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APRESENTAÇÃO

Em LETRAS EM TRÂNSITO, coletânea de oito capítulos que une pesquisadores de 
diversas instituições, congregamos discussões e temáticas que circundam a grande área 
da Linguística, Letras e Artes e dos diálogos possíveis de serem realizados com as demais 
áreas do saber.

Temos, no presente volume, reflexões que versam sobre literatura, subjetividade, 
escrita de si, leitura, práticas de leitura, diversidade, letramento digital, TDICS, booktube, 
fanfics, podcasts e ensino remoto, além da tradução.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: A linguagem é a manifestação de 
tudo aquilo que pensamos e sentimos, e é 
através da língua que o homem se comunica 
e expressa suas ideias e desejos. A língua 
é mutável e variável. E essa variação pode 
ocorrer de diferentes formas devido às grandes 
mudanças que ocorreram com o passar do 
tempo a fim de atender às necessidades da 

sociedade, em especial no século XXI, com 
a era da informação. O tempo e o espaço são 
substituídos por invenções tecnológicas que 
alcançaram a maioria das pessoas, empresas, 
enfim, a sociedade. O objetivo deste artigo é 
refletir sobre a evolução linguagem e a influência 
das TDICs na sociedade, bem como os desafios e 
oportunidades no ensino em tempos de pandemia. 
Na construção deste estudo, realizaram-se 
pesquisas bibliográficas, pesquisas em sites da 
internet e artigos científicos. Para tanto, autores 
como Moran (2000), Monte Mór (2007), Barton 
e Lee (2015), Valente (1998) e Mussalim (2003), 
entre outros foram de grande relevância. A partir 
das informações adquiridas, pôde-se concluir 
que, na atualidade, a comunicação tem se dado, 
em muitos casos, através das redes sociais, 
de aplicativos, bem como as ações rotineiras 
têm-se pautado em programas de computador; 
igualmente, a interação homem/máquina já 
faz parte do contexto atual em que vivemos 
em muitas áreas, e na área da educação tem-
se desenvolvido também, principalmente no 
contexto atual. 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; TDICs; Ensino; 
Pandemia. 

LANGUAGE AND TDICS: CHALLENGES 
AND FEASIBILITIES FOR TEACHING IN 

THE CURRENT WORLD
ABSTRACT: Language is the manifestation 
of everything we think and feel, and it is 
through language that man communicates and 
expresses his ideas and desires. The language is 
changeable and variable. And this variation can 
occur in different ways due to the great changes 
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that have occurred over time in order to meet the needs of society, especially in the 21st 
century, with the information age. Time and space are replaced by technological inventions 
that have reached most people, companies, in short, society. The purpose of this article is to 
reflect on language evolution and the influence of artificial intelligence in society, as well as 
the challenges and opportunities in education in times of pandemic. In the construction of this 
study, bibliographic searches, internet site searches and scientific articles were carried out. 
For that, authors such as Moran (2000), Monte Mór (2007), Barton and Lee (2015), Valente 
(1998) end Mussalim (2003), among others, were of great relevance. From the information 
acquired, it can be concluded that, today, communication has taken place, in many cases, 
through social networks, applications, as well as routine actions have been based on computer 
programs; likewise, the man / machine interaction is already part of the current context in 
which we live in many areas, and in the area of   education it has also developed, mainly in the 
current context. 
KEYWORDS: Language; TDICs; Teaching; Pandemic.

1 |  INTRODUÇÃO
A linguagem é a manifestação de tudo aquilo que pensamos e sentimos, e é através 

da língua que o homem se comunica e expressa suas ideias e sentimentos. Dessa forma, 
pode-se deduzir que a linguagem e a vida em sociedade surgiram praticamente ao mesmo 
tempo. 

Estudar a linguagem humana constitui, uma verdadeira fascinação, sendo ela, 
o centro de interesse de vários ramos das ciências, seja da Filosofia, da Biologia, da 
Antropologia, da Etnologia, da Psicologia e de tantos outros. Daí a razão por que ela tem 
sido abordada sob inúmeros aspectos, desde os mais abstratos que a reduzem.

O homem é o único ser social que faz uso da língua como manifestação das coisas 
que sente. A língua é mutável e variável. E esta variação pode ocorrer de diferentes formas, 
sendo seu objeto atender as necessidades do indivíduo, enfim, da sociedade. Com o passar 
do tempo, muitas mudanças ocorreram e foi no século XXI que veio a era da informação. O 
tempo e o espaço são substituídos por invenções tecnológicas que alcançaram a maioria 
das pessoas, empresas, por fim, a sociedade. As inovações vão agregando à vida cotidiana 
das pessoas computadores, televisores, rádios, celulares, entre outros. Não se limitando, 
portanto, somente ao uso desses mecanismos. 

As TDICs (Tecnologias digitais da informação e da comunicação), como ferramentas 
pedagógicas, precisam ser utilizadas de modo a auxiliar os professores em entender que 
a educação está para o processo de construção, ou seja, a educação está para além do 
processo de conhecimento. Dar acesso aos alunos em recursos tecnológicos é inseri-los em 
um mundo digital e garantir que eles conheçam a grandiosidade do mundo informatizado.

Em 2020, o Brasil precisou assumir um novo modelo de ensino remoto emergencial 
que é resultado de uma pandemia que desola e amedronta o mundo todo, à doença 
Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). E em consequência disto, o 
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ensino precisou ser adaptado, visto que se faz necessário o uso de mídias digitais, das 
tecnologias.

O objetivo desse artigo é refletir sobre a evolução da linguagem e a evolução das 
TDICs como desafios e oportunidades no ensino em tempos de pandemia. Vale destacar 
que o ensino sofreu uma drástica mudança de desafios e adaptações para esse novo 
modelo de educação, denominado de ensino remoto emergencial (ERE). Elas incorporam 
um modo de pensar que é capaz de orientar o indivíduo para que possa enfrentar o mundo 
de modo particular. E no âmbito escolar, esse avanço veio no sentido de passar da teoria 
das pesquisas acadêmicas para a prática nas escolas.

Na construção deste artigo, realizou-se pesquisas bibliográficas, pesquisas em sites 
da internet e artigos científicos que embasam a busca de respostas sobre o tema abordado. 
Para tanto, utilizou-se autores como Moran (2000), Monte Mór (2007), Barton e Lee (2015), 
Valente (1998) e Mussalim (2001), entre outros. 

A partir das informações adquiridas, pode-se concluir que na atualidade, a 
comunicação tem se dado, em muitos casos, através das redes sociais, de aplicativos, bem 
como as ações rotineiras têm se pautado em programas de computador e que a interação, 
homem/máquina já faz parte do contexto atual em que vivemos em muitas áreas, inclusive 
e na educação tem se desenvolvido, principalmente no contexto atual.

2 |  A ORIGEM DA LINGUAGEM E DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS
A origem da linguagem é um acontecimento crucial na história humana. Não se 

pode dizer que seria possível uma organização entre seres humanos em sociedade sem a 
linguagem. Dessa forma, pode-se deduzir que a linguagem e a vida em sociedade surgiram 
praticamente ao mesmo tempo. As primeiras explicações que temos sobre a sua origem 
têm seus fundamentos na religião, no qual Deus teria dado a Adão uma língua e com ela, 
a aptidão de nomear todas as coisas existentes. 

De acordo com Saussure (2002), linguagem é uma capacidade humana. O homem 
tem a competência de produzir, desenvolver, compreender a língua, assim como outras 
manifestações semelhantes à língua. A linguagem é heterogênea: ela possui em aspectos 
físicos, fisiológicos e psíquicos, e faz parte do domínio individual e social. 

A ciência que estuda a linguagem é a linguística, que surgiu em 1920 por Ferdinand 
de Saussure, que criou o curso de linguística geral, em 1916. E nele obstou nitidamente 
a língua (langue) e a fala (parole): “A língua é um sistema inscrito na memória comum, 
que permite produzir e compreender a infinidade dos enunciados; a fala é o conjunto dos 
enunciados efetivamente produzidos.” (MARTIM, 2003, p. 54). 

Para Saussure (2002), não é possível descobrir a unidade da linguagem. Por isso, 
ela não pode ser estudada como uma espécie única de fatos humanos. Já a língua é 
diferente, ela é um componente bem definido e essencial da competência da linguagem. 
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É um produto social adotado por um grupo para o exercício da faculdade da linguagem. 
A língua é um elemento por si só. Para o referido autor, a língua é a norma para todas as 
demais manifestações da linguagem. É um princípio de classificação, com base no qual se 
pode estabelecer uma certa ordem na competência da linguagem.

Podemos dizer que a primeira escrita iniciou na arte das cavernas e depois criou-
se o alfabeto dos sumérios, pois eles eram os ícones que simbolizavam uma ideia, de 
modo que uma imagem diz praticamente uma frase inteira. De modo que, as palavras 
representam a essência daquilo que devem significar. Mesmo que elas possam variar de 
uma língua para outra, em cada uma delas, a palavra sempre representará a essência 
daquilo que ela referencia. 

A linguagem é uma demonstração de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, e 
é através da língua que nos manifestamos e pronunciamos as nossas ideias e desejos. O 
homem é o único ser social que faz uso da língua como manifestação dos seus sentimentos. 
E essa expressão pode ser através de gestos, código, fala, expressão verbal ou não verbal, 
oralidade e até mesmo libras. 

Quando se fala em linguística, é notório pensar nas variações existentes, que podem 
ocorrer por diversas formas, seja no mesmo tempo e local ou também de acordo com o 
tempo, à medida que passa o tempo, ela varia ainda cada vez mais. De acordo com alguns 
teóricos, linguística é extensa e a língua por ser social, ela é mutável e variável.

Não há língua que seja, em toda a sua amplitude, um sistema uno, invariado, 
rígido. Ainda que frequentemente se defina cada língua como um sistema de 
comunicação e os métodos de análise e descrição linguística sejam delimitados 
em geral a partir do pressuposto de que se opera com uma estrutura bem 
determinada, sabemos que isso resulta de abstração feita conscientemente a 
fim de possibilitar um mais imediato domínio da estrutura linguística por parte 
do investigador. Na realidade, toda língua, quer sirva a uma grande nação 
consideravelmente extensa e muito diferenciada cultural e socialmente, quer 
pertença a uma pequena comunidade isolada de apenas poucas dezenas de 
indivíduos, é um complexo de variedades, um conglomerado de variantes. 
(BAGNO, 2002, p. 11).

A língua varia, muda e evolui diariamente. E isso faz com que ela ocupe um lugar 
de grande relevância entre as manifestações da linguagem, transformando-se de acordo 
com o grau de contato com determinado falante, ou até mesmo, com outros membros da 
sociedade. De acordo com Mussalim, 

A diversidade linguística não se restringe a determinações motivadas por 
origem sociocultural e geográfica. Um mesmo indivíduo pode alternar entre 
diferentes formas linguísticas de acordo com a variação das circunstâncias 
que cercam a interação verbal, incluindo-se o contexto social, propriamente 
dito, o assunto tratado, a identidade social do interlocutor etc. (MUSSALIM, 
2003, p. 40).

A linguística se apoia em algumas ciências como a neurolinguística a psicolinguística, 
a sociolinguística, a semiótica a linguística textual, a pragmática. E a sociolinguística estuda 
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a língua em seu uso no seio das comunidades de fala, no sentido das relações em que a 
linguagem perpassa por variações linguística que podem ser de ordem social, nível, gral, 
geográfica, escolaridade. Já a semiótica estuda os signos linguísticos no que se refere ao 
conceito e imagem acústica, liga a palavra ao seu significado dentro de cada língua, assim 
o signo é arbitrário e o sentido da palavra varia de acordo com cada idioma estudado.

A pragmática, por sua vez, estuda a língua e suas particularidades dentro de um 
contexto escrito e oral prático, orientando e regulando o uso da língua, estabelecendo um 
padrão de escri8ta e de fala baseado em diversos critérios. O que se pode assinalar sobre 
esse estudo linguístico é que ainda precisa ser desvendado muitas e muitas coisas, pois a 
ciência não é algo acabado.

3 |  A HISTÓRIA DA TECNOLOGIA NOS MÉTODOS DE ENSINO
O século XXI é destacado pela era da informação. O tempo e o espaço são 

substituídos invenções tecnológicas que, logo após a década de 1980, alcançaram a 
maioria das pessoas, empresas, enfim, a sociedade. As inovações vão agregando à vida 
cotidiana das pessoas com computadores, televisores, rádios, celulares, entre outros. Não 
se limitando, portanto, somente ao uso destes mecanismos. 

Essas tecnologias, técnicas, processos ou procedimentos utilizados na atividade 
humana, possibilitam ao benefício do lazer, assim como o acesso às informações 
necessárias e que circulam em tempo real. Convém ressaltar que em se tratando da 
educação, desde sua origem, sempre utilizou de algum tipo de tecnologia e como exemplo 
podemos citar tecnologia Hornbook. Tratava-se de um livro de cornetas, de madeira e 
com letras impressas utilizadas na época como cartilha de estudos, para alfabetizar as 
crianças, ensinando-as a ler e a escrever textos religiosos. Depois veio o Ferule, que era 
uma ferramenta usada como apontador/indicador nas salas de aula, e depois surgiu o que 
hoje conhecemos como projetor de slides, o Magic Lan Tern.

Porém, o indivíduo precisa pagar para obter esses tipos de benefícios, e depois, 
usufruir deles. De forma com que essas ferramentas que foram surgindo, passaram a 
fazer parte do processo de ensino aprendizagem de muitos alunos. Assim como o lápis, 
a calculadora, a caneta esferográfica, entre outras, até atingir a chamada era do uso da 
Tecnologia da Informação. Assim, a implantação das tecnologias no trabalho de ensino 
aprendizagem caracteriza uma estratégia da política educacional, logo, trona-se “uma 
alavanca de inovações pedagógicas a serviço da construção de saberes” (ALAVA, 2002, 
p.  14).

Fundamentando-se nessa pressuposição, a escola passa a ser para muitos a 
possibilidade de obter/ampliar o conhecimento, aprender e utilizar os recursos tecnológicos 
modernos existentes. Os laboratórios de informática, as televisões, DVDs, rádios, aparelho 
multimídia e outros são exemplos das atuais tecnologias presentes no ambiente escolar.
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Dar acesso aos alunos em recursos tecnológicos é inseri-los em um mundo digital 
e garantir que eles conheçam a grandiosidade do mundo informatizado. Dessa forma, 
podemos dizer que é indiscutível a ausência das tecnologias no espaço escolar. Saber 
utilizá-las é algo que deve ser conquistado pelos professores e, principalmente, pelos 
alunos. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas como 
midiáticas, são, portanto, mais do que simples suportes. Elas interferem em 
nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e 
adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e um novo modelo de 
sociedade (KENSKI, 2003, p. 23).

Portanto, cabe salientar que os recursos ligados à tecnologia no âmbito escolar 
devem ocorrer de modo articulado com as concepções de aprendizagem, convertendo-se 
em instrumentos pedagógicas, que são essenciais para o desenvolvimento do aprendizado 
dos educandos.

Em se tratando de que a sociedade passou a ser cada vez mais tecnológica, 
Oliveira Filho (SD), relata que as novas tecnologias não representam apenas um conjunto 
de máquinas e softwares. Pois elas incorporam um modo de pensar que é capaz de 
orientar o indivíduo para que possa enfrentar o mundo de modo particular. E no âmbito 
escolar, esse avanço veio no sentido de passar da teoria das pesquisas acadêmicas para 
a prática nas salas de aula. Em se tratando de uma área multi e interdisciplinar, no qual 
o seu desenvolvimento decorre muito desses avanços em outras áreas. Para o autor, os 
computadores importam modos e maneiras de pensar dos seus usuários, algo que vai além 
das simples técnicas de informática.

Em uma sociedade do conhecimento, o acesso à informação é algo que se torna 
imprescindível e representa as novas possibilidades de aprendizagens/ensino. E essa 
existência dos computadores nas escolas enquanto ferramentas pedagógicas é algo de 
suma importância no ensino, para isso, vale destacar o conceito de Valente, que diz que: 
“[...] o computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com 
a qual o aluno desenvolve uma tarefa por intermédio do computador.” (VALENTE, 1998, p. 
12).

As TDICs, precisam ser utilizadas de modo a auxiliar os professores em entender 
que a educação está para o processo de construção, ou seja, a educação está para além 
do processo de conhecimento. Portanto é um planejamento educacional que precisa 
compreender a importância do pensar crítico e criativo do educando, para que ele seja 
capaz de incorporar as inteligências humanas e inteligência da máquina.

A tecnologia está cada dia mais presente no cotidiano da sociedade, e embora este 
crescimento tecnológico ocorra de forma desigual, não pode ser ignorado (AMEM; NUNES, 
2006). Segundo as autoras, as Tecnologias de Informação e Comunicação proporcionam 
ao indivíduo a obter maiores e melhores informações, assim como facilitam o acesso às 
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mesmas. Contudo, é preciso ter uma preparação para que possa se acompanhar essa 
evolução tecnológica e o professor, que é peça fundamental na aprendizagem, precisa 
relacionar as informações com a prática, para produzir um conhecimento em benefício dos 
alunos. Desse modo, os professores precisam entender os processos de inovação advindos 
do emprego das TDICs, pois elas se renovam a cada dia e torna o ensino-aprendizagem 
prazeroso e estimulante

Nessa perspectiva, as TDICs contribuem, uma vez que os alunos são capazes de 
estudar um determinado assunto tendo acesso a diferentes sites que retratam do mesmo. 
Assim como, podem também assistir vídeos, ter acesso às imagens e aprofundarem 
nos assuntos, representando um fator de motivação e envolvimento do lúdico, ao trazer 
vínculos de amizade ainda maior entre os alunos. Nesse sentido, garantir a possibilidade 
de um estudo mais amplo por meio dos aparatos tecnológicos atuais, relacionando com o 
passado e presente através de reflexões promovidas pelos professores.

De acordo com Brito e Purificação (2011), o grande desafio dos professores 
consiste em pensar criticamente nas possibilidades e resultados do uso das tecnologias 
de informação e comunicação no processo de ensino/aprendizagem, porque a educação 
do futuro visa formar alunos conscientes e cooperativos de modo que possam conviver 
harmoniosamente nesse mundo.

De acordo com Moran (1999), é necessário que os professores estejam preparados 
para utilizarem essas ferramentas. Eles precisam de um auxílio na utilização da internet 
como ferramenta pedagógica, assim como os programas de multimídia. Porém é necessário 
que o professor tenha um domínio sobre o conteúdo a ser abordado e que ele tenha 
condições de ser o mediador no processo de ensino/aprendizagem.

4 |  LINGUAGEM NO MUNDO DIGITAL E TDICS
A vivência humana na sociedade contemporânea tem apresentado muitas mudanças 

resultantes das novas tecnologias e isso acaba trazendo um impacto grande nas práticas 
linguageiras e nas maneiras de agirmos no dia a dia. É importante destacar que na 
atualidade, a comunicação tem sido realizada, na maioria dos casos, por meio das redes 
sociais, de aplicativos, assim como, o mundo contemporâneo, tem apresentado mudanças 
decorrentes das novas tecnologias e isso tem impactado as práticas linguageiras e as 
maneiras de agirmos no cotidiano. 

Na atualidade, a comunicação tem se dado, em muitos casos, através das redes 
sociais, de aplicativos, bem como as atividades rotineiras passaram a ser pautadas nos 
programas de computadores, na utilização de aplicativos virtuais, como também, sites na 
realização de compras, transações bancárias, pesquisas científicas, compartilhamento de 
vídeos, mensagens, entre outros. Essa maneira de (inter) agirmos e de” fazer acontecer” 
pode acabar envolvendo uma dependência pelas máquinas, tecnologias de informação e 
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comunicação em rede.
Baseado na noção e discurso como estrutura e acontecimento (PÊCHEUX, 2010), 

e por ser algo que se realiza para e pelo sujeito, a linguagem deixa de ser vista como um 
objeto de comunicação e transmissão de informação e se transforma em uma prática entre 
os sujeitos do discurso e uma materialidade de história. Dessa forma, pode-se refletir sobre 
o funcionamento do discurso digital e práticas de linguagem digital.

Partindo do ponto de vista de que os “gêneros textuais são fenômenos históricos, 
profundamente vinculados à vida cultural e social”, e que também é “fruto de um trabalho em 
coletividade, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas 
do cotidiano” (MARCUSCHI, 2002, p. 1). Isto nos possibilita a perceber a dimensão de 
gêneros textuais que existem no meio social. Os gêneros surgem a cada dia e se adaptam 
a evolução da sociedade tecnológica.

Os gêneros digitais emergentes, de acordo com Marcuschi (2005) são definidos 
como as formas de interação social que são apresentadas em um ambiente virtual e são 
caracterizados pela comunicação síncrona ou assíncrona e interatividade. Nesse sentido, 
as pessoas podem se comunicar ao mesmo tempo, de qualquer lugar do mundo, usando 
qualquer língua e com diversas pessoas ao mesmo tempo, contanto que estejam todos 
conectados ao mesmo tempo à internet.

De acordo com Marcuschi (2002, p. 2), “não são propriamente as tecnologias que 
originam os gêneros e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências 
nas atividades comunicativas diárias”. Assim, as pessoas ao utilizarem a tecnologia digital 
terá a possibilidade de se apropriar de novos conhecimentos e de perceberem a melhor 
agilidade nos serviços e, com isso, se aperfeiçoarem e com isso novos gêneros serão 
criados.

  Segundo o autor, “é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum 
gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto”. 
Enfim, a comunicação verbal e não verbal só acontece por meio de um gênero textual. Em se 
tratando do advento da internet, temos os gêneros digitais que possibilitam a comunicação 
entre duas ou mais pessoas mediadas pelo computador. E atentos a essa multiplicidade 
crescente de gêneros, os PCNs se atentam à necessidade de “saber utilizar diferentes 
fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” 
(BRASIL, 1998, p. 5). Sendo assim, eles ressaltam, também, a importância de saber 
utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal- como 
forma de expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação (BRASIL, 1998, p. 5).

Os avanços tecnológicos fazem parte do processo evolutivo da comunicação. Sendo 
que a comunicação virtual introduz um conceito de descentralização da informação e do 
poder de comunicar, uma vez que os computadores possuem capacidade de transmitir 
sons, imagens e palavras. 
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 O espaço cibernético acabou se tornando em um local necessário que abre 
possibilidades para uma comunicação completamente distinta da mídia clássica. Dessa 
forma, Lévy (2000, p. 13) afirma que “[...] todas as mensagens se tornam interativas, 
ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata”.

A linguagem virtual possui seus pressupostos que aos poucos vai caminhando para 
uma nova forma de comunicação, fazendo com que a internet se transforme em um veículo 
de comunicação, utilizando-se de uma linguagem mais acessível a hiperleitores. Com isso, 
as mensagens transmitidas em sites transformam-se em uma linguagem global.

Almeida e Valente (2011, p. 29) dialogam que é necessário “considerar que as 
mídias e tecnologias interferem nos modos de se expressar, relacionar-se, ser e estar no 
mundo, produzir cultura, transformar a vida e desenvolver o currículo”. Uma nova maneira 
de pensar, ver, e trabalhar é fundamental. As TDICs já são parte integrante do mundo do 
trabalho, das relações sociais, do cotidiano das pessoas.

Quando falamos em leitura, pode-se dizer que os nativos digitais possuem acesso 
a diversas durante o dia, e em múltiplas leituras. Dessa forma, o indivíduo contemporâneo 
às vezes pode ler muito mais que um outro de tempos remotos. Porém, essa leitura é 
realizada de forma diferente e através de outros métodos de interpretação. “A opção de ler 
um pouco, de ler tudo, de copiar e colar, ou seja, a relação com o texto no suporte digital 
traz imbricadas novas maneiras de ler” (SILVA, 2006, p. 4). 

Em se tratando da escrita, percebe-se uma incorporação às comunicações virtuais, 
como por exemplo, a rapidez na escrita, utilização de emoticons, várias palavras abreviadas 
e a agilidade em se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo e de diversos lugares, 
podendo ser considerados como modo particular de comunicação, ligado à um ambiente 
específico.

Enfim, a língua é viva e está em constante evolução, assim como os metaplasmos, 
que são resultantes de diversos aspectos sociais e também regionais. A linguagem sofrerá 
mudanças com as TDICs e mesmo que haja estranhamento com essa nova grafia que o 
mundo virtual traz, é necessário romper os preconceitos, caso contrário, continuaremos 
a impor a língua tradicional como “ponere” ou “Vossa Mercê”, mas se verificarmos, hoje, 
usamos o “pôr” e o “você”, e não ferem nossos ouvidos.

5 |  DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Vivemos em um mundo em que cada vez mais se faz necessário o uso da tecnologia 

nos mais variados setores existentes na sociedade, nos quais é mais frequente o uso de 
recursos. A comunicação virtual, o acesso ao conhecimento, a habilidade em adquirir um 
determinado produto. 

Em 2020, o Brasil precisou viver com mais intensidade nesse mundo virtual. A 
doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), trouxe uma série de 
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adaptações para a sociedade brasileira, entre elas, o ensino remoto.
O isolamento social, que todos nós estamos vivenciando, está mudando 

significativamente o comportamento da população mundial em suas rotinas, entre elas 
trabalho, atividades físicas, gestão familiar, educação. Várias recomendações estão 
acontecendo em forma de incentivo para que as pessoas possam melhorar os níveis de 
estresse e ansiedade, que aumentam a cada dia nesse período de isolamento social. Tudo 
isto, com o intuito de favorecer para que as pessoas consigam se adequarem a este novo 
mundo em que todos estão vivenciando.

Hoje, mais do que nunca, sabe-se que a complexidade do mundo vem exigindo cada 
dia mais habilidades diferenciadas para conseguir atender as demandas socioculturais. 
A crise coloca em evidência quem éramos, quem somos e, até mesmo quem seremos 
daqui para frente; além de decidir se as tecnologias digitais estarão ou não presentes no 
contexto escolar,  já que não é mais uma escolha, ela faz parte, é um suporte no ensino 
(PERRENOUD, 2020). 

Primeiramente, é necessário destacar que ensino remoto não é o mesmo de 
Educação à distância. Assim, quando falamos de educação online, utilizamos um termo 
genérico, que engloba as aulas remotas e as aulas EAD.  Conforme Arruda (2020, p. 265):

 A EaD envolve planejamento anterior, consideração sobre perfil de aluno e 
docente, desenvolvimento a médio e longo prazo de estratégias de ensino 
e aprendizagem que levem em consideração as dimensões síncronas e 
assíncronas da Ead, envolve a participação de diferentes profissionais para 
o desenvolvimento de produtos que tenham, além da qualidade pedagógica, 
qualidade estética que é elaborada por profissionais que apoiam o professor 
na edição de materiais diversos, conforme afirmam Maia e Mattar (2008). Já 
a educação remota emergencial, conforme afirmam Hodges et al. (2020) é 
uma mudança temporária da entrega de conteúdos curriculares para uma 
forma de oferta alternativa, devido à situação da crise. Envolve o uso de 
soluções de ensino totalmente remotas para as aulas previamente elaboradas 
no formato presencial, podem ser combinadas para momentos híbridos ao 
longo da crise, em situações de retorno parcial das aulas e quantitativo de 
alunos e possuem duração delimitada pelo tempo em que a crise se mantiver 
(ARRUDA, 2020, p. 265).

Dessa forma, conforme Resolução 009/2020 do CME, a modalidade de ensino a 
ser cumprida passa a ser a de educação remota emergencial, denominada ensino remoto. 
Porém, o maior desafio passa ser dos profissionais para conseguirem garantir aos alunos 
um ensino de forma igualitária a todos.

Assim, na prática observamos um grande impasse a ser superado por parte dos 
professores. O acesso à internet e a falta de capacitação é um grande incitamento que eles 
se depararam nas aulas remotas. Além disso, o uso das ferramentas digitais, a integração 
com a realidade e com outras mídias, e o relacionamento com os pais dos alunos: todos 
esses desafios enfrentados pelos professores se tornarão aprendizados para uma melhoria 
nas aulas presenciais. Essa mudança que trouxe para os educadores uma adaptação de 
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sua rotina doméstica à sua nova forma de trabalho, exigindo deles um preparo repentino 
para as aulas acontecerem à distância, juntamente com a cobrança dos pais pela falta de 
aulas. Enfim, todos precisaram se reinventar.

Se realizar uma comparação entre as escolas particulares e públicas, estas possuem 
um impasse ainda maior, uma vez que muitos não possuem recursos para terem acesso 
a esse novo modelo de aulas, enquanto as particulares, por possuírem um público com 
maiores recursos, conseguem ter um andamento melhor para propor esse novo tipo de 
ensino. 

Vários recursos foram mobilizados, entre eles, a criação de grupos de Whatsapp 
para cada turma, a fim de passar as informações necessárias tanto aos alunos, como 
os seus responsáveis, em se tratando dos menores. Com isso, percebemos que a crise 
econômica afeta também os professores, que terão que elaborar atividades para os alunos 
que não estarão presentes, de forma física para orientá-los. Eles necessitam de uma 
estrutura tecnológica digital para aplicarem as aulas remotas, assim como computador, 
internet, porém não recebem estes equipamentos necessários, sendo necessário dispor de 
recursos próprios para atender essa demanda repentina.

Quando analisamos os impactos da pandemia e do ensino remoto para os alunos, 
é possível observar a desigualdade social, que é composta por famílias carentes e que 
muitos contam com responsáveis desempregados, por conta da pandemia. E com isso, 
muitos não conseguem o acesso à tecnologia necessária para o ensino.

Apesar do acesso à internet se enquadrar como direito fundamental, na realidade, 
isto ainda não acontece de fato, de acordo com o documento elaborado pelo sistema 
Colemarx:

No século XXI, o acesso à internet é um direito fundamental, a exemplo dos 
direitos, ainda não assegurados, à água potável, à rede de esgoto, à energia, 
ao transporte. Considerando as crianças e jovens, esse direito é ainda mais 
urgente e deve ser assegurado pelo Estado, por se tratar de um serviço 
de crucial relevância. Complementarmente, os meios tecnológicos para 
interação criativa na internet devem ser popularizados e assegurados para 
todos os estudantes, especialmente computadores portáteis de qualidade 
(COLEMARX, 2020, p. 8).

Mesmo com a questão de acesso e ausência do professor para orientar nas atividades, 
existem outros impasses a serem rompidos como por exemplo saber lidar, manusear 
os aparelhos tecnológicos e ainda o impasse familiar, porque muitos pais não deixaram 
de trabalhar e ainda precisam dar uma atenção aos filhos, ajudando-os nas atividades. 
Entretanto, como ponto positivo, obtém-se em pais mais participativos e presentes na vida 
de seus filhos algo que configura um compartilhamento de responsabilidades, que antes 
eram assumidas apenas pelos professores. E que agora contam com a ajuda direta dos 
pais ou responsáveis.

Destarte, além dos desafios e impasses encontrados, pode-se dizer que muitos se 
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construirão com esse “novo normal” em que estamos vivendo. Muitas empresas passarão 
por um processo de transformação digital, o ensino mediado pela tecnologia e regrado em 
criatividade e inventividade, no qual pode-se utilizar de vários recursos e contar com um 
ambiente baseado em experimentação e com isso, diferenciar as aulas e gerar informações 
extras para os estudantes.

Muitos se construirão para o futuro e tendo uma oportunidade de se construir no 
chamado “novo normal”, embora existem pessoas que não veem a hora de tudo voltar ao 
antigo normal. É necessário, também, compreender que a vida como conhecíamos não 
será mais a mesma.

 A realidade é que não há mais como se resistir à tecnologia. Ela possibilitou que 
as aulas continuassem durante o isolamento social, e com isso mudará as práticas de 
aprendizagem daqui para frente. O ensino realizado pelo meio digital é o maior aliado 
do aprendizado, ele permite que esse processo seja realizado em qualquer lugar sem 
a necessidade de um espaço físico único. Os alunos aprendem por meio de projetos 
colaborativos e com recursos tecnológicos utilizados de maneira criativa, reduzindo barreiras 
entre o presencial e o online. Este é um modelo muito desafiador, porém considerando-se 
o cenário brasileiro atual, pode-se dizer que estamos vivendo uma aprendizagem mediada 
pela tecnologia e aprendendo a viver e saber lidar com tudo isso através da prática.

Com isso, pode-se dizer que estamos avançando para alcançar a chamada “educação 
4.0”, no qual a linguagem computacional, a Internet das Coisas, os robôs e muitos outros 
tipos de tecnologia se somam para dinamizar os processos nos mais diversos segmentos 
existentes. Segundo Masseto (2004), as mudanças ocorridas na área da educação é um 
processo que muito tem-se discutido, o autor afirma que, 

“O ensino com pesquisa na graduação e o uso de novas tecnologias na sala 
de aula, são defendidos como propostas de tornar o estudante universitário 
sujeito do processo de aprendizagem, alterando radicalmente a disposição 
anterior de se entregar todas as informações já prontas e sistematizadas 
pelo professor para memorização e reprodução. A valorização da parceria 
e coparticipação entre professores e alunos e entre os próprios alunos na 
dinamização do processo de aprendizagem e de comunicação se justificam 
pela necessidade de gerar novas formas de trabalho pedagógico e 
aproveitamento das atividades escolares”.

Na concepção de Dos Santos Costa (2017, p.212), “Educar é conduzir o indivíduo 
a sua condição de ser pensante e agente ativo na sociedade, quebrando paradigmas e 
barreiras do próprio conhecimento, numa ascendente que o levará a transformar o meio 
em que vive e atua”. Dessa forma, o conhecimento é primordial para a humanidade, para 
construir a história da sociedade. Dos Santos Costa (2017, p.212) afirma que,

A inovação surge a partir do momento que se atende às necessidades 
humanas, sendo a educação uma delas. A inovação na educação é latente 
e primordial para o desenvolvimento de uma sociedade capaz de construir 
um conhecimento que gere transformação. Muitos são os modelos de 
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educação desenvolvidos e adotados ao longo da história, cada um com sua 
particularidade, valor, importância e contribuição, com o objetivo de resolver 
problemas identificados dentro da sala de aula.

Atualmente, os recursos tecnológicos, de uma maneira ou outra, já estão 
incorporados à rotina dos alunos e o nosso cotidiano está cercado de inovações. Sendo 
assim, é necessária uma mudança no ensino. Contudo, vale destacar que os educadores 
são – e serão cada vez mais – os grandes promotores e motivadores para a aplicação 
dessas novas possibilidades de atividades, projetos, como também a interação na sala de 
aula, fomentando a autonomia e o protagonismo, além de possibilitar o desenvolvimento de 
habilidades para as profissões e carreiras que aguardam por nossos alunos fora da escola.

 

6 |  CONCLUSÃO
A linguagem pode ser definida como sendo um sistema de comunicação. Em se 

tratando dos seres humanos, encontramos este instrumento extremamente desenvolvida, 
permite-os abstrair e comunicar conceitos, expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões 
e sentimentos.

A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos; onde há comunicação, há 
linguagem e muito ouvimos falar que os computadores imitam o cérebro humano. A criação 
das máquinas inteligentes vislumbra a sociedade, já que a tecnologia vai se renovando e se 
aprimorando a cada dia, atendendo assim as necessidades da humanidade.

 O mundo computacional procura oferecer de uma forma mais eficiente uma 
imensa quantidade de informações ao sistema computacional, para que este possa agir 
como esperado, e com perspectivas importantíssimas para alcançar e realizar a “máquina 
inteligente”.

A linguagem da Internet se cria através da língua comum, adaptando vocábulos. 
Dessa forma pode ser possível dar, como certo, o fenômeno da globalização, em especial 
quando se trata dos aspectos econômicos, comerciais e educacionais. Assim sendo, a 
globalização linguística trona-se uma realidade em nosso cotidiano, sobretudo com a 
evolução das TDICs e da estruturação de uma economia aberta de mercado global. Com 
isso as máquinas passam a aumentar a produtividade e com isso, aprimorando áreas. 

Logo, a linguagem mudou, as comunicações mudaram, as tecnologias avançaram. 
A realidade é que não há mais como se resistir às tecnologias. E cabe a nós, como 
sempre, adaptarmo-nos a este novo mundo no qual estamos vivendo ou seremos meros 
reprodutores de algo que ninguém quer mais ouvir, com aulas repetitivas, chatas, sem 
dinâmica, e com isso continuaremos reclamando, eternamente, do ensino. 

Este modelo de ensino é muito desafiador, porém considerando-se o cenário 
atual, pode-se dizer que estamos vivendo uma aprendizagem mediada pela tecnologia e 
aprendendo a viver e saber lidar com tudo isso através da prática. Enfim, pode-se dizer que 
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estamos avançando para alcançar a chamada “educação 4.0”.
Destarte, este é o caminho para uma educação inovadora, atual e propícia à 

participação. A língua evolui, a tecnologia evolui, e nós evoluímos, assim como nossos 
alunos também evoluem. Os passos podem ser lentos. Porém o importante é que 
continuemos caminhando, trocando e participando da história da educação e do ato de 
cidadania para termos um país ou porventura um mundo melhor.

Logo, deve-se ressaltar o importante papel do professor como grandes promotores 
e motivadores na aplicação dessas novas possibilidades de atividades, projetos, como 
também a interação na sala de aula, fomentando a autonomia e o protagonismo, além de 
ocasionar o desenvolvimento de habilidades para as profissões e carreiras que aguardam 
por nossos alunos fora da escola.
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