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Tensões no ensino/aprendizado de
português para refugiados: uma visão
discursiva
Fernanda Moraes d’Olivo

PLAN

Introdução
Sobre a situação do refúgio no Brasil: dados, números e questões
A análise do discurso de perspectiva materialista e o ensino de português
para refugiados: deslocamentos teóricos
Sobre ser estrangeiro e sua relação com outro e com a língua estrangeira
Para efeito de conclusão

TEXTE

In tro du ção
A lín gua nos tem todos “pre sos
pelo rabo”:
es ta mos todos no mesmo
barco.
Ou assim pen sa mos.
(In: Etnia, Iden ti dade e Lín gua,
Mey, J.)

A epí grafe apre sen tada no iní cio desta in tro du ção abre a re fle xão
para a ques tão da lín gua e sua re la ção ima nente com o su jeito. Qual o
papel da lín gua? Para que ela serve? Ou me lhor, como, en quanto su‐ 
jeito, ser vi mos a ela? Po de mos dizer, por meio do co nhe ci mento do
senso comum, que a lín gua serve para nos co mu ni car mos uns com os
ou tros, para falar de nós mes mos, para rei vin di car mos as nos sas de‐ 
man das di ante da nossa so ci e dade. Porém, é por meio dela que nos
cons ti tuí mos en quanto su jeito de lin gua gem, con forme nos en sina
Ben ve niste (1991) 1.
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Quando tra ta mos da lín gua em uma pers pec tiva de en sino, seja ela
lín gua ma terna ou lín gua es tran geira, mui tas vezes a ques tão da sub‐ 
je ti vi dade e da re la ção com o outro é apa gada para dar ên fase a uma
visão ins tru men ta lista. No caso do en sino do por tu guês como lín gua
adi ci o nal, tal ques tão é la tente, já que no âm bito das aulas, procura- 
se en si nar ao aluno a se co mu ni car na lín gua es tran geira, porém há
sem pre um de sejo desse aluno de falar a lín gua es tran geira como se
fosse um fa lante na tivo. Quando fo ca mos no en sino de por tu guês
para re fu gi a dos, esse de sejo é po ten ci a li zado de vido à ne ces si dade
ima nente de se in te grar à cul tura do país que os aco lhe. Tal de sejo foi
sendo apre sen tado para mim du rante as aulas que le ci ono de Por tu‐ 
guês para re fu gi a dos, prin ci pal mente re fu gi a dos vin dos da Re pú blica
De mo crá tica do Congo. 2

2

Este ar tigo, por tanto, tem o ob je tivo de apre sen tar as mi nhas re fle‐ 
xões en quanto pro fes sora vo lun tá ria de um curso de por tu guês para
re fu gi a dos, do pro cesso de en sino/apren di za gem des ses alu nos que
têm uma ur gên cia ex cep ci o nal em apren der o por tu guês, algo fun da‐ 
men tal no pro cesso de adap ta ção no país de aco lhida. Du rante as
aulas, mui tos alu nos dizem que pre ci sam apren der por tu guês para
ar ru mar um tra ba lho no Bra sil, para ir ao mé dico, para ma tri cu lar o
filho na es cola, ou seja, para viver no país que os está re ce bendo.
Estas de man das, de iní cio, nos levam a pen sar na lín gua en quanto
ins tru mento de co mu ni ca ção, no en tanto, falar uma lín gua outra que
não seja a sua ma terna en volve pro ces sos de iden ti fi ca ção, de sub je ti‐ 
va ção, que vão além do sim ples in tuito de comunicar- se com o outro.

3

O que sig ni fica falar uma lín gua outra que não seja a sua lín gua ma‐ 
terna? Como se cons ti tuir su jeito de lin gua gem em uma lín gua cuja
so no ri dade, mui tas vezes, lhe é des co nhe cida? Como aden trar na lín‐ 
gua e na cul tura do outro, de forma ur gente como é o caso dos re fu‐ 
gi a dos, e enun ciar e se cons ti tuir en quanto su jeito nessa lín gua outra
que não lhe é a ma terna? Essas são ques tões que me movem en‐ 
quanto pro fes sora de por tu guês vol tada para pes soas em si tu a ção de
re fú gio e serão dis cu ti das neste ar tigo, cujo ob je tivo prin ci pal é apre‐ 
sen tar uma re fle xão da re la ção do re fu gi ado com a lín gua es tran geira,
cha mada por al guns es pe ci a lis tas da área de como lín gua de aco lhi‐ 
mento, como ob ser vado, por exem plo, nos tra ba lhos de Grosso
(2010) 3 e Amado (2013) 4 5.
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Tais re fle xões serão pau ta das por uma visão dis cur siva da lín gua,
tendo como foco, sem pre, a ques tão da al te ri dade, da cons tru ção da
sub je ti vi dade no pro cesso de apren di za gem do por tu guês como lín‐ 
gua es tran geira. Antes de ini ci ar mos a dis cus são acerca de re fle xões
do pro cesso de apren di za gem do por tu guês pelos re fu gi a dos ba se a‐ 
dos nas mi nhas ob ser va ções e im pres sões em sala de aula, apre sento
aqui al guns dados re le van tes sobre a si tu a ção do re fú gio no Bra sil.

5

Sobre a si tu a ção do re fú gio no
Bra sil: dados, nú me ros e ques tões
A si tu a ção de re fú gio, ape sar de ser um tema atual, não é um fenô‐ 
meno re cente, já que pes soas bus cam re fú gio em ou tros paí ses para
fugir de guer ras e da mi sé ria há muito tempo (BAU MAN, 2016) 6. Se‐ 
gundo Bar reto (2010) 7, es tu dos his tó ri cos apon tam que já exis tiam
re gras bem de fi ni das para o re fú gio na Gré cia An tiga, Roma, Egito e
Me so po tâ mia, oca si o nado por ques tões re li gi o sas. Com o pas sar do
tempo, as guer ras e a mi sé ria fi ze ram com que esse nú mero am pli‐ 
asse. Se gundo dados do Alto Co mis sa ri ado das Na ções Uni das para
Re fu gi a dos (ACNUR), há, no mundo, cerca de 20 mi lhões de re fu gi a‐ 
dos 8. Porém, nos úl ti mos anos, houve um grande salto desse nú mero
ad vin dos de “pal cos de in ter mi ná veis guer ras tri bais e sec tá rias, as‐ 
sas si na tos em massa e de um ban di tismo per ma nente do tipo salve- 
se quem puder” (BAU MAN, op. cit.). Com as guer ras na Síria e na Re‐ 
pú blica De mo crá tica do Congo, por exem plo, o nú mero de re fu gi a dos
tende a con ti nuar cres cendo e os paí ses que os aco lhem pre ci sam
pen sar em po lí ti cas pú bli cas efe ti vas para essa po pu la ção, mas, para
isso, é pre ciso com pre en der quem são esses re fu gi a dos e a re la ção
que estes es ta be le cem com o país que os aco lhe, mais es pe ci fi ca‐ 
mente, com a lín gua e com a cul tura desse país em re la ção a sua pró‐ 
pria lín gua e cul tura. Esses pon tos são re le van tes de serem com pre‐ 
en di dos, in clu sive, para a pre pa ra ção das aulas e o modo como lhes
en si na re mos nossa lín gua.

6

No Bra sil, há, atu al mente, cerca de 8.800 re fu gi a dos de 79 na ci o na li‐ 
da des 9, sendo a mai o ria de paí ses como Síria, An gola, Colôm bia,
Congo e Pa les tina, con forme in for ma ções dis po ni bi li za das pelo CO‐ 
NARE (Co mité Na ci o nal para os Re fu gi a dos) e ACNUR. Vale res sal tar
que, desde 1997, o Bra sil conta com o Es ta tuto dos Re fu gi a dos (Lei nº
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9474), que, por meio do CO NARE, busca criar e im ple men tar po lí ti cas
pú bli cas em torno desta pro ble má tica, bem como de ci dir sobre as so‐ 
li ci ta ções de re fú gio apre sen ta das no país.

Esses nú me ros nos levam a re fle tir sobre al gu mas ques tões so ci ais
que não podem ser des con si de ra das/si len ci a das pelos paí ses que os
aco lhem e, para isso, é pre ciso saber quem são esses su jei tos em si tu‐ 
a ção de re fú gio, como eles se re la ci o nam com a cul tura, com a lín gua
do país que os aco lhe, quais são os seus medos, as suas de man das e
ex pec ta ti vas. Ou seja, é pre ciso considerá- los na sua he te ro ge nei‐ 
dade, mui tas vezes apa gada por um dis curso que ho mo ge nei za ção
sobre os re fu gi a dos. Pre ci sa mos, assim, conhecê- los a par tir de suas
his tó rias e me mó rias im bri ca das em suas nar ra ti vas de vida, pois,
ape nas assim po de re mos ven cer o medo e o ódio que mui tas vezes é
ins tau rado entre a po pu la ção do país de aco lhida e os re fu gi a dos.
Con forme aponta Bau man (2016),

8

Sobre os es tra nhos, porém, sa be mos muito pouco para ser mos ca pa ‐
zes de in ter pre tar seus ar ti fí cios e com por nos sas res pos tas ade qua ‐
das – adi vi nhar quais pos sam ser as suas in ten ções e o que farão em
se guida. E a ig no rân cia quanto a como pro ce der, como en fren tar
uma si tu a ção que não pro du zi mos nem con tro la mos, é uma im por ‐
tante causa de an si e dade e medo (BAU MAN, 2016� 14) 10.

Tendo como base as pa la vras de Bau man (op.cit), para lutar con tra o
medo do outro, é pre ciso ouvi- lo e pro du zir es pa ços de dizer que tor‐ 
nam pos sí veis a in te ra ção entre os su jei tos (o re fu gi ado e o bra si leiro)
e é por meio da lín gua que se dá essa re la ção e essa pos si bi li dade de
to mada de dizer: para os re fu gi a dos, há uma ne ces si dade gri tante de
se apo de rar dessa lín gua outra. Jus ta mente por isso, perguntamo- nos
ao longo deste tra ba lho, qual a re la ção des tes com o por tu guês do
Bra sil e com o seu pro cesso de en sino e apren di za gem dessa lín gua
outra.

9

Como já apre sen tado ao longo desta in tro du ção, o foco deste tra ba‐ 
lho é pen sar no en sino de por tu guês para re fu gi a dos – ou seja, en sino
de por tu guês em con texto es pe cí fico -, con si de rando neste pro cesso
ques tões iden ti tá rias e de pro cesso de sub je ti va ção do su jeito em
uma lín gua outra.

10
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A aná lise do dis curso de pers pec ‐
tiva ma te ri a lista e o en sino de
por tu guês para re fu gi a dos: des lo ‐
ca men tos teó ri cos
Para a re fle xão que pro po nho neste tra ba lho nos é muito cara a re fle‐ 
xão feita por Ce lada (2008) 11 em seu ar tigo O que quer, o que pode
uma lín gua? Lín gua es tran geira, me mó ria dis cur siva, sub je ti vi dade.
Nesse ar tigo, a au tora ques ti ona, pri mei ra mente, o pro cesso de ins‐ 
tru men ta li za ção da lín gua 12 no en sino de lín gua es tran geira, o qual é
re le vante tam bém para o nosso tra ba lho como do cente da área de
en sino de por tu guês como lín gua es tran geira em con texto es pe cí fico,
no caso, en sino de por tu guês para re fu gi a dos. Mi nhas ex pe ri ên cias
em sala de aula me mos tram uma de manda, uma an gús tia dos alu nos
por sa be rem falar e en ten der o por tu guês da ma neira mais rá pida
pos sí vel, o que os leva a pen sar - e o que leva a mui tos pro fes so res a
pen sar tam bém - a lín gua en quanto um ins tru mento de co mu ni ca ção,
si len ci ando a re la ção entre su jeito e lin gua gem nas prá ti cas de en sino
e apren di za gem de lín gua es tran geira. Neste tra ba lho, ques ti o na mos
a visão ins tru men ta lista da lín gua, co lo cada em pauta por mui tos cur‐ 
sos de en sino de por tu guês para vol ta dos para es tran geiro, que tra‐ 
zem como ên fase ape nas o ca rá ter co mu ni ca tivo da lín gua. Ques ti‐ 
ono, assim, o que é se co mu ni car em uma lín gua es tran geira e que
lín gua é essa é to mada en quanto ins tru mento. Uma per gunta pro‐ 
posta por Ce lada (op. cit) em seu texto e que ser virá de mote para
esta re fle xão é pen sar no que está em jogo nesse pro cesso de iden ti‐ 
fi ca ção com a lín gua outra, a lín gua que não lhe é a ma terna nesse
pro cesso de apren di zado. Per gunta esta fun da men tal quando en si na‐ 
mos por tu guês para alu nos re fu gi a dos, os quais, podem apre sen tar
uma re la ção, mui tas, vezes frá gil com a lín gua do país de aco lhida. Tal
re la ção será dis cu tida mais adi ante.

11

Tendo em mente a ques tão dos pro ces sos de sub je ti vi dade e de iden‐ 
ti fi ca ção do sujeito- refugiado na lín gua por tu guesa, nos será de ex‐ 
trema im por tân cia com pre en der o apa rato teó rico da Aná lise de Dis‐ 
curso de Pers pec tiva Ma te ri a lista, fun dada por Mi chel Pê cheux (1969),
que propôs pen sar sobre a lin gua gem re jei tando as evi dên cias dos
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sen ti dos e os lu ga res já es ta bi li za dos. Para nos sas re fle xões, tam bém
será fun da men tal o con ceito de su jeito, na busca para com pre en der
como se dá o pro cesso de sub je ti va ção dos re fu gi a dos no apren di‐ 
zado da lín gua por tu guesa. Para AD, o su jeito é cons ti tuído no sim bó‐ 
lico, pela con tra di ção de estar su jeito à lín gua para ser su jeito da lín‐ 
gua. Se gundo Or landi (2002) 13, a sub je ti vi dade é cons ti tuída no acon‐ 
te ci mento do dis curso. Isso se dá por que o su jeito se sub je tiva con‐ 
forme ele se pro jeta do seu lugar no mundo para sua po si ção no dis‐
curso. O su jeito, desse modo, é po si ção entre ou tras po si ções dis cur‐ 
si vas. A par tir des sas ob ser va ções, a au tora com pre ende que o pro‐ 
cesso de sub je ti va ção se dá por um duplo mo vi mento: in ter pe la ção
do in di ví duo em su jeito pela Ide o lo gia e pelas for mas de in di vi du a li‐ 
za ção do su jeito pelo Es tado.

No pri meiro mo vi mento, o in di ví duo, ao inscrever- se na lín gua, é in‐ 
ter pe lado pela ide o lo gia em su jeito, re sul tando dessa in ter pe la ção
uma forma- sujeito-histórica ca pi ta lista. Sobre isso, Pê cheux (1975)
afirma que:

13

...o fun ci o na mento da Ide o lo gia em geral como in ter pe la ção dos in di ‐
ví duos em su jeito (e, es pe ci fi ca mente, em su jei tos de seu dis curso) se
re a liza atra vés do com plexo das for ma ções ide o ló gi cas e, es pe ci fi ca ‐
mente, atra vés do in ter dis curso in trin cado nesse com plexo) e for ‐
nece “a cada su jeito” sua “re a li dade”, en quanto sis te mas de evi dên cias
e sig ni fi ca ções per ce bi das – acei tas – ex pe ri men ta das. (PÊ CHEUX,
1975� 162) 14.

É por meio do fun ci o na mento da Ide o lo gia, cujo efeito é a pro du ção
de evi dên cias, que o su jeito tem a falsa ilu são de ser a ori gem do seu
dizer e dos sen ti dos desse dizer, quando, na ver dade, re toma sen ti dos
já exis ten tes, em que estes sig ni fi cam pelo modo como esse su jeito se
ins creve na lín gua e na his tó ria. Isso é de no mi nado, por Pê cheux,
como es que ci mento nú mero “um” (es que ci mento ide o ló gi cos) e é da
ins tân cia do in cons ci ente.

14

Além do es que ci mento nú mero “um”, há o nú mero “dois” (es que ci‐ 
mento enun ci a tivo), por meio do qual o su jeito fala de uma de ter mi‐ 
nada ma neira e não de outra, sendo sem pre pos sí vel dizer de outra
forma. O es que ci mento nú mero “dois” pro duz a im pres são da exis‐ 
tên cia de uma re la ção di reta entre pen sa mento/lin gua gem/mundo,

15
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im pres são que faz o su jeito acre di tar no pen sa mento sendo re pre‐ 
sen tado por ape nas de ter mi na dos di ze res e não ou tros. Esse es que ci‐
mento es ta be lece tam bém uma re la ção entre pa la vra e coisa, que na‐ 
tu ra liza essa li ga ção. O su jeito sig ni fica o seu dizer ao inscrever- se
em for ma ções dis cur si vas pelas quais há de ter mi na ção, por meio da
ide o lo gia, das po si ções de su jeito e o que pode e deve ser dito (PÊ‐ 
CHEUX, 1975). Os es que ci men tos são, por tanto, re sul tan tes do fun ci‐ 
o na mento da Ide o lo gia no dis curso.

No se gundo mo vi mento de sub je ti va ção do su jeito, é o Es tado, com
suas ins ti tui ções e poder de ar ti cu lar re la ções que in di vi du a liza a
forma- sujeito-histórica, sendo o in di ví duo o re sul tado de um pro‐ 
cesso, um cons tructo, re fe rido pelo Es tado (OR LANDI, 2005) 15. O su‐ 
jeito é in di vi du ado pela sua iden ti fi ca ção com as Ins ti tui ções do Es‐ 
tado como a Igreja, a Fa mí lia e a Es cola. É nesse mo vi mento que
ocorre a iden ti fi ca ção do su jeito com de ter mi nada for ma ção dis cur‐ 
siva, que re pre senta o lugar de cons ti tui ção da iden ti fi ca ção do su‐ 
jeito e tam bém de cons ti tui ção dos sen ti dos.

16

Nes ses mo vi men tos de sub je ti va ção, se gundo Or landi (2005� 213) “há
sem pre ‘furos’, fa lhas, in com ple tu des, apa ga men tos e isto nos serve
de in dí cios/ves tí gios para com pre en der os pon tos de re sis tên cia”. É
no pro cesso de sub je ti va ção que po de mos ob ser var a re la ção entre o
sim bó lico e o po lí tico. Quando pen sa mos no en sino de Por tu guês
como lín gua es tran geira vol tada para re fu gi a dos, há sem pre fa lhas,
furos que vão tra çando pon tos de re sis tên cia do su jeito em re la ção a
lín gua outra. Um exem plo desse mo vi mento de re sis tên cia são os si‐ 
lên cios que en tre cor tam a aula de por tu guês, prin ci pal mente dos alu‐ 
nos ini ci an tes; si lên cio este que, quando que brado, é pela lín gua ma‐ 
terna do su jeito.

17

Nesse sen tido, para com pre en der mos o pro cesso de sub je ti va ção, é
pre ciso que a aná lise dis cur siva seja capaz de ex pli car o fun ci o na‐ 
mento do dis curso e, para isso, é ne ces sá rio con si de rar as con di ções
de pro du ção, de fi ni das por Pê cheux (1975),

18

ao mesmo tempo o efeito das re la ções de lugar no in te rior das quais
se en con tra ins crito o su jeito, e a ‘si tu a ção’ no sen tido con creto e
em pí rico do termo, quer dizer, o am bi ente ma te rial e ins ti tu ci o nal, os
pa péis mais ou menos cons ci en tes co lo ca dos em jogo (...) (PÊ CHEUX,
1975� 56). 16
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O con ceito de con di ções de pro du ção nos re mete a pen sar sobre as
for ma ções ima gi ná rias, que se re pre sen tam para o su jeito como a re‐ 
a li dade. Estão pre sen tes nas for ma ções ima gi ná rias os se guin tes me‐ 
ca nis mos de fun ci o na mento do dis curso: (i) re la ção de sen ti dos, na
qual di ze res pos suem re la ções com ou tros di ze res já re a li za dos ou
ima gi na dos; (ii) me ca nismo de an te ci pa ção, pelo qual há a pos si bi li‐ 
dade do su jeito se co lo car no lugar do(s) seu(s) in ter lo cu tor(es) e, em
re la ção a este(s), antecipar- se quanto ao sen tido que seus di ze res
pro du zem e, fi nal mente, (iii) a re la ção de for ças, pela qual po de mos
ob ser var que o lugar ocu pado pelo su jeito ao re a li zar o seu dizer sig‐ 
ni fi cará o que é dito. São as pro je ções re sul tan tes das ima gens en‐ 
con tra das nos dis cur sos que per mi tem a pas sa gem de si tu a ções em‐ 
pí ri cas para as po si ções do su jeito no dis curso (OR LANDI, 2002).

19

As con di ções de pro du ção, assim como a con cep ção de su jeito,
devem ser con si de ra das no pro cesso de en sino e apren di za gem de
por tu guês para re fu gi a dos. Vol tando ao ar tigo de Ce lada (2008), para
a au tora, no pro cesso de en sino apren di zado de lín gua es tran geira,
que no nosso caso se trata do por tu guês, deve- se tra ba lhar a re la ção
su jeito/lin gua gem a qual im plica “tra ba lhar a re la ção su jeito/ sen‐ 
tido, su jeito/me mó ria dis cur siva” (p.147). Essa re la ção entre o apren‐ 
di zado de lín gua es tran geira e me mó ria dis cur siva, se gundo Or landi
(2000�31) 17 “torna pos sí vel cada dizer e dão sus tento a cada to mada
de pa la vra”. Nesse pro cesso de uma me mó ria da e sobre a lín gua es‐
tran geira, po de mos supor, con forme nos ex plica Ce lada em suas re‐ 
fle xões, que há sem pre “coi sas a saber” sobre a lín gua e elas serão
sem pre to ma das em redes de me mó rias dando lugar a redes de fi li a‐ 
ções iden ti fi ca do ras” (PÊ CHEUX, 1990� 54).

20

Sobre ser es tran geiro e sua re la ‐
ção com outro e com a lín gua es ‐
tran geira

(...)como viver com os ou tros, sem rejeitá- los e sem absorvê- los, se
nós não nos re co nhe ce mos ‘es tran gei ros a nós mes mos’?

Es tran geiro de nós mesmo, Kris teva



Tensões no ensino/aprendizado de português para refugiados: uma visão discursiva

Le vando em con si de ra ção as ques tões teó ri cas apre sen ta das acima e
ob ser va ções ad vin das das aulas de por tu guês para re fu gi a dos, tra rei
aqui mi nhas in qui e ta ções acerca da di fí cil re la ção do es tran geiro com
a lín gua outra, sendo esta di fi cul dade acen tu ada quando se é re fu gi‐ 
ado. Pen sar nessa re la ção tensa é fun da men tal para pen sar mos na di‐ 
dá tica do en sino de por tu guês em con texto de aula para re fu gi a dos.

21

No país es tran geiro, na sua busca por tra ba lho, por con di ções de vida
me lho res, é pre ciso falar; é pre ciso en con trar um es paço para ser ou‐ 
vido pelo outro, no caso, o bra si leiro. Nessa dis puta por um es paço de
dizer e pelos sen ti dos, o es tran geiro se co loca em uma re la ção cons‐ 
tante de em bate com o outro - o não es tran geiro - na cons ti tui ção da
sua nova iden ti dade e na re la ção com a lín gua outra. No caso dos re‐ 
fu gi a dos, esse em bate é pro fundo e, ao mesmo tempo, do lo roso, já
que essa lín gua outra, bem como a cul tura, não foi algo de sua es co‐ 
lha, mas, sim, im posto por sua con di ção. Mui tas vezes, esse re fu gi ado
não po derá vol tar a usar a sua lín gua ma terna, o que faz com que o
apren di zado do por tu guês se torne mais di fí cil e do lo roso: apren der
essa lín gua outra pode, mui tas vezes, sig ni fi car como o apa ga mento
da me mó ria da sua lín gua e da sua pró pria iden ti dade cul tu ral. Para
pen sar sobre isso, farei aqui uma breve re fle xão sobre a re la ção de al‐ 
te ri dade do es tran geiro no pro cesso de en sino/apren di za gem da lín‐ 
gua ma terna, porém, tendo em mente que esse es tran geiro, para esse
tra ba lho, se trata, tam bém, do re fu gi ado.

22

Kris teva (1994) 18, em seu livro Es tran geiro para nós mes mos, trata da
ques tão de ma neira pri mo rosa ao dis cu tir como o con tato entre o es‐ 
tran geiro e o outro, o na tivo, bem como o con tato com a nova lín gua,
fun ci ona na cons ti tui ção do su jeito na re la ção com uma lín gua que
lhe é alheia. No pro cesso de apren di za gem pelo es tran geiro, o su jeito
fica no en tre meio da sua lín gua ma terna com ou tras so no ri da des,
com outra ló gica da lín gua e isso fun ci ona na sua cons ti tui ção de su‐ 
jeito e no modo como toma a pa la vra nesse outro idi oma.

23

Não falar a sua lín gua ma terna. Ha bi tar so no ri da des e ló gi cas cor ta ‐
das da me mó ria no turna do corpo, do sono agri doce da in fân cia. Tra ‐
zer em si, como ja zigo se creto ou como uma cri ança de fi ci ente –
ben quista e inú til –, essa lin gua gem de ou trora, que mur cha sem ja ‐
mais abandoná- lo. Você se aper fei çoa, num outro ins tru mento, como
nós nos ex pres sa mos com a ál ge bra ou o vi o lino. (...) Você tem o sen ‐
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ti mento de que a nova lín gua é a sua res sur rei ção: nova pele, novo
sexo. Mas a ilu são se des pe daça quando você se ouve, no mo mento
de uma gra va ção, por exem plo, em que a me lo dia de sua voz lhe volta
es qui sita, de parte al guma mais pró xima da ga gueira de ou trora do
que do có digo atual. (KRIS TEVA, 1994� 22/23)

Nesse pro cesso de iden ti fi ca ção e sig ni fi ca ção com o outro e com a
lín gua es tran geira, é la tente a re la ção entre su jeito e sig ni fi cante,
entre essa so no ri dade que lhe é es tra nha, mas ao mesmo tempo, ne‐ 
ces sá ria de ser apre en dida para que ele possa pre en cher de sen ti dos
seus di ze res e se sig ni fi car no país em que agora ha bita. Nesse sen‐ 
tido, como nos en sina Revuz (1998, p.221) 19, apren der uma lín gua es‐ 
tran geira é “(re)fazer a ex pe ri ên cia da im po tên cia de se fazer en ten‐ 
der”.

24

Como esse su jeito faz e refaz essa ex pe ri ên cia de se fazer en ten der
em uma lín gua es tran geira? Como esse su jeito toma a pa la vra para si
e enun cia, bus cando um es paço de dizer? Essas ques tões são po ten‐ 
ci a li za das quando se trata de re fu gi a dos, pois há um pro cesso de rup‐ 
tura brusca entre esses su jei tos com a sua lín gua ma terna 20 e uma
ne ces si dade ima nente de se re la ci o nar com a nova so ci e dade, com a
nova cul tura, pois, se gundo Mey (1998� 74) 21, “a lín gua se re la ci ona
com a so ci e dade por que é a ex pres são de se con gre gar so ci al mente,
de cons truir e de sen vol ver o mundo.” Assim, é pre ciso que o re fu gi‐ 
ado es teja na outra lín gua, na lín gua do seu país de aco lhida, para que
possa dizer, tomar a pa la vra e se sig ni fi car. Para Ce lada (2008), tendo
em mente a re la ção entre Aná lise de Dis curso, psi ca ná lise e apren di‐ 
zado de lín gua es tran geira,

25

a) o pro cesso de apren der uma lín gua es tran geira deve ser en ten dido
como de as su jei ta mento, pois se trata da sub mis são de um su jeito às
for mas de dizer e à me mó ria de sen ti dos que ela pro duz;

b) esse pro cesso im plica que essa outra lín gua e os sa be res que ela
pode supor en tra rão em re la ções (de cap tura ou iden ti fi ca ção, de re ‐
sis tên cia, de con fronto) com a malha de uma sub je ti vi dade já ins crita
em de ter mi na das fi li a ções de sen tido” (CE LADA, 2008� 149)

Nesse sen tido, apren der uma lín gua es tran geira, é estar em uma
outra re la ção de sen ti dos, é submeter- se a ou tras fi li a ções, é se des ‐

26
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lo car das redes de sen tido sua lín gua ma terna para uma outra. Para
Revuz (op. cit.: 227), “apren der uma lín gua es tran geira é sem pre, um
pouco, tornar- se um outro”. A au tora ainda com ple menta:

[Apren der uma lín gua es tran geira] é afron tar um es paço si len ci oso
no qual é pre ciso se in ven tar para dizer eu, então, apren der uma
outra lín gua é fazer a ex pe ri ên cia de seu pró prio es tra nha mento no
mesmo mo mento em que nos fa mi li a ri za mos com o es tra nha mento
da lín gua e da co mu ni dade que a faz viver. Há mui tas ma nei ras de
elu dir essa ex pe ri ên cia, porém, não será sem pre entregar- se a um
duplo des co nhe ci mento: des co nhe ci mento do Outro, da al te ri dade e
des co nhe ci mento de si e do pró prio es tra nha mento. (REVUZ, 1998�
229)

Re cor ta mos do tre cho acima a pas sa gem “se in ven tar para dizer eu”,
sig ni fi ca tivo para o nosso pro jeto, pois nos ques ti o na mos jus ta mente
sobre os pro ces sos de sub je ti va ção dos re fu gi a dos. Será nessa lín gua
que eles pre ci sam se rein ven tar, tomar a lin gua gem e dizer ‘eu’ no
mo mento em que enun ciam 22, mas não é um ‘eu’ da sua lín gua ma‐ 
terna e sim um outro ‘eu’, que pro duz um des lo ca mento, já que ao
falar outra lín gua, di fe rente da lín gua ma terna “abre um es paço a ou‐ 
tras sig ni fi ca ções, a ou tros enun ci a dos, que iden ti fi cam o su jeito cujo
porta- voz ori gi nal não pode ser mais a fonte (...). O ‘eu’ da lín gua es‐ 
tran geira não é, ja mais, com ple ta mente o da lín gua ma terna”. (REVUZ,
op.cit: 224/225).

27

Rein ven tar esse ‘eu’, tomar a pa la vra, (se) (re)sig ni fi car e com pre en der
uma outra lín gua por estar na po si ção so cial de re fu gi ado (no caso da
mai o ria dos meus alu nos, re fu gi a dos de guerra) é estar em uma re la‐ 
ção cons tante e in tensa de em bate com a lín gua outra, no caso, a lín‐ 
gua por tu guesa e com o outro, o bra si leiro. Se gundo Kris teva, em re‐ 
la ção à pa la vra do es tran geiro,

28

Nin guém o es cuta, a pa la vra ja mais é sua, ou então, quando você tem
a co ra gem de tomá- la, ra pi da mente ela é apa gada, quase sem pre
mais vo lú vel e cheios de de sem ba raço. A sua pa la vra não tem pas ‐
sado e não terá poder sobre o fu turo do grupo (...) A pa la vra do es ‐
tran geiro pode con tar so mente com a sua pura força re tó rica e com
a imi nên cia dos de se jos nela in ves ti dos (KRIS TEVA, 1994� 27)
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Os alu nos re fu gi a dos com os quais tra ba lho, pre ci sam, por tanto, tra‐ 
çar e sig ni fi car o seu dizer na lín gua do país que os aco lheu. Esse pro‐ 
cesso não é sim ples. É mar cado, mui tas vezes, por um si len ci a mento
da sua po si ção en quanto ci da dão, por não ser bra si leiro. Si len ci a‐ 
mento este que pode ser por um de ter mi nado ima gi ná rio do que é
ser um fa lante de por tu guês e do que é ser ci da dão bra si leiro.

29

É pre ciso, então, nas aulas de por tu guês, tra ba lhar com eles o pro‐ 
cesso de to mada de pa la vras, incentivá- los a apre sen tar as suas de‐ 
man das, as suas in qui e ta ções, a falar de si mesmo du rante as aulas.
Sobre o pro cesso de to mada de pa la vra pelo es tran geiro, Serrani- 
Infante (1998) 23, em seu ar tigo Iden ti dade e se gun das lín guas: as iden‐ 
ti fi ca ções no dis curso, nos lem bra que

30

(...) a to mada da pa la vra não é en ten dida, aqui, como o uso de um ins ‐
tru mento por um in di ví duo fa lante. Quando se toma a pa la vra, sa be ‐
mos, toma- se um lugar que dirá res peito a re la ções de poder, mas
si mul ta ne a mente “toma- se”, ou seja, somos to ma dos, in ter pe la dos
pela lín gua. (...) Con cebo esse pro cesso de to mada da pa la vra com a
ins cri ção em tra ços sig ni fi can tes, in ter dis cur si vos, in cons ci en tes,
que se re a li zam fun da men tal mente por me tá fo ras e me to ní mia e que
vão cons ti tuindo o su jeito do dis curso, pois, neste en fo que, é na lin ‐
gua gem que o homem é homem e se de fronta com o pro blema de
seu ser. (SERRANI- INFANTE, 1998� 247/248) 24

Bus car com pre en der esse mo vi mento de to mada de pa la vra na sua
re la ção com o poder, im bri cado nas re la ções so ci ais, é re le vante para
o ce ná rio político- econômico-social atual. Logo, o en sino de por tu‐ 
guês para re fu gi a dos, ape sar de pri vi le giar a lín gua no seu as pecto
co mu ni ca tiva, tem que for ne cer ao aluno a pos si bli dade de tomar a
pa la vra, de dis pu tar sen ti dos em uma lín gua que não lhe seja a sua
ma terna. Dessa forma, o en sino/apren di za gem de por tu guês deve ser
vol tado para que esses su jei tos, em sua imi nên cia de falar a lín gua do
país de aco lhida, se co lo quem en quanto su jeito de lin gua gem na lín‐ 
gua outra e pos sam apre sen tar suas de man das e in qui e ta ções ad vin‐ 
das do pro cesso de adap ta ção no país que os aco lheu.

31
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Nesse sen tido, foi fun da men tal, nesse ar tigo, lan çar um olhar para o
sujeito- refugiado e para o modo esse se re la ci ona com a lín gua es‐ 
tran geira, em que a ten são da lín gua outra está sem pre mar cada pela
ne ces si dade ima nente de se falar o idi oma do país que os aco lhe.
Pen sar no pro cesso apren di zado do por tu guês por esses re fu gi a dos é
pen sar tam bém em tra ba lhar a pos si bi li dade de falar de si nessa outra
lín gua, de ques ti o nar, de tomar a pa la vra e de se fazer ouvir pelo
outro, no caso, bra si leiro. De se co lo car en quanto su jeito de dizer
sem se si len ciar por ser es tran geiro/re fu gi ado.
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A re fle xão apre sen tada acima não se es gota. Na ver dade, ela ini cia
uma forma de olhar o en sino de por tu guês para re fu gi a dos que es‐ 
capa de uma visão ins tru men ta lista da lín gua, bus cando con si de rar os
pro ces sos de iden ti fi ca ção do su jeito com a lín gua do país que lhe dá
re fú gio. Con si de rar os pro ces sos de sub je ti va ção mar ca dos no apren‐ 
di zado do por tu guês, bem como os pro ces sos de iden ti fi ca ção, é fun‐ 
da men tal para pen sar em pro pos tas di dá ti cas do en sino do por tu guês
para re fu gi a dos, as quais devem ser pau ta das, cons tan te mente, pela
ten são que há entre a re la ção do re fu gi ado com a lín gua do outro, a
qual não se cons ti tui, mui tas vezes para esse su jeito, como uma lín‐ 
gua de so bre vi vên cia.
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22  Com preendo aqui a enunciação tal qual Ben ven iste (1966; 1974), para o
qual o indivíduo se con stitui en quanto sujeito no mo mento em que se apro‐ 
pria da lin guagem para dizer ‘eu’.

23  SERRANI- INFANTE, S. Iden tidade e se gun das línguas: as identificações
no dis curso. In: Língua(gem) e iden tidade. SIG NO RINI, I. (org). Cam pi nas:
Mer cado de Le tras, 1998.

24  Gri fos nos sos.
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Este tra ba lho tem como ob je tivo apre sen tar re fle xões sobre o pro cesso de
en sino/apren di za gem de por tu guês vol ta das para re fu gi a dos, bus cando
pen sar nos pro ces sos de sub je ti va ção e de iden ti fi ca ção do sujeito- 
refugiado em re la ção à lín gua por tu guesa, ou seja, a lín gua do outro. Tais re‐ 
fle xões estão pau ta das na aná lise de dis curso de pers pec tiva ma te ri a lista e
em teó ri cas como Ce lada, Revuz, Serrani- Infanti, que ana li sam o apren di‐ 
zado da lín gua es tran geira por meio de uma visão dis cur siva.

English
This work was de signed to provide in sights into the pro cess of teach‐ 
ing/learn ing Por tuguese for refugees, by fo cus ing on sub jectiv a tion and
iden ti fic a tion of the subject- refugee with re gards to the Por tuguese lan‐ 
guage, i.e. the other’s lan guage. These in sights are based on the the ory of
ma ter i al istic dis course ana lysis and in the the or ies of Ce lada, Revuz,
Serrani- Infanti, who ana lyse for eign lan guage learn ing through a dis cours‐ 
ive per spect ive.
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