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Resumen: Este artículo ofrece un análisis bibliográfico de autores clave, incluyendo 

Harmer y Blanc (2000), Storto (2015), Baker (2001) y Megale (2014, 2019, 2020, 

2021), junto con las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Multilingüe 

(2020). Explora conceptos relacionados con el bilingüismo, la educación bilingüe, las 

escuelas bilingües y las calificaciones necesarias para los docentes. Harmer y Blanc 

(2000) hacen hincapié en la importancia de la fluidez en el uso de dos idiomas para ser 

considerado bilingüe. Storto (2015) destaca la variabilidad en la competencia entre 

idiomas y la influencia de los contextos sociales en el bilingüismo. Baker (2001) 

distingue entre dos tipos de educación bilingüe. El artículo también se basa en la 

investigación de Megale, señalando la creciente demanda de escuelas bilingües en 

Brasil. Ella destaca la falta de regulación en las escuelas bilingües brasileñas. Las 

Directrices (2020) ofrecen un marco para comprender las políticas relacionadas con la 

educación multilingüe en Brasil, haciendo hincapié en la necesidad de pautas claras en 

las prácticas educativas. Este análisis bibliográfico proporciona una comprensión 

sólida de los conceptos de bilingüismo y educación bilingüe, resaltando la importancia 

de las calificaciones de los docentes y la necesidad de regulación en el campo de la 

educación bilingüe en Brasil. 
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Abstract: This article provides a bibliographic analysis of key authors, including 

Harmer and Blanc (2000), Storto (2015), Baker (2001), and Megale (2014, 2019, 

2020, 2021), along with the National Curricular Guidelines for Multilingual 

Education (2020). It explores concepts related to bilingualism, bilingual education, 

bilingual schools, and the qualifications required for teachers in bilingual contexts. 
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Harmer and Blanc (2000) emphasize the importance of fluency in using two languages 

to be considered bilingual. Storto (2015) highlights the variability in proficiency 

between languages and the influence of social contexts on bilingualism. Baker (2001) 

distinguishes between two types of bilingual education. The article also draws from 

Megale's research, noting the increased demand for bilingual schools in Brazil, 

particularly driven by rising incomes in the middle class. Megale also underscores the 

lack of regulation in Brazilian bilingual schools. The National Curricular Guidelines 

for Multilingual Education (2020) provide a framework for understanding policies 

related to multilingual education in Brazil, emphasizing the need for clear guidelines 

and transparency in educational practices. This bibliographic analysis offers a solid 

understanding of bilingualism and bilingual education concepts, highlighting the 

importance of teacher qualifications and the need for regulation in the field of 

bilingual education in Brazil. 

 

Keywords: Bilingualism, bilingual education, bilingual school, bilingual teacher. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um crescimento no número de 

escolas bilíngues em todo o território nacional. Esse fenômeno é um reflexo das 

transformações no cenário educacional brasileiro, à medida que pais, educadores e 

alunos reconhecem os benefícios de uma educação que ultrapassa as barreiras 

linguísticas convencionais.  

O parecer CNE/CEB nº 2/2020 que trata das diretrizes curriculares nacionais 

para a oferta da educação plurilíngue diz que: 

“O continente latino-americano vem se esforçando para atingir níveis de 

proficiência em língua inglesa mais adequados às exigências em curso. As 

motivações que impulsionaram tentativas de incremento são comumente 

relacionadas às necessidades de comunicação internacional, à 

competitividade econômica e à globalização dos negócios. Mas são 

diferentes as estratégias, os programas e os investimentos.” (Brasil,2020, 

p.17) 

Nesse cenário de crescente importância da proficiência em inglês, o conceito 

de bilinguismo ganha relevância, dando origem a abordagens educacionais 
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específicas, como a educação bilíngue. As escolas bilíngues desempenham um papel 

importante ao oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades 

em dois idiomas. No entanto, para que esse modelo seja eficaz, o papel do professor 

bilíngue se torna fundamental.  

Vamos explorar então como o bilinguismo e a educação bilíngue se encaixam 

nesse contexto e como os professores desempenham um papel-chave na formação de 

estudantes bilíngues.  

É importante destacar que este artigo é parte da dissertação para o mestrado 

intitulada 'Promovendo a Participação de Todos: Uma Análise das Estratégias dos 

Professores do Quinto Ano em uma Escola Internacional em Contexto Bilíngue na 

Cidade do Rio de Janeiro'. Esta pesquisa qualitativa foi conduzida por meio de uma 

abordagem que utilizou três instrumentos de coleta de dados: questionários para 

descobrir o perfil dos professores que atuam na escola onde o estudo ocorreu, 

entrevistas detalhadas para compreender os desafios enfrentados por professores 

bilíngues e observações de aulas cujo objetivos eram investigar as estratégias 

empregadas por esses educadores para promover a participação de todos os alunos, 

bem como avaliar a eficácia dessas estratégias.  

METODOLOGIA 

Foram empregados diversos métodos de pesquisa, tais como a utilização de 

fontes bibliográficas. Nesse sentido, procedemos à leitura de materiais físicos, 

incluindo obras de referência, teses, dissertações, anais de encontros científicos e 

periódicos indexados, bem como materiais digitais disponíveis em sites oficiais de 

pesquisa na internet, como o Google Acadêmico e SciELO, como ferramenta 

adicional para realizar buscas. Adotamos palavras-chave específicas para direcionar 

nossas investigações, a saber: bilinguismo, bilinguismo no Brasil, educação bilíngue 

e formação de professores bilíngues. 

O tipo de pesquisa adotado neste trabalho é de natureza exploratória, visando 

a estudar um problema de forma a fornecer informações que permitam uma 

averiguação mais precisa. O objetivo principal desse tipo de pesquisa é manter 

proximidade com o tema, baseando-se em conjecturas e percepções para identificar 

conceitos e pensamentos relevantes. Esta pesquisa pode ser caracterizada como não 
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estruturada e qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisas 

bibliográficas. 

Após a realização de uma leitura de todo o material relacionado ao tema, 

excluímos informações consideradas desatualizadas, obsoletas ou inadequadas ao 

estudo em questão. Definimos critérios de inclusão que abrangem a conceituação do 

termo "bilinguismo", o crescimento das escolas bilíngues no Brasil, o papel e a 

formação do professor bilíngue, bem como a escola bilíngue.  

Por fim, adentraremos na discussão sobre o conceito de bilinguismo, educação 

bilíngue, escola bilíngue e as qualificações do professor que atua nesse contexto, 

norteados pelos estudos feitos por Harmer e Blanc (2000), Storto (2015), Baker 

(2001) e Megale (2014,2019,2020,2021), e também pelas Diretrizes curriculares 

nacionais para a oferta da educação plurilíngue (2020). 

O BILINGUISMO E O ALUNO BILÍNGUE 

O projeto de resolução das DCNs para a educação plurilíngue diz que “há 

muita controvérsia sobre conceitos de bilinguismos. De um modo geral, percebe-se 

que envolvem não apenas aspectos linguísticos, mas também sociais e interculturais.” 

(BRASIL,2020, p.15), demonstrando que a abrangência do conceito transcende a 

mera aquisição de proficiência em duas línguas. 

Bloomfield (1935), citado em Harmers e Blanc (2000), diz que ser bilíngue 

implica exibir espontaneidade e fluência no uso de dois idiomas, sendo proficiente ao 

demonstrar um domínio completo em ambas as línguas (Bloomfield (1935), citado 

em Harmers e Blanc (2000), Grosjean (1982) citado em Storto (2015), fala que a 

proficiência pode variar significativamente entre as línguas, dependendo do contexto 

e da exposição. 

Macnamara (1967), citado em Harmers e Blanc (2000), sustenta que um 

indivíduo bilíngue é alguém competente em pelo menos uma das quatro habilidades 

linguísticas: falar, ler, escrever e ouvir e Titone (1972), citado em Harmers e Blanc 

(2000)  diz que ser bilíngue requer a habilidade de se expressar na segunda língua 

com confiança, manipulando suas estruturas sem depender apenas da tradução, 

esclarecendo que um indivíduo não precisa necessariamente dominar todas as quatro 
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habilidades linguísticas para ser considerado bilíngue.  

Porém Harmers and Blanc (2000) destacam a necessidade de uma definição 

que conduza a uma compreensão aprofundada deste fenômeno de considerável 

complexidade. 

De acordo com Almeida e Flores (2017), o termo "bilingue" passou a ser 

atribuído a indivíduos que demonstram habilidades linguísticas em um mínimo de 

duas línguas, englobando as competências previamente delineadas, ou seja, fala, 

leitura, escrita e audição. 

“Essa competência pode ser adquirida de diversas formas, em diferentes 

idades e contextos e atingir níveis de proficiência variáveis, mas, em todo o 

caso, é sempre necessário que o falante tenha contacto regular com duas (ou 

mais) línguas durante um determinado período para que o conhecimento 

linguístico se construa.” (Almeida & Flores, 2017, p.275) 

Essa afirmação ressalta que a consistência no contato é necessária para a 

construção efetiva do conhecimento linguístico em múltiplas línguas. Dada percepção 

destaca a importância do ambiente e da exposição regular para o desenvolvimento 

das habilidades bilíngues. Storto (2015) vê o bilinguismo como sendo um 

“um fenômeno heterogêneo por excelência, que apresenta variação enorme 

no grau de proficiência de seus falantes e nos domínios sociais onde as 

línguas são usadas, e, portanto, é fortemente influenciado pelos contextos 

sociais onde ocorre, sendo esses responsáveis em determinar não só quais 

línguas podem/devem ser usadas, mas principalmente o valor delas na 

hierarquia social, as relações de poder, cooperação, observância, coerção, 

submissão e contestação que se estabelecem através e entre o uso destas 

línguas.”(2015,p.33) 

Essa visão de Storto (2015) evidencia a complexidade do fenômeno do 

bilinguismo, enfatizando a ampla variação na proficiência linguística dos falantes 

bilíngues e nos contextos sociais em que as línguas são utilizadas. Além disso, ele 

destaca a influência desses contextos na determinação não apenas das línguas que 

podem ou devem ser usadas, mas também na atribuição de valor a essas línguas dentro 

das hierarquias sociais. Isso infere que as línguas desempenham papéis complexos 

nas relações citadas, ressaltando assim a dimensão sociocultural fundamental do 

bilinguismo. 
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Portanto, para ser considerado bilingue, não é um requisito que um aluno 

tenha domínio total ou mesmo parcial em todas as habilidades desde o início. Ao 

longo do tempo e com o apoio do professor, os alunos têm a capacidade de 

desenvolver as competências necessárias para se tornarem bilíngues. 

Assim, um aluno bilíngue é aquele que aprende simultaneamente em duas 

línguas de instrução: sua língua materna e a língua-alvo. Eles têm acesso ao mesmo 

currículo, ministrado em ambas as línguas, em um ambiente que valoriza e integra a 

cultura de ambas as línguas. As Diretrizes Curriculares para a educação plurilíngue 

(BRASIL, 2020) destacam que o bilinguismo aborda não apenas aspectos 

linguísticos, mas também sociais e culturais. A abordagem bilíngue visa desenvolver 

habilidades linguísticas e acadêmicas nos alunos, preparando-os para interagir e ter 

sucesso em ambos os idiomas. 

A EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

O termo "educação bilíngue" é, de acordo com Cozden e Snow (1990), citado 

em Baker (2001), uma expressão simplificada para algo notavelmente multifacetado. 

Quando pensamos em educação bilíngue, imaginamos um processo educacional em 

que os alunos recebem instrução em duas línguas, geralmente a língua materna e uma 

segunda língua.  

Contudo, essa visão simplista não abarca todas as complexidades e desafios 

inerentes à implementação da educação bilíngue. Há uma variedade de variáveis a 

serem consideradas, abrangendo questões linguísticas, culturais, sociais, psicológicas 

e pedagógicas (Baker, 2001). A própria natureza da educação bilíngue varia, com 

diferentes modelos, métodos, objetivos e resultados conforme o contexto em que é 

aplicada. Além disso, as necessidades dos alunos bilíngues podem ser altamente 

diversas 

Baker (2001) destaca a importância de distinguir entre dois tipos de educação 

bilíngue: aquela que usa e promove duas línguas e aquela voltada para crianças de 

línguas minoritárias. A diferença está na abordagem da instrução formal e no papel 

do bilinguismo no currículo. Enquanto a primeira foca em incentivar ativamente o 

bilinguismo, a segunda envolve alunos bilíngues, mas não necessariamente prioriza 

o desenvolvimento do bilinguismo como parte integral do programa educacional. Ele 
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afirma que o termo “educação bilíngue "é um guarda-chuva e que tem sido usado para 

se referir a ambas as situações, deixando o termo ambíguo e impreciso, por isso é 

importante estabelecer diretrizes afim de evitar confusões e garantir abordagens 

adequadas às diferentes realidades linguísticas. 

Mackey (1970) citado em Baker (2001) classifica o termo em 90 diferentes 

padrões sendo eles “o idioma usado em casa, o idioma do currículo, o idioma da 

comunidade onde a escola está localizada e o status internacional e regional do 

idioma”. (Baker,2001, p. 192) 

Além disso, a educação bilíngue pode ser categorizada com base em seus 

objetivos. Baker (2001) diferencia a educação bilíngue de transição, que visa à 

transição da língua minoritária para a língua majoritária, especialmente quando a 

língua majoritária é a língua da sociedade em que o aluno está inserido, como é o caso 

de crianças refugiadas. Em contrapartida, a educação bilíngue de manutenção tem 

como objetivo a preservação da língua minoritária e da identidade cultural dos alunos, 

bem como a promoção dos direitos das minorias étnicas (Baker, 2001). Um exemplo 

são alunos estadunidenses que vem morar no Brasil e são matriculados em escolas 

internacionais. Por meio dela, os alunos têm a oportunidade de manter suas raízes 

linguísticas e culturais enquanto se integram em uma nova sociedade, enriquecendo, 

assim, o panorama educacional e social. 

Reconhecer que a educação bilíngue é um conceito amplo e que envolve 

variáveis complexas é essencial para desenvolver abordagens eficazes que atendam 

às diversas necessidades dos alunos bilíngues e promovam a diversidade e a 

compreensão intercultural. 

A ESCOLA BILÍNGUE 

Como já falamos, houve um aumento pela procura por escolas bilíngues no 

Brasil nos últimos anos. Um fator que trouxe destaque às línguas estrangeiras, 

especialmente o inglês, no Brasil, foi o aumento de renda da classe C, o que significa 

que mais de 90 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à educação e ao mercado 

de trabalho (Megale, 2014), ou seja, um número maior de pessoas teve a oportunidade 

de estudar uma língua adicional, ou buscar instituições que trabalhem com a 

abordagem bilíngue. 
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Embora no Brasil, as pessoas usem o inglês com objetivo de ascensão social 

(Megale, 2014), um estudo conduzido pelo British Council em 2014, constatou que 

somente 5,1% da população com idades a partir de 16 anos declaram possuir algum 

nível de competência no idioma inglês, e desses, somente 16% alegam possuir 

proficiência classificável como avançada. (“Demandas de Aprendizagem de Inglês 

No Brasil,” 2014) 

A situação assume um aspecto mais discrepante quando examinamos a 

perspectiva internacional. De acordo com os dados apresentados no Índice de 

Proficiência em Inglês de 2022, o Brasil se posiciona no 58º lugar a nível global, 

situando-se em 12º lugar na América Latina. Este posicionamento coloca o Brasil 

atrás de nações como Peru, Uruguai, Bolívia e Argentina. (EF EPI 2022 – O Índice 

de Proficiência Em Inglês Da EF, 2022) 

Tais resultados evidenciam a necessidade de aprimorar o ensino da língua 

inglesa no território brasileiro, o que por sua vez estimula a proposição de diversas 

soluções para a melhoria do aprendizado deste idioma.  

Apesar do crescimento no número de escolas bilíngues no Brasil, (Megale, 

2019, 2020, 2021), não há lei que as regulamente (Megale, 2014). As diretrizes 

curriculares para a educação plurilíngue surgiram em uma resposta a essa demanda. 

Embora elas ainda não tenham sido homologadas, elas lançam luz sobre diversos 

critérios considerados fundamentais para a implementação de uma educação bilíngue 

de qualidade, bem como para a satisfação das expectativas dos pais e responsáveis. 

O parecer afirma que é na rede privada que se percebe um grande aumento 

em escolas bilíngues (BRASIL, 2020), (Megale, 2021), demonstrando que, apesar da 

existência de algumas instituições de ensino público que implementam programas 

bilíngues, é notório que essa prática seja predominante no âmbito privado, embora 

seja relevante ressaltar que aproximadamente 80% dos alunos da educação básica 

brasileira estão matriculados em escolas públicas. (BRASIL, 2020). 

Devemos ainda observar que existe um contingente indeterminado de 

instituições que se autodenominam como bilíngues. Entretanto, em muitos casos, 

essas instituições podem não atender aos critérios estabelecidos para serem 

consideradas escola bilíngue, pois, conforme apontado por Megale (2021), há 



PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.... 
 

   310
  

consideráveis diferenças em termos de concepção, estrutura curricular e abordagem 

à cultura dentro de cada contexto educacional. O parecer para a construção das 

diretrizes diz que 

“O fato é que parte significativa das ofertas de educação bilíngue do país 

ocorre pelo acréscimo de conteúdos na grade horária, e não conforme 

programas estruturados em que as línguas adicionais são utilizadas como 

meio de instrução, com metodologias adequadas, recursos e projeto político 

pedagógico coerente.” (BRASIL, 2020a, p.19) 

Observar se a instituição atende esses critérios é relevante para pais, 

responsáveis e alunos que buscam uma educação que seja efetivamente bilíngue e 

desejam tomar decisões sobre onde matricular seus filhos. Portanto, é importante a 

transparência nas práticas educacionais das instituições que alegam ser bilíngues.  

Esse enfoque pode limitar a eficácia do ensino bilíngue, então é importante 

que as instituições de ensino que oferecem tais programas adotem abordagens 

estruturadas que proporcionem ao aluno adquirir não somente habilidades 

linguísticas, mas também uma compreensão genuína da cultura associada a língua 

adicional. 

Temos ainda no Brasil as chamadas escolas internacionais. Na realidade, 

temos as escolas brasileiras com currículos internacionais que se “caracterizam pelo 

estabelecimento de parcerias, adoção de materiais e propostas curriculares de outro 

país, ofertando, portanto, currículos em língua portuguesa e línguas adicionais” 

(BRASIL, 2020, p. 24) e as instituições educacionais internacionais que emergiram 

para atender às demandas de famílias estrangeiras que vivem no Brasil (Schutz, 

2019). Essas escolas estão vinculadas a outros países e suas diretrizes vem desses 

países no qual elas estão vinculadas. (BRASIL, 2020). 

Entretanto, conforme relatado por Schutz (2019) essas instituições 

educacionais internacionais não são restritas apenas a estudantes estrangeiros e 

possuem uma proporção significativa de alunos brasileiros, então “as parcerias com 

instituições educacionais nacionais devem observar legislação e normas brasileiras, a 

exemplo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para a expedição da dupla 

diplomação” (BRASIL, 2020, p. 25). Geralmente, o corpo docente dessas instituições 

educacionais é composto por professores tanto brasileiros quanto estrangeiros. 
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Schutz (2019) diferencia uma escola internacional de uma escola bilingue 

afirmando que a escola bilingue não precisa cumprir um currículo estrangeiro, ou 

seja, as escolas bilíngues podem adotar abordagens diferentes para o ensino nos 

idiomas propostos, muitas vezes oferecendo uma ênfase na fluência em uma segunda 

língua, mas sem a obrigação de seguir um currículo estrangeiro específico. Por outro 

lado, escolas internacionais têm uma forte ligação com um currículo estrangeiro e 

frequentemente visam proporcionar uma educação global que prepara os alunos para 

transições internacionais. 

A característica chave de uma escola bilíngue é, sem dúvidas, o ensino de 

conteúdo curricular em duas línguas distintas. Assim, para este estudo, quando 

falarmos de língua estrangeira ou língua adicional, estamos nos referindo a língua 

inglesa e conceituando a escola bilíngue como aquela que deve ministrar matérias 

como matemática, ciências e geografia em ambas as línguas-inglês e português- 

obedecendo uma carga horária específica.  

De acordo com o projeto de resolução das DCNs(2020), o tempo de instrução 

na língua adicional difere de acordo com o seguimento que o aluno se encontra. Para 

a Educação infantil e Ensino Fundamental, a carga horário mínima deve ser de no 

mínimo 30% e no máximo 50% das atividades curriculares (BRASIL, 2020) e, no 

Ensino Médio, essa carga horária cai para o mínimo de 20%, porém não há 

informações nas diretrizes sobre a carga horária máxima para esse segmento. A escola 

pode, para o ensino médio, incluir itinerários formativos na língua em inglês 

(BRASIL, 2020) podendo assim proporcionar uma melhor experiência educacional 

aos alunos e prepará-los para um mundo cada vez mais multilíngue através de 

atividades que estejam alinhadas aos interesses e objetivos educacionais específicos 

dos mesmos. 

Consequentemente, o objetivo primordial de uma escola bilíngue não reside 

no ensino de inglês em si, como é o caso das instituições dedicadas ao ensino de 

idiomas, mas sim no ensino através do inglês. Essa distinção é significativa: uma 

escola bilíngue opera com duas línguas como veículos de instrução (BRASIL, 2020). 

Nesse contexto, os professores responsáveis pelas disciplinas em inglês e em 

português colaboram na elaboração conjunta de planos de aula, alinhados aos padrões 

estabelecidos pela BNCC. 



PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.... 
 

   312
  

Entender o que é uma escola bilíngue é um passo em direção ao 

aprimoramento do ensino não só da língua inglês, mas também do ensino que é feito 

em língua inglesa, atendendo assim as expectativas de pais, responsáveis e alunos, e 

em última análise, para oferecer uma escola bilingue de qualidade. 

O PROFESSOR BILÍNGUE 

Ao falarmos dos professores, somos remetidos a à Lei 9.394 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 dezembro de 1996, que afirma que: 

“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.” 

(Lei 9.394,1996). 

No entanto, ainda não existem regras para a formação do professor que atua 

em contexto bilíngue, somente as propostas nas diretrizes que, ainda não foram 

homologadas, portanto não são válidas. 

Segundo Megale (2014,2020), as competências que se espera de um docente 

que atua em um ambiente bilíngue são entendimento acerca do bilinguismo, 

familiaridade com o biletramento, conhecimento acerca do processo de aquisição 

tanto da primeira como da segunda língua, bem como proficiência nas línguas 

ensinadas no contexto educacional. 

As diretrizes curriculares para a educação plurilíngue descrevem elementos 

importantes relacionados as qualificações necessárias de um professor que busca 

atuar em um ambiente escolar bilíngue. 

Os requisitos para docentes, de modo geral, permanecem consistentes tanto 

para aqueles cuja formação teve início até o ano de 2021 quanto para os que iniciaram 

sua formação a partir de 2022, com algumas pequenas diferenças.  

Os requisitos em comum, de acordo com as diretrizes são: comprovação de 

proficiência de nível mínimo B2 no Common European Framework for Languages 

(CEFR) ou quadro comum europeu de referência para línguas, formação 

complementar em educação bilíngue, que pode ser um curso de extensão de 120 
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horas, uma pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado reconhecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC). Estes requerimentos aplicam-se a todos os docentes 

que almejam exercer atividades em qualquer nível da educação bilíngue.  

No que concerne às distinções, para os professores cujo a formação teve início 

até 2021, as diretrizes trazem requisitos específicos a depender do segmento de 

atuação dentro do ensino na educação bilíngue. Para aqueles que atuam na educação 

infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a qualificação requer formação 

em pedagogia ou letras. Em contrapartida, professores iniciando sua formação em 

2022, que desejam ensinar nesses segmentos devem possuir formação em pedagogia 

para educação bilíngue ou letras para educação bilíngue. 

Para os docentes que planejam ministrar aulas nos anos finais do ensino 

fundamental ou no ensino médio, além dos pré-requisitos mencionados no parágrafo 

anterior, torna-se necessário também possuir graduação em letras ou letras para a 

educação bilíngue, ou licenciatura na área curricular da educação básica.  

É importante notar que a exigência de formação complementar é dispensada 

para aqueles professores que já possuem a graduação em letras para a educação 

bilíngue em seu histórico acadêmico. Entretanto até a presente data, não foi possível 

encontrar no território brasileiro cursos de graduação direcionados especificamente 

para a formação em pedagogia para a educação bilíngue ou letras para a educação 

bilíngue. No entanto, é possível identificar uma pluralidade de cursos de extensão e 

programas de pós-graduação que abordam essa área de estudo de maneira mais 

abrangente e especializada. 

“Para suprir essa lacuna existente na formação de professores para contextos 

de educação bilíngue surgem, embora a passos lentos, cursos de extensão e 

de pós-graduação no Brasil que assumem a função de formar esses 

profissionais, uma vez que os cursos de graduação parecem ignorar a 

crescente demanda por professores capacitados para atuar em escolas 

bilíngues” (Megale, 2014, p.15) 

Em uma escola bilíngue, o inglês é mais do que uma matéria de língua 

estrangeira para ensino isolado; ele é uma ferramenta integrada que capacita a 

exploração aprofundada dos conteúdos acadêmicos. Megale (2014) ressalta que a 

educação bilíngue não se resume a incluir uma segunda língua no conjunto de 

habilidades do aluno. 
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A estrutura pedagógica dessa modalidade de ensino demanda uma cooperação 

entre os professores de ambas as línguas. Essa abordagem colaborativa propicia um 

ambiente no qual as duas línguas de instrução são reconhecidas como igualmente 

importantes, promovendo assim uma verdadeira experiência de bilinguismo. A 

paridade de línguas não só reforça o aprendizado das disciplinas curriculares, mas 

também enfatiza o desenvolvimento das habilidades linguísticas em ambas as línguas, 

permitindo que os alunos explorem conceitos como fluência e precisão. 

É importante destacar que o compromisso de uma escola bilíngue com o 

ensino em duas línguas não se traduz apenas em uma abordagem linguística. A 

implementação bem-sucedida desse modelo requer alinhamento com os padrões 

educacionais estabelecidos. No contexto brasileiro, a BNCC desempenha um papel 

central ao definir as diretrizes pedagógicas. As escolas bilíngues devem assegurar que 

o conteúdo ministrado em ambas as línguas esteja em consonância com esses padrões, 

garantindo assim que os alunos adquiram tanto o conhecimento disciplinar quanto a 

proficiência linguística necessária para uma formação abrangente. 

Em se tratando de proficiência linguística, de acordo com o parecer, 

(BRASIL, 2020) espera-se que 80% dos alunos matriculados em uma turma bilíngue 

atinjam a proficiência de nível mínimo A2, ao término do 6° ano, ao término do 9° 

ano, 80% dos alunos devem demonstrar um nível de proficiência condizente com o 

nível B1 e ao término do 3° ano do Ensino Médio, espera-se que 80% dos estudantes 

apresentem o nível de proficiência mínimo B2.  

Uma escola bilíngue perpassa o simples ensino de línguas estrangeiras. Ela as 

incorpora como meio de instrução. O modelo bilíngue não somente estimula o 

aprendizado acadêmico, mas também fomenta a aquisição de habilidades linguísticas 

e o desenvolvimento da fluência em ambas as línguas.  

Essa abordagem educacional requer uma colaboração intrínseca entre os 

professores das línguas de instrução, em consenso com os padrões educacionais 

definidos pela BNCC. Dessa forma, a escola bilíngue proporciona uma educação 

bilíngue de qualidade, equipando os alunos para um mundo globalizado e 

multicultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste artigo, exploramos diversos aspectos relacionados ao bilinguismo e à 

educação bilíngue no contexto brasileiro. Iniciamos nossa jornada com uma análise 

do conceito de bilinguismo, que vai além da mera proficiência em duas línguas, 

envolvendo aspectos sociais e culturais. A compreensão desse conceito é fundamental 

para embasar toda a estrutura da educação bilíngue. 

Em seguida, mergulhamos no universo da educação bilíngue, destacando a 

complexidade e a multifacetada natureza desse campo. Exploramos a variedade de 

abordagens, métodos e objetivos que caracterizam a educação bilíngue, enfatizando 

a necessidade de diretrizes claras para garantir práticas educacionais de qualidade. 

Ao adentrarmos o ambiente da escola bilíngue, identificamos a distinção 

crucial entre escolas bilíngues e escolas internacionais, reconhecendo que as 

primeiras têm o compromisso de ministrar conteúdo curricular em duas línguas, 

enquanto as segundas se concentram em currículos estrangeiros e na preparação de 

alunos para contextos internacionais. Essa diferenciação é importante para pais, 

responsáveis e alunos que buscam uma educação bilíngue adequada às suas 

necessidades. 

Por fim, dedicamos uma análise mais aprofundada às qualificações que um 

professor deve adquirir para atuar com excelência em uma escola bilíngue. O papel 

desse professor é de suma importância, já que ele é peça central na implementação da 

educação bilíngue. Suas qualificações incluem um profundo conhecimento das 

línguas envolvidas, bem como habilidades pedagógicas sólidas. A combinação dessas 

competências capacita esses educadores a colaborar de maneira eficaz com outros 

professores que ministram disciplinas em diferentes línguas, garantindo assim a 

oferta de uma educação de alta qualidade. 

Nossa jornada nos levou a compreender que o objetivo primordial de uma 

escola bilíngue não reside apenas no ensino de línguas, mas sim no ensino através de 

línguas, promovendo o bilinguismo de forma eficaz. É por meio dessa compreensão 

que podemos avançar na promoção de uma educação bilíngue de qualidade no Brasil, 

preparando nossos alunos para um mundo cada vez mais multilíngue e 

interconectado. 
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