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TEXTE

In tro du ção
O en sino da lín gua por tu guesa como lín gua es tran geira no Chile se
apre senta num pa no rama com plexo, tendo de “com pe tir” com a lín‐ 
gua in glesa. Isso se com prova quando ve ri fi ca mos os pro gra mas de
en sino de lín gua es tran geira, há um mo no pó lio e uma de pen dên cia
de mo de los oriun dos dos Es ta dos Uni dos e da In gla terra. En ten de‐ 
mos evi den te mente que o in glês e tam bém o fran cês são lín guas com
longa his tó ria no sis tema edu ca ci o nal no país, mas que, nos úl ti mos
tem pos, o in glês abarca os cur rí cu los edu ca ci o nais e se tor nou a
única lín gua es tran geira na mai o ria dos es ta be le ci men tos de en sino
do país.

1

O por tu guês, como ve re mos, é en si nado em al guns ins ti tu tos ou cur‐ 
sos li vres e num con texto par ti cu lar num pro grama de for ma ção de
tra du to res onde essa lín gua re pre senta uma saída pro fis si o nal na gra‐ 
du a ção em Lin guís tica Apli cada à Tra du ção na Uni ver si dade de San ti‐ 
ago do Chile.

2

Assim, para dis ser tar mos sobre o en sino do por tu guês no Chile, con‐ 
si de rando os ob je ti vos in di ca dos neste ar tigo, con jec tu ra mos con ve‐
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ni ente con tex tu a li zar, na pri meira parte, al guns as pec tos his tó ri cos e
lin guís ti cos, e pre ten de mos dis cor rer acerca dos fa to res que podem
ter le vado à pre sença do por tu guês no país. Pos te ri or mente, na se‐ 
gunda parte, des cre ve mos nossa ex pe ri ên cia em en sino de lín gua
por tu guesa para es tu dan tes do curso su pe rior em tra du ção, men ci o‐ 
nando dados que ori en tam nossa dis cus são sobre o pro cesso de en‐ 
sino e de apren di za gem dessa lín gua na USACH. Na seção se guinte,
na ter ceira parte, apre sen ta mos uma re fle xão para ten tar com pre en‐
der as cren ças de es tu dan tes chi le nos em re la ção à apren di za gem
dessa lín gua e, para con cluir nossa dis cus são, apre sen ta mos as con si‐ 
de ra ções fi nais baseando- nos nos as pec tos teó ri cos e prá ti cos evi‐ 
den ci a dos no tra ba lho que ora se apre senta.

1. Ce ná rio his tó rico e lin guís tico
da Lín gua Por tu guesa no Chile
O en sino da lín gua por tu guesa no Chile é ainda bas tante tí mido. A
prin cí pio, po de mos supor que isso ocorre em razão de as pec tos ge o‐ 
grá fi cos. O Chile não é um país fron tei riço com o Bra sil, país com
maior nú mero de fa lan tes de por tu guês, ao con trá rio do que ocorre
com a Ar gen tina, o Uru guai e o Pa ra guai, por exem plo, onde já há po‐ 
lí ti cas para o en sino do por tu guês na edu ca ção pú blica nas es co las de
en sino bá sico - no caso da Ar gen tina, há os “pro fes so ra dos de por tu‐ 
guês”, no men cla tura uti li zada no país para se re fe rir às li cen ci a tu ras
de for ma ção de pro fes sor de por tu guês, tanto em nível bá sico como
su pe rior. Pen sando desse modo, no que se re fere a as pec tos ge o grá fi‐ 
cos, é pos sí vel que para o povo chi leno não seja sig ni fi ca tivo  o en‐ 
sino/apren di za gem do PLE (Por tu guês Lín gua Es tran geira) não só por
esse ponto de vista, mas tam bém por ser con si de rada uma lín gua fácil
(dis cu ti re mos adi ante sobre essa ques tão).

4

Em con tra par tida, os con vê nios com o Japão por in ter mé dio da lín gua
in glesa  são mais aces sí veis uma vez que ambos os paí ses estão co‐ 
nec ta dos pelo oce ano pa cí fico e a li ga ção ma rí tima é mais viá vel do
que a ter res tre. Con forme dados na pá gina ofi cial do go verno chi‐ 
leno 1, são apro xi ma da mente 80 tra ta dos mul ti la te rais com o Japão,
sendo o pri meiro de 11 de julho de 1888 e o mais re cente de 12 de abril
de 2017 que “pro mulga el con ve nio entre la Re pú blica de Chile y Japón
para eli mi nar la doble im po si ción con re la ción a los im pu es tos sobre la
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renta y para pre ve nir la eva sión y elu sión fis cal, y su pro to colo”. Esse
fato tal vez ex pli que em parte a re le vân cia que a lín gua in glesa ocupa
no país an dino.

Para en ten der o en sino de PLE no Chile, é pre ciso men ci o nar um epi‐ 
só dio his tó rico re le vante, muito antes da cri a ção do Mer co sul 2 em
1991� em 13 de maio de 1888, quando da abo li ção da es cra va tura no
Bra sil, no mesmo ano criou- se a Uni ver si dade Ca tó lica do Chile, ins ti‐ 
tui ção tra di ci o nal, sendo con si de rada uma das me lho res da Amé rica
do Sul, jun ta mente com a Uni ver si dade de São Paulo, que dis pu tam,
ge ral mente, o ran king de nú mero um. Para Cas tro Neto et al. (2013)
no ar tigo As Lín guas do ABC: o antes e o de pois do Mer co sul na his tó ria
do en sino de PLE na Ar gen tina e no Chile e de ELE no Bra sil 3, “Pen sa‐ 
mos aqui por que tal ins ti tui ção [no caso, a Uni ver si dade Ca tó lica do
Chile] e o Chile de forma geral não ti nham nem têm tanto in te resse
como se es pera(va) em en si nar o PLE. Prova disso, por exem plo, o
Ins ti tuto Ca mões não tem, até hoje, uma re pre sen ta ção nessa Uni ver‐ 
si dade”. Quanto ao Ins ti tuto Ca mões, em 2016 instalou- se na Uni ver‐ 
si dade de San ti ago.

6

Outro as pecto men ci o nado pelos au to res do ar tigo é li gado à ge o gra‐ 
fia. Para eles, como o Chile não faz fron teira com o Bra sil (na Amé rica
do Sul, como sa be mos, ape nas este país e o Equa dor não são vi zi nhos
dos Bra sil), isso seria um dos fa to res que pos si vel mente con tri bui ria
para o não in te resse na lín gua por tu guesa. Para sus ten tar esse ar gu‐ 
mento, os au to res citam que o país é iso lado do resto da Amé rica do
Sul: o Oce ano Pa cí fico ao Leste, o De serto do Ata cama ao Norte e a
Pa tagô nia ao Sul. Assim, este seria um fator de ter mi nante pelo de sin‐ 
te resse pelo por tu guês.

7

No Chile em 1892, de acordo com Cha gas (1967), o en sino de lín guas
es tran gei ras foi to tal mente re for mu lado com novos pla nos e ar ro jada
con cep ção de en sino, o que co lo ca ria o país como um dos pri mei ros
na Amé rica do Sul em re no va ção pe da gó gica no que diz res peito ao
en sino de idi o mas, porém não con tem plava o por tu guês. Para Con‐ 
tursi (2012), é pre ciso con si de rar que desde a cri a ção de uni ver si da‐ 
des, o acesso à cul tura bra si leira no Chile era só feito por meio dos
ar te fa tos dos mu seus que des ta ca vam a fi si o no mia cul tu ral da Amé‐ 
rica do Sul. 
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Por outro lado, na pers pec tiva cul tu ral, a mú sica bra si leira está pre‐ 
sente no país, o car na val e as no ve las são exi bi dos nos ca nais de te le‐ 
vi são, e, por causa dos even tos no Bra sil, a recém re a li zada Copa do
Mundo e as  Olim pía das, o in te resse pelo en sino de PLE está cres‐ 
cendo gra da ti va mente. Nessa pers pec tiva, se gundo Al meida Filho
(2001) “é pre ciso de ses tran gei ri zar” a lín gua por tu guesa nos paí ses
his pâ ni cos, de ma neira que os dois idi o mas (o por tu guês e o es pa‐ 
nhol) di a lo guem entre si e es ta be le çam uma har mo nia com vín cu los
mais for tes na Amé rica La tina. 

9

Frente a essas con si de ra ções ini ci ais, con vém fazer um breve ma pe a‐ 
mento do en sino da lín gua por tu guesa. Existe o en sino da LP atu al‐ 
mente em al gu mas ins ti tui ções da ca pi tal chi lena, mi nis trado pre do‐ 
mi nan te mente por pro fes so res bra si lei ros. Assim, em nossa pes quisa,
po de mos des ta car o en sino de PLE nas se guin tes casas de es tudo: na
Uni ver si dade Ca tó lica do Chile, onde há cur sos bá si cos de lín gua por‐ 
tu guesa (va ri ante bra si leira); na Uni ver si dade do Chile, por meio do
lei to rado do go verno por tu guês,  onde há cur sos op ta ti vos (va ri ante
eu ro peia) de lín gua e cul tura; na  Uni ver si dade de Artes, Ci ên cias e
Co mu ni ca ção (UNI ACC), em cur sos op ta ti vos de al gu mas gra du a ções;
no Ins ti tuto Pro fis si o nal Los Le o nes, no curso de Tu rismo bi lín gue (in‐ 
glês/por tu guês). Quanto aos cur sos li vres  de por tu guês em ins ti tu‐ 
tos, des ta ca mos dois: o Ins ti tuto Cul tura Bra sil, cen tro pri vado de idi‐ 
o mas que ofe rece curso de idi oma por tu guês para exe cu ti vos e em‐ 
pre sas; e o Cen tro Cul tu ral Bra sil Chile, li gado à Em bai xada do Bra sil,
que oferta cur sos de di ver sos ní veis de lín gua por tu guesa. É de des ta‐ 
car a mais re cente ini ci a tiva de pro mo ção da lín gua por tu guesa: a
ins ta la ção do Cen tro de Lín gua Por tu guesa Ca mões no Chile que está
lo ca li zado na Uni ver si dade de San ti ago do Chile (USACH), tendo sido
inau gu rado no dia 12 de ou tu bro de 2016, que além de ofe re cer cur sos
li vres de por tu guês em vá rios ní veis tem como ob je tivo criar pro gra‐ 
mas de co o pe ra ção com vista ao apro fun da mento dos es tu dos re la ti‐ 
vos à lín gua e à cul tura por tu guesa. Além des ses lo cais, ob vi a mente
há ou tros, que se de di cam ao en sino do por tu guês, mas isso será para
outro tra ba lho mais abran gente sobre o tema.

10

Feita essa ex pla na ção ini cial, detemo- nos agora ao en sino da lín gua
por tu guesa na Uni ver si dade de San ti ago do Chile, ins ti tui ção onde
tra ba lha mos.  Dessa forma, no âm bito chi leno, delimitamo- nos a dis‐ 
cor rer sobre o en sino da Lín gua Por tu guesa que é en si nada na Li cen ‐
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ci a tura de Lin guís tica Apli cada à Tra du ção nessa uni ver si dade, cri ada
me di ante Re so lu ção nº 225 de 12 de ja neiro de 1995, ini ci al mente com
a men ção In glês – Ja po nês, no con texto da ne ces si dade de di vul ga ção
de in for ma ção téc nica e ci en tí fica com o ob je tivo de am pliar as re la‐ 
ções Ásia- Pacífico, so mente com a Re so lu ção n° 3280 de 23 de junho
de 2000, por de ci são do Con se lho do De par ta mento incorporou- se a
lín gua por tu guesa no mesmo curso com o pro pó sito de co brir as ne‐ 
ces si da des ge ra das em de cor rên cia da cri a ção do Mer co sul com o
apoio da Em bai xada de Por tu gal e do Bra sil, por meio do Cen tro de
Es tu dos Bra si lei ros, com o com pro misso de di vul ga ção da cul tura
bra si leira viu um es paço no curso de di vul ga ção da cul tura bra si leira
para avan çar em suas ini ci a ti vas plu ri la te rais no novo ce ná rio que se
es ta be le ce ria. Con vém tam bém men ci o nar que a Uni ver si dade de
San ti ago é a única no Chile em que a lín gua por tu guesa é en si‐ 
nada/apren dida num curso de gra du a ção.

2. En sino da Lín gua Por tu guesa
na USACH
Se gundo Al meida Filho (2001), quando en si na mos por tu guês para fa‐ 
lan tes na ti vos de es pa nhol, que é o nosso caso na Uni ver si dade de
San ti ago, como são idi o mas que apre sen tam pro xi mi dade ge né tica e
ti po ló gica, as quais estão pre sen tes na ordem canô nica das ora ções,
no lé xico e nas bases cul tu rais, essas ques tões devem ser con si de ra‐ 
das no pro cesso de en sino/apren di za gem. A pro xi mi dade des sas lín‐ 
guas, con forme o mesmo autor, fortalece- se no campo da lín gua es‐ 
crita, no qual temos um pa drão mais tra di ci o nal, pos si bi li tando a
apren di za gem do por tu guês por um fa lante de es pa nhol mais fa cil‐ 
mente, prin ci pal mente se o nível de le tra mento do apren dente for
ele vado.

12

Além des sas ques tões, para o autor, es tu dan tes de lín guas pró xi mas à
sua lín gua ma terna não são vis tos como ini ci an tes, por que podem
com pre en der e serem com pre en di dos desde as pri mei ras in te ra ções
por in ter mé dio da língua- alvo. Isso in dica que, na prá tica, todo fa‐ 
lante de es pa nhol já tem, na tu ral mente, co nhe ci men tos e ha bi li da des
co muns entre o por tu guês e sua lín gua ma terna. No que diz res peito
a essa ques tão, existe um risco re si dente no fato de que um fa lante de
es pa nhol pode ser na tu ral mente um fa lante de por tu guês, o que, para
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Al meida Filho (2007a), é algo en ga noso. A crença nessa hi pó tese pode,
ao con trá rio, cau sar des mo ti va ção no apren diz, ao se frus trar di ante
dessa apa rente fa ci li dade, de vendo ser papel do pro fes sor pro mo ver
ati vi da des que gerem a mo ti va ção, a iden ti fi ca ção cul tu ral e a com‐ 
pre en são da lín gua.  Para San tos (1999), de um lado tal se me lhança fa‐ 
ci lita o en ten di mento do por tu guês logo aos pri mei ros con ta tos, do
outro im pede, na mai o ria das vezes, que o fa lante de es pa nhol se co‐ 
mu ni que sem as cons tan tes in ter fe rên cias da sua lín gua na tiva. Con‐ 
vi ve mos fre quen te mente com esses “di le mas” apre sen ta dos por Al‐ 
meida Filho (2007b) e San tos (1999) nas aulas de lín gua por tu guesa.
Isso se con firma em parte, quando por oca sião da ava li a ção do curso
por ór gãos ofi ci ais, men ci o nado no do cu mento 4 os alu nos de por tu‐ 
guês, em res posta à per gunta “Hay una ex ce lente labor de co or di na‐ 
ción de los ramos de modo que la malla cur ri cu lar tenga con ti nui dad y
sen tido”. Na men ção Inglês- Japonês 73% estão de acordo, ao passo
que na men ção In glês – Por tu guês ape nas 57% res pon de ram que o
en sino de por tu guês tem con ti nui dade e faz sen tido para eles, den tro
da Li cen ci a tura que es tu dam.

Assim, tais ques tões nos põem no cen tro de uma dis cus são sobre a
aqui si ção da lín gua por tu guesa a par tir de uma lín gua ti po lo gi ca‐
mente pró xima, no caso o es pa nhol, e com fins es pe cí fi cos: for mar
tra du to res. Essa ques tão re quer que re vi se mos os con cei tos de in ter‐ 
lín gua (por tu nhol), de in ter fe rên cia e de fos si li za ção, desse modo
temos de con si de rar o papel do aluno (fa lante de es pa nhol) fu turo
tra du tor nesse cerne.

14

Re vi sando os con cei tos de in ter lín gua, Cha rau deau e Main gue neau
(2006) en ten dem que é aquela uti li zada por apren di zes que não do‐ 
mi nam ainda uma lín gua es tran geira; é uma re a li dade pro vi só ria e
ins tá vel, entre duas lín guas, porém em re la ção à qual se re quer uma
co e rên cia re la tiva. Referem- se, assim, a uma forma de con cei tuar sis‐ 
te mas in ter me diá rios entre a lín gua ma terna do fa lante e a língua- 
alvo. Al meida Filho (2007a) com ple menta, men ci o nando que é um
fenô meno na tu ral do pro cesso de apren di za gem de uma nova lín gua.

15

Já com re la ção à in ter fe rên cia, de forma breve, Sca ra mucci e Ro dri‐ 
gues (2004), como Al meida Filho (2007), pre co ni zam que as in ter fe‐ 
rên cias do es pa nhol são pro du zi das pela pro xi mi dade ti po ló gica de
ambas as lín guas. Para as au to ras, as in ter fe rên cias têm sido o as‐
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pecto mais sa li ente e, por essa causa mesmo, mais en fa ti za das na
ava li a ção de tex tos ela bo ra dos por his pano fa lan tes. As au to ras con‐ 
fe rem ainda que essa ên fase nas in ter fe rên cias tem fun da men tado o
en sino do PLE, por que a lín gua é tida como um có digo des con tex tu a‐ 
li zado, cons ti tuído de ele men tos que se har mo ni zam em pro po si ções
gra ma ti cal mente cor re tas.

Quanto à fos si li za ção, Ferreira- Júnior (2009) en tende que acon tece
no mo mento em que o apren diz deixa de avan çar em di re ção à L2 e
não di fe ren cia entre os dois sis te mas lin guís ti cos, o da lín gua ma‐ 
terna e o da lín gua que está apren dendo. Sobre essa ques tão, po de‐ 
mos ca rac te ri zar como maior di fi cul dade oca si o nada pelo pro cesso
de fos si li za ção por ob ser va ção dos alu nos chi le nos que estão es tu‐ 
dando por tu guês, no curso de Lin guís tica Apli cada à Tra du ção, é o
fato de que, usu al mente, não têm cons ci ên cia de que estão in tro du‐ 
zindo em sua in ter lín gua ele men tos ina de qua dos que estão apren‐ 
dendo. De ma neira oposta, creem que têm um co mando ope ra ci o nal
geral de tal lín gua e tal fenô meno cla ra mente in ter cede no avanço de
al gu mas eta pas da in ter lín gua para um nível ade quado de pro du ção
da lín gua por tu guesa, o que acen tua o caso de es tu dan tes que in te ra‐ 
gem com uma L1 muito pa re cida com a L2 que es tu dam.

17

Nessa busca por en con trar o que di fe ren cia uma lín gua da outra, é
comum apren di zes cri a rem uma lín gua co nhe cida como “por tu nhol”,
um fato na tu ral da lín gua, sub me tida a fenô me nos da mis tura do es‐ 
pa nhol com o por tu guês. É ne ces sá ria, desse modo, uma sen si bi li za‐ 
ção para o por tu guês, ou seja, o do cente deve pas sar a ver de forma
mais to le rante esse fenô meno, to mado como uma ma ni fes ta ção na tu‐ 
ral da in ter lín gua em de sen vol vi mento, uma ati tude de con ver gên cia
cul tu ral, so cial ou psi co ló gica com re la ção à nova lín gua, a qual deve
ser aceita e mesmo in cen ti vada (AL MEIDA FILHO, 2007a). Quando o
apren diz es ta be lece re la ções entre sua LM (lín gua ma terna), no caso
o es pa nhol, e uma lín gua pró xima, o por tu guês, tam bém re flete sobre
sua pró pria lín gua, cul tura, e sobre o fato de viver em um mundo he‐ 
te ro gê neo, em que con vi vem di fe ren tes cul tu ras e lín guas.

18

Outra ques tão que con si de ra mos ao en si nar por tu guês na Uni ver si‐ 
dade de San ti ago, nos sete se mes tres em que a lín gua é en si nada
(Por tu guês I, II; III; IV, V, VI e VII), ver Qua dro 1 abaixo, é ade quar a
me to do lo gia aos ob je ti vos do curso. Con forme o do cu mento, já men ‐
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Qua dro 1

Grade Cur ri cu lar da Li cen ci a tura de Lin guís tica Apli cada à Tra du ção (Inglês- Português) da
Uni ver si dade de San ti ago do Chile

ci o nado, da Uni ver si dade in ti tu lado “In forme de Au to e va lu a ción: Li‐ 
cen ci a tura en Lingüística Apli cada a la Tra duc ción (Men ci o nes en In‐ 
glés y Ja po nés e In glés y Por tu gués)” que in dica logo em sua in tro du‐ 
ção que foi ela bo rado sobre as bases de in di ca ções con ti das no Ma‐ 
nual de De sen vol vi mento de Pro ces sos de auto ava li a ção, Cur sos de
Gra du a ção da CNA- Chile e as re co men da ções ins ti tu ci o nais para
acre di ta ção das gra du a ções da Uni ver si dade de San ti ago. É de com‐ 
pe tên cia da CNA (Co mi sión Na ci o nal de Acre di ta ción) ve ri fi car e pro‐ 
mo ver a qua li dade da edu ca ção su pe rior no Chile, me di ante à acre di‐ 
ta ção ins ti tu ci o nal das uni ver si da des, ins ti tu tos pro fes si o nais e cen‐ 
tros de for ma ção téc nica. Com efeito, a li cen ci a tura em Tra du ção se
fun da menta, se gundo o re fe rido do cu mento, para sa tis fa zer a cres‐ 
cente ne ces si dade de con tar com um pro fis si o nal idô neo al ta mente
qua li fi cado, capaz de mer gu lhar em uma fonte pri má ria da pro du ção
em lín gua in glesa, ja po nesa e por tu guesa e trans for mar esses co nhe‐ 
ci men tos em lín gua es pa nhola com o pro pó sito que os re cep to res
pos sam ter acesso aos avan ços cul tu rais, es pe ci al mente no campo da
ci ên cia e da tec no lo gia. Ob ser ve mos abaixo a dis tri bui ção da LP no
curso em ques tão.
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O Qua dro 1 apre senta a grade cur ri cu lar da Li cen ci a tura em Lin guís‐ 
tica Apli cada à Tra du ção (da men ção inglês- português) da Uni ver si‐ 
dade de San ti ago do Chile. Como po de mos ob ser var nos dois pri mei‐ 
ros se mes tres do curso, os alu nos es tu dam três idi o mas es tran gei ros
(in glês, ja po nês e por tu guês), e so mente a par tir do se gundo ano é
que esses alu nos optam entre o por tu guês e o ja po nês como se gunda
lín gua. O in glês é obri ga tó rio nos cinco anos do curso. O qua dro
mos tra tam bém, como men ci o na mos, que a lín gua por tu guesa é en si‐ 
nada em sete se mes tres. Há ainda as dis ci pli nas que estão li ga das ao
por tu guês: Fo né tica e Fo no lo gia Por tu guesa, Cul tura em Lín gua Por‐ 
tu guesa, Co mu ni ca ção Oral em Lín gua Por tu guesa, Pro du ção Es crita
em Por tu guês I e II, Gra má tica Con tras tiva Português- Espanhol, além
das dis ci pli nas dos úl ti mos anos do curso re la ci o na das à Tra du ção.
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Nesse con texto, como se po de ria en qua drar o per fil o aluno de PL ao
con cluir o curso? Como o do cu mento que nor teia a área não faz re fe‐ 
rên cias es pe cí fi cas a LP, cita ape nas que o per fil do tra du tor pro fis si‐ 
o nal, no caso dessa Li cen ci a tura, está or ga ni zado em qua tro do mí nios
de de sem pe nho: a tra du ção, a co mu ni ca ção, a in ter pre ta ção e a in‐ 
ves ti ga ção. Con si de ra mos, para esse efei to, que a LP se en cai xa ria no
des em penho comunicação que teria como competência pro fis sio nal
“ex pre sar se con flui dez en forma oral y es cri ta en las len guas que uti‐ 
li za pro fe sio nal men te” e interpretação “en su fun ción de in tér pre te
debe de mos trar do mi nio pro fe sio nal en com pe ten cias co mu ni ca ti vas
y en sus len guas de tra ba jo, co no ci mien tos extralingüísticos, ca pa ci‐ 
dad de ora to ria y ha bi li da des cog ni ti vas ne ce sa rias para el pro ce so
tras la ti vo oral”. Assim, en ten de mos que esses do mí nios no con texto
para tra du to res na área de lín gua por tu guesa só são pos sí veis com a
in ser ção do aluno em uma so ci e dade le trada, em con so nân cia à pers‐ 
pec tiva de tra ba lho com gê ne ros tex tu ais du rante a aqui si ção e
ensino- aprendizagem de lín gua, no nosso caso, o por tu guês.
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Con vém que en ten da mos gê nero tex tual ini ci al mente para aden trar‐ 
mos um pouco nessa dis cus são. Con forme San ta ella (2014), Bakh tin
foi um dos pi o nei ros a tra ba lhar a noção de gê nero tex tual. De acordo
com o autor, “gê ne ros do dis curso” são di ver sos gê ne ros tex tu ais que
emer gem e se ca rac te ri zam de acordo as ne ces si da des das ati vi da des
de in te ra ção so cial e de co mu ni ca ção do ser hu mano. Com ple men‐ 
tando as ideias de Bakh tin, Mar chus chi (2010) de sen volve uma com‐ 
pre en são para o con ceito de gê nero tex tual, ar gu menta que gê nero
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tex tual diz res peito a cada texto ma te ri a li zado na so ci e dade em que
es ta mos in se ri dos no nosso dia a dia. Assim, quanto mais au tên ti cos
forem os ma te ri ais uti li za dos em nos sas aulas, mais apro xi ma mos
nos sos es tu dan tes para a cul tura es tran geira e, con se quen te mente,
para a lín gua es tran geira que en si na mos. Assim, en fa ti za mos nos sas
aulas em ati vi da des que não só en si nam sobre a lín gua, mas tam bém
pro mo vem a apren di za gem cul tu ral.

Ao re fle tir sobre a im por tân cia de en vol ver es tu dan tes neste tipo de
ati vi dade, po de mos men ci o nar o tra ba lho de Wild man (2005), em
From the Out side In: Les sons in Le ar ning Beyond the School Walls  o
qual pro põe a tran si ção da cog ni ção à prá tica so cial. Con forme o
autor, apren der na es cola foi visto como se pa rado do fazer e, para
mudar isso, a prá tica so cial deve ser to mada mais se ri a mente por
pro fes so res. De ve mos, dessa ma neira, adi ci o nar ao cur rí culo ati vi da‐ 
des que pro por ci o nem aos alu nos as mais au tên ti cas e va ri a das si tu a‐ 
ções de uso da lín gua. Essas ati vi da des per pas sam por um en sino in‐ 
te grado das qua tro ha bi li da des lin guís ti cas, com re alce para os as‐ 
pec tos co mu ni ca ti vos e crí ti cos. Assim, o en sino de uma LPE não só
ins tru men ta liza o aluno para usar a lín gua em vá rios con tex tos so ci‐ 
ais, como tam bém re força, cons tan te mente, o ca rá ter edu ca tivo da
lín gua, pro por ci o nando um po si ci o na mento ci da dão e plu ral do
aluno. Nessa pers pec tiva, des ta ca mos a im por tân cia de se tra ba lhar
com os gê ne ros tex tu ais. Con forme Oli veira (2010, p. 25), no tra ba lho
com gê ne ros tex tu ais no en sino de uma LE, “au menta a cons ci ên cia
lin guís tica do apren diz, per mi tindo seu en ga ja mento e atu a ção so cial
nas co mu ni da des nas quais ele se in sere, já que se cons ti tui de ma te‐ 
rial au tên tico, pre sente na vida so cial...”. Assim, nessa linha
fundamenta- se a noção que as prá ti cas so ci ais hu ma nas abran gem
sem pre o uso da lin gua gem e ne ces si tam, dessa forma, ser com pre‐ 
en di das como prá ti cas so ci ais, his tó rica e ide o lo gi ca mente for ma das.

23

Frente ao ex posto, nas aulas de LPE para fu tu ros tra du to res, faz- se
ne ces sá rio rever, a tí tulo de exem plo, as ati vi da des de re pe ti ção e/ou
re pro du ção de mo de los con den sa das pelo au di o lin gua lismo, e in cor‐ 
po rar o dis cente em con tex tos reais de uso da LPE com base em um
olhar enun ci a tivo, isto é, di re ci o nado para os as pec tos co mu ni ca ti vos
e per su a si vos da lin gua gem. Dessa forma, sob esse prisma as ati vi da‐ 
des pe da gó gi cas com gê ne ros tex tu ais, em de ter mi nado con texto
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(his tó rico, so cial, cul tu ral e ide o ló gico) com um ob je tivo co mu ni ca‐ 
tivo.

3. Lín gua Por tu guesa para fins es ‐
pe cí fi cos – Tra du ção
A re le vân cia de focar a lin gua gem como prá tica so cial no en sino de
uma LPE para fins de tra du ção tem sido lar ga mente re co nhe cida. Não
é no vi dade pre ver que a tra du ção, ainda que em suas acep ções mais
di vul ga das seja ape nas con si de rada como pas sa gem, trans fe rên cia,
trans porte, trans po si ção de uma lín gua para outra. Para além desse
ponto de vista, Car dozo (2014, p. 149) vê que “na tra du ção, o tra du tor
re la ci ona lín guas, tex tos, cul tu ras e, por tanto, di fe ren tes su jei tos, di‐ 
fe ren tes tem pos, di fe ren tes con tex tos po lí ti cos, so ci ais, ide o ló gi cos,
di fe ren tes tra di ções edi to ri ais, li te rá rias, tra du tó rias, etc.”.
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Sob outra pers pec tiva, como es ta mos en si nando numa gra du a ção
para alu nos que serão fu tu ros tra du to res, le va mos em conta o que
au to res como Malmk jaer (1998), por exem plo, clas si fi cam a tra du ção
como uma ati vi dade co mu ni ca tiva, que opor tu niza a va ri a dos usos,
como en si nar a tra du zir, apri mo rar o co nhe ci mento da lín gua ma‐ 
terna e da lín gua es tran geira, nesse caso, do por tu guês, atra vés da
aná lise con tras tiva, e apri mo rar ha bi li da des de lei tura. Con forme o
re fe rido autor, o uso da tra du ção em sala de aula torna os alu nos mais
ati vos e eles pas sam a par ti ci par mais das ati vi da des em sala de aula.
Albir (1998), por sua vez, acre dita que o uso da tra du ção em sala de
aula in clui dois as pec tos: i) tra du ção in te ri o ri zada – feita por todo
apren diz de lín gua es tran geira; e ii) tra du ção pe da gó gica – uti li zada
em sala de aula como fer ra menta pe da gó gica para re for çar e ve ri fi car
a apren di za gem uti li zando tex tos, aná lise con tras tiva e re fle xão. A
tra du ção pode ainda ser uti li zada como ati vi dade para ex pli ca ção de
con teúdo es pe cí fico ou como exer cí cio. Con tudo, seu uso nes ses
casos deve ser con tro lado e res trito a de ter mi na das si tu a ções.
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Se guindo as ideias ex pos tas pre vi a mente, res sal ta mos que, ao usar a
tra du ção em sala de aula, numa gra du a ção de tra du ção, de ve mos
con si de rar os se guin tes as pec tos:   a) a ori en ta ção da tra du ção; ii) a
tra du ção oral e es crita; e iii) a sua uti li za ção como pro ce di mento de
apren di zado e/ou ava li a ção. A tra du ção, dessa forma, é con si de rada
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NOTES

1  Dis po ní vel em: < https://www.leychile.cl/Con sulta/tra ta dos_por_pais?p
ais=Jap%C3%B3n >. Acesso em 08 de abril de 2018.

2  Mer cado Comum do Sul, or ga ni za ção in ter go ver na men tal fun dada a par‐ 
tir do Tra tado de As sun ção de 1991, com posta por: Ar gen tina, Bra sil, Pa ra‐ 
guai e Uru guai.

3  Dis po ní vel em: < http://www.siple.org.br/index.php?op tion=com_con ten
t&view=ar ti cle&id=291�as- linguas-do-abc-o-antes-e-o-depois-do-mercosul
-na-historia-do-ensino-de-ple-na-argentina-e-no-chile-e-de-ele-no-brasi
l&catid=69�edicao- 6&Ite mid=112 >. Acesso em 08 de abril de 2018.

4  Infor me de Au to eva lua ción - Li cen cia tu ra en Lingüística Apli ca da a la Tra‐ 
duc ción - Men cio nes Men cio nes en In glés y Ja po nés e In glés y Por tu gués, de
2013, De par ta men to de Lin guís ti ca e Li te ra tu ra, Fa cul da de de Hu ma ni da des,
Uni ver si da de de San tia go do Chile.

RÉSUMÉS

Português
O tra ba lho expõe al gu mas ques tões pre sen tes da re a li dade edu ca ci o nal do
Chile, no me a da mente a res peito da Lín gua Por tu guesa, bem como apre‐ 
senta as di fi cul da des cons ta ta das quanto ao en sino e à apren di za gem de tal
lín gua na gra du a ção em Lin guís tica Apli cada à Tra du ção na Uni ver si dade de
San ti ago do Chile - USACH. Ade mais, apre sen ta mos al gu mas cren ças de es‐ 
tu dan tes chi le nos con cer nen tes à apren di za gem e ao uso da lín gua por tu‐ 
guesa por se tra tar de uma lín gua pró xima ao es pa nhol para alu nos que
terão o por tu guês para fins de tra du ção. Tendo em conta a pes quisa efe ti‐ 
vada, os re sul ta dos in di cam para a im por tân cia de im ple men ta ção de uma
po lí tica lin guís tica e uma re vi são dos pro gra mas de lín gua por tu guesa da
gra du a ção em Lin guís tica Apli cada à Tra du ção.

English
The paper touches on some cur rent is sues of the edu ca tional real ity in
Chile re gard ing the Por tuguese Lan guage, as well as the dif fi culties con‐ 
cern ing the teach ing and learn ing of the Por tuguese Lan guage at an un der‐ 
gradu ate de gree in Ap plied Lin guist ics to Trans la tion in the Uni ver sity of
San ti ago of Chile - USACH. In ad di tion, given that Por tuguese is a lan guage
close to Span ish, we also present some be liefs of Chilean stu dents who
study Por tuguese for trans la tion pur poses. Tak ing into ac count the re search
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car ried out, the res ults in dic ate the im port ance of im ple ment ing a lin guistic
policy, as well as and a re vi sion of the ex ist ing Por tuguese lan guage pro‐ 
grams of the Ap plied Lin guist ics to Trans la tion.
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