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Resumo: O estudo se originou de uma pesquisa-formapao com 

licenciandos do curso de Letras da UNEB, a partir das experiencias formativas 

logradas no componente curricular de pratica pedagogica. A centralidade 

das discussdes apresentadas esta na analise de como os professores da 

Educapao Basica, que ministram lingua portuguesa, lidam com as novas 

tecnologias, buscando constituir ferramentas pedagogicas para a 

aprendizagem na area. Objetivou-se, contudo, compreender o lugar das 

tecnologias nas aulas de lingua portuguesa em uma escola publica estadual 

do interior da Bahia. Com uma metodologia qualitativa, primou-se pela 

observapao como dispositive de coleta de dados, por meio da qual se 

produziu portfolio e diario de bordo para registro dos dados. O estudo 

desenvolveu-se a partir de observapoes da pratica pedagogica de 

professores de lingua portuguesa. A ideia inicial foi a de analisar como os 

recursos tecnologicos sao utilizados por um grupo de professores e de que 

maneira os recursos impactam na aprendizagem dos alunos no referido 

componente. Para fundamentar este estudo, tomamos por base os estudos 

de Alarcao (2007), Saccol eti al. (2011), Silva (2000) Luckesi (2005). A 

pesquisa evidenciou como resultado que o uso dos recursos nem sempre se 

fazem presente nas aulas dos professores, sobretudo porque estes nao se 

apropriam de conhecimentos que Ihes permitam manusear os equipamentos. 

Conclui-se, ainda, que ha uma necessidade de que os docentes se insiram no 

universe tecnologico, pois reconhecem nele um relevante cenario em que o 

ensino de lingua portuguesa podera ser potencializado.

Palavras-chave: Ensino de Lingua Portuguesa: Novas tecnologias, 

Interatividade; Ludicidade

Abstract: The study originated from a research-training with teachers of 

the UNEB Letters of course, from the formative experiences snared in the 

curricular component of pedagogical practice. The centrality of the presented 

discussion is the analysis of how teachers of Basic Education, which teach 

Portuguese, deal with new technologies, seeking to provide teaching tools for 

learning in the area. The objective, however, understand the place of 

technology in Portuguese language classes at a public school of Bahia. With 

a qualitative methodology was conspicuous by the observation as a data 

collection device, through which produced portfolio and logbook to record 

the data. The study was developed from observations of teaching practice of
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Portuguese language teachers. The initial idea was to analyze how 

technological resources are used by a group of teachers and how the 

resources impact on student learning in that component. To support this 

study, we based the study Alarcao (2007), Saccol eti there (2011), Silva 

(2000) Luckesi (2005). The research showed the result that the use of 

resources not always do this in class teachers, mainly because they do not 

take ownership of knowledge to handle the equipment. It follows also that 

there is a need for teachers to enter the technological universe, as they 

recognize in it an important scenario in which the Portuguese language 

teaching may be potentiated.

Key words: Portuguese Language Teaching; New technologies, 

Interactivity; Playfulness
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Introducao

A sociedade atual e percebida como sociedade da informapao, inserida 

numa era digital marcada por riqueza de informagoes. Alarcao (2007) nos faz 

lembrar do poder da midia, considerando este poder esmagador, vez que e 

por ela que a sociedade e amplamente informada com foco nas 

argumentapdes que a propria midia produz. As informapdes sao produzidas e 

transmitidas com uma Idgica produzida na e pela media. Neste sentido, a 

midia se torna promovedora de uma cultura multifacetada.

A educapao, como a economia, como a saude, como a justipa, que sao 

parte da sociedade tambem esta em crise, e e por este motivo que devemos 

repensar o ensino, repensar a produpao de conhecimentos para que a 

educapao ganhe novos rumos e novas formas de produpao cultural. Em se 

tratando do ensino de lingua portuguesa, componente a que se atribui a 

missao de formar leitores criticos e consicentes do seu papel social, devemos 

compreender o lugar das novas tecnologias, em que a leitura e escrita sejam 

temas centrais e produzidos em novos espapos e cenarios que se apresentam 

numa cultura tecnoldgica que a sociedade hoje vive.

O ensino de lingua materna na contemporaneidade, com vistas a 

favorecer melhor desempenho e interesse dos alunos, deve romper com a 

Idgica da transmissao de conhecimento, que muitas vezes considera a 

tecnologia apenas como aporte da produpao de informapdes. Faz-se 

necessario abandonar a Idgica da limitapao de recursos metodoldgicos, que 

quase sempre considera o livro didatico como centralidade do ensino. A 

pratica pedagdgica deve ser regida por estimulos de aprendizagem, criando 

situapdes dinamicas em que se permita aprender a aprender, um ensino que 

oportunize uma construpao de conhecimento, que se da quando ha 

processamento de informapdes, organizapao de ideias e motivapao para a 

leitura e escrita.

Parece haver consenso em alguns autores como Moraes (2007), Santaella 

(2008), SIGNORINI 2001, 2006) de que o uso de tecnologias favorece a 

produpao de textos dinamizados pelas novas tecnologias, o que 

consequentemente produz um ensino motivador, em que ha a possibilidade 

de transitar entre informapdes e produpao de conhecimento, mobilizando e 

dinamizando os mecanismos de leitura que o estudante faz. Desta forma, os 

recursos tecnoldgicos sao capazes de acelerar a autonomia dos aprendentes, 

termo cunhado por Alarcao (2007), pois facilita a gestao das informapdes, 

das pesquisas, dos interdiscursos, alem de promover a interdisciplinaridade e
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outros fatores que impulsionam o surgimento de novas possibilidades 

educacionais.

Nao obstante, de nada vale as escolas investirem em recursos 

tecnoldgicos sem capacitar seu corpo docente, para que estes estejam alem 

do acesso a aqueles mas, que possam saber como utiliza-los para propiciar o 

processo de aprendizagem dos sujeitos. E precise que as escolas invistam em 

recursos tecnoldgicos visando a interatividade como ferramenta tecnoldgica 

para favorecer o conhecimento, a aprendizagem do aluno. Neste sentido, sera 

possfvel estabelecer relapdes e garantir a aproximapao do aluno com o objeto 

de estudo, motivando-o a desenvolver suas habilidades de leitura e escrita, 

que com a tecnologia sao amplamente potencializadas e dinamizadas.

Nao cabe mais a ideia de que o ensino com tecnologia se faz com a 

presenqa dos recursos na escola. Motivapao e capacitapao sao palavras de 

ordem. Assim nao pode mais a escola valer-se apenas de numeros de 

computadores, de salas de videos, de aulas com datas-show. E urgente a 

necessidade de uma imersao dos docentes nas novas tecnologias, a fim de 

que se supere a ideia de que basta apenas saber ligar e desligar esses 

recursos tecnoldgicos. O professor transferiu a escrita do quadro para o 

data-show e apenas isso. As vezes se nao ha quern manuseie o aparelho, o 

docente desinteressado volta ao quadro e nao cumpre o desafio de lidar com 

o novo, de apropriar-se de um recurso como ferramenta de trabalho que 

aproxime realidades e transforme informapao em conhecimento.

Nao se quer dizer que com o quadro nao se possa realizar essa 

transformapao, mas o que se defende e a ideia da tecnologia atual ser um 

suporte capaz de acelerar e transformar o ensino, e ser tambem uma forte 

aliada da ludicidade que e vislumbrada quando as praticas pedagdgicas sao 

utilizadas para motivar o aluno a buscar conhecimento, e isso pode ser feito 

atraves de games, imagens e outras representapoes. A ludicidade alem de ser 

uma possibilidade de motivapao esta na formapao do indivfduo e e segundo 

Lucksesi (2005) um estado interno de experiencia plena, vivenciado pelo 

indivfduo e pode acontecer de forma individual ou de forma coletiva.

Fatores como interatividade, ludicidade, relapao entre sujeitos e recursos 

tecnoldgicos se utilizados como ferramenta de aproximapao entre novas 

tecnologias e conhecimento farao da educapao um processo de troca de 

apdes e saberes e nao apenas um produto. Assim, a postura reflexiva frente ao 

avanpo tecnoldgico cabe nao somente ao professor, mas tambem ao aluno e 

a propria escola, um ensino proveitoso talvez so caiba dentro desse triangulo.
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Nuances do ensino de Lingua Portuguesa num colegio estadual do interior 

da Bahia

Esta pesquisa nasceu como proposta formativa do componente curricular 

Pratica Pedagogica do curso de Letras do Departamento de Ciencias 

Humanas - DCH - Campus IV da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. O 

estudo primou por ser de base qualitativa, utilizando a observapao como 

dispositive de coleta de dados. Essa tecnica de pesquisa favorece o 

levantamento de dados de modo a garantir que o dado seja coletado pelo 

observador em condipoes reais em que os fatos vao se constituindo em 

experiencias. Aparentemente bastante simples, mas, como em tese nao e de 

facil aplicapao. E prbprio do pesquisador fazer observapoes - e o seu metodo 

basico para colher informapbes, como explica Alvarez (1991, p. 560). O 

pesquisador observa, sempre, mas ao fazer a observapao no campo de sua 

pesquisa passa a desenvolver uma atenpao mais incisiva, como forma de 

garantir que nada escape a sua perceppao e olhar arguto.

Presta-se atenpao em algumas coisas e nao em outras, percebem-se 

objetos, reapbes, comportamentos, movimentos e pessoas de forma 

A observapao e uma tecnica que deve ser sistematicamente 

planejada, registrada e ligada ao contexto de levantamento que esta sendo 

realizado. Se o pesquisador nao observar estes cuidados, pode resultar 

apenas em um conjunto de curiosidades interessantes, mas que pouco 

agregam ao conhecimento do observador, portanto pouco pode contribuir 

para enriquecer os dados da pesquisa.

Longe de ser irrelevante, segundo Alvarez (1991, p. 560), a observapao e o 

"unico instrumento de pesquisa e coleta de dados que permite informar o que 

ocorre de verdade, na situapao real, de fato.” Em alguns casos, a observapao 

e usada como criterio para compreender a veracidade das informapbes 

obtidas atraves de outras tecnicas, tais como entrevistas, por exemplo. Alem 

disso, a observapao pode ser uma interessante estrategia para que o 

observador possa perceber como as experiencias vao sendo construidas e 

como os sujeitos da pesquisa lidam com elas. Neste sentido, a observapao 

tern se consagrado como um importante instrumento de pesquisa, por meio 

do qual os pesquisadores tern lanpado mao a fim de ir a campo para, num 

process© interativo, sentir como os comportamentos e reapbes das pessoas 

pesquisadas pode dar pistas para que os objetos de pesquisa sejam melhor 

compreendidos.
Diante do trabalho proposto atraves das observapoes realizadas, e As

diferente.

FACERE SCIENTIA



Ensino de lingua portuguesa nas novas 
tecnologias: reflexoes sobre a pratica

pertinente sinalizar as experiencias formativas que se alcanqou pela imersao 

no cotidiano do ensino de lingua portuguesa na escola, sobretudo em se 

tratando da otica de se compreender como as tecnologias podem ser 

utilizadas a fim de constituirem-se como tecnologias de aprendizagem.

Apensar se acreditar que em pleno seculo XXI, quando as tecnologias da 

comunicagao e informagao transversalizam o cenario educacional brasileiro, 

nao foi surpresa constatar a pouca ou quase nula presenga das tecnologias 

nas aulas de lingua portuguesa do Colegio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro, 

situado na cidade de Saude BA. A realidade encontrada nao causou 

estranheza, pois assim como todo ensino e em particular o publico, a 

realidade e de muita precariedade no que diz respeito ao uso dos recursos 

tecnologicos como ferramentas pedagdgicas e de aprendizagens.

Como presenga na escola, as tecnologias sao uma realidade, mas nao sao 

quando se trata da constituigao de tecnologia de aprendizagem, pois, os 

professores ainda usam metodo de locutor receptor, talvez nao por vontade 

propria, mas por que a escola nao disponibiliza os recursos e nem promove 

capacitagao para manejo destes. Isso nao possibilita ao professor um meio 

para inovagao nas aulas e consequentemente faz com que o professor fique 

numa zona de acomodagao para desenvolver suas aulas sem nenhuma 

perspectiva de promover a inovagao, muito menos desenvolvendo a 

ludicidade como forma de promover a motivagao para aprendizagens nas 
aulas.

Em alguns mementos, o estudo evidenciou que a falta de saber manejar 

esses recursos faz com que o professor fique numa zona de acomodagao 

para desenvolver suas aulas; mesmo diante de um mundo cercado por 

tecnologias comunicacionais, a escola deixa a desejar no incentive as novas 

praticas como instrumentos educacionais.

A escola, como instituigao educativa por excelencia, revela a necessidade 

de adequagao aos novos paradigmas de ensino, em que as tecnologias sejam 

aliadas e constituam ricos recursos pedagogicos dos quais devera langar mao 

o professor. Segundo Silva (2000, p.23) "hoje e precise inventar um novo 

modelo de educagao, ja que estamos numa epoca que favorece a 

oportunidade de disseminar um outro modelo de pensamento”, por isso a 

escola precisa ser outra escola, se renovar a cada dia para que assim possa 

criar novos estimulos aqueles que fazem parte do ambiente escolar.

Algumas discussoes tern sido feitas acerca de inovagoes para melhor 

desenvolver as aulas de lingua portuguesa, ja que este e um componente 

curricular de suma importancia para a formagao do cidadao critico e letrado.
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novas propostas para um ensino de lingua materna consideram a relevancia e 

a necessidade do uso das novas tecnologias, vez que se trata de um suporte 

muito importante para desenvolver a aprendizagem dos alunos, num cenario 

em que as informapdes sao agilizadas, globalizadas e revelam o dinamismo 

do pensamento humano. (MARCUSCHI 2002; VALENTE 2002)

Entretanto, a pesquisa de campo revelou que no caso especifico do 

Colegio Estadual Crispiniano Rosa - C.E.C.R, a ausencia de tecnologias para o 

trabalho em sala de aula serve para se pensar em tantos outros casos 

semelhantes, em que a realidade ainda e muito diferente e longe do ideario de 

se poder potencializar a produpao de textos ancorada nas novas tecnologias 

digitais. Nas aulas de lingua portuguesa, em que se prima pela produpao 

textual em diferentes generos, quase nunca se faz uso da tecnologia. Apesar 

de a escola possuir um laboratorio de informatica com mais de quinze 

computadores, poucos sao utilizados, assim como as TV's pendrive, que 

parecem terem perdido sua funpao na escola, constituindo tao logo uma pesa 

de museu, pois nao sao usadas e ficam apenas como elemento decorative da 

sala de aula, fazendo lembrar que a tecnologia poderia estar ali presente.

Foi perceptivel que as praticas pedagogicas utilizadas pelas docentes 

colaboradoras do estudo, e no caso em tela, foram seis que atuavam no 

Ensino Fundamental II da escola, sendo tres no matutino e tres no vespertine, 

nao revelavam a presenpa da tecnologia nas aulas. No entanto havia um 

esforpo, que com recursos tecnologicos seriam certamente dinamizados, de 

promover uma constante interatividade entre os alunos, vez que as 

professoras buscavam criar um ambiente em que os alunos participassem, 

dialogassem a respeito do assunto discutido, numa tentative de fazer com 

que os mesmos conseguissem relacionar o que aprendiam com o seu 

contexto social. Mas o exito nao se concretizava, pois a turma solicitava da 

professora o uso dos celulares por meio da internet como forma de que 

pudessem transcender a compreensao da informapao, gerando 

conhecimento, que seria fruto da interatividade e do dinamismo com que 

leriam e interpretariam as informapbes na rede.

Esse e o caso, em que muitos professores lanpam mao do recurso do 

watsap, por exemplo, em que em uma aula com um tema qualquer, o 

professor solicita a produpao coletiva dos estudantes em grupo, previamente 

estruturado. Cria-se um grupo e o professor solicita a produpao de textos a 

partir de base linguistica, usando palavras, mas tambem imagem. Seguem-se 

discussoes fora da sala e tambem nela. O interessante de uma atividade como 

essa e que os alunos dinamizam a produpao textual e se inserem num recurso
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que facilita a leitura, a interpretagao e a criagao de textos com linguagem 

mista, em que as imagens e videos sao elementos acessdrios no processo de 

produgao e de criagao. Segundo Silva (2000, p.20),

Interatividade e a disponibilizagao consciente de um mais comunicacional 
de mode expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as 
interapdes existentes e promovendo mais e melhores interapdes - seja entre 
usuario e tepnologias digitais ou analdgipas, seja nas relapdes ''preseneiais" 
ou "virtuais” entre seres humanos.

Partindo desse pressuposto e com base nas observagdes, nos dados 

coletados, registrados em portfolios e diarios de bordo, foi possivel concluir 

que apesar de nao ter ocorrido uma interagao da turma por meios 

tecnologicos nas aulas de lingua portuguesa, houve uma interagao entre os 

estudantes, como tambem a afetividade, pois nas aulas se costuma 

desenvolver uma socializagao de pesquisas em rede que os alunos fazem fora 

da escola, mas que permite a eles se relacionarem, estabelecendo dialogo, 

confianga e ate mesmo confronto de ideias. Dessa forma, foi notdria a 

condigao de interatividade da turma, em que cada um expos suas opinides a 

respeito dos assuntos discutidos, acontecendo assim 

experiencias. Em alguns depoimentos, pode-se notar que mesmo havendo 

interagao entre sujeitos, a ausencia dos recursos tecnologicos causa 

dificuldade de interagao e nao garante que a ludicidade e motivagao estejam 

presentes nas aulas. O julgamento dos alunos e que a escola, e 

consequentemente as aulas, e chata, pois o bom mesmo e fazer a leitura e a 

pesquisa em rede, onde se verifica a existencia de um dinamismo na 

produgao de opinides, informagdes e reflexoes. E isso os estudantes fazem 

fora da escola, mas reconhecem que nela seria o lugar ideal para ocorrer tal 

situagao do uso das tecnologias a servigo da aprendizagem nas aulas de 

lingua portuguesa.

Essa posigao foi ratificada na fala de um estudante, aqui, por questdes de 

etica na pesquisa, chamado de Mario, quando considera que ‘‘a falta dessas 

tecnologias acabam por diminuir a atengao e o estimulo e nao permite a 

gente interagir e brincar com a aprendizagem”. A partir disso compreende-se 

o quao relevante se torna nas aulas o uso desses recursos, o que pode 

potencializar a aprendizagem, como tambem estimular a frequencia dos 

mesmos no ambiente escolar, para que assim possa acompanhar as novas 

exigencias do mundo contemporaneo, voltado cada dia mais para praticas 

educacionais inovadoras, pois na era da informagao e da comunicagao, 

prima-se pela manutengao da era do conhecimento significativo. A escola ja

uma troca de
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nao detem o monopolio do saber, assim o professor tambem precisa alinhar 

seus conhecimentos com aulas voltadas para as novas exigencias 

tecnologicas, pois o aluno, ja nao e mais um mero receptor da informapao.

Apesar das aulas observadas terem sido todas trabalhadas com o uso do 

livro didatico, percebi uma preocupapao por parte dos educadores em 

trabalhar com textos que tivessem alguma relapao com o contexto social de 

seus alunos, pois no momento em que utilizaram um texto retirado do livro: O 

Quinze de Rackel de Queiros, fazendo um contraponto com a poesia do 

escritor Patativa do Assare "Nordestino sim, Nordestinado nao” os alunos 

estabeleceram relapao com a seca a qual eles tambem sao afetados, visto 

que grande parte dos estudantes da unidade de ensino, e da zona rural. Essa 

e uma forma valida de estabelecer a interatividade entre os alunos, 

considerando a questao da tematica social que os liga de alguma forma.

Considerando o trabalho de leitura e discussao desses dois textos e a 

maneira como os docentes fizeram a mediapao para que os mesmos 

discutissem sobre o assunto tratado, e relacionassem com o contexto social 

em que estao inseridos, e valido afirmar que a pratica educativa corrobora 

com a ideia de construpao de um saber e nao de transferencia de 

conhecimento, pois como afirma Alarcao (2007, p.30) “criar, estruturar e 

dinamizar situapoes de aprendizagem e a auto confianpa nas capacidades 

individuals para aprender sao competencias que o professor de hoje tern de 

desenvolver”. Logo, a escola a cada dia tern que se reinventar, dar autonomia 

aos sujeitos para que eles possam ir em busca do conhecimento, 

compreendendo as nopdes de mundo, afim de que o ambiente escolar forme 

um cidadao para alem do mesmo, que e a sociedade, a qual exige cidadaos 

de espirito indagador e questionador. E e neste cenario que as tecnologias 

precisam fazerem-se cada vez mais presentes na sala de aula, tanto na vida 

dos professores como na dos alunos.

Diante dos dados frutos da observapao e sobre os quais foi possivel 

compreender a dinamica das aulas de lingua portuguesa, conclui-se que a 

escola ainda deixa a desejar no quesito da inclusao de novas tecnologias no 

ensino de lingua portuguesa, visto que os professores apesar de serem 

competentes e dinamicos nao promovem situapoes, muito menos lanpam 

mao dos recursos tecnologicos, com vistas a promover aulas que sejam 

interativas e ludicas. Poderiam potencializar as aulas, caso 

desenvolvessem-nas atraves dos recursos tecnologicos. De acordo o que 

opinam alguns dos estudantes, apesar das aulas serem interativas nunca foi 

utilizado nenhum recurso alem do livro didatico nas aulas de lingua materna.
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No entanto consideram positive em outros componentes o uso de Data-show 

e computador, mas lamentam que nao tem acesso a sala de informatica.

Ja considerando o que sinalizam alguns docentes colaboradores do 

estudo, nao utilizam os recursos porque Ihes falta conhecimento operacional 

para isso. Preferem, contudo, se manterem afastados e lanparem mao de 

outros recursos didatico-metodologicos, mais tradicionais, mesmo 

conscientes da utilidade que os recursos tecnologicos poderiam promover 

em suas aulas.

Essa situapao indica a realidade de muitos professores, principalmente os 

que ja exercem a profissao ha muitos anos, como e o caso de alguns 

colaboradores da pesquisa. Portanto, a escola tambem precisa atentar para 

essas situapbes, pois se os professores tem que se adequar a essa nova 

realidade que estamos vivendo, a instituipao precisa procurer meios para 

tentar resolver ou pelo menos amenizar essa situapao, oferecendo 

possibilidades para que esses profissionais se capacitem para o uso das 

tecnologias, ja que essa e uma exigencia e uma realidade da nova gerapao. 

Vale lembrar que tal mudanpa nao depende somente da escola, o corpo 

docente tambem precisa esta aberto as novas mudanpas do mundo da 

tecnologia da informapao, como afirma Silva (2000, p.72)

O professor tera que saber que nao se trata de hipostasiar o novo 
paradigma, mas toma-lo em recursao com o tradicional, ou seja, tera que 
saber que, de fato, ha uma mudanpa nos protocolos e nos processes de 
leitura, mas que o livro de papel em seu paradigma linear, sequencial, nao 
pode ser invalidado. Em suma, a distinpao e oportuna, a separapao nao.

O que se conclui e que durante as aulas observadas, o metodo do trabalho 

de leitura de textos na sala e tido como sendo muito positive pelos alunos, 

mesmo sem o apoio dos recursos tecnologicos. Consideram que o trabalho 

com textos nao e utilizado apenas como pretext© para se trabalhar a 

gramatica, mas de modo a contextualizar os sentidos que as palavras ganham 

na tessitura do texto, como tambem na abordagem que os professores fazem. 

Talvez esse seja um indicativo de compensapao, vez que o professor busca 

inovar e buscar superar o tradicionalismo do trabalho com textos a partir do 

livro didatico. Neste sentido, optam os docentes por desenvolver uma pratica 

pedagogica que valorize satisfapao dos alunos, buscando trabalhar de forma 

ludica e descontraida.

Ao longo das observapoes e diante das propostas trazidas atraves de um 

ensino de lingua portuguesa voltada para os recursos multimodais e 

importante compreender que essa realidade esta presente nao apenas no
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colegio em que se desenvolveu a pesquisa, mas tambem numa grande 

maioria das escolas publicas, vez que mesmo alguns recursos tecnologicos a 

servigo da aprendizagem, ainda estao voltadas para o ensino tradicional 

como diz Silva (2000, p.70).

A escola nao se encontra em sintonia com a emergencia da interatividade. 
Encontra se alheia ao espfrito do tempo e mantem-se fechada em si mesma, 
em seus rituals de transformapao, quando seu entorno modifica-se 
fundamentalmente em nova dimensao comunicacional.

Situagao esta nao mais aceitavel pelos proprios alunos, na qual segundo 

eles a falta destes recursos nao traz motivagao alguma para as aulas.

Partindo desse pressuposto, e notdrio que a tecnologia e uma grande 

aliada para a renovagao das praticas pedagogicas no ensino de lingua 

portuguesa, ja que a falta desta e uma cobranga dos proprios alunos, que 

revelam conhecer a funcionalidade da tecnologia na escola, sobretudo nas 

aulas de lingua portuguesa. Contudo e interessante destacar que o uso 

desses recursos nao garante totalmente a aprendizagem. Nao se trata de 

atribuir ao uso da tecnologia a motivagao e garantia de aprendizagem na 

escola. A pesquisa revela apenas uma discussao que parte da propria escola 

e de como ela lida com esses recursos, de modo a compreender qual a 

contribuigao da tecnologia nas aulas de lingua portuguesa.

Numa epoca em que a comunicagao deixa de ser apenas tecida entre 

professor e aluno na escola e ultrapassa fronteiras, como, por exemplo, a 

comunicagao atraves das redes sociais utilizadas pela grande maioria dos 

alunos, e precise que escola e professores adotem uma nova modalidade 

comunicacional, capaz de revigorar o compromisso social da escola com a 

formagao dos novos cidadaos, a fim de poder proporciona-los uma 

ludicidade nao somente com aulas que tragam mementos de diversao, mas 

que acima de tudo possam desperta-los para um novo ensino que busque 

valorizar o interior de cada um. Isso sugere que a interatividade passe a 

integrar agoes que promovam a experiencia do aprender de forma dinamica, 

integrada e atualizada.

E nessa perspectiva que Luckesi (2005) define a ludicidade como sendo 

uma atividade que so podera ser plena para uma pessoa como sujeito se ele 

poder vivenciar a “plenitude da experiencia”. Por isso aulas mais dinamicas, 

com apoio de recursos tecnologicos, podem trazer esse estado de satisfagao 

e de entendimento.

Assim, a escola precisa se reinventar para se adequar a esses novos
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recursos, principalmente no que diz respeito ao ensino de lingua materna, 

pois podemos perceber no decorrer da pesquisa que a instrupao ainda e 

trabalhada no modelo tradicional, por meio do qual nao seja possivel trazer 

bons resultados, pois os alunos ao sairem do ambiente escolar poderao nao 

saber como e nem onde utilizar bem seus conhecimentos linguisticos. Nesta 

otica, trabalhar o ensino de lingua desassociado do uso de novas tecnologias 

e empobrecer o metodo de ensino, voltado apenas para a formapao de meros 

decoradores de regras onde os conhecimentos adquiridos servem apenas 

para responder provas e demais exames na escola. Faz-se necessario que o 

corpo docente reveja, reavalie suas praticas, pois, como afirma Alarcao 

(2007), o professor reflexive, numa escola reflexiva precisa repensar a sua 

pratica a todo momento, elaborar seus planejamentos a partir do contexto 

social dos alunos, nao se restringindo apenas ao cronograma estabelecido 

pela escola, mas adequar-se a realidade dos educandos e transformar as 

informapoes em conhecimento.
Como ja discutido anteriormente, algumas praticas de ensino com 

tecnologia, a exemplo do uso de blogs, watsap, youtube, entre outros, 

poderao e devem ser adotadas para um melhor desenvolvimento da 

aprendizagem em lingua portuguesa, dinamizando e potencializando o 

desenvolvimento de leitura e produpao reflexiva do conhecimento. Vale 

ressaltar que algumas praticas pedagogicas ja sao utilizadas na escola em 

que o estudo se desenvolveu e primam por promover o incentive a leitura e 

ao modo como o educador faz uma mediapao, levando os discentes a 

estabelecerem relapbes com suas proprias realidades. A pratica da leitura 

evidenciada na pesquisa indica que a mesma e fruto do ato que vai muito 

alem do ato de decodificar. A leitura e valorizada e produzida na logica de 

garantir atribuipao por parte dos alunos de sentidos ao que foi lido, mesmo 

sem o uso das tecnologias na sala de aula.

Os docentes entendem que, nao pela ausencia dos recursos tecnoldgicos 

nas aulas, a compreensao de um texto como um todo coerente, e objeto da 

pratica de leitura interativa em que os estudantes se tornam capazes de 

refletir sobre ele, de critica-lo, de saber como usa-lo em sua vida. 

Reconhecem que isso seria muito mais facil se utilizassem os recursos 

tecnoldgicos nas aulas. No entanto entendem que suas praticas facultam aos 

estudantes se apropriaram dos conhecimentos explicitos e implicitos nos 

textos, tornando-os mais reflexives, pois como afirma Alarcao “a reflexividade 

esta na base em que o sujeito se apropria da informapao e consegue 

utiliza-los em diversas situapoes”.
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Consideracoes finals

O estudo evidenciou a relevancia de se trabalhar com a tecnologia nas 

aulas de lingua portuguesa, para alem da nopao de uso pelo uso do 

computador na sala de aula. A discussao sobre interatividade e ludicidade 

transversalizam as praticas pedagogicas dos professores de lingua 

portuguesa, e buscam proporcionar maior aprendizagem dos alunos, mesmo 

nao estando diretamente relacionadas ao uso de tecnologia na sala de aula. A 

ludicidade e entendida como um ato de produpao plena de experiencia, em 

que o sujeito ver sentido para aquilo que desenvolve na escola.

A partir da observapao e produpao de portfolios e diarios de bordo, 

alem de escuta as opinides emitidas por professores de lingua portuguesa de 

uma escola estadual do municipio de Saude no interior da Bahia, bem como a 

dos estudantes, foi possivel analisar o lugar das tecnologias na sala de aula, 

sobretudo quando a elas se atribui o papel de dinamizar e otimizar a aula. A 

pesquisa considerou que para alem da existencia de recursos tecnologicos na 

escola, compete a instituipao instrumentalizar o professor para que este se 

aproprie do conhecimento operacional dos recursos tecnologicos, e destes 

lancem mao para potencializarem suas aulas, promovendo maior condipao de 

interatividade e de ludicidade.

Considerando o cenario em que as tecnologias precisam ser aliadas do 

professor, refletiu-se sobre as nopbes de reflexividade ancoradas por Alarcao 

(2007), entendendo que o ensino de lingua sera cada vez mais enriquecido se 

estiver alinhado com as novas tecnologias, por meio da qual o professor 

podera usar recursos variados, como os dispom'veis em aplicativos como 

watsap, youtube, blogs, entre outros, a fim de garantir que a produpao, 

reflexao e leitura textual sejam constantes na sala de aula. Um professor 

reflexive nao planeja suas aulas em funpao apenas de um cronograma escolar, 

mas em funpao do contexto social de seus alunos, e e capaz de repensar sua 

pratica, seu metodo de ensino. Um aluno reflexivo nao se acomoda e nao 

aceita apenas receber informapoes, e, portanto, um indagador e um 

descobridor de conhecimentos.
Uma escola reflexiva nao e somente uma instituipao imparcial, mas e 

aquela que trabalha de forma coletiva, avalia-se permanentemente, e faz dos 

alunos colaboradores, alem de contextualizar-se com a sociedade em que 

esta inserida. Nesta logica e inserida num contexto em que as tecnologias 

estao presentes e sao funcionais, a escola se coloca em constante processo 

de desenvolvimento. Quanto as novas tecnologias nao ha como e nem
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poderia elimina-la da escola. Aos professores compete ir alem das nopoes 

basicas de como trabalhar com os recursos tecnolbgicos em sala de aula. E 

preciso que escola, educadores, responsaveis e a sociedade se coloque de 

forma autbnoma e domine muito bem recursos tecnolbgicos, fazendo-os 

aliados.
Portanto, se faz necessario que estes adentrem ao ambiente educacional 

de maneira que auxiliem para um melhor desenvolvimento das aulas de lingua 

portuguesa e consequentemente na educapao como um todo, visto que os 

alunos da contemporaneidade nao estao mais aceitando praticas de ensino 

de lingua que se centrem apenas ao livro didatico e a lousa. Uma vez que eles 

tern acesso a outros meios considerados muito mais dinamicos e interativos, 

cabe a escola apropriar-se de uma pratica educativa que promova um ensino 

mais atraente e contextualizado com as questbes sociais e contemporaneas. 

Logo a escola juntamente com o corpo docente tern que se adaptar aos 

novos meios de aprendizagem para conseguir desenvolver um ensino de 

qualidade frente a essa nova era de comunicapao.
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