ 
ciar que apre senta es sen ci al mente um vín culo com os pro ces sos edu‐ 
ca ci o nais a ele con tem po râ neos, Sca ra mucci (1998) alude ao fato de
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que a Co mis são da Se cre ta ria de En sino Su pe rior, res pon sá vel pelo
Exame, to mava essa po lí tica lin guís tica como forma de atuar in di re ta‐ 
mente sobre os con tex tos de en sino de PLA. Por isso, a au tora re toma
a con cep ção de efeito re tro a tivo, que

[...] tem sido ex plo rado na área de lin guís tica apli cada e, so bre tudo
na su bá rea ensino- aprendizagem como uma ma neira efi ci ente de in ‐
tro du zir mu dan ças quando não se está di re ta mente en vol vido nesse
pro cesso; uma ma neira con ve ni ente para aque les in te res sa dos em
de ter mi nar os rumos do en sino sob o ponto de vista de uma po lí tica
edu ca ci o nal. (Sca ra mucci 1998, p. 106)

O qua dro de ações po lí ti cas e de prá ti cas edu ca ci o nais, pa ra lelo à im‐ 
ple men ta ção do Celpe- Bras, as so ci ado tam bém à au sên cia de po lí ti‐ 
cas edu ca ti vas de PLA em con texto bra si leiro, pas sa ram a se cons ti‐ 
tuir como pa râ me tros de ori en ta ção para o de sen vol vi mento de cur‐ 
rí cu los de PLA (Sch lat ter et al., 2009). Esse mo vi mento é ob ser vá vel
em di ver sas pro du ções ci en tí fi cas pos te ri o res à im ple men ta ção do
Exame Celpe- Bras, que ex pli ci tam mu dan ças ocor ri das, em vir tude
do con tato com o Exame, em con tex tos di ver sos den tro e fora do
Bra sil (ver, por exem plo, Costa (2005), Bor to lini (2006), Ohlwei ler
(2006), Yan (2008) e Li (2009). Em re fe rên cia aos de no mi na do res que
in di cam a atu a ção de ava li a ções sobre o en sino, apon ta dos por Li
(2009), verifica- se mu dan ças pro vo ca das pelo Celpe- Bras, es pe ci fi ca‐ 
mente, sobre a) os pro ces sos edu ca ci o nais, na me dida em que há a
ela bo ra ção de ma te ri ais e mu dan ças na me to do lo gia na busca por al‐ 
ter na ti vas mais efi ca zes para uma pre pa ra ção mais ade quada de es tu‐ 
dan tes para o exame e, igual mente, para uma atu a ção mais pro fi ci‐ 
ente dos apren di zes nos con tex tos re le van tes para o uso da lin gua‐ 
gem; b) os par ti ci pan tes en vol vi dos nes ses pro ces sos, visto que há
mu dança nas con cep ções de lín gua e de lin gua gem de pro fes so res e
de apren di zes de PLA, o que se re flete no po si ci o na mento em re la ção
a prá ti cas so ci ais de uso da lin gua gem, assim como ao com por ta‐ 
mento dis cur sivo em di fe ren tes es fe ras so ci ais; e c) os pro du tos de
en sino e de apren di za gem, que ex pli ci tam a mu dança men ci o nada
com re la ção à con cep ção dos alu nos, mas tam bém evi den ciam um
vín culo di reto aos pres su pos tos dos do cu men tos an te ri or mente ana‐ 
li sa dos neste tra ba lho, com re la ção às pro pos tas de lei tura e pro du‐ 
ção de tex tos.
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Con si de ra ções fi nais
Ao longo deste ar tigo, cons ta ta mos mo vi men tos de sis te ma ti za ção e
de apro pri a ção teó rica que de fi ni ram uma pers pec tiva de en sino de
PLA a par tir de di fe ren tes fon tes dis cur si vas, con ce bi das em nosso
texto como po lí ti cas lin guís ti cas, in de pen den te mente de seu es ta tuto
ofi cial. Este per curso de de fi ni ção da área es teve li gado, es pe ci al‐ 
mente, ao ad vento do exame Celpe- Bras, po lí tica de forte im pacto
sobre os pro ces sos edu ca ci o nais, que pos si bi li tou e le gi ti mou, em vir‐ 
tude de sua ofi ci a li dade, a pro du ção de novas con cep ções me to do ló‐ 
gi cas des cri tas em tra ba lhos aca dê mi cos. Além disso, ob ser va mos que
a de fi ni ção da pers pec tiva des crita está re la ci o nada tam bém à im ple‐ 
men ta ção de do cu men tos ori en ta do res do en sino de lín gua por tu‐ 
guesa no país, que su pri ram, na sua adap ta ção ao con texto de en sino
de PLA, a au sên cia de um pa râ me tro ofi cial.
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No Bra sil, as po lí ti cas lin guís ti cas edu ca ci o nais de PLA têm um longo
ca mi nho a ser per cor rido em re la ção ao his tó rico de ins ti tu ci o na li za‐ 
ção do en sino de PLA em ou tros paí ses, tal como Por tu gal (Schof fen;
Mar tins, 2016). Em ter ri tó rio bra si leiro, as po lí ti cas lin guís ti cas não- 
oficiais para o en sino de PLA aca bam por se la pi dar ora a par tir de
uma po lí tica lin guís tica que não se cons ti tui, pro pri a mente, como
uma po lí tica pú blica edu ca ci o nal, a saber, o Exame Celpe- Bras, ora
por meio de pro pos tas ma te ri a li za das em pes qui sas ci en tí fi cas que
tomam por base as pers pec ti vas teó rica e me to do ló gica de po lí ti cas
pú bli cas edu ca ci o nais para o en sino de por tu guês como lín gua ma‐ 
terna ou para o en sino de lín guas adi ci o nais na es cola, como evi den‐ 
ci a mos neste tra ba lho.

50

A aná lise das pro pos tas bra si lei ras, em sín tese, in dica a exi gên cia de
uma pers pec tiva em que “a lín gua vive e evo lui his to ri ca mente na co‐ 
mu ni ca ção ver bal con creta, não no sis tema abs trato das for mas na
lín gua nem no psi quismo in di vi dual dos fa lan tes” (Bakh tin/Vo lo chí‐ 
nov, 2006, p. 124). Os PCN, os RC e o Exame Celpe- Bras, ainda que
apre sen tando pro pó si tos dis tin tos, assemelham- se, desse modo,
quanto à con cep ção de lín gua e de lin gua gem para a de li mi ta ção de
ori en ta ções teó ri cas e/ou me to do ló gi cas co muns sobre como as prá‐ 
ti cas edu ca ci o nais se cons ti tuem. No caso do Exame Celpe- Bras,
como se viu, as ta re fas fo men tam o re co nhe ci mento de prá ti cas so ci ‐
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ais me di a das pelo uso in te grado de com pe tên cias. Sch lat ter et al.
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Français
Ce texte est le pro duit d'une étude des po li tiques édu ca tives du Bré sil en
Por tu gais Langue Ad di tion nelle (PLA) qui vise à dé crire la pers pec tive mé‐ 
tho do lo gique dé cou lant des ré flexions me nées par dif fé rents ins tru ments
de po li tiques lin guis tiques au Bré sil. Ré sul tat du tra vail mis au point dans le
groupe de re cherche Celpe- Bras: análse do acer vo de pro vas já apli ca das,
ma nuais, legislação e es tu dos real zia dos à l'Uni ver si té fé dé rale de Rio
Grande do Sul, cette ré flexion in ter agit es sen tiel le ment avec l'ana lyse com‐ 
pa ra tive entre les po li tiques bré si liennes et por tu gaises par Schof fen et
Mar tins (2011). Nous cher chons à nous concen trer sur le contexte bré si lien
afin d'ex pri mer les nuances théo riques et mé tho do lo giques de la pers pec‐ 
tive di dac tique en ques tion. Par consé quent, nous dis cu tons les pro po si‐ 
tions de do cu ments of fi ciels tels que les Pa râ me tros Cur ri cu lares Na cio nais
et les Re fe ren ciais Cur ri cu lares do Es ta do do Rio Grande do Sul, et d'ob ser‐ 
ver leur pré sence dans la pro gres sion di dac tique pré sen tée par Krae mer
(2012). En outre, nous re ve nons éga le ment à l’exa men Celpe- Bras en tant
que po li tique qui a fu sion né les ré flexions sur l’en sei gne ment du por tu gais
aux lo cu teurs d’autres langues au Bré sil et a mon tré son im por tance dans la
dé fi ni tion de l’usage du lan gage.

Português
Este texto é pro duto de um es tudo sobre po lí ti cas edu ca ci o nais bra si lei ras
em Por tu guês como Lín gua Adi ci o nal que tem por ob je tivo des cre ver a
pers pec tiva me to do ló gica ad vinda das re fle xões le va das a cabo por di fe ren‐ 
tes ins tru men tos de po lí ti cas lin guís ti cas no Bra sil. Re sul tado do tra ba lho
de sen vol vido no pro jeto de pes quisa Celpe- Bras: análse do acervo de pro vas
já apli ca das, ma nu ais, le gis la ção e es tu dos re a li za dos, em pre en dido na Uni‐
ver si dade Fe de ral do Rio Grande do Sul, esta re fle xão di a loga subs tan ci al‐ 
mente com a aná lise com pa ra tiva entre po lí ti cas bra si lei ras e por tu gue sas
apre sen tada por Schof fen e Mar tins (2016). Bus ca mos en fo car o con texto
bra si leiro de modo a ex pres sar as nu an ces teó ri cas e me to do ló gi cas da
pers pec tiva de en sino em ques tão. Para tanto, dis cu ti mos as pro po si ções de
do cu men tos ofi ci ais, tais como os Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o nais e os
Re fe ren ci ais Cur ri cu la res do Es tado do Rio Grande do Sul, e ob ser va mos a
sua apro pri a ção na pro po si ção de pro gres são cur ri cu lar de Kra e mer (2012).
Além disso, tam bém re to ma mos o Exame Celpe- Bras como po lí tica que
amal ga mou as re fle xões a res peito do en sino de por tu guês para fa lan tes de
ou tras lín guas no Bra sil e apre sen ta mos a sua im por tân cia na de fi ni ção do
que seria o uso da lin gua gem.
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