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O ensino universitário da língua portuguesa
na França: breve panorama e desafios
Vanessa MEIRELES

PLAN

Observações sobre o sistema de ensino universitário francês: o caso do
português
A pesquisa sobre a língua portuguesa, a cultura e a literatura lusófonas
Considerações finais

TEXTE

Parte das in for ma ções aqui reu ni das foram apre sen ta das oral mente
no con gresso da SIPLE (So ci e dade In ter na ci o nal de Por tu guês Lín gua
Es tran geira) em 2017 em Lis boa, Por tu gal, em co au to ria com Ale xan ‐
dre Fer reira Mar tins, lei tor na Uni ver si dade de Mont pel lier 3.

Ob ser va ções sobre o sis tema de
en sino uni ver si tá rio fran cês: o
caso do por tu guês 1

Desde 2002, o con junto das uni ver si da des fran ce sas ado tou pro gres‐ 
si va mente o sis tema cha mado LMD (Li cen ci a tura; Mes trado; Dou to‐ 
rado – Li cence ; Mas ter ; Doc to rat), no âm bito do pro cesso de har mo‐ 
ni za ção eu ro peia dos es tu dos do en sino su pe rior. Na ar qui te tura
desse sis tema LMD, a oferta de for ma ção é or ga ni zada em do mí nios,
como por exem plo Le tras, Ci ên cias Hu ma nas e So ci ais, Di reito, etc.
Estes do mí nios, por sua vez, são di vi di dos em “men ções” e es pe ci a li‐ 
da des. A tí tulo de exem plo, pode- se cur sar uma Li cen ci a tura em Le‐ 
tras, com men ção em Lín guas, Li te ra tu ras e Ci vi li za ções Es tran gei ras
(Lan gues, Lit té ra tu res et Ci vi li sa ti ons Etrangères - LLCE 2), com es pe‐ 
ci a li za ção em por tu guês; ou uma Li cen ci a tura em Le tras, com men‐ 
ção em Lín guas Es tran gei ras Apli ca das (Lan gues Etrangères Ap ‐
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pliquées - LEA), tendo como es pe ci a li dade a lín gua por tu guesa, fre‐ 
quen te mente as so ci ada a outra lín gua como o in glês ou o es pa nhol.

Tem- se ob ser vado, nos úl ti mos anos, uma di mi nui ção no nú mero de
ins cri tos na men ção LLCE com es pe ci a li za ção em por tu guês, mais
vol tada para o en sino e a pes quisa, e um au mento na men ção LEA de
uma ma neira geral (como em ou tras lín guas), con si de rada como pro‐ 
fis si o na li zante.

2

Face à di ver si dade das ofer tas uni ver si tá rias nesse sis tema de en sino,
e às res tri ções or ça men tá rias ge ne ra li za das nas uni ver si da des, po de‐ 
ría mos ima gi nar o pior para a si tu a ção do en sino do por tu guês no
país. Mas, ape sar dos de sa fios, o por tu guês con ti nua a exis tir,
adaptando- se ao novo con texto.

3

Baseando- nos nos dados de do cu men tos dis po ni bi li za dos nos sites
das pró prias uni ver si da des e pelo Por tal da Co o pe ra ção Edu ca ci o nal
Franco- brasileira 3, po de mos reter o se guinte sobre o en sino de por‐ 
tu guês a nível su pe rior na França: há uma longa his tó ria, pois o por‐ 
tu guês foi in tro du zido na Uni ver si dade de Paris em 1919 (se guido de
ou tras ci da des: Ren nes em 1921, Tou louse em 1931, Bor de aux em 1932,
Mont pel lier e Poi ti ers em 1934, Aix em 1950, Lyon, Nan tes, Gre no ble
em 1958, etc.). Se fi zer mos um ba lanço sobre o en sino do por tu guês
em con texto uni ver si tá rio entre 2000 e 2013, ob ser va mos um au‐ 
mento da oferta dessa lín gua em uni ver si da des de uma ma neira geral.

4

Assim, se gundo um ba lanço feito por Quint (1994), ha ve ria 38 uni ver‐ 
si da des onde o por tu guês é en si nado. Se gundo este ba lanço, até
aquele ano, em 11 uni ver si da des o por tu guês era uma dis ci plina prin‐ 
ci pal (dita “ma jeure”), com di plo mas na ci o nais de LLCE e de LEA, na
Li cen ci a tura, Mes trado e Dou to rado.

5

Quase vinte anos de pois, se gundo Klei man (2013), ao menos 42 uni‐ 
ver si da des ofe re cem o en sino de por tu guês: des tas, 16 estão ha bi li ta‐ 
das à for ma ção em li cen ci a tura, 14 ofe re cem uma for ma ção em mes‐ 
trado ou fazem parte de um mes trado in ter dis ci pli nar, e 10 delas in‐ 
ter vêm ao nível do dou to rado. Vale res sal tar que até 2018 ocor re ram
evi den te mente al gu mas mu dan ças. Entre elas, parece- nos per ti nente
men ci o nar uma mu dança po si tiva: a cri a ção em 2016 de um de par ta‐ 
mento de lín gua por tu guesa na Uni ver si dade Jean Mou lin (Lyon 3),
ofe re cendo for ma ção a nível de li cen ci a tura em LEA. É im por tante
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res sal tar, en tre tanto, que na maior parte das uni ver si da des que ofe‐ 
re cem o por tu guês, essa lín gua tem um sta tus de en sino com ple men‐ 
tar ou op ci o nal.

Além disso, em mui tas uni ver si da des, em es pe cial as que não ofe re‐ 
cem um di ploma na ci o nal de por tu guês (sis tema LMD), são ofe re ci dos
cur sos de lín gua por tu guesa ou de cul tura lu só fona (da ini ci a ção ao
nível avan çado). É im por tante notar que as aulas de cul tura ou li te ra‐ 
tura podem ser efe tu a das em por tu guês ou em fran cês.

7

Outra mo da li dade de en sino uni ver si tá rio fran cês é o Di ploma Uni‐ 
ver si tá rio (Di plôme Uni ver si taire - DU), que é um di ploma or ga ni zado
pela pró pria uni ver si dade, e não entra no sis tema LMD (or ga ni zado
pelo mi nis té rio da edu ca ção a nível na ci o nal). No caso do DU de por‐ 
tu guês, trata- se de uma for ma ção em lín gua e cul tura por tu‐ 
guesa/bra si leira mais curta e com pacta que a li cen ci a tura. A tí tulo de
exem plo, o DU em por tu guês do Bra sil ofe re cido pela Uni ver si dade
Paul Valéry (Mont pel lier 3) tem a du ra ção de um ano le tivo. Em geral,
esta for ma ção atrai não so mente um pú blico de es tu dan tes, mas tam‐ 
bém um pú blico que de seja se pro je tar em di ver sos ho ri zon tes pro fis‐ 
si o nais para os quais o do mí nio da lín gua por tu guesa é ne ces sá rio ou
re pre senta um di fe ren cial no mer cado de tra ba lho.

8

Ainda no que se re fere ao en sino de por tu guês em uni ver si da des,
pen sa mos ser per ti nente citar o caso de for ma ções que pre pa ram
can di da tos nas uni ver si da des para con cur sos pú bli cos vi sando in te‐ 
grar o en sino médio ou uni ver si tá rio como pro fes so res. Nessa mo da‐ 
li dade, exis tem duas for ma ções vol ta das para a pre pa ra ção de dois
con cur sos pú bli cos: o pri meiro, in ti tu lado Cer ti fi cat d’Ap ti tude au
Pro fes so rat de l’En seig ne ment du Se cond degré (Cer ti fi cado de Ap ti dão
ao Pro fes so rado do en sino de Se gundo Grau - CAPES); e o se gundo, a
Agré ga tion, nível que abrange as clas ses de en sino médio e su pe rior.
Estes con cur sos cor res pon dem, grosso modo, ao sta tus de pro fes so‐ 
res pú bli cos con cur sa dos no Bra sil. Foram cri a dos res pec ti va mente
em 1970 e 1973.

9

No en tanto, atu al mente pou cas uni ver si da des ofe re cem uma pre pa‐ 
ra ção para esses con cur sos. Nos anos 90, indicava- se uma di mi nui ção
de 50% do nú mero de ins cri tos nes ses con cur sos, em vir tude do
baixo nú mero de vagas aber tas. Já em 2016, se gundo o re la tó rio do
con curso CAPES 4, houve um nú mero ele vado de ins cri ções (119 ins ‐
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cri tos). No en tanto, so mente 52 can di da tos se apre sen ta ram para a
pri meira fase do con curso, e des ses can di da tos ape nas 8 pas sa ram
para a se gunda fase para pre en che rem as 4 vagas ofe re ci das na quele
ano. Em 2017, houve 127 ins cri tos, mas so mente 50 can di da tos se
apre sen ta ram na pri meira fase, tal vez de vido ao baixo nú mero de
vagas ofe re ci das: ape nas 5. Ainda que o nú mero de vagas seja baixo,
com ape nas uma vaga e oito can di da tos ins cri tos a mais em com pa ra‐ 
ção ao con curso an te rior, esse leve au mento con tra ria à ten dên cia de
di mi nui ção de ambos nos anos 90 e iní cio dos anos 2000.

Con tudo, a si tu a ção pa rece mais pre o cu pante com a Agré ga tion. Este
con curso divide- se em duas ca te go rias: o con curso in terno e ex terno.
Esses con cur sos não acon te cem todos os anos nem de ma neira re gu‐ 
lar. A si tu a ção é ainda mais de li cada em re la ção à Agré ga tion ex terne:
se gundo re la tó rio do con curso de 2015 5, havia 71 can di da tos para 2
vagas. Em 2016, havia 33 can di da tos ins cri tos na Agré ga tion in terne.
Ape nas 15 can di da tos par ti ci pa ram efe ti va mente da pri meira etapa do
con curso, e ape nas 1 vaga foi pre en chida.

11

A ir re gu la ri dade dos con cur sos para pro fes so res de por tu guês
(CAPES e Agré ga tion), a ra ri dade das vagas ofe re ci das ali a das à quase
ine xis tên cia de uma pre pa ra ção para esses con cur sos podem ser
apon ta das, a nosso ver, como cau sas di re tas para o fraco de sen vol vi‐ 
mento da pró pria oferta de en sino de por tu guês nas es co las e uni ver‐ 
si da des. Na afir ma ção abaixo, Marques- Maubourg (2009� 89) ex plica a
com plexa in ter re la ção de fa to res que en vol vem o en sino e a di fu são
da lín gua por tu guesa na França, fa to res que dizem res peito à for ma‐ 
ção de alu nos e pro fes so res às pers pec ti vas pro fis si o nais de ambos:

12

A ques tão da di fu são da lín gua por tu guesa no en sino su pe rior fran ‐
cês está in ti ma mente li gada não so mente à im por tân cia do en sino
dessa lín gua nos en si nos an te ri o res ao uni ver si tá rio, mas às ex pec ta ‐
ti vas fi nan cei ras que ela pode ofe re cer no mer cado de tra ba lho. O
nú mero de vagas atri buí das aos do cen tes de Por tu guês e das dis ci ‐
pli nas li te rá rias de lín gua por tu guesa, no en sino su pe rior fran cês,
cor res ponde: a) à im por tân cia desta lín gua para a so ci e dade, em ter ‐
mos es tri tos e em ter mos mer ca do ló gi cos; b) à de manda prá tica e
aca dê mica re la tiva à ins cri ção dos alu nos em li cen ci a tura; e, fi nal ‐
mente, c) à “le gi ti mi dade”, a longo prazo, dos es tu dos de cul tura e li ‐
te ra tu ras de lín gua por tu guesa no campo das Hu ma ni da des. Todos
esses fa to res são in ti ma mente re la ci o na dos entre si. O aluno (fran có ‐
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fono ou lu só fono) que se in te ressa pelos es tu dos li ga dos à cul tura
dos paí ses de lín gua por tu guesa vê seu campo pro fis si o nal res trito. O
tu rismo, ou, num nível mais exi gente, a tra du ção ou o en sino pú blico
do PLE são, a prin cí pio, suas úni cas es co lhas quanto ao mer cado de
tra ba lho.

Em al gu mas uni ver si da des, em vir tude do baixo nú mero de alu nos na
fi lial LLCE, mais “li te rá ria”, al gu mas aulas são fei tas em comum com as
da fi lial LEA. Em ou tras uni ver si da des, a fi lial LLCE foi sim ples mente
fe chada.

13

Por outro lado, a obri ga ção de di ver sas li cen ci a tu ras fran ce sas em vá‐ 
rias áreas de cur sar ao menos uma lín gua es tran geira du rante a for‐ 
ma ção con tri bui para au men tar o nú mero de alu nos não es pe ci a lis‐ 
tas. In fe liz mente, o nú mero de efe ti vos do por tu guês como opção não
é con ta bi li zado pelo Mi nis té rio da Edu ca ção. Isto é la men tá vel,
quando sa be mos o quanto al gu mas uni ver si da des ca re cem de meios
para as se gu rar esse en sino. Em al gu mas uni ver si da des, o en sino de
por tu guês existe mesmo se não há um de par ta mento de por tu guês
(como é o caso da Uni ver si dade de Rouen, por exem plo). O tra ba lho
de lei to res de Por tu gal e do Bra sil e ou tros pro fes so res com car gos
tem po rá rios é fun da men tal para as se gu rar essa de manda de en sino
para não es pe ci a lis tas, es tu dan tes de di ver sos ho ri zon tes e com ob je‐ 
ti vos di ver sos.

14

Vê-se tam bém a im por tân cia das re la ções entre uni ver si da des fran‐ 
ce sas entre elas e com uni ver si da des por tu gue sas e bra si lei ras para o
de sen vol vi mento do en sino do por tu guês no país. Os Cen tros de lín‐ 
gua por tu guesa cri a dos pelo Ins ti tuto Ca mões 6 em al gu mas uni ver si‐ 
da des (Lille III, Lyon II, Poi ti ers), e a cri a ção de 2 cá te dras de por tu‐ 
guês (Cá te dra Luís Fi lipe Lindley Cin tra na Uni ver si dade de Nan terre,
e Cá te dra Sá de Mi randa na Uni ver si dade Blaise Pas cal, em Cler mont
Fer rand), são tam bém um apoio ao en sino e à pes quisa.

15
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A pes quisa sobre a lín gua por tu ‐
guesa, a cul tura e a li te ra tura lu ‐
só fo nas
As es tru tu ras exis ten tes para pes quisa nas uni ver si da des fran ce sas
re la ci o na das com a lín gua por tu guesa, a cul tura e a li te ra tura lu só fo‐ 
nas são ge ral mente equi pes de pes quisa que tra ba lham na or ga ni za‐ 
ção de co ló quios e pu bli ca ções, per mi tindo aos pro fes so res pes qui sa‐ 
do res de por tu guês en con trar uma ex pres são e uma co la bo ra ção ci‐ 
en tí fica. Em mui tos casos, os pes qui sa do res de lín gua, cul tura e ci vi li‐ 
za ção de lín gua por tu guesa per ten cem a equi pes de his pa nis tas ou
ro ma nis tas 7. Os cen tros e equi pes de pes quisa cri a dos ao longo dos
anos tam bém aco lhem alu nos de Mes trado e Dou to rado.

16

Se gundo le van ta mento, há ape nas dois cen tros de es pe ci a li dade lu só‐ 
fona, sendo eles:

17

- o CRE PAL (Cen tre de Re cher ches sur les Pays Lu sopho nes, Cen tro de
Pes qui sas sobre os Paí ses Lu só fo nos), li gado à Uni ver si dade Sor bonne
Nou velle em Paris;

18

- o CRI LUS (Cen tre de Re cher ches In ter dis ci pli nai res sur le Monde Lu‐ 
sophone, Cen tro de Pes qui sas In ter dis ci pli na res sobre o Mundo Lu só‐ 
fono), li gado à Uni ver si dade de Nan terre.

19

Há tam bém um cen tro de pes quisa que con juga es tu dos lu só fo nos e
fran có fo nos:

20

- o GIR LUFI (Groupe In te ru ni ver si taire de Re cher ches Luso- Françaises
sur l’Ima gi naire, Grupo In te ru ni ver si tá rio de Pes qui sas Luso- 
Francesas sobre o Ima gi ná rio), li gado à Uni ver si dade de Bor de aux.

21

Quanto às pu bli ca ções de pes qui sas, atu al mente exis tem ape nas 3 re‐ 
vis tas ci en tí fi cas con sa gra das aos es tu dos lu só fo nos:

22

- Les Cahi ers du CRE PAL (Ca der nos do CRE PAL), li gada ao grupo de
pes quisa de mesmo nome da Uni ver si dade Sor bonne Nou velle,

23

- a Re vista Plu ral Plu riel, li gada à equipe GIR LUFI, da Uni ver si dade de
Nan terre,

24
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- a Re vista Re fle xos, li gada à equipe CEI IBA, da Uni ver si dade de Tou‐ 
louse.

25

Até re cen te mente, havia uma quarta re vista in ti tu lada Qua drant, or‐ 
ga ni zada por pro fes so res pes qui sa do res da Uni ver si dade de Mont pel‐ 
lier 3, mas que in fe liz mente não existe mais.

26

Ob ser vando o ca tá logo de teses de fen di das em li te ra tura e lin guís tica
na França até 2017 sobre o Bra sil 8, por exem plo, vê-se que em geral, a
maior parte das teses se têm con cen trado nos es tu dos li te rá rios e
cul tu rais. Pouquís si mos es tu dos têm sido efe tu a dos em re la ção a me‐ 
to do lo gias de en sino e apren di za gem da lín gua. Como exem plo de
tra ba lho re a li zado na área, po de mos citar a tese de fen dida pela pro‐ 
fes sora In grid Pe ru chi (2010). Esse pa no rama mos tra cla ra mente que
há muito ainda para ser feito e a ser de sen vol vido pela dis ci plina no
campo da pes quisa, que, além do in te resse ci en tí fico, acre di ta mos ser
um ca mi nho para di na mi zar e for ne cer a re fle xão e o ma te rial de
qua li dade para o en sino da lín gua por tu guesa a todos os ní veis.

27

Con si de ra ções fi nais
Os di plo mas na ci o nais ou uni ver si tá rios, a pre pa ra ção aos con cur sos
e os cen tros e equi pes de pes quisa ga ran tem a base ins ti tu ci o nal da
lín gua por tu guesa na uni ver si dade fran cesa, ainda que fra gi li zada por
pro ble mas de po lí tica lin guís tica, de li mi ta ção de or ça mento e a re‐ 
du ção de vagas ofe re ci das nos con cur sos pú bli cos.

28

A in ser ção pro fis si o nal para os es tu dan tes que que rem se tor nar pro‐ 
fes so res nessa área, seja a nível uni ver si tá rio ou do en sino médio é
um pro blema claro. Isso re per cute na fraca pro cura dos es tu dan tes
por essas fi li ais, numa es pé cie de cír culo vi ci oso.

29

En tre tanto, nas uni ver si da des onde o por tu guês é en si nado, vê-se o
tra ba lho em pe nhado dos pro fes so res e pes qui sa do res de por tu guês
nes sas con di ções, sem pre pro cu rando va lo ri zar o en sino dessa lín gua
em suas uni ver si da des. Para con cluir, gos ta ría mos de citar uma re fle‐ 
xão de Car reira (2005), pro fes sora já apo sen tada da Uni ver si dade de
Paris 8, que para nós re sume o con texto de en sino des crito aqui
assim como a me lhor ma neira de con tor nar os seus per cal ços: “a
nível uni ver si tá rio, é es sen cial que a pes quisa ali mente o en sino e
vice- versa. É pela qua li dade do en sino e da pes quisa, as so ci ada à de ‐
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RÉSUMÉ

Português
Esse texto tem o ob je tivo de for ne cer uma des cri ção do pa no rama do en‐ 
sino de por tu guês em uni ver si da des fran ce sas, seus de sa fios e pers pec ti vas
de evo lu ção. Após uma breve apre sen ta ção sobre o fun ci o na mento do sis‐ 
tema de en sino uni ver si tá rio fran cês no qua dro eu ro peu e suas es pe ci fi ci‐ 
da des, fa re mos um ba lanço crí tico sobre a oferta atual de for ma ção em lín‐ 
gua por tu guesa nesse con texto, remetendo- nos aos cur sos de gra du a ção.
Abor da re mos as pro ble má ti cas em torno do nú mero de ins cri tos no sis tema
su pe rior fran cês e o tra ba lho de en sino e pes quisa re a li zado na área, este
úl timo fun da men tal para a di nâ mica e ma nu ten ção do en sino de por tu guês
na França.
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