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Resumo: a projeto de integraciio regional Mercosul inclui 0 ensino de espanho! e por
iugui» nos paises membros. A Argentina e 0 Brasil tem leis obrigando a ofertar essas
linguasaosestudantesnoensino medio, porem os processos de promociio, financiamento
e implemeniaciio desses compromissos, como0 contextede implementacao dessas inicia
iioas, saomarcadamente diferentes. Neste irabalho analiso os uliimos vinte anos de po
liiicalingiiisiica regional aluz defatores exiralingiiisticos e discutoalgumasdas razoes
que podem estar influenciando a maiorauionomia regional do ensino de portuguis em
Buenos Aires, em contraste com uma maiordependencia do ensino de espanhol em Sao
Paulo vis-a-vis a Espanha.

a foco da minha pesquisa sociolinguistics e 0 ensino das linguas oficiais do
Mercosul (espanhol e portugues), aluz da politica linguistica regional (Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai), que interage com fatores extralingiifsticos (i.e.,econo
micos, politicos, sociais e culturais).' Aqui concentro-me apenas no desenvolvi
mento de alguns dos processos que derivaram na oferta obrigat6ria de ..espanhol
no ensino medic brasileiro (lei 11.161, 5/8/2005) e portugues no ensino medio ar
gentino (lei 26.468, 16/1/2009).2 Tenho tres objetivos neste artigo: informar das
opinioes e atitudes regionais perante algumas variedades de espanhol e de por
tugues: olhar para a maioridade da integracao linguistica regional (1991-2012); e
refletir sobre as diferencas no motor principal de cada urn destes dois processos
de instalacao de uma lingua estrangeira e/ou segunda no pais vizinho: a Espanha
impulsiona 0 espanhol no Brasil, e 0 Brasil impulsiona 0 portugues na Argentina.
Espero mostrar como 0 processo brasileiro faz parte de urn projeto tipicamente
globalizado, de dependencia internacional, enquanto 0 processo argentino emais
marcadamente regional, integrador.

Meu sinceiro agradecimento ao editor e a tres pareceristas anonimos pelas sugestoes que me ajudaram a
melhorar sensivelmente a qualidade deste artigo. Muitissimo obrigada aos meus colegas na Argentina,
Leonor Acuna, Nicolas Borgmann, Claudia Colazo, Olga Regueira e Nelida Sosa pela sua gcnerosi
dade com seu tempo, suas experiencias e seus contatos. Sem eles, eu nao teria conseguido chegar ate
os participantes para minha pesquisa. Com os professores de portugues como lingua estrangeira em
Buenos Aires e com os seus alunos, tenho uma grande divida de gratidao por terem compartilhado
cornigo a inforrnacao que apresento neste artigo. A coleta de dados em Buenos Aires foi realizada par
cialmente com fundos da 2009 Summer Research Grant da Indiana University-Purdue University, Fort
Wayne.

1. 0 Guarani, lingua oficial no Paraguai, nao foi incorporado no Tratado de Assuncao (1991).'
2. Essas leis obrigam as escolas a ensinar a lingua aquelcs estudantes que pedirem. /\ lei argentina

inclui 0 ensino prirnario nafronteira com 0 Brasil (provincias de Corrientes e Misiones, no nordeste da
Argentina).
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Para tanto, apresento inforrnacao nova sobre as opinioes de professores e estu
dantes de portugues em Buenos Aires, Argentina, comparando-as com as atitudes
de professores e estudantes de espanhol em Sao Paulo, Brasil, e depois faco uma
revisao das duas ultirnas decadas de ensino dessa lingua no Brasil. Com a apre
sentacao de dados ineditos sobre opinioes perante 0 portugues em Buenos Aires,
avanco minha pesquisa no campo dos estudos de atitudes e na regiao, contri
buindo com inforrnacao inicial para futuros estudos qualitativos e quantitativos
sobre atitudes perante 0 portugues e suas variedades, na America do SuI, e para 0

desenvolvimento de politicas lingtiisticas adequadas a realidade dos professores
e estudantes de linguas no Mercosul e sua area de influencia. A situacao brasileira
requer urn relato desnaturalizador do processo de instalacao do espanhol no en
sino nos ultirnos vinte anos, questionando que a expansao das linguas seja "natu
ral, espontanea. e benigna" e mostrando que, pelo contrario, ela epromovida por
agentes identificaveis (Pennycook 2001; para 0 caso brasileiro, ver Del Valle 2007;
Del Valle e Villa 2007). Os fatores extralingtiisticos no meu relato contribuem para
contextualizar e explicar 0 processo politico lingtiistico acontecido desde a for
macae do Mercosul.

o aspecto economico e central ao tratado de integracao, que tambern preve
aspectos culturais e linguisticos (Gabbiani 2003). No entanto, sabemos que a ex
pansao linguistica e simultaneamente uma ferramenta e uma consequencia dos
processos de expansao daqueles paises com maior poder economico.' Por isso e
importante, para urn ensino/aprendizagem de linguas bern sucedido, rever como
a politica e planificacao linguistica, junto com as opinioes e atitudes perante as
linguas envolvidas, por urn lado, e a economia, por outro lado, tern interagido
nos ultimos vinte anos, no Mercosul. Assim responderei ao primeiro e segundo
pontos colocados acima: quais sao as opinioes e atitudes perante 0 portugues e 0

espanhol como linguas estrangeiras em Buenos Aires e Sao Paulo? 0 que mostra
a maioridade do processo de ensino de portugues na Argentina e de espanhol no
Brasil? 0 ensino rruituo das linguas tern sido urn elemento integrador?

Na primeira parte deste artigo explico conceitos basicos para entender a ex
pansao e promocao das linguas em questao. Na segunda parte descrevo urn as
pecto da situacao atual em Buenos Aires, do ponto de vista dos professores de
portugues como lingua estrangeira e seus estudantes - dois grupos diretamente
envolvidos no cotidiano do ensino-aprendizagem em estudo. Na terceira parte
desde artigo concentro-me nos fatores economicos em jogo no Brasil sob 0 ponto
de vista dos investidores estrangeiros e 0 dos professores, mostrando para onde a
politica linguistica brasileira tern orientado 0 ensino de espanhol. Nas conclusoes
discuto a inforrnacao apresentada e trato do terceiro ponto colocado: as acoes dos
dois motores principais do espanhol no Brasil e do portugues na Argentina.

Diferentes fontes de inforrnacao foram necessaries pelas diferencas etarias
desses dois processos de integracao lingtiistica regional: extenso no Brasil, re
lativamente recente na Argentina. Do processo argentino ofereco uma primeira
observacao macrosociolingtifstica, visando guiar os pr6ximos passos de pesquisa

3. No caso do ingles (Pennycook 19<)8, 2001): uma ferramcnta de dominacao cultural e social, usada
paralelamcnte adominacao politica e cconornica.
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sobre urn empreendimento muito novo na America do SuI: 0 ensino de portugues
como lingua segunda e/ou estrangeira. Em ambos os casos focalizo 0 principal
centro urbano, sede economica de cada pais: Sao Paulo e Buenos Aires.

LINGUAS PLURICENTRICAS E VARIA<;AO LINGUISTICA: OPINIOES E ATITUDES PERANTE

VARIEDADES DA LiNGUA, E POLITICA LINGUISTICA

Alern das questoes economicas e politicas num processo de integracao regional,
ha questoes ideol6gicas, culturais e identitarias relacionadas tanto com 0 presente
quanta com a hist6ria da regiao, Precisamos considerar 0 papel: do Brasil, maior e
mais desenvolvido pais na America do SuI; da Argentina, com uma longa tradicao
cultural reconhecida no Brasil, mas atualmente empobrecida e aceitando 0 posi
cionamento do Brasil como lider regional; de Espanha e Portugal, ex-metr6polis,
membros da Uniao Europeia e por isso vistos como paises com recursos econo
micos e financeiros - mesmo submersos na atual crise economica-i-,' tendo a
Espanha se auto-atribuido a responsabilidade de promover 0 espanhol no mundo,
por meio do Instituto Cervantes, enquanto Portugal, mesmo com 0 Instituto Ca
moes, exerce urn papel pouco visivel nas Americas.

Linguae pluriceniricas e oariacao lingiiistica

Ao observar 0 portugues e 0 espanhol nos paises em foco, percebemos a exis
tencia de variedades do espanhol na Argentina e na Espanha, e do portugues no
Brasil e em Portugal. Clyne (1991, 1-2) define as linguas pluricentricas: aquelas
com "varies centros que interagem", de forma dinarnica, cada urn fornecendo nor
mas para cada variedade nacional - uma situacao que une e separa as pessoas,
marcando fronteiras entre grupos. Vejamos alguns exemplos envolvendo 0 portu
gues e 0 espanhol.. as lusofalantes no Brasil formam uma comunidade linguistica
com os lusofalantes em Portugal. Porern, pelo passado colonial e por falar uma
lingua herdada da metr6poli, igual que os hispanofalantes da Argentina, os luso
falantes do Brasil tern ocupado, por seculos, juntamente com seus vizinhos, 0 lu
gar de quem fala "desviado da norma", uma lingua "derivada da lingua 'correta',
'pura', que veio da Europa". De fato, Bagno (2003, 88, 175) aponta que e comum
nas escolas brasileiras ensinar urn portugues "padrao tradicional" que ainda con
serva caracteristicas do que se chama de portugues moderno (seculos XVI-XVIII),
ainda sendo tao distante da lingua usada no Brasil quanta uma lingua estrangeira
e desperdicando 0 conhecimento de portugues que as criancas falantes nativas
dessa lingua levam com elas para a escola.

4. As noticias atuais sobre instituicoes financeiras espanholas na imprensa brasileira informam
dos seus lucros no Brasil: "Santander lucra R$7,382 bi no Brasil; recorde do banco no pais" (Folha de
Silo Pall/a, 3 de fevereiro 2011, http://www1.folha.uol.com.br/mercado/869991-santander-lucra-r-7382
bi-no-brasil-recorde-do-banco-no-pais.shtml), enquanto a imprensa espanhola sobre a expansao dos
invcstirnentos cspanhois no Brasil noticia aurnentos e sucessos: "Espana, tras Estados Unidos, es el
segundo pais inversor en Brasil, con una cantidad acumulada de 30.000 millones de euros en los ultirnos
10 anos y unas exportacioncs valoradas en mas de 2.100 millones a finales de 2010, segun datos de la
Camara de Corncrcio Espana-Brasil" (Meneses 2011).
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A identidade linguistica entao, e constituida por multiples fatores que preci
sam ser considerados.' Como aponta Clyne (1991, 5), a auto-identificacao como
falante de uma ou de outra variedade de uma lingua pluricentrica e uma expe
riencia de pertenencia a varios grupos simultaneamente. Mas a identificacao tam
bern econstrufda externamente ao sujeito: como apontam Irvine e Gal (2000, 37)
as linguas indexicalizam grupos sociais (i.e., "0 uso de uma forma lingiifstica
pode se tornar urn indicador das identidades sociais [...] dos falantes"). Assim, os
lusofalantes no Brasil tern a lingua em comum com Portugal, 0 passado colonial
e a desigualdade na distribuicao da riqueza em comum com seus vizinhos, e 0

potencial econornico (setirna economia do mundo) (Gomes 2011) que ultrapassa
o de Portugal e coloca 0 Brasil muito perto da Europa, reforcando assim a atitude
distante dos brasileiros vis-a-vis os "latino-americanos" - grupo do qual fre
quentemente muitos brasileiros nao sentem fazer parte (Fornetti 2011).

As variedades de uma lingua estao ligadas ao passado e 0 presente das pessoas
e do lugar onde sao faladas, constituindo a identidade dos falantes. No entanto,
pelas localidades geograficas estarem em contexto geopolitico, as variedades lin
giiisticas nao tern todas 0 mesmo valor simb6lico. Clyne (1991, 6) tern questionado
se ha possibilidades de a pluricentralidade lingiifstica ser simetrica num mundo
com tantas assimetrias, apontando que, com as variedades nacionais como indica
dores de nacionalidade, a perda de espac;o por questoes de poder po de derivar em
opressao e baixa auto-estima. Calvet (1999) organiza as assimetrias entre linguas
como urn sistema ecol6gico, com linguas hipercentrais, supercentrais, centrais e
perifericas, de acordo com a interacao dos fatores extralingiiisticos que marcam
seus caminhos. Estas questoes sao relevantes para 0 estudo da recepcao das varie
dades do espanhol no Brasil e das do portugues na Argentina pois, de acordo com
Irvine e Gal (2000, 38), ha muitas vezes urn apagamento ideol6gico que, simplifi
cando 0 campo sociolingiifstico, "torna invisiveis algumas pessoas, atividades ou
fenomenos sociolingiiisticos". A documentacao das hesitacoes de hispano-ameri
canos ensinando espanhol no Brasil na hora de usar suas variedades nativas da
lingua (BugeI1999) e urn born exemplo desse apagamento ideol6gico.

a que sao as variedades lingiifsticas e porque 0 relacionamento entre elas e
hierarquico? Uma lingua e uma idealizacao do conjunto de suas realizacoes es
pecificas. Coseriu (1981, 302-303) explica a lingua hist6rica como uma unidade
ideal, identificada assim pelos falantes nativos e os estrangeiros. Para alem da
idealizacao, as linguas nunca sao homogeneas, sempre tern variacao interna 
no caso em estudo, variacao diat6pica ou geografica. A importancia de cad a va
riedade muda de acordo com fatores extralingiiisticos. Quando urn argentino
pensa "portugues", 0 mais frequentemente pensa alguma coisa relacionada com
o Brasil, e isso pela proximidade geografica e pel a presenc;a do Brasil na sua vida
cotidiana - mais marcante do que a presenc;a de quaisquer outros paises onde
se fale portugues.

5. Uma analise ideologica da idcntidadc nos terrnos da ideologia linguistica. como propoern Kros
krity (2000) au Heller (2007), e urna alternative muito interessante que agradcco a um dos revisores
anonirnos deste artigo. Ela sera considcrada em dcscnvolvirnentos futuros da minha pesquisa. pois esta
alern do escopo do presente artigo.

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052


74 Latin American Research Review

Quando observamos a situacao do ensino de espanhol no Brasil e de portugues
na Argentina percebemos, no Brasil, urn conflito entre as variedades de espanhol
presentes, que contrasta com uma aparente hornogenidade no portugues pro
posto na Argentina." Ha diversos elementos para se tomar em conta na situacao
no Brasil, dentre outros, a imigracao de sul-americanos, da decada de 1970 em
diante. Em 1991-1995 havia falantes nativos de espanhol disponiveis para ensinar
sua lingua - embora inseguros sobre qual variedade seria correto ensinar, espe
cialmente perante a veiculizacao da variedade peninsular nos materiais didaticos
importados da Espanha (a variedade peninsular de espanhol ea usada na regiao
centro-norte da Espanha). A existencia de dialetos no espanhol e a situacao de
cad a urn deles na aula foram colocadas pelos pr6prios falantes nativos, logo no
inicio do processo de ensino de espanhol no Brasil. Tarnbern, por ser a incorpo
racao do espanhol no Brasil anterior ado portugues na Argentina, os professores,
os alunos e a populacao em geral, tern atingido, com 0 passar do tempo, familia
ridade com a lingua e comecam a perceber nuances lingufsticas imperceptiveis
para 0 iniciante. Na Argentina, no entanto, a grande maioria dos professores sao
profissionais locais formados no ensino de portugues como lingua segunda e/
ou estrangeira, a instalacao do portugues no ensino institucional e recente, e a
experiencia rna is marcante para os argentinos sao os quase duzentos milhoes de
vizinhos lusofalantes - mais de vinte e cinco milhoes deles sulistas nos estados
de Rio Grande do SuI, Santa Catarina, e Parana.

Qual e0 sustento para as afirrnacoes acima? Quais sao as consequencias de se
perceber uma lingua como urn bloco homogeneo e uma outra lingua incluindo
variedades conflitantes? Ha diversas formas de se estudar esses assuntos, dentre
elas, os estudos de opinioes e atitudes perante as linguas e suas variedades, se
guindo os principios abaixo.

As opinioes e atitudes perante as variedades lingiiisticas, e a politica lingiiisiica

Uma pergunta surge freqiientemente quando do ensino formal de linguas se
gundas/estrangeiras pluricentricas: qual variedade ensinar? Ja em 1990-1995 ela
veio a tona para 0 espanhol no Brasil (Bugel 1999; Moreno Fernandez 2000), mas
nunca foi colocada para 0 portugues na Argentina? Isso pode ser devido ainelu
tabilidade da presen<;a do Brasil para seus vizinhos. Epertinente perguntar aqui
porque a inelutabilidade do Brasil enquanto a presen<;a da Argentina e evitavel
sim para seu vizinho brasileiro, que considera primeiramente a Espanha dentre
as opcoes para aprender espanhol (Bugel e Santos 2010).

Para 0 espanhol no Brasil era comum encontrar referencias ao "espanol inter
nacional" nos anos 1990, enquanto em 2000-2005 lia-se "castellano global"," ate
chegarmos, perto da maioridade do processo de integracao linguistica, ao "mes-

6. Essa percepcao e compartilhada com Celada (2010)e Nothstein, Rodriguez e Valente (2010).
7. Celada (2010) trata de questoes discursivas e Nothstein, Rodriguez e Valente (2010, 154) analisarn

o unico material didatico disponivel - onde "prevalece una vision norrnativa y no sociolinguistica del
portugues", ou seja. nao aborda as varicdades do portugues.

8. "Congreso de la Lengua: EI futuro del idioma espanol en juego", Clarin (Buenos Aires), 9 de dezern
bro 2004, http://edant.c1arin.com/diario/2004/09/12/sociedad/s-830042.htm.

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052


o ENSINO DAS LjNGUAS DO MERCOSUL 75

tizaje" (miscigenacao) mencionado por Fernandez (2007), ao "panhispanismo",
analisado por Del Valle e Gabriel-Stheeman (2002), Del Valle (2007), e Arnoux
(2008).

De acordo com Del Valle e Gabriel-Stheeman (2002), os agentes da expansao do
espanhol apresentam a lingua como uma ferramenta que mantem a comunidade
hispanica unida, porem essa idealizacao de uma comunidade homogenizada pela
lingua comum e fragil pois as lealdades estao divididas entre centros de poder
diferenciados - 0 que mantern forte a hegemonia da Espanha," No seu trabalho
com 0 frances, Da Silva, McLaughlin e Richards (200~ 194) constatam 0 mesmo
fenorneno: ainda com as mudancas trazidas pela globalizacao economica, "ha
uma tentativa, da parte das pessoas no poder, de manter as mesmas ideologias de
uniformidade de regimes discursivos previos".

a fato de 0 espanhol ser uma lingua pluricentrica - com variedades padrao
disseminadas pelo mundo hispano-falante, de uma forma similar a explicada
para os World Englishes por Kachru (1992) - e seus falantes estarem inseguros da
situacao de suas variedades nativas, deixou 0 campo fertil para a questao de qual
(quais) variedade(s) de espanhol deveria(m) ser usada(s) para ensinar no Brasil.
Se considerarmos que as variedades de uma lingua sao todas lingiiisticamente
equivalentes, considera-las desigualmente e uma questao de atitudes e opinioes
perante as variedades, seus falantes e aquilo que eles representarem no imagina
rio dos ouvintes.

Dornyei (2010, 5) explica ambas, opinioes e atitudes Iinguisticas, como subje
tivas: as primeiras mais conscientes e mutaveis do que as segundas - frequen
temente moldadas pelo entorno, para alern de deliberacoes racionais. Garrett
(2010, 2) aponta: "a variacao Iinguistica tern significado social e por isso ela pode
acarretar reacoes atitudinais muito diferentes, e inclusive vantagens ou desvan
tagens sociais". Conhecer as atitudes e opinioes sobre as linguas a serem ensi-

. nadas - e suas variedades - e 0 ponto de partida indispensavel para 0 desen
volvimento de politicas Iinguisticas realistas e urn diagn6stico importante para
uma planificacao eficiente de status e de corpus. Se desconhecermos os futuros
aprendizes, desaproveitaremos aquilo que houver de positivo nas suas atitudes e
opinioes, sem conseguir questionar aquilo que houver de negativo.

A planificacao de status e de corpus se inserem no ambito da politica e da
planificacao linguistica, enquanto a politologia lingiiistica e ligada a politica lin
guistica. A partir de 1991, os paises membros do Mercosul se comprometeram
a ensinar e aprender as linguas comuns, enos anos de 2005 e 2009, as leis de
oferta obrigat6ria de espanhol e de portugues no ensino medic foram aprovadas
no Brasil e na Argentina. Esse processo foi de politica linguistica - para Calvet
(2002, 15) uma "intervencao na situacao linguistica", Essa disciplina estuda aque
las situacoes onde urn grupo de tomadores de decisoes resolve mudar a forma
ou as funcoes de algumas linguas: 0 contexto ideologico nao explicito da politica
Iinguistica. Essas situacoes surgem de desenvolvimentos historicos e sao efetiva
das por "intervencoes sobre a lingua ou sobre os relacionamentos entre linguas":
planificacao de estatus e de corpus. As intervencoes na lingua sao acoes conscien-

9. Clyne (1991):as fronteiras criadas pelas linguas tanto juntam quanta separam as pessoas.
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tes, voluntarias, objetivando introduzir mudancas nos domfnios da lingua e da
ideologia e politica, e sao principalmente polfticas (Calvet 2002, 16).

Kaplan e Baldauf (1997, xi) apontam que a planificacao lingiifstica empurra os
governos a promulgar politicas lingiifsticas que podem ser implementadas em
diferentes niveis, "de documentos e pronunciamentos muito formais de plani
ficacao lingiifstica ate declaracoes informais de intencao (i.e., 0 discurso sobre
a lingua, a politica e a sociedade) que, a primeira vista, podem nem parecer po
liticas lingiifsticas em absoluto". Calvet (1996, 23) aponta 0 peso social e politico
das intervencoes na lingua. Mar-Molinero (2000, 75, 78-79) explica que a politica
lingiifstica e conforme com uma politica governamental mais ampla e relacio
nada com objetivos e decis6es sociais e politicos; a planificacao de status, por sua
vez "procura melhorar as atitudes perante a lingua, para facilitar sua aceitacao
por meio de campanhas [...] Assim como com outras categorias da planificacao
lingiifstica, a planificacao de status ap6ia e promove novos comportamentos lin
guisticos fornecendo rna is recursos, de suporte financeiro ate 0 desenvolvimento
de materiais didaticos", Schiffman (2006, 112), por sua vez, considera a politica
linguistics intimamente conectada com 0 que ele chama de "cultura Iinguistica":
"a totalidade das ideias, valores, crencas, atitudes, preconceitos [...] e toda a 'ba
gagem' cultural da sua pr6pria cultura, que os falantes incluem no seu uso da
linguagem".

A situacao atual do ensino de espanhol e portugues no Brasil e na Argentina
eentao fortemente influenciada por fatores politicos, economicos, educacionais e
culturais que se entrelacam em dinarnicas explicitas e implicitas. Como aponta
Clyne (1991, 1), frequentemente 0 posicionamento do pais mais poderoso - em
termos de lingua - e ambfguo. Observaremos nas secoes 2 e 3, qual aparece como
o pais "mais poderoso" no caso do portugues e no do espanhol, no contexto do
seu ensino como linguas segundas/estrangeiras no Mercosul.

A INFLUENCIA DE ALGUNS FATORES EXTRALINGufSTICOS NO ENSINO ATUAL DE

PORTUGUES NA ARGENTINA

Na Argentina, as primeiras mudancas decorreram da crise economica de
2001-2002, seguida de investimentos brasileiros no pais - compra de empresas
argentinas. Esse processo foi acompanhado de uma mudanca na percepcao e na
conceituacao do portugues como lingua estrangeira, e dos brasileiros, vizinhos
regionais lusofalantes. 0 portugues comeca a deixar de ser a lingua das ferias em
praias catarinenses e cariocas, para ser uma lingua "respeitavel", a se aprender
em condicoes institucionais de ensino (para estudos discursivos sobre a proximi
dade lingiiistica do espanhol e 0 portugues. e seus falantes integrados, ver Fanjul
2002; Santos 2009, 2010; Zoppi-Fontana e Celada 2009). Em termos de ideologia
lingiifstica, houve uma mudanca na indexicalizacao do portugues e seus falantes
- agora recebidos na Argentina como investidores, integrados com os hispanofa
lantes num mercado comum, compartilhando 0 destino economico. Vejamos 0

contexto economico que deu lugar as opini6es atuais em Buenos Aires sobre 0

portugues.
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as investidores na Argentina

Em 200~ 0 Brasil atingiu 0 terceiro lugar entre os investidores estrangeiros na
Argentina, depois dos Estados Unidos e da Espanha, como resultado de investi
mentos na primeira metade da decada em petr6leo (Petrobras), cerveja (Ambev),
carne (Swift), texteis (Grendene), e cimento (Camargo Correa), principalmente."
De 2004 ate 2008, 52 por cento dos investimentos foram para 0 setor industrial e
40 por cento para a energia." Igual ao avanco da Espanha no Brasil, 0 do Brasil na
Argentina e retratado pel a imprensa como uma "conquista", com flutuacoes em
funcao da economia do pais "conquistado"." Paredes (2008) aponta urn aumento
dos capitais brasileiros em forma de investimento estrangeiro direto na Argentina
de 0,2 por cento em 1997 para 25 por cento em 200~ apoiado pelo governo brasi
leiro e baseado numa "agressiva politica de internacionalizacao na escala regio
nal", a partir da desregularnentacao de ambas as economias, na decada de 1990.

Nesse contexto, qual e a situacao do ensino de portugues como lingua estran
geira em Buenos Aires? A forte presen<;a brasileira na economia argentina apa
rece refletida nas opinioes de professores e estudantes perante a lingua e suas
variedades?

A siiuacao doensino de portugues como linguaestrangeira em Buenos Aires

Segundo Baker (2006, 210), "os estudos de atitudes providenciam urn indica
dor dos pensamentos e crencas, preferencias e desejos de uma comunidade, num
momenta dado" e isso importa na medida em que "as atitudes perante leis envol
venda linguas podem afetar 0 sucesso da implernentacao da politica lingufstica".
Frequentemente, a incorporacao de uma nova lingua tern motivacao funcional
- maiores possibilidades de trabalho, por exemplo -, passando depois a fazer
parte, em maior ou menor medida, da cultura local. Urn diagn6stico das opinioes
e atitudes Iinguisticas dos receptores e importante para a melhor incorporacao da
lingua estrangeira, porque elas podem ser questionadas, discutidas, reforcadas
ou desconstrufdas (Bugel e Santos 2010).

No estudo que apresento a seguir participaram, em 2009, oitenta e tres sujei
tos, professores (8 por cento) - urn deles falante nativo - e estudantes (89 por
cento) de portugues como lingua estrangeira em Buenos Aires, todos com mais
de dezoito anos (3 por cento dos participantes nao forneceram sua inforrnacao).
Dentre eles, 26 por cento homens e 69 por cento mulheres; 81 por cento estudantes
universitarios ou pessoas formadas, e 12 por cento sem estudos universitarios
(5 por cento e 7 por cento dos participantes, respectivamente, nao forneceram sua

10. "Brasil desbanca Chile e e 0 3". maior investidor na Argentina", a Clabo (Rio de Janeiro), 19
de jun ho 2007, http://oglobo.globo.com / econom ia / brasi l-desba nca-chi le-e- 3-maior-i nves tidor-na
argentina-4181128.

11. "lnversiones brasilcnas en Argentina ascienden a 6.812 mdd", People's Daily (Beijing), 28 de feve
reiro 2008, http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6362642.html.

12. "Crise argentina Iavorece empresas do Brasil, diz analista", BBC (Londrcs), 24 de julho 2002,
http://www.bbc.co.uk/portugul.se/econom ia/020724_a na Iiserna rciarn I.sht m I.

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052


78 Latin American Research Review

inforrnacao). Os primeiros contatos foram estabelecidos com colegas lingiiistas e
professores de portugues na cidade de Buenos Aires e na provincia de Misiones
(Argentina), e em Montevideu (Uruguai). Seguidamente, pela associacao argen
tina de professores de portugues acessei professores e estudantes em aulas de
portugues oferecidas pela Universidade de Buenos Aires e 0 governo da cidade.

De encontros informais durante os contatos iniciais e das entrevistas surgiu a
ausencia da questao das variedades brasileiras de portugues no ambito do ensino
em Buenos Aires - os fatores mencionados: a maioria dos professores sao argen
tinos e 0 Instituto Cam6es, de Portugal, tern uma presen<;a lirnitada." Nos ques
tionarios aos participantes, ofereci en tao duas variedades nacionais de portugues:
Brasil e Portugal, e duas variedades surgidas em estudos atitudinais anteriores:
neutra e internacional (Bugel 2009). No questionario demografico os participantes
poderiam informar dos seus contatos com falantes e manifestacoes linguisticas e
culturais de diferentes regi6es lus6fonas. A variacao geografica interna ao Brasil
nao veio a tona - 0 que nao e incomum: se pensarmos em "aprender Ingles"
imaginamos Ingles "americano" versus ingles "britanico", sem distinguir "Mid
western English" ou "Southern English" - diferencas imperceptfveis para os nao
especializados. Amedida que 0 ensino de portugues na Argentina se firmar, sera
importante coletar dados detalhados de percepcao de variedades.

As opinioes perante 0 ensinode linguas estrangeiras / Perguntados quantas linguas
estrangeiras consideravam ideal saber, 64 por cento dos participantes respondeu
"duas" enquanto 20 'por cento optou por tres, 12 por cento por uma, e 4 por cento
por quatro linguas (figura 1). Ninguem achou born nao ensinar e/ou aprender
linguas estrangeiras e 80 por cento dos participantes mencionaram 0 portugues
como uma das linguas desejaveis, 0 ingles esteve sempre presente nas respostas,
com excecao de dois casos; outras linguas incluidas: italiano, frances e alernao:
houve mencao as linguas indigenas, 0 chines e 0 japones,

As opiniiies sobre 0 ensinodeportuguts / Aprofundemos na preferencia pelo portu
gues: a maioria dos participantes, 95 por cento, considerou que saber portugues,
num pais como a Argentina hoje, euma vantagem que explicaram recorrendo ao
Mercosul- motivacao funcional: 0 aumento do comercio com 0 Brasil e de empre
sas brasileiras na Argentina. Para comparar, perguntamos se era uma vantagem
saber portugues, atualmente, no mundo: 70 por cento dos participantes conside
raram que sim, 18 por cento que nao, e 8 por cento disseram nao saber." As raz6es
argiiidas: a importancia do Brasil no mundo e a vantagem de se saber rna is uma
lingua, confirmando 0 interesse pela cultura lingiiistica (apresentado na figura 1).

Perante a conveniencia de se aprender portugues, 95 por cento dos partici
pantes acharam positivo ensina-lo aos adolescentes na escola. Estudos anterio
res sobre ensino de linguas pluricentricas direcionaram a seguinte pergunta

13. Minha coleta de dados focou 0 contraste com a situacao no Brasil, onde a distincao espanhol da
Espanha-espanhol da America e muito marcada.

14. Lembre-se que muitos estudantcs de lingua tern as aulas contratadas como parte de scu treina
mento para algurna empresa. Quatro por cento dos participantes nao respondcrarn.
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Figura 1 Quantas linguaeestrangeiras eideal saber?

de multipla opcao: qual variedade ensinar (Kachru 1990; Villa 1996; Bugel 1999;
Moreno Fernandez 2000; Farrell e Kun 2007; Bugel e Santos 2010). As respostas
(figura 2): 72 por cento dos participantes escolheram 0 portugues do Brasil como
unica opcao e 8 por cento 0 incluirarn combinado com outras variedades (e/ou de
Portugal, e/ou neutro, e/ou internacional). Assim, 78 por cento dos participantes
consideraram que 0 portugues do Brasil e a variedade que precisa ser ensinada,
sozinha ou junto com outras. 0 portugues de Portugal, sozinho, foi escolhido por
apenas 1 por cento dos participantes. Dentro do grupo "combinacoes" todas as
respostas incluirarn 0 portugues do Brasil e 50 por cento das respostas incluiram
o portuguesde Portugal.

As variedades "neutra" e "internacional" receberam, juntas, 19 por cento das
preferencias, 0 que e significativo sendo que nenhuma delas e uma lingua natu
ral, i.e, elas nao sao linguas de nenhuma comunidade - nao tern falantes nativos,
nao sao passadas de uma geracao para a seguinte. Elas surgiram no ambito do
ensino de espanhol como lingua estrangeira em duas frentes simultaneamente,
sem definicao nem distincao entre elas: para 0 ensino de espanhol em Sao Paulo,
Brasil, e no jargao das empresas e instituicoes espanholas dedicadas a promocao
do espanhol no mundo (BugeI1999). Essa terminologia foi recentemente incorpo
rada pela primeira vez para estudar as atitudes perante variedades de portugues
no Brasil, visando testar a hip6tese de que, embora aceitas para se referir a uma
lingua estrangeira no Brasil (0 espanhol), variedades como "neutra" e "interna
cional" seriam rejeitadas no caso da lingua materna (Bugel 2009). No entanto, os
dados mostram que os participantes nao questionaram nem 0 uso dessa terrnino
logia nem a inclusao de tais variedades dentre as opcoes oferecidas.

Consequenternente, adotei essas "variedades" do portugues aceitas pelos fa
lantes nativos no Brasil, para testa-las entre falantes estrangeiros, na Argentina.
Nas respostas apergunta "Como seria uma variedade neutra?" houve diferencas
consistentes entre professores ("nao existe essa variedade") e estudantes ("sem
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Figura Z Qual uaricdade de poriugue« ensinar, ern BuenosAires?

Figura 3 Cantatacom uariedades de portugues.

regionalismos", "entendida por todos"). A aceitacao dessas variedades evidencia
varias questoes de interesse para a pesquisa: 0 poder do professor e do lingiiista
como agentes de ideologia lingiifstica, por urn lado e por outro, 0 desejo por uma
lingua estavel. homogenea, geral, que garanta a comunicacao, assim como 0 quanta
somos inconscientes das desvantagens que uma tal lingua estatica traria."

A mencao de variedades do portugues longfnquas dos participantes (figura 3)

15. Soria rclevante urn futuro projeto qualitative focado nas definicoes das variedades "neutra" e
"internacional", oferecendo oportunidades para discutir "as desvantagens da neutralidadc c a interne
cionalidade" como caminho para se chegar it conclusao, pclos participantes. da irnpossibilidade socio
linguistica de tais varicdades,
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Figura 4 Origem linguistica dos professores que ensinaram 110SS0S pariicipantes de Buenos
Aires.

merece mais inforrnacao sobre 0 contato com elas. A figura 3 mostra que 67 por
cento dos participantes tiveram c?ntato com 0 portugues fora da sala de aula 
57 por cento, com 0 do Brasil, 4 por cento com 0 de Portugal, e 4 por cento com
uma cornbinacao de variedades, enquanto 2 por cento nao especificaram com que
portugues tiveram contato fora da aula.

Quanto ao contato com variedades do portugues por meio dos professores,
56 por cento das experiencias dos estudantes foram com argentinos e outros fa
lantes nativos de espanhol, 16 por cento com falantes nativos de portugues do
Brasil, 3 por cento de Portugal, e 1 por cento de Angola (figura 4).

Como apontado na introducao, a interacao de fatores lingiifsticos e extralin
guisticos afeta 0 desenvolvimento e a implernentacao de uma polftica lingiifstica.
Vimos aqui as opinioes favorecendo quase que exclusivamente a variedade bra
sileira de portugues para ensino na Argentina. Mas estudos anteriores apontam
uma preferencia dos brasileiros pelo en sino da variedade neutra de portugues
no Brasil e no Mercosul, e da variedade peninsular do espanhol no Brasil (Bugel
2009; Bugel e Santos 2010). Vista essa preferencia no Brasil pela variedade neutra
da lfngua pr6pria e pel a variedade mais prestigiosa (peninsular) da lfngua es
trangeira, vejamos as preferencias dos nossos participantes na Argentina quanta
ao ensino da sua lfngua materna.

As opinioes sobre 0 ensinodeespanhol no Brasil / Num total de noventa e quatro res
postas, 98 por cento apontam ser born ensinar espanhol no Brasil. A distribuicao
interna dessas respostas mostra uma preferencia de 37 por cento para 0 ensino
do espanhol neutro, 29 por cento para 0 espanhol internacional, 18 por cento para
o espanhol da Argentina, 13 por cento para 0 espanhollatino-americano, e 3 por
cento para 0 espanhol da Espanha (figura 5).

A base para os falantes nativos de espanhol em Buenos Aires acharem que
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Figura 5 Qual espanhol deveria ser ensinado aosbrasileiros?

Figura 6 Variedades de espanhol C0111 as quaisos participantes argentinas te1n estado em
contato.

a variedade neutra e a rnelhor opcao para os brasileiros aprenderern espanhol?
Que contato eles tern tido com outras variedades de espanhol? Num total de 148
respostas, mais de 59 por cento dos participantes tiveram contato com outras va
riedades da lingua, enquanto 31 por cento s6 tern tido contato com a variedade
local (10 por cento nao responderarn apergunta).

Combinei as variedades de espanhol segundo a classificacao mais tradicional
.na dialetologia hispanica (Alba 1991). Na figura 6 vemos que 18 por cento dos
participantes tiveram contato com 0 espanhol da Espanha, 16 por cento com 0
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dos Andes (Bolivia, Peru, Colombia, Equador), 14 por cento com os dos vizinhos
Paraguai e Uruguai, e 12 por cento com 0 do Chile. No entanto, 23 por cento nao
conseguiram indicar a origem das variedades de espanhol com as que tern con
tato e 17 por cento tiveram contato com 0 espanhol do Mexico e America Central,
do Caribe, do Norte da Argentina, e de Miami, nos Estados Unidos (categoria
Outras na figura 6).

o significado disso para a oferta obrigat6ria de portugues em BuenosAires

A coincidencia de a variedade brasileira de portugues ser aquela com a que
maior contato os participantes tern, e a que eles querem aprender, e positiva para
a implernentacao da oferta obrigatoria votada em 2009 na Argentina. Pela proxi
midade geografica, pelo desenvolvimento da pesquisa em ensino-aprendizagem
de lingua segunda/estrangeira no Brasil, pelas opini6es positivas dos participan
tes sobre 0 portugues do Brasil e seus falantes, estao at varios dos quesitos para
urn ensino de portugues bern sucedido. Contudo, 40 por cento dos participantes,
embora envolvidos com 0 portugues, nao mencionaram contatos com falantes da
lfngua (figura 3) e/ou literatura, filmes, rmisica, fora da aula. A presen<;a do Brasil
no cotidiano precisa aumentar, especialmente junto de pessoas interessadas na
lingua ao ponto de se providenciarem aulas. As entrevistas com professores 10
cais, experientes no ensino de portugues, atestam urn assentamento progressivo
da lfngua - para alern dos altos e baixos da integracao economica regional.

Resumindo, perto de 64 por cento dos entrevistados achou ideal se saber duas
lfnguas estrangeiras, dentre elas 0 portugues - que mais de 95 por cento consi
deram uma vantagem atualmente na Argentina, perante a importancia crescente
do Brasil. Que lingua esta no imaginario desses entrevistados quando pensam
"portugues"? Cinqiienta e seis por cento do aprendizado aconteceu com professo
res falantes nativos de espanhol e 20 por cento com falantes nativos de portugues
(24 por cento dos participantes nao forneceram inforrnacao). Cinqiienta e sete por
cento tern contato com 0 portugues brasileiro, 4 por cento com portugues lusitano
e mais 4 por cento com uma combinacao dos dois - 33 por cento dos participan
tes nao responderam apergunta e interpretei como falta de contato fora da aula.
A maioria dos participantes, 72 por cento, escolheu 0 portugues brasileiro para ser
ensinado. em Buenos Aires, 12 por cento preferiu uma variedade neutra, e 8 por
cento mencionou uma combinacao de variedades, sempre incluindo 0 portugues
brasileiro - que atingiu assim perto de 80 por cento das preferencias,

A INFLUENCIA DE FATORES EXTRALINGuiSTICOS NO ENSINO DE ESPANHOL

NO BRASIL, DE 1991 ATE NOSSOS DIAS

Os fatores explicitos afetando 0 ensino das linguas do Mercosul dependern
de quest6es economicas influenciando a polftica e evidenciadas diferentemente
ao longo da historia: imperialismo (ate 0 fim do seculo XX) e globaliza<;ao (na vi
rada do seculo XXI). Atualmente esses fatores refletem a globalizacao economics
e desvelam explfcitamente os laces entre os governos e interesses multinacionais
na busca por novas mercados.
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as investidores no Brasil

Ainda que a - maioritariamente implicita - politica lingufstica atual do es
panhol no Brasil esteja fazendo urn born uso dos recursos humanos internos dis
poniveis no campo da linguistica aplicada, ha as marcas do percurso economico
e politico do pais nos ultimos vinte anos (Paraquett 2008a, 2008b, 2009). A parti
cipacao brasileira no Mercosul faz parte de urn programa de abertura da econo
mia aglobalizacao por meio de associacoes regionais - no caso, uma associacao
periferica. Contudo, os ruimeros evidenciam 0 avanco da Espanha ate 0 lugar de
segundo investidor estrangeiro no Brasil, depois dos Estados Unidos, ja no fim
dos anos 1990.

A industria em geral / No mercado brasileiro, os investimentos espanh6is nas
financas, energia e telecomunicacoes se sobressairam, derivando num "Plano
estrategico de associacao" entre os dois paises, focando especialmente projetos
economicos, politicos, e educacionais. De 1996 e 2000, 45,7 por cento dos investi
mentos espanh6is destinaram-se a America Latina, com 0 Brasil como segundo
parceiro comercial da Espanha no continente - depois do Mexico (Centro de Es
tatfstica Religiosa e Investigacoes Sociais [CERIS] 2004). Em 2003, a Espanha foi
terceiro a sexto investidor estrangeiro direto no Brasil, especialmente no SuI e
Sudeste - as regioes mais industrializadas do pais. Nas financas, 0 Banco San
tander Central Hispano e a decima setima maior empresa no Brasil, presente
em vinte de vinte e seis estados brasileiros, com aproximadamente 4 milhoes de
clientes. Sua atuacao no Brasil comecou em 1982, e adquirindo 0 Banco Geral do
Comercio (1997), Banco Noroeste (1998), Banco Meridional (2000), e Banco Real
(2007), chegou a ser 0 maior banco do pais." Nas telecomunicacoes, a Telef6nica
responde pelo total das telecomunicacoes no estado de Sao Paulo a partir de 1998,
atingindo 12,5 milhoes de clientes em 2003, 0 maior mercado do pais (CERIS
2004). Posteriormente, Telef6nica M6viles e Portugal Telecom se uniram na Vivo,
fornecedora das comunicacoes celulares em dezenove de vinte e seis estados bra
sileiros. Como mencionado na introducao, em 2011a Espanha continuava sendo 0

segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, depois dos Estados Unidos (Me
neses 2011). Esse e 0 contexto para a expansao das industrias da lingua.

As indusirias da lingua / Tradicionalmente, a Espanha forneceu materiais dida
ticos para 0 ensino de espanhol no Brasil, mas a partir dos anos 1990 temos, pro
movendo a lingua espanhola e a cultura hispanica pelo mundo, apar da globali
zacao economica, 0 Instituto Cervantes, instituicao oficial da Espanha inspirada
nas equivalentes Institut Francais (1883), Societa Dante Alighieri (1889), British
Council (1934), e Goethe Institut (1951) (para a diferenca entre "prornocao" e "ex
pansao" das linguas, ver Villa e Del Valle 2008, 46). As datas de estabelecimento
destas instituicoes evidenciam as diferencas na politica linguistica expansionista

16. "Com ABN, Santander torna-se 0 maior banco privado do Pals", Estadiio, 18 dezembro 2008. De
pois da crise de 2008, 0 Santander acabou sendo 0 maior banco tarnbern na Europa (Economist2(08).

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0052


o ENSINO OAS LfNGUAS DO MERCOSUL 85

dos paises envolvidos - Otero Roth (2007, 184) considera a fundacao do Instituto
Cervantes "tardia", mas poderia tarnbem ser vista como anacronica,

a processo de comercializacao das linguas foi definido por Heller (2003) e es
pecificamente trabalhado, para 0 espanhol no Brasil, por Del Valle e Villa (2007) e
Villa e Del Valle (2008), que referem amercantilizacao da lingua. Assim, do lado
da Espanha, tanto as materias jornalisticas divulgando 0 aumento da procura e da
oferta de espanhol como lingua estrangeira no Brasil, quanta os relat6rios das ins
tituicoes que tomaram para si a responsabilidade de promove-lo e ensina-lo, sao
focados no valor economico da lingua: nos potenciais ganhos economicos para
os aprendizes e as chamadas "industrias da lingua"." Do lado do Brasil, houve
a legislacao: Callegari (2004) e Rodrigues (2009, 2010) pesquisam 0 marco legal
para 0 ensino de espanhol no Brasil a partir dos anos 1980. a acordo de integracao
regional Mercosul levou a colocar explicitamente a necessidade de desenvolver
uma politica linguistica para esse ensino, no contexto nacional globalizado. Uma
consequencia dessa explicitacao foi 0 aumento marcante e imediato na procura
por aulas de espanhol como lingua estrangeira. a setor privado respondeu rapi
damente, primeiro com falantes nativos de espanhol, mesmo sem formacao espe
cifica. No setor publico, as limitacoes economicas e 0 novo contexto de integracao
cultural e lingiiistica levaram a uma situacao com "faltas" (de professores, de ma
terial didatico) que "precisavam" ser "saradas" no curto prazo - na interpretacao
oficial brasileira e espanhola.

Essas "faltas" abriram 0 espa\o para intensas campanhas dos agentes das for
cas centripetas de promocao do espanhol: a instalacao do Instituto Cervantes, em
Sao Paulo, em 1998; a visita do rei e a rainha da Espanha, incentivando 0 ensino
aprendizagem de espanhol, em 2000 (Restivo 2000; Bugel 2002); a proposta de
troca de divida externa com a Espanha por formacao de professores de espanhol
(Rossi 2005); 0 projeto "aye! Espafiol para profesores" (Rodrigues 2007); e a co
mercializacao dos encontros acadernicos." Embora num contexto de cooperacao
internacional, tantas iniciativas, freqiientemente desenvolvidas sem profissionais
locais, Ievantarn.questionamentos sobre 0 papel da Espanha na politica linguis
tica brasileira. Algumas dessas iniciativas foram completamente desenvolvidas,
outras simplesmente cogitadas, e mais algumas freadas pelos questionamentos
dos profissionais locais (Associacao Brasileira de Hispanistas 2005). Todas elas se
basearam naquilo que Martinez-Cachero Laseca (2008) chama de "a guerra dos
mimeros" - evidencia da manipulacao das faltas (de professores e de materiais di
daticos) pelas agencias espanholas publicas e privadas agindo conjuntamente com
a imprensa espanhola, numa caracteristica tipica do modelo neoliberal da hora.

as investimentos espanh6is na promocao das industrias da lingua tern sido

17. Bugel (2006) discute a "naturalizacao" da expansao do espanhol no Brasil em manchetes jorna-
listicas espanholas. .

18. "A lingua espanhola como recurso econ6mico" e0 titulo do Anuario 2002 do Centro Virtual Cer
vantes. Acuna (2002) aponta os neg6cios como objetivo explicito do Segundo Congreso Internacional
de la Lengua Espanola (outubro de 2001, Valladolid, Espanha), da Real Academia Espanola e 0 Instituto
Cervantes; Municio (2001) e Nieto (2001), dentre outros, exploram 0 elo entre ensino por imersao e a
industria turistica.
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importantes - Acuna (2002) apontava que 6 por cento do orcarnento anual (mais
de U5$1.500.000) do Instituto Espafiol de Comercio Exterior era destinado a
elas -, enquanto as possibilidades de empreendimentos locais similares demo
ram anos para entrar na politica e planificacao lingiifstica regional. Ha reper
cussoes nas possibilidades para os professores locais de espanhol como lingua
estrangeira, enquanto continua aumentando a procura por aulas particulares de
espanhol nos nove estabelecimentos do Instituto Cervantes no Brasil - de 2.308
estudantes em 2006 para 16.000 em 2010 (Meneses 2011).

As aulas deespanhol como lingua estrangeira no Brasil

Ate 2009, quando na Argentina tornou-se obrigat6rio 0 ensino de portugues,
o Brasil fora 0 unico membro do Mercosul a avancar no compromisso rruituo de
ensinar as linguas oficiais e maioritarias dos paises envolvidos. 0 peso do Brasil
como vizinho e s6cio da Argentina neste empreendimento nao influenciara, com
parativamente, a quantidade de falantes e aprendizes de portugues neste pais."

Diversas circunstancias contribuiram para a situacao das industrias da lingua
no Brasil, dentre outras: a desorganizacao dos orgaos educacionais brasileiros
a respeito dos recursos humanos e didaticos disponfveis; as poucas iniciativas
regionais vindas dos pafses hispan6fonos do Mercosul; os poucos recursos dos
profissionais do espanhol no Brasil para avaliar 0 processo regional e as propos
tas vindas da Espanha; e a falta de confianca na pr6pria variedade dos falantes
nativos hispano-arnericanos que comecaram a ensinar espanhol (Bertolotti 2007).
Ainda que desde meados dos anos 2000 os pesquisadores e professores de espan
hol como lingua estrangeira tenham respondido com esclarecimentos importan
tes e firmes a respeito dos recursos humanos disponiveis, da analise critica das
propostas de colaboracao externa, e da Iimitacao das tentativas de manipulacao
politica, seu poder sobre a politica lingiifstica local e regional erestrito.

As possibilidades para os professores nas indusirias da lingua no Brasil / Alem da eco
nomia e a politica, essas possibilidades estao tambem atreladas as opinioes e ati
tudes perante 0 espanhol e 0 portugues, as suas variedades lingiifsticas, e aos
seus falantes - como foi discutido acima para 0 caso da Argentina. As opinioes
e atitudes tern relacao com questoes hist6ricas e culturais, tanto do remoto pas
sado colonial quanta do passado mais recente: diferentes pendencies no relacio
namento cultural com as ex-metropolis e com 0 presente globalizado, e mais a
Espanha como agente de prornocao do espanhol no mundo. Por isso, enquanto
por urn lado abre-se uma area de trabalho em expansao, por outro lado ha des a
fios inesperados: falantes de variedades latino-americanas de espanhol comecarn
a ensinar a lingua como estrangeira." De urn lado, Reinoso (2005) faz referencia

19. Exceto em Misiones (divisa com 0 Brasil): em 1982,70 por cento das criancas ate quatorze anos cram
bilfngiies portugues-espanhol. por contato e migracoes (Zajicova 2002) e Nielsen (2003, 204) aponta que
portugues e ingles sao ensinados como lfnguas estrangeiras.

20. Clyne (1991): a dominacao baseada no prestigio diverso das variedades de uma lfngua. A falta de
iniciativa para se ensinar a variedade pr6pria de espanhol, poderia ser uma indicacao de "baixa auto
estima lingiifstica"?
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a lei 11.161 (5/8/2005) como "uma oportunidade para os professores locais [ar
gentinos]", e informa que 0 Brasil precisara de 230.000 professores de espanhol
para 10.000.000 de estudantes com 0 direito, legal, de aprender espanhol. Do outro
lado, Martinez-Cachero Laseca (2008) e Meneses (2011) colocam detalhadamente
as dificuldades enfrentadas por quaisquer interessados numa carreira como pro
fessor de espanhollingua estrangeira no Brasil, independentemente da origem e
da formacao profissional. Tanto a imprensa espanhola quanta a argentina foca
ram 0 interesse dos professores dos seus paises pelas oportunidades de trabalho
no Brasil. Reinoso (2005) descreve: "urn mercado enorme e atraente para milhares
de professores latino-americanos de espanhol e especialmente argentinos", com
uma vantagem extra para os ultimos - de acordo com 0 jornalista, 0 sotaque
argentino epreferido no Brasil. Ha dados coletados ate 2006 que relativizam essa
inforrnacao, ~om estudantes em Sao Paulo querendo aprender espanhol "da Es
panha" (Bugel e Santos 2010) - uma continuacao das preferencias dos anos 1990
e que permanece hoje, de acordo com os dados de 2006-2010 de Mendonca (2011)
para Coiania.

As opinioes e atitudes tern favorecido diferentes variedades de espanhol, em
diferentes areas geograficas brasileiras, em diferentes pontos desse processo ini
ciado ha vinte anos. Qual e a situacao academics? Nos ultimos anos houve urn
importante desenvolvimento da pesquisa local voltada para a lingiiistica apli
cad a e 0 ensino de espanhol como lingua estrangeira (Sedycias 2005; Bruno 2005),
acompanhado de uma aproximacao com a academia argentina - tanto pela co
munidade de origens quanta de teoria, junto da analise do discurso francesa. As
"contribuicoes" espanholas vern encontrando uma concorrencia local acirrada na
disputa pelo espa~o de pesquisa e pelo mercado brasileiro de recursos materiais
(didaticos) e humanos. Ja Acuna (2002, 2005) mencionara a "excelente lingiiistica
aplicada brasilefia", uma referencia na Argentina ha decadas, modelo para 0 des
envolvimento do Certificado de Espafiol: Lengua y Uso (CELU) - desenvolvido
na Argentina, com formato similar ao CELPE-Bras (Certificado de Proficiencia em
Lingua Portuguesa para Estrangeiros), e ambito regional privilegiado- de inter
carnbio profissional, que precisa ser preservado."

A politica lingidstica brasileira deensinodeespanhol / Uma caracteristica da planifi
cacao lingiiistica do espanhol no Brasil e 0 envolvimento de politicas lingiiisticas
nacionais, regionais e internacionais. Ainda antes de 0 Instituto Cervantes abrir
suas portas no Brasil, Moreno Fernandez (1995, 223), da Espanha, anunciava que
a falta de recursos humanos e de materiais didaticos impediria 0 pais de adotar
o espanhol como segunda lingua. as representantes estrangeiros com interesses
economicos criados no Brasil logo fizeram a lista das "necessidades" linguisticas
que eles iriam providenciar para 0 pais: espanhol como segunda lingua, mais pro
fessores, mais materiais didaticos. Urn filao fora achado no sistema educacional

21. Acuna (2005) recoloca a irnportancia da especificidade regional (contra a iniciativa espanhola de
uma certificacao iinica para a proficiencia em espanhol), urn projeto concretizado em 2010, no Sistema
Internacional para la Certificacion del Espanol como Lengua Extranjera (https:llsites.google.com/a/
sicele.org/sicele/), com participacao de universidades latino-americanas.
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linguistico brasileiro e nele as agencias encarregadas da mercantilizacao do es
panhol e de sua promocao internacional poderiam preencher umas necessidades
que elas mesmas iriam criar. Esse fenomeno, ja vivido no Brasil com 0 Ingles (Ra
jagopalan 2003; Bohn 2003), passou tambern para 0 espanhol, desde os anos 1990.
Enquanto as autoridades brasileiras assistiam a esses acontecimentos, ja em 1998,
vinte e seis universidades publicas e vinte e quatro privadas no Brasil ofereciam
bacharelado e licenciatura em lingua espanhola (Rodriguez Lafuente 2000).

Em termos de politologia lingiifstica, diferentes instancias ideol6gicas estao
em jogo e a marginalidade das variedades latino-americanas do espanhol e resul
tado tanto da hegemonia do espanhol europeu - ainda que os responsaveis ten
ham mudado seu discurso da "pureza" para 0 da "mesticagemv-e- quanta das opi
nioes e atitudes dos pr6prios falantes latino-americanos, como discutido na secao
dois acima. Tambern e consequencia da enorme diferenca de recursos economicos
que ate 0 ana 2010 permitira a potencia europeia de investir na venda da lingua
enquanto uma trfade de pafses latino-americanos nao conseguiam ensinar sua
lingua ao vizinho brasileiro."

as agentes da planificacao lingiifstica contam com diversos recursos na hora
de determinar a situacao de uma lingua numa sociedade (planificacao de status)
e 0 modelo de lingua a ser ensinado (planificacao de corpus). as diferentes re
cursos dependem de fatores economicos, sociopoliticos, e lingiifsticos. No Brasil
temos a frente oficial, com 0 governo desenvolvendo e implementando uma poli-:
tica lingiifstica para 0 ensino de espanhol como lingua estrangeira que afetara 0

sistema educacional como urn todo; a.frente institucional nao oficial, incluindo a
rede educacional particular (escolas de ensino regular e escolas de linguas) que,
embora dependendo de leis nacionais - como a educacao publica -, tern maiores
recursos materiais para desenvolver suas pr6prias iniciativas; e os professores
de espanhol como lingua estrangeira, que efetivamente poem em pratica a poli
tica lingiifstica -eles sao simultaneamente praticantes e tomadores de decisoes,
mesmo sem ter seu papel publica e/ou oficialmente reconhecido. Do ponto de
vista da pesquisa sociolingiifstica e da lingiifstica aplicada critica, os professores
tern urn papel essencial: para Schiffman (2006, 112), politica lingiifstica tarnbem
sao "as ideias e assuncoes implicitas, nao escritas, subjacentes, defacto, das bases,
nao oficiais, que influenciam os resultados da politica tao enfatica e decidida
mente quanta as decisoes mais explicitas".

CONCLUSOES

As questoes anteriores, na interface da sociolingiifstica (0 uso da lingua na
sociedade) e a polftica lingiifstica com a lingiifstica aplicada (0 ensino-aprendi
zagem de linguas segundas/estrangeiras), foram consideradas extensa e detalha
damente para 0 Ingles, por pesquisadores em posicoes excentricas, fora dos cen
tros de poder de onde 0 ingles sai para 0 mundo (India, Australia). Kachru (1990,

22. Bertolotti (2007, 1): "los discursos en el exterior de los Reyes 0 de integrantes del gobierno [... j
reivindican el valor patrimonial transnacional de su lengua".
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1992), Pennycook (1998), Canagarajah (1999), e Bhatt (2001, 2005), dentre outros,
mostram como fatores ideol6gicos, extralingiiisticos, influenciam a escolha - as
vezes, a imposicao - de umas linguas e variedades antes de outras na educacao.
Na minha pesquisa tento destacar a fluencia dos lugares ocupados pelas linguas
hist6ricas e suas variedades, e 0 dinamismo da interacao portugues-espanhol.
enquanto linguas pluricentricas, em seu processo de expansao regional no con
texto de integracao do Mercosul. A interacao das forcas centripetas e centrifugas,
moldando 0 ensino das linguas da integracao, e perceptivel tanto nas opinioes co
letadas na Argentina quanta no resumo das atividades politico-economicas e po
litico lingiiisticas no Brasil." Bagno (2003, 122-124) explica as "forcas centripetas":
exercidas por instituicoes sociais - 0 sistema escolar, as academias da lingua,
a midia - agindo implicita ou explicitamente, dentro e fora do ambito oficial, e
controlando "as linguas, mantendo elas direcionadas para 0 centro", restringin
do-as e "tentando conter os impulsos de mudanca" lingiiistica. Esses impulsos de
mudanca sao as "forcas centrffugas", derivando em mudancas permanentes na
lingua pelo uso espontaneo.

Para 0 espanhol, as forcas centripetas sao exercidas pela Real Academia Es
panola e a Asociaci6n de Academias de la Lengua Espanola. Para 0 espanhol
como lingua estrangeira, 0 Instituto Cervantes chegou no Brasil preparado para
hegemonizar 0 estabelecimento da lingua, nas asas da globalizacao, mas esta en
frentando a acao das forcas centrifugas - academicos locais. Na Argentina, 0

portugues esta nas maos de instituicoes publicas de ensino superior, regidas por
professores locais formados localmente e interagindo com 0 vizinho brasileiro 
experiente em lingiiistica aplicada.

o fator economico poderia ter direcionado bern explicitamente 0 ensino de
espanhol como lingua estrangeira no Brasil, por meio das industrias espanholas
da lingua - urn neg6cio baseado em interesses particulares e publicos, princi
palmente estrangeiros porem com apoio local. Urn tal fenomeno tern se mani
festado com estrategias especificas das economias associadas, usando diferentes
linguas como carro guia - frances ate os anos 1950, ingles dai em diante (Hamel
2003) -, tornando a educacao urn bern de consumo, nao mais urn direito." No
entanto, a atual crise economica na Espanha pode acabar revertendo 0 projeto
de ensino de espanhol no Brasil para sua origem: uma iniciativa de integracao
regional suI-americana. Antes dos anos 1990, havia no Brasil a inclinacao de se
aceitar a Espanha como lideranca no ensino de espanhol como lingua estrangeira;
perto da virada do seculo, com 0 plano Real e objetivando se tornar urn "pais
de primeiro mundo", 0 Brasil colocou a Espanha como sua referencia europeia.
Esse favorecimento da Espanha - deixando de lado as oportunidades com urn
vizinho sul-americano - foi facilitado por fatores hist6ricos e identitarios: nao

23. No par conceitual rtendencias centrfpetas't-vtendencias centrffugas" (Schermerhorn 1978,81), as
primeiras referem a assimilacao ou incorporacao (pel a "aceitacao de valores comuns, estilos de vida,
etc."), c as segundas "promavem 0 afastamento do grupo dominante ou dos vinculos societarios", 0 re
sultado cultural das tendencies centrffugas: "a conservacao e preservacao das caracteristicas distintivas
do grupo em arnbitos como a lingua [...] junto com os valores particulares associados a eles".

24. Bohn (2003, 165): ensino de lfnguas como ferrarnenta de dominacao e exclusao social.
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houve colonizacao do Brasil pela Espanha, nao ha fronteiras compatilhadas, nao
ha riscos de disputas pel a lideranca regional.

a en sino de portugues em Buenos Aires, no entanto, se mostra como urn feno
meno bern mais hornogeneo, urn produto da integracao regional, contido nela.
Alcancada a maioridade do processo de integracao linguistica no Brasil e na Ar
gentina, os desenvolvimentos nao tern sido paralelos nas capitais economicas.
Particularmente quanta asustentabilidade: 0 ensino de espanhol no Brasil parece
depender de fundos espanh6is e ter menos maturidade glotopolitica, enquanto 0

portugues na Argentina parece mais firme - ainda que com fundos limitados.
Na atual conjuntura economica de crescimento do Brasil e crise da Espanha, cabe
a pergunta de se 0 processo do portugues na Argentina nao ira se tornar urn
modelo para uma nova fase do espanhol no Brasil - mesmo com as limitacoes
apontadas por Celada (2010) e Nothstein, Rodriguez e Valente (2010). Varias ques
toes relacionadas com ideologia e responsabilidade social estao envolvidas aqui e
precisam ser pesquisadas de diferentes pontos de vista, para se atingir represen
tacoes ajustadas da integracao linguistica regional.
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