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RESUMO 

A Educagao a Distancia via internet tern se tornado uma modal idade 

bastante presente de ensino e significativa aos dias atuais. A formacao 

cont inuada de professores por intermedio desse recurso tern se mostrado ao 

Governo como uma interessante possibi l idade de capacitacao desse 

profissional, visto que pode atingir urn contingente grande de pessoas com 

aparentes custos mais baixos. Neste contexto se insere o Curso Midias na 

Educagao - ME (MEC/SEED/DPCEAD), que tern por objetivo formar 

professores para o uso pedagogico das midias em sala de aula. As exigencias 

para que o docente ingresse no curso sao apenas duas: ter l icenciatura e 

dominar praticas letradas digitais min imas do manuseio do computador e da 

internet. Contudo, muitos dos docentes que ingressam no curso nao atendem 

esta ultima exigencia. Mas, diante da possibi l idade de dar continuidade a 

formacao inicial, uma docente, da segunda versao do curso no estado da PB, 

declarou ter buscado formas de dominar as praticas letradas digitais exigidas 

no curso e com isso afirmou ter se incluido digitalmente por causa da 

participagao no ME. Com vistas a essa situacao, esta dissertagao teve como 

objetivo geral: analisar o processo de inclusao digital de urn sujeito vinculado, 

como cursista, ao programa ME. Como objetivos especif icos: caracterizar e 

interpretar o processo de inclusao digital descrito pelo sujeito que assim se 

autorreferencia, como incluido digitalmente; descrever e interpretar o percurso 

de um sujeito no ciclo basico do ME, no que diz respeito as praticas digitais 

demonstradas por ele nos e-mails enviados a tutora e na realizacao das 

atividades dos modulos. Para tanto adotamos uma metodologia de natureza 

qualitativa e real izamos um estudo de caso. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de analise fundamentou-

se em tres instrumentos, quais se jam: entrevista semi-estruturada, e-mails e 

atividades da docente na plataforma de aprendizagem. Desses tres 

instrumentos foram escolhidos 29 f ragmentos de texto da informante que 

t iveram tratamento teorico-analit ico com base nos estudos de autores como 

Buzato (2007) e Coscarell i (2007) no que tange a questao da inclusao digital; 

Kleiman (1995 ; 2001), Soares (2002) e Hamilton & Barton (2002), no que diz 

respeito ao letramento; Araujo, J . (2006 ; 2007), Ribeiro (2007) e Xavier (2005) 

no que se refere ao letramento digital, entre outros, que contr ibuiram para a 

categorizacao dos dados em tres momentos: a) l inguagem no processo de 

migragao; b) busca pela autonomia e c) letramento digital mostrado. Essa 

categorizacao aponta respect ivamente para: a) a l inguagem e indicador 

decisivo da inclusao digital de um sujeito; b) durante o processo de inclusao 

digital o sujeito apresenta etapas de autonomia significativas e c) as praticas 

letradas digitais demonstradas em cada etapa correspondem a niveis distintos 

de letramento digital. As discussoes realizadas nesse percurso teorico-

analit ico permit iram considerar, dentre outras questoes, que a inclusao digital 

e fundamental para o sucesso do professor inscrito no ME. 



ABSTRACT 

Distance Education by means of Internet has become a very common and 

meaningful teaching modality nowadays. For the Government, teachers 

cont inuous training through this resource has appeared as an interesting 

possibility for qualifying this professional, once it can reach a huge number of 

people by apparent lower costs. Media in Education Course - ME 

(MEC/SEED/DPCEAD) is included in this context, with the purpose of training 

teachers for the pedagogical use of media in the classroom. There are only two 

requirements for the teacher's registering in this course: to have a teaching degree 

and minimal competence for digital literacy practice in order to deal with computer 

and Internet. Nevertheless, many teachers who attend the course do not fulfill the 

second requirement. However, due to the opportunity of continuing educat ion, a 

teacher f rom the second version of the course in the state of Paraiba, assured her 

search for ways of mastering the required digital literacy practice, and then 

concluded she was digital included because of her participation in the course. 

Based on this data, this dissertation presents its main goal : to analyze the process 

of digital inclusion of a subject who was attending the ME program. The specific 

goals are: to characterize and interpret the process of digital inclusion by the 

subject who describes himself as a digital included teacher; to describe and 

interpret the route of one subject in ME basic level, concerning the digital practices 

demonstrated by him through the e-mails sent to the tutor, as well as through the 

tasks accompl ished during the course. Therefore, we have adopted a qualitative 

approach methodology and have developed a case study. ThezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus of this 

analysis is grounded in three instruments: semi-structured interview, e-mails and 

the teacher's tasks in the learning platform. Out of these three instruments we 

have chosen 29 excerpts f rom the informer's text which had both theoretical and 

analytical t reatment according to some authors' studies: Buzato (2007) and 

Coscarell i (2007), concerning digital inclusion; Kleiman (1995 ; 2001), Soares 

(2002) and Hamilton & Barton (2002), with regard to literacy; Araujo, J. (2006 ; 

2007), Ribeiro (2007) and Xavier (2005) in relation to digital literacy, among others 

who contributed to the data categorization in three moments: a) language in the 

migration process; b) search for autonomy and c) digital literacy presented. This 

categorization points out respectively to: a) language is a determinant indicator of 

a subject digital inclusion; b) during the process of digital inclusion the subject 

presents stages of meaningful autonomy and c) the digital literacy practices 

demonstrated in each stage correspond to different levels of digital l i teracy.The 

discussion provided in this theoretical and analytical route, among other aspects, 

al lowed us to consider that digital inclusion is essential to the success of the 

teachers registered in ME course. 
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C A P i T U L O 01 

1. O percurso da pesquisa: da contextualizacao a construcao dos dados 

1.1 - Estimulo e justificativa a pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Incluir-se digitalmente se constitui, hoje, como uma necessidade, para nos, 

membros da chamada "sociedade da informagao". Esta, segundo Castells (1999) 

assim se caracteriza por ser aquela que recebe os impactos informacionais, 

entendidos aqui nao como a metafora do "projetil" que pode ser langado sobre ou em 

direcao a algo, destacada por Levy (1999, p. 21), mas como sendo a "penetrabilidade 

das tecnologias de informagao na vida diaria das pessoas e no funcionamento e 

transformagao da sociedade como um todo" (MIRANDA, 2000, p. 80). Assim sendo, 

Miranda (2000) acrescenta ainda que na sociedade da informagao 

a comunicagcio e a in formagao t endem a permear as at iv idades e os 

processos de dec isao nas d i ferentes es feras da sociedade[ . . . ] . A soc iedade 

passa progress ivamente a func ionar e m rede. O fenomeno que melhor 

caracter iza esse novo func ionamento e m rede e a convergenc ia progress iva 

que ocorre ent re produtores, in termediar ies e usuar ios e m torno a recursos, 

produtos e servigos de in formagao af ins. (M IRANDA, 2000 , p. 81) 

Essa sociedade, que funciona em rede, que tern sua base no curso que a 

comunicagao e a informagao tomam. Conforme destacado por Miranda (Id.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem), 

pode tambem ser compreendida pelo que Levy (1999, p. 92) chama de ciberespago, 

isto e, "o espago de comunicagao aberto pela interconexao mundial de computadores 

e das memorias dos computadores." O autor explica ainda que essa definigao para 

ciberespago inclui o conjunto de sistemas de comunicagao eletronicos, na medida em 

que transmitem informagoes provenientes de fontes digitais ou destinadas a 

digitalizagao. Como forma de demonstrar a importancia de compreender esse espago 

que surge com a cultura digital, destacamos a opiniao de Vilches (2003, p.32), para 

quern o ciberespago e "o novo campo da economia, da cultura e do dialogo humano. 
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As definigoes apresentadas aqui por Miranda (2000), Levy (1999) e Vilches 

(2003) se respaldam com facilidade em nossa vida cotidiana, na qual a necessidade 

de incluir-se digitalmente parece ser cada vez mais irrefutavel. Sacar dinheiro no 

banco, dar noticias aos parentes e amigos, consultar precos de mercadorias no 

supermercado, aquecer rapidamente a comida e ate mesmo lavar a roupa na 

maquina, sao apenas algumas atitudes simples de nosso dia-a-dia que sao 

grandemente facilitadas atraves de comandos digitais. Outras tantas, mais 

aprimoradas, que suscitam inclusao nesse ambito poderiam ser citadas, a exemplo do 

avango crescente de cursos de profissionalizagao e formagao continuada atraves da 

internet, que demonstram como a nossa sociedade tern se caracterizado pelo rapido 

processamento da comunicagao e da informagao atraves de recursos digitais. Assim, 

inserir-se nesse meio, nesse "novo" espago, como ja dissemos, constitui, hoje, uma 

necessidade dos membros dessa sociedade. 

Desta forma, nosso foco nesta pesquisa e discutir sobre como se da o 

processo de insergao nessa cultura digital, visto que nem todos participantes dessa 

realidade sao nativos, ou seja, convivem com ela desde o nascimento, mas foram se 

adaptando, participando cada vez mais de praticas da cultura digital, enfim, foram 

migrando, a fim de usufruir dos beneficios e facilidades da mesma. Esse processo de 

migragao, para alguns, segundo Vilches (2003, p. 13), pode ser batizado como "nova 

ordem social." Para o autor, "essa 'nova ordem' se expressa numa sociedade digital 

que e, simultaneamente, territorio de desenvolvimento economico e centro das 

comunicagoes." 

Nesse contexto, convem uma discussao sobre migragao digital. Numa primeira 

acepgao do termo compreende-se que migrar significa sair de um lugar em diregao a 

outro, ou seja, ir para um novo lugar. E migrar digitalmente, como se traduziria? De 

acordo com Vilches (2003, p. 17) 
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A migragao digital diz respei to, e m pr imeiro lugar, a sujei tos in terconectados 

que c h e g a m a nova fronteira da comun icagao e do real. Essa nova fronteira, 

que a lguns c h a m a m de c iberespago, e u m novo espago de pensamen to e 

de exper ienc ias humanas , f o rmado pela coab i tagao de ant igos me ios e 

novas fo rmas de h iper-real idade. 

Nessa perspectiva, o estimulo a este estudo surgiu quando uma docente da 

turma do curso Midias na Educagao - doravante ME 1 - que acompanhei como tutora 

durante parte do ano de 2008, declarou-se incluida digitalmente a partir da 

participagao no curso. Assim, compreende-se: antes da participagao no curso a 

informante ocupava o lugar de estrangeira nessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciberespago, isto e, distanciava-se 

das praticas comuns aqueles considerados natives, que, se tratando desse 

ciberespago, podem ser chamados de nativos digitais2. Desta forma, e possivel inferir 

que antes da participagao no ME a informante era estrangeira digital porque nao 

participava, como os nativos digitais, das praticas que conduzem, cada vez mais, o 

cotidiano das pessoas nessa sociedade da informagao. Como o mercado hoje exige 

atualizagao de praticamente todo e qualquer profissional e as oportunidades para 

tanto, dependendo da area de atuagao, ainda sao reduzidas, a informante deve ter 

percebido no curso ME uma chance de se capacitar. Diante dessa situagao, a partir da 

declaragao feita, ela da indicios de que rompeu a fronteira da exclusao, foi 

naturalizando-se, isto e, acostumando-se as praticas digitais e saiu do lugar social de 

iletrada digital ou mesmo de excluida, que ocupava no inicio do curso, e passou a 

ocupar o lugar de incluida digital, isto e, um "novo espago de pensamento e 

experiencias humanas", conforme destacou Vilches (2003, p. 17). 

1 ME - Midias na Educacao - programa promovido pela Secretaria de Educagao a Distancia - SEED-

/MEC, voltado para a formacao continuada a distancia, via on line, de professores da rede publica de 

ensino, de diversas disciplinas, bem como por profissionais que exercem fungoes mais burocraticas na 

educagao, como coordenadores e gestores de escolas. 

2 E um termo proposto por Prensky (apud FAJARDO, p. 11) para descrever uma geragao que nasceu e 

cresceu numa sociedade permeada por tecnologias digitais, como computadores, games, celulares, 

tocadores digitais de musica, cameras de video, internet, dentre outras. 
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A exclusao digital e caracterizada, segundo Oliveira (2006, p. 14) "pelas 

desigualdades geradas pelo nao acesso as informagoes que as TIC 3 proporcionam e o 

uso inteligente destas nos ambientes de trabalho." O autor complementa que a 

exclusao digital do professor na atual conjuntura social representa uma fragilidade na 

sua formagao e e um complicador para a construgao de uma sociedade mais 

equitativa e cidada. E, sendo assim, mediante tantas dificuldades ainda enfrentadas 

para a inclusao digital (que passaremos a chamar ID) de docentes, ter, num universo 

de 45 cursistas4 acompanhados por nos no curso ME, alguem que, espontaneamente, 

se declara "incluido digital" passou a ser nosso interesse cientifico. 

Como o principal objetivo do ME e integrar as midias de forma pedagogica em 

sala de aula e nao, de forma direta, por incluir digitalmente seus cursistas, pois 

subentende-se que, para participagao no mesmo os sujeitos ja se apresentem com 

um nivel minimo de ID, este estudo pode apresentar uma validade significativa porque 

destaca uma situagao concreta na qual um sujeito transgride as regras e, com isso, 

consegue transformar sua realidade pessoal e profissional, conforme buscou-se 

comprovar nas consideragoes analiticas desta dissertagao. 

A necessidade de a informante pronunciar-se pode estar diretamente 

relacionada a sua percepgao de ter ultrapassado a "fronteira da comunicagao e do 

real", mencionada por Vilches (2003), e, assim, reconhecer-se como membro desta 

sociedade da informagao. Uma vez membro dessa sociedade e nao participando 

efetivamente dela, porque nao conseguia responder as demandas de comunicagao e 

informagao exigidas, a informante, possivelmente, se percebia como uma estrangeira 

no contexto da formagao continuada via EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line, pois nao usufruia, como outros, 

3 Tecnologias de Informagao e Comunicagao, que preferimos tratar neste trabalho inserindo o aspecto 

digital, assim, adotamos TDIC, Tecnologias Digitais de Informacao e Comunicagao por acreditarmos ser 

mais abrangente e proprio ao nosso trabalho do que apenas TIC. 

4 Total de professores-cursistas da turma que eu tutoriava durante a minha participagao no ME. 
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das potencialidades dessa realidade. Ao passo que ela comega a desfrutar, de alguma 

forma, das potencialidades e vantagens que outras pessoas ja desfrutavam, sente-se 

naturalizada na comunidade, interconectada e, portanto, capaz de declarar-se incluida. 

Segundo o dicionario Houaiss versao digital 2.0.1, inclusao significa: estado 

daquilo ou de quern esta incluso, inserido, metido, compreendido dentro de algo, ou 

envolvido, implicado em; introdugao de uma coisa em outra, de alguem em um grupo; 

relacao entre duas classes tal que os elementos constitutivos de uma se encontram 

entre aqueles da outra, tal como diz Vilches (2003, p. 17), ao definirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciberespago como 

sendo o espago onde "coabitam" antigos meios e novas formas de "hiper-realidade". 

Desta feita, o que e entao a ID, como ocorre esse processo? Segundo Buzato 

(2007, p. 37) a "expressao inclusao digital esta ligada a discursos diversos e muitas 

vezes divergentes." Os veiculos de comunicagao social sao, segundo o autor, 

responsaveis por um sentido mais geral sobre o tema da ID, qual seja: ID equivaleria 

acesso aos artefatos tecnicos e aos bens simbolicos relacionados as TIC. 

Buzato (2007, p. 37) afirma que "a ideia de que acesso equivale a inclusao e 

bastante problematica". O autor esclarece que, no caso das TDIC, acesso nao e um 

conceito binario, do tipo "ter ou nao ter". Ele diz: "a exclusao, no caso da Internet, nao 

se manifesta apenas pela falta de acesso (como seria o caso da eletricidade e do 

saneamento basico), mas nas consequencias sociais, economicas e culturais da 

distribuigao desigual do acesso." 

As consequencias destacadas por Buzato (2007), aliadas a declaragao da 

informante, parecem demonstrar que a ID constitui-se muito mais como um fenomeno 

social do que apenas tecnico. Assim, consideramos a situagao de inclusao aqui 

estudada como sendo propria da Linguistica Aplicada 5, pois, no dizer de Moita Lopes 

5 Doravante LA 
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(2006, p. 96) "parece essencial que LA se aproxime de areas que focalizam o social, o 

politico e a historia." Com isso, fortalece-se o fato de estarmos em um programa 

De pos graduacao em Linguagem e Ensino e estudarmos sobre um processo de 

inclusao, que, antes de mais nada, e um processo social, e, portanto, que envolve 

linguagem. 

Nesse nivel de discussao sobre linguagem, e tambem de grande relevancia 

entender que praticas letradas e que tipos de letramentos vem sendo requeridos ou 

mesmo desenvolvidos no contexto da EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Estudos sobre letramento, a 

exemplo de KLEIMAN 2001, SOARES.1998, BARTON & HAMILTON 1998, ARAUJO, 

2007, ARAUJO, J. & DIEB, 2009, RIBEIRO 2008, XAVIER 2005, tern apontado para 

varios tipos de letramentos, tais como: midiatico, escolar, digital, profissional, que 

consideram as praticas letradas utilizadas em contextos especificos de uso da 

linguagem. 

Como o foco neste trabalho e a ID, o letramento que mais interessa as 

discussoes aqui e o digital6. Todavia, acreditamos que, pela essencia da pratica 

docente 7, o professor, precisa lancar mao de varios tipos de letramento; em outras 

palavras, precisa ser multiletrado8, o que inclui tambem ser letrado digitalmente, pois, 

a nosso ver, e o multiletramento9 que pode constituir um sujeito proficiente nas esferas 

da comunicagao e da informagao. Essa caracteristica, por refletir a capacidade que 

uma pessoa tern de transitar em diferentes fontes de linguagem, e o que pode ter 

6 Passaremos a tratar a partir de entao como LD. 

7 A pratica docente interessa diretamente nesta dissertacao pelo objeto de pesquisa ter surgido com 

minha participagao como tutora no curso de formagao continuada de professores - ME. Diante de tal 

situagao e como fazemos um estudo de caso com um sujeito que e professor, a pratica docente torna-se, 

inevitavelmente, questao a ser discutida em algumas ocasioes durante o texto. 

8 Dionisio (2006, p. 131) afirma: "Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de 

atribuir sentidos a mensagens oriundas de multiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de 

produzir mensagens, incorporando multiplas fontes de linguagem " 

9 Para Moita Lopes (2006, p. 92) compreende-se tambem por letramentos multissemioticos. 
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favorecido a informante no processo de migragao de estrangeira digital a naturalizada 

e posteriormente a incluida. Saber como ocorreu esse processo de ID da docente, 

suas caracteristicas e peculiaridades, podera contribuir para outros projetos, alem do 

ME, e politicas que visem a formagao continuada do professor em ambiente digital, 

pois, mesmo sendo o computador um equipamento com infinitas potencialidades, ele 

nao ensina, "e necessaria a presenga do professor, ele e quern orienta, observa, 

analisa, propoe e define a eficacia de sua utilizagao em sala de aula"(Oliveira, 2006 p. 

18). 

Logo, preparar o docente para o uso efetivo das TDIC em sua vida professional 

bem como pessoal constitui-se uma necessidade urgente na atualidade. Cabe entao 

as politicas publicas e programas ja existentes nesse sentido, o aprimoramento 

constante de suas propostas de ID. Esperamos que este estudo possa apresentar 

algumas luzes a esse respeito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - O contexto social em que se insere a pesquisa 

1.2.1 - O Programa ME 

O ME - e um programa de educagao a distancia que faz parte de um projeto 

maior, o Proinfo. Criado em 9 de abril de 1997 pelo Ministerio da Educagao - MEC -, 

este programa e desenvolvido pela SEED 1 0 , por meio do DITEC 1 1 , em parceria com 

as Secretarias Estaduais e algumas Municipais de Educagao. Tern como objetivo 

fundamental promover a capacitagao de professores para o uso pedagogico das 

diversas midias eletronicas nas escolas publicas de todo o Brasil. Para isso, o Proinfo 

atua em tres frentes, quais sejam: 

1 0 Secretaria de Educacao a Distancia 

1 1 Departamento de Infra-Estrutura Tecnologica da Secretaria de Educacao a Distancia do MEC. Ha 
informagoes que em 2008 esse projeto saiu da SEED e ficou sob responsabilidade da Capes na DED, 
Diretoria de Educacao a Distancia. Fonte: http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-
noticias/2902-programa-midias-na-educacao-tera-nova-estrutura-curricular 
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a) Implantacao de ambientes tecnologicos equipados com computadores e recursos 

digitais nas escolas publicas de educagao basica; 

b) Capacitagao dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a 

utilizagao pedagogica das tecnologias nas escolas e inclusao digital; 

c) Oferta de conteudos educacionais multimidia e digitais, solugoes e sistemas de 

informagao disponibilizados pela SEED-MEC. 

A atuagao do MEC/DITEC/SEED nessas tres frentes de trabalho conta com 

agoes distintas. Por exemplo, para a primeira frente mencionada, ressalta-se a 

implantagao dos NTE's 1 2 - que sao locais dotados de infra-estrutura de informatica e 

comunicagao que reunem educadores e especialistas em tecnologia de hardware e 

software. Atualmente existem cerca de 370 nucleos distribuidos por todos os Estados 

da Federagao. 

Ja no tocante a segunda frente de atuagao, destacam-se programas como o 

ME que, com estrutura modular, visa proporcionar formagao continuada para o uso 

pedagogico das diferentes tecnologias da informagao e da comunicagao - TV e video, 

informatica, radio e impressos - de forma integrada ao processo de ensino e 

aprendizagem. Tendo como alvo os profissionais de educagao, o ME pretende formar 

um aprendiz critico e criativo, capaz de produzir e estimular a produgao de textos 

verbais e nao verbais nas diversas midias. 

Quanto a ultima frente de atuagao do Proinfo, salientam-se iniciativas como o 

Portal do Professor 1 3, ambiente no qual o docente pode se cadastrar e ter acesso a 

Nucleos de Tecnologia Educacional 

1 3 http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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inumeras informacoes e recursos diversos, tais como sugestoes de aula e conteudos, 

que podem auxiliar na sua pratica professional. 

Feitos tais esclarecimentos, focaremos nossa atengao, a partir de agora, para 

um dos programas que traduzem a segunda frente de atuagao do Proinfo, o ME. Este 

programa visa permitir ao professor realizar diferentes percursos de aprendizagem 

com certificagao. Por essa razao, estao previstos no ME tres niveis de certificagao que 

constituem os ciclos de estudo: Ciclo Basico, com 120 horas de duragao e tern 

certificagao de curso de Extensao; Ciclo Intermediario, com 180 horas e certificagao 

equivalente a curso de Aperfeigoamento; por fim, chega-se ao Ciclo Avangado que 

preve 360 horas e certificagao equivalente a curso de Especializagao ou Pos-

GraduagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato Sensu. 

Figura 0 1 : Nive is de cert i f icagao do M E 

Fonte: h t tp : / /webeduc.mec.gov .br /mid iaseducacao/ index .h tm 

Sua operacionalizagao e feita pela SEED/MEC em parceria com Secretarias 

de Educagao e Instituigoes Publicas de Educagao Superior - estas, responsaveis pela 

produgao, oferta e certificagao dos modulos, assim como pela selegao e capacitagao 
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de tutores. A proposta educacional do ME revela-se pelo foco na pedagogia da co-

autoria, na integracao de tecnologias, na democratizacao e flexibilizacao do acesso a 

formagao e no trabalho colaborativo do aprendiz. Em razao de tudo isso, o ME 

pretende ser uma referenda para cursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line. 

Este programa tern a maior parte de seu funcionamento a distancia a partir do 

uso da plataforma E-proinfo, exclusivamente desenvolvida para promover cursos de 

formagao a distancia on line, cujos tutores e cursistas recebem um treinamento para 

aprender a navegar em suas ferramentas antes de iniciar o curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£51 Ministerlo da Educacao 

Figura 02: P lataforma de acesso ao curso 
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Fonte: h t tp : / /www.epro info.mec.gov.br / 

Na Paraiba 1 4, esse programa e viabilizado pela Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG -,300 cursistas-professores de todo o Estado, foram 

matriculados na segunda versao do curso, que aconteceu de dez. 2007 a jun. 2008, 

periodo de nossa participagao na tutoria, oportunidade na qual construimos do objeto 

de pesquisa. A terceira versao do curso no Estado foi encaminhada no mesmo ano, 

com a perspectiva de atender um numero tres vezes maior do que a segunda, o que 

1 4 Nao fizemos referencias a outros estados da federacao tendo em vista que este foi que nos possibilitou 

a realizagao deste trabalho. 
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nos indica que propostas de formacao continuada a distancia, como esta, merecem, 

de fato, serem estudadas com rigor metodologico e olhar cientifico. 

Ao estudar o funcionamento de iniciativas educacionais como a do ME, 

consideramos significativo o impacto que elas tern provocado na formagao dos que a 

tern recebido, a exemplo da informante destacada nesta pesquisa. Desta feita, este 

estudo justifica-se porque pode, em algum momento, servir de sugestao aos 

organizadores de iniciativas como a do ME, visando um possivel aprimoramento. 

A SEED do MEC, por meio de programas como esses, tern como principais 

finalidades garantir a educadores e educandos das escolas publicas brasileiras a 

democratizagao de acesso e dominio das linguagens de informagao e comunicagao, 

difundir o uso das TDIC no ensino publico e tambem incentivar a utilizagao sistematica 

da modalidade de EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line no Brasil. Todavia, ressaltamos que tais finalidades 

para com as TDIC somente podem ser alcangadas se estiverem diretamente 

associadas a um piano de inclusao, caso contrario, dificilmente serao alcangadas. 

Tendo, pois, tais intuitos, o ME apresenta os seguintes objetivos (Brasil, 

2006) 1 5 : 

Objetivo geral: 

• Contribuir para a formagao de profissionais em educagao, em especial, 

professores da Educagao Basica, tornando-os capazes de produzir e estimular 

a produgao dos alunos nas diferentes midias, de forma articulada a proposta 

pedagogica e a uma concepgao interacionista de aprendizagem. 

Objetivos especificos: 

1 5 Disponivel em: http://wvvw.portal.mec.gov.br 
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• Identificar aspectos teoricos e praticos referentes aos meios de comunicagao 

no contexto das diferentes midias e no uso integrado das linguagens de 

comunicagao: sonora, visual, impressa, audiovisual e informatica, destacando 

as mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem; 

• Explorar o potencial dos Programas da SEED/MEC (TV Escola, Proinfo, Radio 

Escola) e os desenvolvidos por IES ou Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educagao, no Projeto Politico Pedagogico da escola, sua gestao no cotidiano 

escolar e sua disponibilidade a comunidade; 

• Elaborar propostas concretas para utilizagao dos acervos tecnologicos 

disponibilizados a escola no desenvolvimento de atividades curriculares nas 

diferentes areas do conhecimento; 

• Desenvolver estrategias de autoria e de formagao do leitor critico nas 

diferentes midias; 

• Elaborar projeto de uso integrado das midias disponiveis. 

Por estar ainda em sua fase de implementagao e com adaptagoes, ajustes e 

corregoes, enxergamos nesse programa um excelente laboratorio de experiencias 

onde podem ser observadas as agoes, decisoes e gestos de aprendizagem dos 

sujeitos-cursistas em constante processo de aquisigao de conhecimento util a sua 

pratica docente. Para ser cursista deste programa, o docente que dele deseja 

participar precisa dominar o manuseio basico do computador: 

• saber ligar, reiniciar e desligar corretamente a maquina, 

• escrever em um processador de texto, imprimir o texto que escreveu ou 

outro que desejar; 

• manipular com desenvoltura as formas simples de navegagao na 

internet, tais como: abrir um navegador, fazer pesquisa utilizando um 

servigo de busca, abrir uma conta de e-mail em servidor de internet, 

receber e enviar mensagens, alem de conseguir anexar documentos. 
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Tendo demonstrado o perfil de cursista exigido pelo ME, discorreremos no 

proximo item sobre a professora em estudo nesta dissertagao, que, no nosso 

entender, representa o perfil de grande parte dos cursistas do ME ao ingressarem no 

programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - De estrangeiro a naturalizado: caracterizando a docente 

imigrante. 

Nossa informante tern 42 anos de idade e 12 de docencia. Fez magisterio 

durante o Ensino Medio e como formagao superior fez Licenciatura Plena em 

Matematica, pela Universidade Estadual da Paraiba - UEPB, com conclusao no 

ano de 1998. Atua como docente nas redes municipal e estadual de ensino da 

cidade de Campina Grande, na Paraiba. Na rede municipal ela trabalha com o 

ensino fundamental I, nos turnos da manna e da tarde, e na rede estadual com o 

fundamental II, no turno da noite, tendo assim uma carga horaria de 60h semanais 

em cada instituigao. E cursista regular da segunda versao do ME no estado, 

veiculado pela UFCG e cumpre atualmente o ciclo intermediario do curso. Quando 

ingressou no curso afirmou nao ter nenhuma habilidade com o computador e 

precisar do auxilio do filho de 8 anos (a epoca) para poder manusear a maquina e 

prosseguir com o curso. Com alguns meses que participava do ME declarou-se 

incluida digitalmente e atribuiu esse fato ao ingresso e participagao no curso. 

Diante do historico apresentado para a caracterizagao da informante, 

apresentamos a seguinte figura. 
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Figura 03: Choque tecno!6gico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C'hoque tccnologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N3o e dificil perceber o sotaque analogico dos mais velhos. Abaixo, as principals alitudes dos "nativos" e dos "imigrantes" digitais 

IMIGRANTES NATIVOS 
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mae: "1 ", O medo 

nao e perder o que & 

digital, mas estar 

com mimeros 

desatualizados 

Os imigrantes raramente 

experimentam um novo 

software antes de ler o 

manual. Quando o 

fazem, convivem com a 

sensacao de que o 

sistema esta prestes a 

travar e que vao perder 

seus arquivos 

Inovacao 

Manual? Que 
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conhecem a logica da 
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impressas. comojornais 
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primeira fonte. 
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telefonam e marcam. 
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Fonte: Revista Epoca, n.° 486 - 10/09/2007. Disponivel em: 

http://revistaepoca.globo.eom/Revista/Epoca/0, ,EDG78998-6014-486,00-OS+FILHOS+DA+ERA+DIGITAL.html 
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A categorizagao destacada na figura 3 foi proposta por Marc Prensky 1 6 e busca 

mostrar as diferengas entre os "nativos digitais" da sociedade da informagao, isto e, 

aqueles que nasceram da decada de 80 em diante, e os "imigrantes digitais", que sao 

aqueles que nasceram antes desse periodo e que, portanto, assistiram ao nascimento 

da internet e estao se adaptando a ela e a sua presenga cada vez mais intensa na 

vida contemporanea, como e o caso da informante deste estudo. 

Nesse sentido, destacamos agora a figura 04, que e um "teste" proposto pela 

revista Epoca, como finalizagao da reportagem "Filhos da era digital". Esse "teste" foi 

respondido voluntariamente pela informante, a nosso pedido, ja nos dias finais de 

produgao desta dissertagao. Fizemos esta solicitagao tendo por finalidade que esse 

"teste" pudesse ser tambem um instrumento que nos auxiliasse na construgao da 

caracterizagao da informante Assim, com base na categorizagao proposta na figura 03 

e no percurso da informante descrito no inicio deste topico, podemos reconhece-la 

como sendo uma "imigrante digital". Mas, esse reconhecimento tambem vem por parte 

da propria informante, e o que procuramos demonstrar atraves da figura 04. 

1 6 Educador americano, autor do artigo "Digital natives, digital immigrants" (2001). Tambem escreveu os 

livros "Digital Game-Based Learning" ( 2001), "Don't Bother Me Mom - I'm Learning" (2006) e tem ensaios 

sobre aprendizagem e ensino. 
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Figura 04: "Teste voce e imigrante ou nativo" 

Para cada um dos itens abaixo, marque um numero de I a 5 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = Discordo inteiramente 

2 = Discordo em parte 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Nao concordo nem discordo 

4 = Concordo em parte 

5 = Concordo inteiramente 

Sempre tenho receio de perder arquivos quando uso o computador. 1 2 3 4 5 

Quando tenho de fazer uma pesquisa no trabalho ou na escola, recorro primeiro a livros impressos. 1 2 3 4 5 

Anoto e-mails e mimeros de telefone em agenda de papel. 1 2 3 4 5 

Quando meus amigos marcam pela internet um encontro, sempre ligo depois para confirmar. 1 2 3 4 5 

Tenho dificuldade para ler textos longos na tela. Sempre preftro imprimir o texto para ler no papel 1 2 3 4 5 

Quando tenho de instalar programas no computador, recorro ao manual ou peco ajuda a um tecnico. 1 2 3 4 5 

Quando meus musicos favoritos lancam um album, compro o CD na loja. 1 2 3 4 5 

Se um assunto me interessa muito, prefiro me informar sobre ele em jomais e revistas impressos. 1 2 3 4 5 

Nunca usei varios recursos digitais simultaneamente, como conversar na internet enquanto ouco um iPod. 1 2 3 4 5 

Conheco pessoalmente a maioria das pessoas que integram minha lista de contatos em sites como Orkut e MSN. 1 2 3 4 5 

N3o jogo games on-line nem fiz amigos virtuais nesse tipo de passatempo. 1 2 3 4 5 

RESHLTADO: se o total de pontos for inferior a 33, voce e um "nativo digital". Se for igual ou superior a 33, voce e um "imigrante 
digital". 

Fonte: Revista Epoca, n.° 486 - 10/09/2007. Disponivel em: 

http://revistaepoca.globo.eom/Revista/Epoca/0,, EDG78998-6014-486,00-OS+FILHOS+DA+ERA+DIGITAL.html 

Conforme orientacao dada no "teste", as respostas da informante seguiram a 

seguinte sequencia: 5, 4, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 5, 1, 4. O resultado da soma dessas 
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respostas foi 38, que, segundo orientacoes da figura 4, classifica o informante do teste 

como imigrante digital. 

O processo de migragao da informante, que e reconhecido por ela propria ao, 

sobretudo, declarar-se incluida digitalmente e disponibilizar-se a responder esse 

"teste", pode tambem ser verificado nas figuras que seguem: 

Figura 05: F6rum Sistema operacional e seus aplicativos - "A" 
: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n v i a d a e m Mar 14 2 0 0 8 0 3 : 5 6 : 5 6 : 0 0 0 P M C o m e n t a r 11 E x d u l r "| 

O L A P I S S I ) A l , N A O U S O M U I T O A S T E C N O L O G I A S A V A N C A D A S Q U E M U I T O D E V O C E S F A Z E M U S O P O I S , O W O R L D J A TEM UM 

S U P O R T E L E G A L P A R A A R E A L I Z A C A O D O MEU T R A B A L H O Q U E E D I G I T A R T E X T O S E P R O V A S Q U A N D O P R E C I S O D E T A B E L A S 

U S O E X C E L O P A W E R P O I N T C O N H E C O P O R E M N A O F A C O U S O . NA E S C O L A EM Q U E T R A B A L H O N A O T E M L A B O R A T O R I O D E 

I N F O R M A T I C A 1 UMA P E N A P O I S C O M O O M U N D O E S T A G L O B A L I Z A D O E R A M U I T O B O M Q U E P U D E S S E M O S C O L O C A R N O S S O 

A L U N A D O NA E R A D A T E C N O L O G I A . NO E N T A N T O EM UMA E S C O L A P U B L I C A E U T O P I A F A L A R N I S S O . 

Conversa MSN com a informante 

hum. mto bem 

- • qutm I* entinou if JO foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ttv filho mail vf I ho. o do 9 anos? 

dk 
• ofha nunca que eu sab>a f<o» nope e cokxa> uma musca para ouvi' e gore eu set 

to 

Andrea Santaru diz: 

e o q mais q vc tem descoberto q labe e se sente cada ver mail incluida digtalmente por causa disso? 

dte 
e viidadcAndnta quandouu M M mmidias ou nao sotM kgar o pc 

kkkkkkkkkkkkk 

mas agora vc sabe. nao * ? 

O midias contribuiu com isso num foi? 

• s» agora o queeu antes nao salxa ir para os arqurvos minhas pastas 

- dedocunentos 

vc por acaso tem algum blog ou pagina na internet? Oricut? 

sei fezer NMkM atividaes daescota 

comoaei krvar meus alunos p'raolaboratorio 

. lonhoorkut 

Andrea Santana dir 

hum. pode mc add no oricut 

vctem 

• comcerieza 

And'ea Santtna O r 

hum. o q anda fazendo com seus alunos no laboratorio. q tipo de atividades 

tomoprocixa-lo 
A-1 J-.- s HMMM 

Ofr.T-a TrcnMgei- r c e ^ n d A e ^ 19.C«)/J009 « 15 56 

A figura 05 - forum sistema operacional e seus aplicativos - demonstra que os 

connecimentos e praticas aa informante a respeito aas TDIC sao reduzidos e nao 

1 7 Esta figura nao faz parte de nosso corpus de analise, foi utilizada aqui como instrumento complementar 

para a compreensao do processo de migracao da informante. A figura representa um trecho de uma 

conversa informal da pesquisadora com a informante em 19/06/09. 
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apresentam um maior envolvimento dela com essas tecnologias. Mesmo assim, a 

informante ja da indicios de inclusao, pois ja faz, ainda que de forma timida, uso 

dessas tecnologias. Transcorridos 15 meses da ocorrencia do fato descrito na figura 

05, a informante se apresenta utilizando naturalmente a internet para conversar 

atraves de um programa de mensagens instantaneas, como pode ser verificado na 

figura 06 - conversa MSN com a informante. Esta, tambem traz em sua constituigao 

outros indicios de migragao para a cultura digital, tal como foi abordado pelas figuras 

03 e 04. Sao exemplos desses indicios na figura 6: a linguagem, por vezes abreviada, 

como "vc" e noutras vezes com representagoes da oralidade, como na repetigao da 

consoante "K" para significar uma risada; o anuncio de fazer parte de um site de 

relacionamentos. 

As situagoes apresentadas nas figuras 05 e 06 indicam um processo de 

migragao sem maiores dificuldades, porem, ressaltamos que a condigao de "imigrante 

digital" ainda e o que caracteriza a informante tendo em vista que todas essas praticas 

digitais vem sendo acrescidas a sua realidade mas nao a acompanhavam ha muito 

tempo de sua vida, sobretudo nao podemos afirmar que mudangas significativas 

ocorreram em sua vida pessoal e professional. 

1.4 - Inquietacdes, suposicao e objet ivos 

O perfil orientado para o ingresso no curso ME faz subentender que os 

candidatos a participagao devem apresentar minimas caracterlsticas de ID, tendo, de 

tal modo, um perfil ideal para fazer o curso. Entretanto, conforme pudemos perceber 

durante o periodo da atividade da tutoria, um numero bastante reduzido de cursistas 

que ingressam no ME e que atende a esse perfil. Dentre os muitos que nao se 

encaixavam nesse perfil, encontrava-se nossa informante, que, no inicio do curso, 

segundo ela propria, sequer atendia a primeira necessidade do perfil, isto e, saber ligar 

e desligar corretamente o computador. Mesmo assim, a informante transcende as 
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exigencias do perfil e, contrariamente ao que ocorreu na maioria dos casos 

semelhantes que acompanhamos, nao desiste e consegue progredir no curso, de 

modo, inclusive, a declarar-se em publico incluida digitalmente a partir do ingresso e 

participagao no ME. 

Diante disto e considerando a aparente pertinencia dos programas de EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on 

line para finalidade de formagao continuada de docentes e em contrapartida as 

dificuldades de inclusao de muitos desses profissionais nesse contexto duas questoes 

nos parecem exigir uma investigagao cientifica, a fim de responde-las. Sao elas: 

1- Que aspectos sao indicadores do processo de inclusao digital a partir da 

participagao no Programa ME? 

2- Que praticas letradas sao mobilizadas pelo professor que se autorreferencia 

incluido digitalmente ao participar do curso de formagao continuada a distancia 

promovido pelo Programa ME? 

Tais perguntas foram formuladas tendo por base a seguinte suposigao: as 

autoreferenciagoes do sujeito analisado presentes nas respostas as atividades dos 

modulos, e-mails e entrevista, bem como nossa observagao enquanto tutora do ME, 

apontam para uma possivel aquisigao de praticas letradas digitais e uma consequente 

inclusao digital deste sujeito. 

Assim, elaboramos os seguintes objetivos para esta pesquisa: 

Objetivo Geral: 

• Analisar o processo de inclusao digital de um sujeito vinculado, como cursista, 

ao programa ME. 

Objetivos Especificos : 
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• Caracterizar e interpretar o processo de inclusao digital descrito pelo sujeito 

que assim se autorreferencia, como incluido digitalmente; 

• Descrever e interpretar o percurso de um sujeito no ciclo basico do ME, no que 

diz respeito as praticas digitais demonstradas por ele nos e-mails enviados a 

tutora e na realizagao das atividades dos modulos; 

A partir das inquietacoes levantadas, da suposicao mencionada e dos objetivos 

apresentados, destacamos dois eixos teoricos norteadores para nossa investigagao e 

analise: o conceito de inclusao digital e o de letramento e digital. Utilizaremos os 

estudos realizados por Kleiman (2001), Signorini ( 2006, 2007), Rojo (2000), Bezerra 

(2005; 2007), Marcuschi (2004), Xavier (2005), Ramal (2002), Silva (2006), Araujo 

(2007) e Araujo & Dieb (2009) entre outros. Conceitos e definicoes diversas 

desenvolvidos por esses pesquisadores contribuiram conosco no trabalho de buscar 

estabelecer a articulacao entre a linguagem, a tecnologia e a educagao, bem como 

nos auxiliaram a entender o papel da inclusao digital na formagao do profissional de 

educagao a partir de sua insergao no mundo digital viabilizada pelo curso supracitado 

na modalidade a distancia. 

1.5 - Aspectos metodologicos 

Diante das consideragoes realizadas, esta pesquisa caracteriza-se como 

sendo um estudo de caso 1 8 e, desta feita, segundo orientagoes de Andre (1995) e 

Moreira & Caleffe (2006), como sendo de natureza qualitativa 1 9. 

1 8 De acordo com Ventura (2007, p. 384) ha na literatura diferentes posicionamentos sobre a origem do 

estudo de caso. Dentre estes, a autora destaca alguns, a exemplo dos que dizem que o estudo de caso 

tem origem na pesquisa medica e na pesquisa psicologica, com a analise de modo detalhado de um caso 

individual que explica a dinamica e a patologia de uma doenca dada; Outro posicionamento mencionado 

pela a autora e o de que como modalidade de pesquisa, o estudo de caso origina-se nos estudos 

antropologicos de Malinowski e na Escola de Chicago, e posteriormente, teve seu uso ampliado para o 

estudo de eventos, processos, organizagoes, grupos, comunidades, etc. 

1 9 Segundo Araujo J. (2006, p.130) diz respeito a uma concepgao de ciencia mais alargada, que a partir 

da segunda metade do seculo XIX passou a ser chamada de pesquisa qualitativa. 
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A opcao por uma pesquisa qualitativa se impos como um desdobramento 

natural do raciocinio desenvolvido. Esse tipo de pesquisa apresenta os aspectos da 

realidade social como sendo um dos fatores determinantes para sua realizagao. 

Segundo Neves (1996, p.1), os "estudos de pesquisa qualitativa diferem entre 

si quanto ao metodo, a forma e aos objetivos". Nesse sentido GodoyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Neves, 

1996 p. 1) enumera um conjunto de caracteristicas essenciais capazes de identificar 

uma pesquisa desse tipo, a saber: 

1- o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; 

2- o carater descritivo; 

3- o significado que as pessoas dao as coisas e a sua vida como preocupagao do 

investigador; 

4- enfoque indutivo. 

Para Araujo J. (2006, p. 133), que tambem menciona criterios semelhantes 

para caracterizar pesquisa qualitativa, estes pontos "sao importantes porque mostram 

que o controle, neste tipo de atividade cientifica, nao se restringe aos indices 

numericos subjacentes as variaveis, mas se espraia a interpretagao dos fatos." 

De forma semelhante, Nascimento (2001, p. 144) tambem caracteriza a 

pesquisa qualitativa. Com esse pensamento, a autora destaca que esse tipo de 

pesquisa tambem pode ser conhecido por outras denominagoes, como: "estudo de 

campo", " estudo qualitative", "interacionismo simbolico", "perspectiva interna", 

"perspectiva interpretativa", "pesquisa participante", "pesquisa descritiva". Mediante 

essas nomenclaturas, inferimos que a pesquisa qualitativa se propoe a descobrir e 

observar fenomenos, procurando descreve-los, classifica-los e interpreta-los. Por essa 
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razao, entendemos que o estudo de caso proposto nesta dissertacao constituiu-se 

como uma significativa oportunidade de pesquisa dentro dos parametros da 

abordagem qualitativa de se fazer ciencia. 

No que tange as especificidades desse metodo de pesquisa, StakezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud 

Ventura 2007, p. 384) chama atencao para o fato de que "nem tudo pode ser 

considerado um caso, pois um caso e uma unidade especifica, um sistema delimitado, 

cujas partes sao integradas." 

Em consonancia a isso, Andre (1995, p. 30) comenta sobre estudo de caso de 

base etnografica. A autora orienta que, para que o estudo seja estudo de caso 

etnografico, deve preencher os requisitos da etnografia e, adicionalmente "que seja um 

sistema bem delimitado, isto e, uma unidade com limites bem definidos, tal como uma 

pessoa, um programa, uma instituigao ou um grupo social." Tal delimitacao, segundo 

Ventura (Id. Ibidem, p. 386) justifica-se pela "preocupagao de nao analisar apenas o 

caso em si, como algo a parte, mas o que ele representa dentro do todo e a partir dai." 

Desta feita, nossa atividade enquanto pesquisadora busca compreender 

uma determinada unidade, o curso ME, atentando para o contexto em que esta 

unidade esta inserida, qual seja, a formagao de professores, e para as suas 

interrelagoes com um todo, que e a educagao, de modo geral. Compreendendo tal 

unidade, buscamos examinar os processos pelos quais passou um participante, em 

especial, passou durante a parte introdutoria do curso. Esses processos dizem 

respeito fundamentalmente a imersao desse sujeito no curso, a referenciagao/ 

relato de suas praticas letradas quanto a utilizagao da tecnologia digital e, 

sobretudo, a sua mudanga profissional e pessoal mediante participagao na unidade 

de analise referida. Tal orientagao consiste, pois, no que Andre (Id. Ibidem, p. 37) 

destaca a respeito da postura do pesquisador nas pesquisas de abordagem 

etnografica. Para a autora, 
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o observador nao pretende comprovar teorias nem fazer 'grandes' 

generalizagoes. O que busca, sim, e descrever a situagao, 

compreende-la, revelar seus multiplos significados, deixando que o 

leitor decida se as interpreta?6es podem ou nao ser generalizaveis, 

com base em sua sustentagao teorica e sua plausibilidade. 

No que diz respeito a pesquisa de carater etnografico, Araujo, J. (Id.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem, p. 

135) afirma que se constitui como "um metodo promissor de estudo para as ciencias 

humanas de modo geral. Para o autor, estudos com essa abordagem contribuem para 

que o fenomeno estudado nao se "divorcie" do seu contexto, visto que este e um " 

grande provedor da construgao de sentido que se dara aos dados." Desta feita, Araujo, 

J. (op. cit), afirma que pesquisas com essa caracteristica tem se tornado uteis na 

construcao da compreensao das praticas socias e assim tem migrado para a 

educagao e areas afins, tais como a Linguistica. 

E pois com este raciocinio que dizemos que esta dissertagao se enquadra, 

sobretudo, como sendo um estudo em Linguistica Aplicada, tendo em vista que, nessa 

area de atuagao, o pesquisador, apoiado primeiramente nos dados, que representam 

uma situagao de ordem pratica, busca subsidios em diversos campos do saber, com a 

finalidade de construir um conhecimento capaz de compreender a vida 

contemporanea. Nessa perspectiva, Moita Lopes (2006, p. 101) comenta que: 

Em uma LA que quer falar a vida contemporanea e essencial, nao a 
teorizagao elegantemente abstrata que ignora a pratica, mas uma 
teorizagao em que teoria e pratica sejam conjuntamente consideradas em 
uma formulagao do conhecimento na qual a teorizagao pode ser muito 
mais um trabalho de bricolage, tendo em vista a multiplicidade dos 
contextos sociais e daqueles os vivem. [italico do autor] 

Com base na afirmagao de Moita Lopes (op. cit), os capitulos seguintes 

desta dissertagao buscam considerar de forma conjunta teoria e pratica, visto que 

ao passo que vamos tratando das concepgoes teoricas tambem vamos 

apresentando nossos dados, de modo que a teorizagao feita nao se pretende 

abstrata, como enfatiza o autor. 
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1.5.1- Procedimentos e instrumentos utilizados 

Como forma de manter uma maior interacao com os cursistas do ME a 

coordenacao da 2. a oferta do curso, promoveu, em 28/04/08, uma palestra intitulada 

"Inclusao digital e formagao de professores". Na ocasiao, apos discorrer sobre 

aspectos da inclusao digital, o palestrante abriu espago para a participagao da 

plateia querendo saber quern se sentia incluido digitalmente diante das 

consideragoes que ele havia feito, a informante declarou-se incluida digitalmente e 

deu um depoimento de como ocorreu esse processo em sua vida. Nenhuma outra 

pessoa manifestou-se de modo semelhante naquela oportunidade e, sendo assim, 

inferimos que a situagao representava uma singularidade passivel de analise. 

Como a informante ja era cursista da turma que tutoriavamos, apresentava 

assiduidade no cumprimento das atividades e foi a unica da turma que fez uma 

declaragao publica com esse nivel de importancia, consideramos que o 

acompanhamento mais sistematico do percurso dela no ME poderia nos 

demonstrar resultados cientificos relevantes. 

Passamos entao a observar mais criteriosamente o comportamento da 

informante nas mais importantes ferramentas de interagao de um curso via EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on 

line, quais sejam, atividades na plataforma e os e-mails trocados com o tutor. Essas 

observagoes, aos poucos, foram demonstrando a necessidade de um contato mais 

proximo com os cursistas da turma sobre a tematica da ID. 

Assim, aproveitando a ocasiao do ultimo encontro presencial do ciclo 

basico, que aconteceu em 12/06/08, elaboramos uma entrevista semi-estruturada, 

com 6 perguntas sobre ID. Como ainda nao haviamos definido entre um estudo de 

caso coletivo ou um instrumental, segundo a conceituagao de Stake (apud ALVES-

MAZZOTT, 2006, p. 641-642), convidamos todos os nossos cursistas presentes na 

ocasiao, que eram 11, a responderem a entrevista. Nenhum deles se opos. 
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Contudo, a informante era o unico sujeito que apresentava uma continuidade no 

seu discurso sobre inclusao. Tal continuidade pode ser verificada atraves do 

acompanhamento sistematico dos e-mails enviados para a tutora e das atividades 

respondidas pela informante no ambiente de aprendizagem. A entrevista, assim, 

funcionou como elemento confirmador da importancia de realizar um estudo de 

caso instrumental, no qual o interesse deve-se, de acordo com Stake (Id.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem), 

a crenga de que ele podera facilitar a compreensao de algo mais amplo, 
uma vez que pode servir para fornecer insights sobre um assunto ou para 
contestar uma generalizacao amplamente aceita, apresentando um caso 
que nela nao se encaixa ( p. 641-642) 

Alves-Mazzotti (2006, p. 642) explica tal posicionamento de Stake dizendo 

que, para o autor "o importante e otimizar a compreensao do caso ao inves de 

privilegiar a generalizacao para alem do caso." Por isso, o nosso comprometimento 

nesta pesquisa, e caracterizar e interpretar o processo de inclusao digital de um 

professor participante do ME e, assim, perceber como ele se insere e participa dessa 

sociedade com tantos avancos tecnologicos. 

Entendemos que a inclusao digital de um sujeito na contemporaneidade 

representa muito mais do que a insercao dele em uma realidade de teclas e telas. 

Estar incluido digitalmente hoje, e, sobretudo, estar incluido socialmente, isso 

representa aqui o que Stake (op. cit) chamou de "compreensao de algo mais amplo". 

Essa compreensao partiu exatamente da contestacao de uma generalizacao, tal 

como coloca Stake. A informante do estudo de caso aqui proposto nao atendia o 

perfil estabelecido pelo ME para participagao no curso, mesmo assim insere-se na 

realidade do curso de tal forma que e capaz de declarar-se incluida digitalmente por 

causa de seu ingresso e participagao no ME. 

Diante deste fato, buscamos analisar o percurso dessa informante durante o 

Ciclo Basico do curso ME: como ela ingressou, que evolugoes fez, qual nivel de 

dificuldade, aceitabilidade, interagao, alcangou no decorrer do periodo estabelecido 
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para inicio/conclusao do ciclo, de modo que pudesse declarar-se incluida 

digitalmente. Para tanto, os instrumentos utilizados foram: atividades realizadas por 

ela durante o cumprimento do Ciclo basico, os e-mails enviados a tutora e a 

entrevista semi-estruturada concedida na conclusao do ciclo. A tabela 01 -

Constituigao dos instrumentos de analise - traz maiores esclarecimentos sobre os 

instrumentos. 

Tabe la 1: Const i tu igao dos ins t rumentos de anal ise zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instrumento Quantidade Ocorrencia Descricao 

Entrevista 1 12/06/08 Com base no depoimento feito pela 

informante, realizamos com ela uma 

entrevista de audio semi-estruturada, com 6 

perguntas especificas sobre o que ela 

entendia por inclusao digital e como havia 

sido esse processo na sua vida. Na ocasiao a 

informante ainda nao sabia que fazia parte 

desta pesquisa. 

Atividades 26 27/11/07 a 

04/07/08 

As atividades constituem uma das formas de 

interacao entre tutor e cursista em curso de 

EaD. Esse total corresponde as atividades 

solicitadas pela equipe de tutoria durante o 

periodo do Ciclo Basico do ME, 2. a versao e 

foi distribuido em diferentes ambientes de 

postagens, da seguinte forma: 17 foruns; 7 

bibliotecas e 2 diarios de bordo. 

E-mails 18 05/12/07 a 

03/07/08 

E uma das mais importantes formas de 

interacao entre tutor e cursista. Durante o 

periodo de acompanhamento da informante 

esse foi o total de e-mails enviados por ela, 

no que diz respeito estritamente aos 

assuntos do curso ME. 

Conversa 

MSN 

1 19/06/09 A conversa foi proposta com objetivo de 

esclarecer algumas lacunas que tinham sido 

deixadas a respeito da caracterizacao do 

sujeito. Diante da pronta aceitacao da 

informante, comunicamos do estudo de caso 

que realizamos a partir de seu depoimento e 

pudemos reforcar que houve, de fato, uma 

naturalizacao aos ambientes digitais de 

comunicagao. 

"Teste voce e 

imigrante ou 

nativo?" 

1 30/06/09 O "teste" foi proposto a informante como uma 

forma de contribuir na caracterizagao do 

sujeito. Tambem funcionou como uma forma 

de, decorrido todo o periodo da pesquisa, 

saber como a propria informante se 

caracterizaria, desta forma, este instrumento 

teve um carater apenas complementar as 

analises realizadas. 

No tocante a declaragao/ depoimento realizado pela informante na ocasiao da 

palestra "inclusao digital e formagao docente", destacamos que nao esta declaragao 
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representou instrumento de analise propriamente dito, mas uma incitagao a pesquisa e 

ao estudo de caso, isto e, o depoimento da informante nao fez parte da construgao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus de analise desta dissertagao, bem como a conversa no MSN e o "teste voce e 

imigrante ou nativo". Estes, tiveram mesmo como a fungao principal preencher 

algumas lacunas sobre a caracterizagao da informante, o que nao limita as 

potencialidades analiticas desses instrumentos, mas, diante das circunstancias, eles 

tambem nao constituiram o corpus de analise. 

Assim, os tres instrumentos mencionados na tabela 01 , que compuseram um 

corpus de analise de 29 fragmentos de texto da informante e nos permitiu fazer uma 

apreciagao de como ocorreu o processo de inclusao por ela descrito, foram os e-

mails, as atividades e a entrevista. Esses 29 fragmentos de texto foram divididos nas 

tabelas 02, 03 e 04, que indicam a natureza do fragmento, o periodo de ocorrencia e 

o assunto do fragmento. Portanto, seguem as tabelas: 
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Tabe la 02: Const i tu igao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de anal ise - Entrevista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Natureza do 

fragmento 

Ocorrencia Assunto Fragmento 

Entrevista 12/06/08 Processo de 

Inclusao digital da 

informante 

(EX3) "...eu nao sabia nem ligaro computador..." 

(EX4) "...eu nao sabia os sites, nao sabia pesquisar nada 

na internet..." 

(EX6) "...antes eu era leiga totalmente no assunto..." 

(EX8) "... eu to me sentindo incluida digitalmente " 

(EX12) "...coloquei a internet discada... teria que ter uma 

coisa mais avangada. Tive que colocar VELOX pra poder 

levar o curso a frente." 

(EX13) "eu nao sabia nem ligaro computador..." 

(EX14) : "...de primeiro eu nao sabia os sites, nao sabia 

pesquisar nada na internet. Chamava meu filho de 8 anos. 

Eu achava incrivel, ne? Eu com 41 e tinha que chamar 

meu filho pra me ensinar a ler..." 

(EX18) "...Hoje em dia ja to mais... ne, ja sei fazer todas 

as tarefas, ja sei fazer as coisa todinha no computador..." 

(EX19) "...depois que eu to fazendo o curso, eu vejo que o 

respaldo voce trabalhando com as midias, certo, mesmo 

que seja so essas duas, e..., a TV e video e o radio, ne, eu 

vi que os meus alunos tiveram um avango maior." 

(EX20) Entrevista "...A partir do momento que comecei a 

fazer 'a midia' (se referindo ao ME) eu tive que comprar o 

computador pra minha casa, coloquei a internet discada, vi 

que nao estava dando resultado, que pra eu fazer esse 

curso eu teria que ter uma coisa mais avangada. Tive que 

colocar VELOX pra poder levar o curso a frente... porque 

antes eu so ia pra Ian house e era muito problematico 

fazer todas as atividades em Ian house." 

(EX21) "... agora nao tenho mais problema em acessar... 

entro e saio naturalmente..." 

(EX24) "... eu acho que o computador, a internet e que faz 

voce ficarmais incluida digitalmente... o acesso a 

internet..." 

(EX29)"... agora nao tenho mais problema em acessar." 
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Tabe la 03: Const i tu igao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de anal ise - E-mails 

Natureza do 

f ragmento 

O c o r r e n c i a A s s u n t o F ragmento 

E-mails 05/12/07 "Acesso a 

p la ta forma" 

(EX2)"... tentei mais uma vez mas nao obtive 

sucesso..." 

27/10/08 "Brasi l ia" (Ex5) "... queria falar ou testemunhar o quanto eu era 

fraca digitalmente antes de ser uma aluna eproinfo ..." 

27/10/08 "Brasi l ia" (EX7) "... hoje tenho uma nogao muito boa de 

informatica realizando minhas atividades sem 

nenhum problema..." 

10/12/07 "Nao entrei no 

site" 

(EX10) "...recebi minha senha e login acessei o 

sate..." 

02/06/08 "Projeto" (EX11) "segue em anexo" (o texto foi postado c o m o 

anexo e salvo na ex tensao docx. N o m e do 

documento e m anexo: "projetof inal .docx") 

15/12/07 "At iv4" (EX15) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e 

agora nao sei o que e que tenho que fazer mande-me 

novamente e eu farei tudo como vc determinar..." 

12/12/07 "Trabalho" (EX16) "...conto com sua ajuda diga-me passo a 

passo o querque devo fazer..." 

14/12/07 "At iv idades" (EX17) "...fiz o possivel ontem a noite e tentei fazer 

todas nao sei se ficou certo, prometo a vc que na 

volta serei mais atenta, mnde-me dizer o seu conceito 

para que eu possa melhorar na volta. 

27/10/08 "Brasi l ia" (EX22) "...Olhe tenho muita vontade de participar, 

pois queria falar ou testemunhar o quanto eu era 

fraca digitalmente antes de ser uma aluna eproinfo e 

hoje tenho uma nogao muito boa de informatica 

realizando minhas atividades sem nenhum 

problema..." 

15/12/08 "Atv4" (EX26) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e 

agora nao sei o que e que tenho que fazer..." 

06/12/08 "E-mai l er rado" (EX27) "... so que descobri o motivo de nao ter 

chegado a minha senha, vc colocou o meu email 

errado pois colocaste xxxxx<S>.hotmail.com.br e nao 

tem obrsoe ate . com..." 

02/06/08 "Projeto" (EX28) "segue em anexo" (o texto foi postado c o m o 

anexo e salvo na ex tensao docx. N o m e do 

documen to e m anexo: "projetof inal .docx") 
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Tabe la 04: Const i tu igao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de anal ise - F6runs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Natureza do 
fragmento 

Ocorrencia Assunto Fragmento 

Foruns 14/03/08 "S is temas 

operac iona is e 

seus apl icat ivos" 

(EX1) "... nao uso muito as tecnologias 

avangadas que muitos de voces fazem uso..." 

06/04/08 "TV digital" (EX9) "...concordo com vc..." 

14/03/08 "S is temas 

operac iona is e 

seus apl icat ivos" 

(EX23) "... o Word j& tem um suporte legal para a 

realizagao do meu trabalho que e digitar textos e 

provas quando preciso de tabelas uso o Excel o 

Powerpoint conhego porem nao fago uso." 

06/04/08 "TV digital" (EX25) Fdrum "...foi o meu filho que por duas 

vezes apertou em enviar antes que eu salva-se o 

texto." (abaixo apa recem duas pos tagens e m 

branco no fo rum) 

Na tabela 04, apresentamos fragmentos provenientes de apenas um tipo de 

ambiente de postagem 2 0. Como e possivel perceber na tabela 01 , das 26 atividades 

selecionadas para o cumprimento do Ciclo Basico do curso, 17 solicitava dos cursistas a 

participagao em foruns, esse foi um dos motivos para optarmos somente pelos foruns para 

somar-se a entrevista e aos e-mails e, assim, constituir o corpus de analise. Outro motivo da 

escolha dos foruns em detrimento aos outros ambientes de postagem foi o fato de, na 

plataforma E-proinfo, os foruns representarem o momento de maior interagao entre curistas-

cursistas e cursistas-tutor, e muitas vezes a comunicagao chega a ocorrer de forma sincrona 

nesse ambiente. Desta forma, o forum constitui o ambiente de postagem de maior 

envolvimento dos cursistas, por isso tambem, se deu nossa opgao por esse ambiente para, 

junto dos dois outros instrumentos, compor nosso corpus de analise. 

A analise realizada nesta dissertagao fundamenta-se em um principio basico: a 

linguagem. Entendemos que e atraves da linguagem que damos legitimidade aos 

Segundo a homepage do E-proinfo, no link conheca o e E-porinfo, esses ambientes - forum, diario de bordo e 

biblioteca - sao denominados como ferramentas. Nos, contudo assumimos nesta dissertagao a mesma posigao 

de Ribeiro (2009, p.11) ao tratar o forum como ambiente de postagem. A autora comenta que optou por essa 

denominagao porque " se entende que estes ambientes correspondem a espagos com dadas especificidades de 

postagem das atividades de escrita e de interacao." 
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acontecimentos e que, sendo assim, estes so passam a existir para nos mediante o uso da 

mesma. Em um processo de inclusao, a linguagem utilizada representa claramente o nivel 

de insercao do sujeito no contexto. Desta feita, e pela linguagem tambem que e possivel 

flagrar as etapas vivenciadas pelos sujeitos na busca pela inclusao. Por sua vez, essas 

etapas, sendo diferentes uma da outra, demonstram estagios de utilizacao da linguagem 

concernente a cada uma delas, ou seja, em cada etapa vivenciada demonstra-se um estagio 

de letramento diferente. 

Com esse raciocinio elaboramos para esta dissertagao tres categorias de analise, 

quais sejam:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1- Linguagem no processo de "migragao"; 2- Busca pela autonomia e 3-

Letramento digital mostrado. Essas tres categorias surgiram da necessidade de tentar 

capturar como ocorre o processo de insercao de um sujeito nessa cultura digital em que a 

atual sociedade esta imersa. Assim, as categorias apresentadas servem para analisar os 

dados em diferentes momentos do processo de inclusao digital da informante. A 

organizagao aqui disposta para elas tem finalidade didatica e nao a de ordenar o processo 

de inclusao da informante em etapas estanques. Desta forma, apresentamos o escopo de 

cada categoria. 

Na categoria 1 - Linguagem no processo de "migragao" - buscamos analisar a 

linguagem usada pela informante sob dois aspectos: a) formas de autorreferenciagao, a 

partir da quais conferimos como a informante faz referenda a si propria no tocante ao seu 

processo de inclusao digital e b) nivel de dominio da linguagem digital, a partir do qual 

verificamos como o sujeito emprega o lexico proprio desse contexto durante o processo 

de "migragao" para uma cultura digital. Assim, a tabela 05 demonstra a estruturagao 

desta categoria. 
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"abela 05 : Const i tu igao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus para Categor ia 1 - L inguagem no processo de migragao 

Natureza do f ragmento Ocorrencia Assun to Fragmento Local izagao do f ragmento na categoria 

Formas de 

autoreferenciacao 

Nivel de domin io da l inguagem digital 

Entrevista 12/06/08 Processo de 

Inclusao 

digital da 

informante 

(EX3) "...eu nao sabia 

nem ligar o 

computador..." 

X 

(EX4) "...eu nao sabia 

os sites, nao sabia 

pesquisar nada na 

internet..." 

X 

(EX6) "...antes eu era 

leiga totalmente no 

assunto..." 

X 

(EX8) "... eu to me 

sentindo incluida 

digitalmente " 

X 

(EX12) "...coloquei a 

internet discada... teria 

que ter uma coisa mais 

avangada. Tive que 

colocar VELOX pra 

poder levar o curso a 

frente." 

X 

E-mails 05/12/07 "Acesso a 

plataforma" 

(EX2) "... tentei mais 

uma vez mas nao 

obtive sucesso..." 

X 

27/10/08 "Brasilia" (Ex5) "... queria falar ou 

testemunhar o quanto 

eu era fraca 

digitalmente antes de 

ser uma aluna eproinfo 

X 
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27/10/08 "Brasilia" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(EX7) "... hoje tenho 

uma nogao muito boa 

de infonnatica 

realizando minhas 

atividades sem nenhum 

problema..." 

X 

10/12/07 "Nao entrei 

no site" 

(EX10) "...recebi minha 

senha e login acessei o 

sate..." 

X 

02/06/08 "Projeto" (EX11) "segue em 

anexo" (o texto foi 

postado como anexo e 

salvo na extensao 

docx. Nome do 

documento em anexo: 

"projetofinal.docx") 

X 

Foruns 14/03/08 "Sistemas 

operacionais 

e seus 

aplicativos" 

(EX1) "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao uso 

muito as tecnologias 

avangadas que muitos 

de voces fazem uso..." 

X 

06/04/08 "TV digital" (EX9) "...concordo com 

vc..." 

X 
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Na categoria 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Busca pela autonomia - ponderamos as manifestagoes claras 

de evolugao da informante enquanto cursista, docente e pessoa que faz parte dessa 

sociedade permeada pela tecnologia digital. Para tanto, os dados foram separados em 

tres momentos distintos da informante nessa categoria, quais sejam:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {demonstragao de) 

dependencia, de superagao e de inclusao. A tabela 06 indica a ordenagao dos dados 

conforme essa descrigao. 
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Tabe a 06 : Const i tu icao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus para Categor ia 2 - Busca pela au tonomia 

Natureza do 

fragmento 

Ocorrencia Assunto Fragmento Localizagao do fragmento na categoria 

Demonstragao de 

dependencia 

Demonstragao 

de superagao 

Demonstragao de 

inclusao 

Entrevista 12/06/08 Processo de 

Inclusao 

digital da 

informante 

(EX13) ueu nao sabia nem ligaro computador..." X 

(EX14): "...de primeiro eu nao sabia os sites, nao sabia 

pesquisar nada na internet. Chamava meu filho de 8 

anos. Eu achava incrivel, ne? Eu com 41 e tinha que 

chamar meu filho pra me ensinar a ler..." 

X 

(EX19) "...Hoje em dia ja to mais... ne, ja sei fazer 

todas as tarefas, ja sei fazer as coisa todinha no 

computador..." 

X 

(EX20) "...depois que eu to fazendo o curso, eu vejo 

que o respaldo voce trabalhando com as midias, certo, 

mesmo que seja so essas duas, e..., a TV e video e o 

radio, ne, eu vi que os meus alunos tiveram um avango 

maior." 

X 

(EX21) Entrevista "...A partir do momento que comecei 

a fazer 'a midia' (se referindo ao MEJ eu tive que 

comprar o computador pra minha casa, coloquei a 

internet discada, vi que nao estava dando resultado, 

que pra eu fazer esse curso eu teria que ter uma coisa 

mais avangada. Tive que colocar VELOX pra poder 

levar o curso a frente... porque antes eu so ia pra Ian 

house e era muito problematico fazer todas as 

atividades em Ian house." 

X 

EX22) "... agora nao tenho mais problema em acessar... 

entro e saio naturalmente..." 
X 

E-mails 15/12/07 "Ativ4" (EX15) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e 

agora nao sei o que e que tenho que fazer mande-me 

X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — 
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novamente e eu farei tudo como vc determinar..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12/12/07 "Trabalho" (EX16) "...conto com sua ajuda diga-me passo a passo 

o querque devo fazer..." 

X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... 

14/12/07 "Atividades" (EX17) "...fiz o possivel ontem a noite e tentei fazer 

todas nao sei se ficou certo, prometo a vc que na volta 

serei mais atenta, mnde-me dizer o seu conceito para 

que eu possa melhorar na volta. 

X 

18/12/07 "Ativ4 n (EX 18) "... quanto a parte gramatical vou estudar mais 

um pouco, uma vez que sou formada em Matematica 

logo nao tenho afinidade com o portugues..." 

X 

27/10/08 "Brasilia" (EX23) "...Olhe tenho muita vontade de participar, pois 

queria falar ou testemunhar o quanto eu era fraca 

digitalmente antes de ser uma aluna eproinfo e hoje 

tenho uma nogao muito boa de informatica realizando 

minhas atividades sem nenhumproblema..." 

X 
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Na categoria 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Letramento digital mostrado - analisamos o estagio de 

letramento digital mostrado pela informante. As agoes que a informante demonstrou 

realizar atraves dos instrumentos de analise nos fundamentaram para dividir os dados 

referentes a esta categoria em dois grupos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA letramento digital basico e de letramento 

digital intermediary. Os dados nao demonstraram ocorrencias do letramento digital 

avangado, conforme conceituamos nesta dissertagao. A tabela 07 apresenta a 

organizagao dos dados para esta categoria. 
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fabe la 07 : Const i tu icao do corpus para Categor ia 3 - Le t ramento digi tal mos t rado 

Natureza do 

f ragmento 

Ocorrencia Ass unto Fragmento L o c a l i z a c a o d o f r a g m e n t o na c a t e g o r i a 

N i v e l b a s i c o de 

L e t r a m e n t o 

D i g i t a l 

N i v e l I n t e r m e d i a r i o de 

L e t r a m e n t o D i g i t a l 

Entrevista 12/06/08 Processo de 

Inclusao 

digital da 

informante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(EX25) "... eu acho que o computador, a internet e que 

faz voce ficarmais incluida digitalmente... o acesso a 

internet..." 

X 

(EX30) "... agora nao tenho mais problema em acessar." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— X 

E-mails 15/12/08 "Atv4" (EX27) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e 

agora nao sei o que e que tenho que fazer..." 
X 

06/12/08 "E-mail 

errado" 

(EX28) "... so que descobn o motivo de nao ter chegado 

a minha senha, vc colocou o meu email errado pois 

colocaste xxxxx@ihotmail.com.br e nao tern o br so e 

ate com..." 

X 

02/06/08 "Projeto" (EX29) "segue em anexo" (o texto foi postado como 

anexo e salvo na extensao docx. Nome do documento 

em anexo: "projetofinal.docx") 

X 

Foruns 14/03/08 "Sistemas 

operacionais e 

seus 

aplicativos" 

(EX24) "... o Word ia tern um suporte leqal para a 

realizagao do meu trabalho que e diqitar textos e provas 

quando preciso de tabelas uso o Excel o Power point 

conhego porem nao fago uso." 

X 

06/04/08 "TV digital" (EX26) Forum "...foi o meu filho que por duas vezes 

apertou em enviar antes que eu salva-se o texto." 

(abaixo aparecem duas postagens em branco no forum) 

X 
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Tal organizagao de analise nos ajudou a entender os diferentes momentos 

em que nossa informante lida com as ferramentas tecnologicas, tendo assim 

possibilidade de inserir-se no mundo digital e, por consequencia, ampliar sua 

formacao profissional e pessoal 

Esses diferentes momentos por quais passa a informante no trato com as 

ferramentas tecnologicas foram dispostos nas categorias descritas considerando 

que a transicao de "estrangeiro" - nao conhecedor das normas e linguagem do 

ambiente - a "naturalizado" - conhecedor das normas e linguagem do ambiente -

nao ocorre abruptamente, mas sim de forma processual, como a maioria dos 

processos migratorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5.2 - Organizacao estrutural da dissertacao 

Com base nas consideracoes realizadas, esta dissertacao esta organizada 

em 4 capitulos que visam responder as perguntas formuladas e atender aos 

objetivos propostos. 

No capitulo I - OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA percurso da pesquisa: da contextualizagao a construgao 

dos dados - constam os aspectos de introdugao da pesquisa. Neste capitulo 

tratamos do incentivo a pesquisa, da justificativa, das perguntas e objetivos e dos 

procedimentos metodologicos. 

No capitulo II - O percurso de migragao: flagrantes do processo de inclusao 

digital - discorremos sobre a transicao de nossa informante da situacao de 

"estrangeira" a "naturalizada" digital. Para tanto, neste capitulo, lancamos mao de 

teorias que abordam o tema da inclusao digital sob a perspectiva da relacao que os 

sujeitos pretensos a essa inclusao tern com as TDIC. Autores como Araujo (2007), 

Levy (1999), Pereira (2007), Coscarelli (2007), Buzato (2007), dentre outros, foram 

importantes para a construgao do referencial teorico deste capitulo. Nesse 
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contexto, apresentamos as categorias de analisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA linguagem no processo de 

migragao e busca pela autonomia. 

No Capitulo III - percurso de naturalizagao: flagrantes do processo de 

letramento digital - destacamos mais enfaticamente o percurso de naturalizagao de 

nossa informante a cultura digital. Para tanto, recorremos as teorias do letramento e 

do letramento digital atraves de autores como Kleiman (1995; 2001), Soares (2002), 

Gee (2000), Hamilton & Barton (2002), Mey (1998), Coscarelli (2007), Ribeiro 

(2007), Xavier (2005) e outros. Mediante essas teorias, apresentamos a categoria 

de analise letramento digital mostrado, que indica o processo de naturalizagao de 

nossa informante a cultura digital atraves de dois momentos, quais sejam: nivel 

basico e intermediary de letramento digital. 

Por fim o capitulo IV - Consideragoes finais - no qual mencionamos as 

implicagoes e contribuigoes desta dissertagao e apontamos algumas sugestoes. 
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CAPiTULO 02 

2. O percurso de migragao: flagrantes do processo de inclusao digital 

Neste capitulo fazemos algumas consideracoes a respeito do conceito de ID e 

da ID docente. A partir desse embasamento realizamos a primeira parte de analise 

desta dissertagao destacando alguns "flagrantes" do processo de ID de uma docente 

da educacao basica. 

Ao falarmos em ID, devemos deixar claro que nao estamos falando somente de 

popularizagao ou mesmo democratizacao da informatica, pois esses fenomenos nao 

abrangem totalmente a problematica da inclusao. E bem verdade que o acesso aos 

recursos basicos para que um determinado sujeito chegue a inclusao esta cada dia 

mais facilitado, mas, so isso, nao garante a ID. 

Desta forma, assumimos nesta dissertagao um posicionamento semelhante ao 

de WarschauerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Buzato, 2007, p. 56), que diz que a ID situa-se na "intersegao 

entre as TIC (vistas como infra-estrutura tecnologica) e a inclusao social (vista como 

objetivo ao qual tal base deveria estar subordinada)". Buzato (Id. Ibidem, p 56) 

esclarece a concepgao de Warschauer dizendo que para o pesquisador a ID e 

concebida como um "ciclo virtuoso" no qual os mais diversos recursos sociais devem 

contribuir para o uso efetivo das TDIC, as quais, nesta perspectiva, fortaleceriam os 

recursos socio-culturais da comunidade, promovendo, assim, inclusao social. Desta 

feita, a inclusao social e percebida para alem da forma binaria, que se limita a posse 

ou nao do capital, como enfatiza Buzato (op. cit). 

Com esse pensamento, destacamos tambem que na concepgao de Araujo 

(2007, p. 110) ter acesso as TDIC nao e suficiente, para tal inclusao. A autora 

menciona a participagao efetiva do sujeito como fator indispensavel a inclusao digital e 

quando trata de participagao frisa que esta nao diz respeito somente ao acesso fisico 
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as TDIC, mas, dentre outras coisas, a uma polftica favoravel ao desenvolvimento do 

potencial discursivo dos sujeitos. Desta forma, segundo o que defende Araujo (Id. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ibidem), no tocante a inclusao digital, para que assim se considerem, incluidos, os 

sujeitos devem avangar, quanto as TDIC, da mera utilizagao funcional para o patamar 

de interatividade. 

Na mesma perspectiva, Levy (1999, p. 238) declara que: 

... o p rob lema do 'acesso para todos ' nao pode ser reduzido as d imensoes 

tecno log icas e f inancei ras gera lmente apresentadas . Nao basta estar na 

frente de u m a tela, mun ido de todas as inter faces amigave is que se possa 

pensar, para superar uma si tuagao de infer ior idade. E preciso antes de ma is 

nada estar e m condigoes de part ic ipar a t ivamente dos processos de 

intel igencia colet iva que representam o pr incipal interesse do c iberespago. 

Com o pensamento semelhante ao de Levy (Id. Ibidem), Pereira (2007, p. 17) 

afirma que a ID e: 

u m processo que u m a pessoa ou grupo de pessoas passa a part ic ipar dos 

me todos de p rocessamento , t ransferencia e a rmazenamen to de 

in formagoes que ja sao do uso e dos cos tumes de outro grupo, passando a 

ter os m e s m o s deveres dos part ic ipantes daque le grupo onde esta se 

incluindo. 

As consideragoes destacadas por Levy e Pereira, somam-se as Warschauer 

(apud Buzato, 2007, p. 56) de modo que entendamos que a ID, atualmente, esta inter-

relacionada com questoes de inclusao social, sendo desta forma impossivel de se 

dissociar uma da outra. Com esse raciocinio, percebemos a ID como um fator de 

cidadania e, desta forma, promover a ID nessa sociedade da informagao representa 

pensar numa sociedade mais igualitaria. Sobre isto, Silva et. al (2005, p. 30) aponta 

como fundamental que "a inclusao digital deve ser vista sob o ponto de vista etico, 

sendo considerada como uma agao que promovera a conquista da 'cidadania digital' e 

contribuira para uma sociedade mais igualitaria, com a expectativa da inclusao social." 
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Percebendo a ID como um fator bastante amplo, Buzato (2007, p. 174-175) diz 

e possfvel destacar pelo menos tres concepgoes estrategicas para a ID que se fazem 

presentes simultaneamente no Brasil hoje. Sao elas, segundo o autor: 

Concepgao 1 - uma nogao de inclusao (digital) como ajustamento e/ou conformagao 

as estruturas socio-economica e as desigualdades vigentes e vindouras, e continua a 

depositar no sujeito individual e/ou nos grupos (digitalmente) iletrados, o estigma da 

disfuncionalidade. Esta parece ser a concepgao mais freqiientemente adotada por 

instituigoes oficiais tais como o sistema escolar e os programas de requalificagao 

profissional promovidos pelos governos dos paises ditos emergentes, tais como o 

Brasil. 

Concepgao 2 - radicalmente oposta a primeira, visa fomentar a apropriagao critica das 

TIC como forma de auto-afirmagao cultural e de conscientizagao e mobilizagao 

politico-ideologica para a transformagao da sociedade. Tal visao coaduna-se com a 

perspectiva da educagao critica (nao necessariamente conduzida pela escola) e 

acarreta uma nogao de inclusao digital como um processo de conscientizagao e 

emancipagao politico-ideologica do sujeito atraves da tecnologia. Nao por acaso, tal 

concepgao tern sido posta em pratica majoritariamente pelos assim chamados 

"movimentos sociais" e organizagoes nao-governamentais dedicadas a educagao 

popular, ao menos no caso do Brasil. 

Concepgao 3 - a inclusao digital nao e nem um estado de adequagao as novas 

estruturas de poder, nem o resultado da aplicagao da racionalidade critica a formas 

organizadas e disciplinadas de conscientizagao e resistencia, mas um processo 

criativo, conflituoso e, ate certo ponto, auto-gerido de apropriagao e "enunciagao" das 

TIC, o qual nao se reduz aos limites e as maneiras de ser projetadas pelo local-

tradicional, nem se rende passivamente a hegemonia do global-moderno. Podemos 
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incluir, no amplo leque dessas manifestagoes, desde as formas de expressao artistica 

mediadas por tecnologias digitals criadas por jovens que habitam as favelas do Rio, 

Sao Paulo, Recife ou Salvador, ate a apropriagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flash mob21 ou do telemarketing 

por facgoes criminosas instaladas nos presidios do Pais. [ italicos do autor ]. 

Buzato (op. cit. p. 43), ao postular essas tres concepgoes para ID no Brasil, 

comenta que elas operam ao mesmo tempo no pals e isso nao chega a ser 

contraditorio. O autor explica que isso e devido a heterogeneidade de nosso pais, 

portanto, elas nao se anulam e nem competem entre si, tanto e assim que, para o 

autor, nao e pouco provavel que um e sujeito experimente, de forma simultanea, essas 

tres formas de se incluir digitalmente. 

Diante dessas concepgoes postas por Buzato (op. cit, p. 44) para identificar o 

processo de ID no Brasil, torna-se ainda mais importante compreender que a ID 

envolve varios outros fatores que nao somente a aquisigao do equipamento. 

Nesse contexto dizemos tambem que (se) incluir digitalmente requer dos 

individuos uma mudanga de praticas, sobretudo no que diz respeito ao manuseio de 

informagoes. Corroborando com nosso pensamento, Pereira (op. cit. p. 44) destaca 

que "precisamos dominar a tecnologia para que, alem de buscarmos a informagao, 

sejamos capazes de extrair conhecimento." 

Um outro ponto que se mostra relevante mencionar ao tratarmos da ID e 

exatamente a questao da informagao. Acerca disso, lembramos o que diz Silva (op. 

cit. p. 44), quando frisa que: 

entende-se, c o m o ponto de part ida do concei to de inc lusao digi tal , o acesso 

a in formagao que esta nos me ios digitais e, c o m o ponto de chegada, a 

2 1 Forma de mobilizayao rapida de pessoas atraves de meios de comunicacpao, como a internet, por 

exemplo. 
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ass imi lacao da in formagao e sua reelaboragao e m novo conhec imento , 

tendo c o m o consequenc ia desejave l a melhor ia da qua l idade de v ida das 

pessoas. 

Os destaques de Silva (Id.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem) no que diz respeito a fatores que devem ser 

considerados para a formulacao de um conceito de ID, demonstram que a informagao 

e um fator de grande relevancia para as discussoes sobre a tematica. Como se 

acessa, assimila e reelabora a informagao que temos disponivel, que hoje, por causa 

dos meios virtuais e digitals e bastante vultosa, e o que pode ajudar a conferir ao 

sujeito essa condigao de incluido digitalmente. Todavia, compreendemos que para 

fazer esse ciclo da informagao destacado por Silva (Id. Ibidem) e necessario que se 

haja uma educagao para a informagao. 

Ao dizermos que a ID esta intrinsecamente ligada a questoes de acesso, 

assimilagao e reelaboragao da informagao e sugerirmos que para dominar essas 

questoes, convem educar-se para a informagao, acreditamos que, deste modo, para 

incluir-se digitalmente tambem se faz necessario a mudanga de praticas. Dizemos que 

esta mudanga e algo que se estende ao individuo, como elemento singular, a 

comunidade e ao contexto que ele esta inserido. 

Tendo em vista esse raciocinio, destacamos o que diz Tavares (2009, p. 143) a 

respeito de tres elementos centrais nas novas tecnologias que, segundo a autora, vao 

influenciar, diretamente, na formagao de novos leitores. Sao eles: a necessidade de 

novas formas de avaliagao e analise critica da informagao, incluindo questoes como 

autoria, credibilidade e utilidade; a velocidade na solugao dos problemas e 

comunicagao da solugao encontrada, e a natureza deitica das novas tecnologias, que 

sofrem mudangas rapidamente, tanto pelas novas descobertas tecnologicas, como 

pela criagao de novas formas de uso das ja existentes. 
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Diante dos destaques feitos por Tavares (op. cit.) a respeito desses elementos 

das novas tecnologias que, certamente, influenciarao na formacao de novos leitores, 

acreditamos que a tematica da ID nao deve estar dissociada da educagao. Com efeito, 

ao falarmos de ID tendo como foco de interesse a educagao e mais especificamente a 

linguagem, esperamos daqueles sujeitos incluidos nesse processo, ou que assim se 

consideram, exatamente uma mudanga de praticas sociais e linguisticas, sobretudo no 

que diz respeito as questoes de ordem profissional, ampliando desta forma, as 

possibilidades de inserir-se/incluir-se em outros grupos de sujeitos que fazem parte 

tambem de comunidades virtuais. 

A partir desse pensamento, queremos demonstrar que, ao tratarmos de ID, 

sobretudo nos meandros dos estudos da educagao e da linguagem, estabelecemos, 

necessariamente, uma ponte da tematica com questoes relacionadas a etica e a 

cidadania. Ponderamos a necessidade de se instituir essa ponte tendo em vista que, 

se a ID apresenta-se como necessidade inerente a este seculo, entao isso significa 

que o "cidadao do seculo XXI" deve considerar, dentre outras coisas, esse novo fator 

de cidadania, a ser vivenciada nos espagos virtuais de convivencia ainda que a 

distancia mediada por computadores em rede. 

Chamamos atengao para o que diz Pereira, (2007, p. 17), de forma categorica, 

quanto a questao da inclusao/exclusao digital de escolas/professores/alunos no Brasil. 

"De maneira geral, principalmente no que se refere ao ensino publico de base, 

podemos dizer que instituigoes, educadores, professores e alunos sao digitalmente 

excluidos." 

Consideramos que, parte dessa exclusao relatada por Pereira (Id.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem) 

deve-se ate mesmo a resistencia de determinados grupos (no nosso caso, falamos 

dos educadores e instituigoes de ensino) a se envolverem com as novas tecnologias. 
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Com isso, esclarecemos que nao assumimos a postura de que o computador e a 

internet podem substituir o professor, nem que toda essa tecnologia hoje disponivel 

resolvera os complexos problemas que povoam o sistema de educagao. Estamos 

conscientes de que, no processo de ensino/aprendizagem, os sujeitos nao sao 

facilmente substituidos, quern dira por maquinas, que nada sao sem alguem para 

manusea-las. 

Alinhamos nosso posicionamento ao de Coscarelli (2007, p. 25) quando afirma 

enfaticamente que "a informatica nao vai substituir ninguem. Ela nao vai tomar o lugar 

do professor e nem fazer magica na educagao. [...] o computador e uma maquina 

muito bacana, mas nao faz nada sozinho". 

Estamos, entao, diante de uma nova cultura de ensino/aprendizagem; 

precisamos agora de sujeitos habeis para encara-la. Os professores precisam 

aprender a lidar com os recursos disponibilizados pelo computador e disponiveis na 

internet, de modo a planejar estrategias pedagogicas para usa-los em suas salas de 

aula de modo atraente e eficaz. Sobre isso, Coscarelli (IdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem, p. 32) diz que a vida 

"real" pode chegar a sala de aula com maior facilidade, atraves da internet. 

A autora comenta ainda que: 

Nao favorecendo esse acesso a in format ica e nao a t rans fo rmando e m 

al iada para a educagao sobretudo das c a m a d a s populares, a esco la estara 

cont r ibu ido para mais u m a fo rma de exc lusao de seus a lunos, lembrando 

que isso vai exc lu i - los de mui tas outras instancias da soc iedade 

con temporanea e que exige dos seus c idadaos um grau de le t ramento cada 

vez maior. 

Defendemos que alunos, bem como professores, precisam aprender a buscar 

informagoes, seleciona-las e ter autonomia sobre elas, aplicando-as no que, onde ou 

com quern julgar uteis. Em outras palavras, queremos dizer que esses sujeitos devem 

aprender, de fato, a aprender, ou seja, devem letrar-se e, assim, poderem gerir seu 

proprio conhecimento. Com raciocinio semelhante, Silva (2005) trata da ideia de 
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aprender a aprender (ou mesmo de selecionar, avaliar, recuperar informagoes) como 

sendo um conceito de alfabetizagao em informagao. A autora diz que uma pessoa 

alfabetizada em informagao "seria aquela capaz de identificar a necessidade de 

informagao, organiza-la e aplica-la na pratica, integrando-a a um corpo de 

conhecimentos existentes e usando-a na solugao de problemas" (p. 33). Entendendo 

essas habilidades como sendo proprias de uma pessoa letrada e nao somente 

alfabetizada em informagao, acrescentamos a definigao de Silva (op.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cit.) a 

capacidade de buscar, pesquisar as diversas informagoes que Ihes sao necessarias e 

que hoje estao facilmente disponiveis. Assim, este conceito e tanto valido para o 

aprendiz, isto e, o aluno, quanto para quern tern a responsabilidade de fazer o 

conhecimento circular democraticamente, o professor. 

Diante dessas consideragoes, pensamos que para haver inclusao digital e 

necessaria a capacitagao do sujeito no acesso a informagao na internet. Como 

fazemos um estudo de caso de uma docente em um programa oficial de formagao de 

professor, acentuamos tal necessidade como sendo por parte do aluno e tambem do 

professor. O montante de informagao na Internet leva o sujeito a propor questoes 

sobre as habilidades fundamentals para aprender a se informar e aprender a informar 

o outro, compartilhando o que aprendeu. 

Sobre o uso do computador na escola, Coscarelli (Id Ibidem, p.39) reafirma a 

implementagao de uma nova realidade. 

[...] o compu tado r pode ser u m for te al iado da escola, u m a vez que os 

recursos da in format ica sao mui to sedutores, a lem de impresc ind ive is para 

a fo rmagao de u m c idadao letrado. No entanto, para que ele rea lmente 

venha a apresentar u m a mudanga na v ida escolar, e preciso que a 

educagao seja compreend ida c o m o um processo de const rugao de u m 

saber perceb ido c o m o util e apl icavel pelos a lunos e nao c o m o uma 

real idade a parte, des in teressante e inacess ive l . 

Portanto, a escola, como espago de interagao do conhecimento sistematizado 

que e, deve patrocinar aos alunos muito mais que o dominio das letras e dos 
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conteudos. Conduzir os sujeitos para a busca de alternativas que solucionem questoes 

relevantes, propiciando-os uma visao critica e participativa, encaminhando-os, assim, 

para a produgao do conhecimento. 

Reconhecer e integrar as TDIC se apresenta hoje como passos importantes 

nessa funcao que escola tern de conduzir os sujeitos por este caminho de busca de 

alternativas. As TDIC trazem consigo inovagoes metodologicas que, indiscutivelmente, 

despertam maior interesse dos alunos em aprender, no entanto, o que percebemos e 

que a escola ainda resiste a incorporagao de instrumentos e ferramentas que nao 

sejam impressos. Esse fato mostra o quanto a escola ainda opera com o paradigma 

do letramento alfabetico. Tal tendencia, contudo, deve urgentemente ser superada 

com a incorporagao adequada das TDIC na pratica pedagogica do professor e 

consequentemente com a apropriagao do letramento digital por este e por seus 

alunos, o que pode, sem duvida, ser uma grande forma catalisadora de ID e 

consequentemente de inclusao social. 

A partir dessas consideragoes, trataremos a seguir dos "flagrantes" no 

processo de inclusao digital, para tanto, dividiremos a exposigao em dois momentos, 

quais sejam: linguagem no processo de migragao e busca pela autonomia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 - Linguagem no processo de migragao 

Nesta categoria, como ja dissemos, buscamos analisar a linguagem usada 

pela informante sob dois aspectos: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formas de autorreferenciagao, a partir das 

quais conferimos como a informante faz referenda a si propria no tocante ao seu 

processo de ID e b) nivel de dominio da linguagem no contexto digital, a partir do 

qual verificamos como o sujeito emprega o lexico proprio desse contexto (se 

adequado ou inadequado) durante o processo de "migragao" para uma cultura 

digital. 
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2.1.1 - Formas de autorreferenciagao sobre inclusao digital 

Trataremos agora das formas de autoreferenciagao de nossa informante. 

Entendemos esse processo como sendo a forma pela qual, atraves da linguagem, um 

sujeito pode ir construindo sentidos para seu discurso e sobre si mesmo na relagao 

com a realidade. Em outras palavras, tomamos o processo de referenciacao como 

uma atividade discursiva, tal como postulam Mondada e Dubois, Koch e Marcuschi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{apud Marquesi 2007). 

Segundo Mondada e Dubois {apud Marquesi 2007, p. 50) o tratamento da 

referenciacao pode se situar sob duas linhas argumentativas. 

A pr imeira trata da categor izacao, por me io da qual os s is temas cogni t ivos 

dao uma estabi l idade ao mundo ; e a segunda trata de uma perspect iva 

l inguist ica interacionista e d iscurs iva, por me io da qual os p rocessos de 

re ferenc iacao sao ana l isados e m te rmos de const rugao de objetos de 

d iscurso e de negoc iacao de mode los publ icos do mundo . 

Diante dessas consideracoes, entendemos que e atraves do discurso, da 

linguagem, que os sujeitos sao capazes de se reconhecerem socialmente numa ou 

noutra posicao. No caso em analise nesta dissertagao, essas posigoes sao a de 

incluido digitalmente ou nao. Sao estas posigoes, pois, que estamos considerando 

como sendo a base para o processo enunciativo da informante. 

Nesse sentido, destacamos as palavras de Palumo (2007, p. 80) quando afirma 

que "e pelo complexo sistema, que envolve lingua, pensamento e mundo, que os 

sujeitos, condicionados pela sua propria percepgao, dao sentidos aos seus referentes, 

durante a formulagao de seus enunciados." Desta feita, compreendemos que, se o 

sujeito, atraves dessa triade de elementos mencionada por Palumo (Id Ibidem), 

formular um referente, sobre o que quer que seja, e ele, conseguia perceber que nao 

apresenta as mesmas condigoes que esse referente, entao esse sujeito se 

reconhecera socialmente na posigao oposta a deste referente. 
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Conforme a perspectiva da linguistica sociocognitiva a relagao entre linguagem, 

pensamento e mundo se estabelece no discurso, no processo enunciativo. Segundo 

Koch e Marcuschi (1998) os referentes nao sao dados azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori, nao sao elementos com 

estabilidade propria, mas sao construidos pelos interlocutores durante o 

processamento do discurso na interagao. 

Deste modo, acrescentamos que os codigos linguisticos nao sao totalmente 

capazes de, sozinhos, dar conta das possibilidades de sentido veiculados por uma 

palavra ou enunciado qualquer que seja. E assim porque a linguagem nao e um 

sistema de "etiquetas" coladas aos objetos, ou seja, seus significados e sentidos, por 

vezes, vao alem do que o codigo, por si so, pode traduzir. 

Nesse sentido, Koch e Marcuschi (1998) comentam: 

a referenciagSo, tal c o m o a t ra tam Mondada e Dubois (1995) , e u m 

processo real izado negoc iadamente no d iscurso e que resul ta na 

const rugao de referentes, de tal modo que a expressSo referenda passa a 

ter u m uso comp le tamente d iverso do que se atr ibui na l i teratura sem^n t i ca 

e m gera l . Refer ir n§o e mais at iv idade de "et iquetar" um m u n d o existente e 

ind ic ia lmente des ignado, mas s im u m a at iv idade d iscurs iva de tal modo que 

os referentes passam a ser objetos-de-discurso e nao real idades 

i ndependentes . Nao quer isso dizer que tudo se t ransforma numa panace ia 

subjet iv ista, mas que a discret izagSo do mundo pela l i nguagem e um 

fenomeno discursivo. E m out ros te rmos, pode-se dizer que a real idade 

empi r i ca , ma is do que u m a exper iencia est r i tamente sensor ia l 

especu la rmen te refletida pela l inguagem, e u m a const rugao da relag§o do 

ind iv lduo c o m a real idade. 

Feitos estes esclarecimentos sobre a questao da referenciagao, conduziremos 

nossa analise para este topico em dois momentos: autoreferenciagoes negativas e 

autoreferenciagoes positivas. Vejamos agora alguns exemplos do primeiro grupo: 
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Figura 07: Forum Sistema operacional e seus aplicativos - "B' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F o r u m 

E t a p a 2  ? S i s t e m a o p e r a c i o n a l e  s e u s a p l i c a t i v o s 

( a p r e s e n t a d o s n a b i b l i o t e c a , t a i s c o m o W o r d , E x c e l , P o w e r P o i n t , P a i n t , d e n t r e o u t r o s . ) . C o m o v o c e f a z u s o d e s s e s a p l i c a t i v o s e m 
s i t u a c a o e d u c a c l o n a l ? L e i a a s c o n t r i b u i c o a s p o i t a d a s p e l o s c o l e g a s . C o n t r l b u a , m a n i f e s t e s u a o p m i a o , c o n t e s u a s e x p e r i e n c e s , o 
q u e s a b e j s o b r e s o f t w a r e e  c o m o a p r e n d e u . B u s q u e d i a l o g a r c o m s e u s c o l e g a s a n a l i s a n d o . c o m e n t a n d o , c o m p l e m e n t a n d o a s 
c o n t r i b u i c o a s p o s t a d a s . 
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S U P O R T E L E G A L P A R A A R E A L I Z A C A O D O M E U T R A B A L H O Q U E E D I G I T A R T E X T O S E P R O V A S Q U A N D O P R E C I S O D E T A B E 

U S O E X C E L O P A W E R P O I N T C O N H E C O P O R E M N A O F A C O U S O . N A E S C O L A E M Q U E T R A B A L H O N A O T E M L A B O R A T O R I I 

I N F O R M A T I C A E U M A P E N A P O I S C O M O O M U N D O E S T A G L O B A L I Z A D O E R A M U I T O B O M Q U E P U D E S S E M O S C O L O C A R N C 

A L U N A D O N A E R A D A T E C N O L O G I A . N O E N T A N T O E M U M A E S C O L A P U B L I C A E U T O P I A F A L A R N I S S O . 

Ex1: ( Figura 07) "... nao uso muito as tecnologias avancadas que muitos de voces 

fazem uso..." 

Figura 08: E-mail "acesso a plataforma" 

p a r a m i mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^^^r OS/"\2JD7 * - > B e s p o n d e t •  

A n d r e j t e n t e i m a i s u m a v e z n a o o b l r v e ^ j c l T s s o B t a i s a  s e n h a n § o s e e n c o n t t a n e m n o e m a i l 

n e m n a l i x e i r a f i z o p r o c e d i m e n t o d e e s q u e c i a  s e n h a e  l o g o c h e g a a  i n f o r m a g a o d e q u e e u i r e i 

r e c e b e r a  s e n h a n o m e u e m a i l O l h a A n d r e a e s t o u a f l i t a p o i s l e n h o q u e f a z e r o I r a b a l h o d i g a -

m e o q u e e u f a c o . A t e n c i o s a m e n t e b e i j o s . 

D a t e : W e d . 5  D e c 2 0 0 7 1 5 0 1 : 1 9 - 0 2 0 O 

F r o m : 

T o : 
S u b j e c l a c e s s o a  p l a t a f o r m a 

- M o s t r a t  t e x t o <%a= m e n s a g e n s a n t e n o r e s -

Ex2: ( Figura 08 )"... tentei mais uma vez mas nao obtive sucesso.. ." 

Ex3: (Entrevista) "...eu nao sabia nem ligar o computador..." 

Ex4: (Entrevista) eu nao sabia os sites, nao sabia pesquisar nada na internet..." 

Neste primeiro grupo de exemplos, observamos que a autoreferenciacao se da, 

predominantemente, pelo uso do adverbio de negacao. O referente que e construido 

mediante esse uso, que neste caso estamos compreendendo como sendo o proprio 
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sujeito do discurso, transmite uma ideia de inseguranga e, sobretudo, de exclusao da 

situagao em pauta, isto e, a de uma habilidade minima para participagao no curso ME. 

No primeiro caso, notamos que o referente construido de forma negativa 

assume um lugar de fala situado no presente, como se pode verificar atraves do verbo 

"uso". Esse, somado ao adverbio de negagao que antecede o verbo, demonstra o 

quanto a dificuldade com o uso das TDIC era, naquele momento, uma realidade para o 

sujeito, a quern estamos chamando de referente. 

No Ex2, temos uma situagao semelhante ao Ex1 no que se refere a construgao 

de uma imagem de dificuldades do sujeito perante o curso. Todavia, podemos dizer 

tambem que, neste contexto, o uso do referente negativo demonstra ainda uma 

intengao, qual seja a de que o interlocutor (no caso o tutor da turma) pudesse 

interceder no processo e resolver aquela situagao problematica apresentada no e-mail. 

Isso confirma que o ato de referenciar envolve dois processos: intengao e interagao. 

Logo, a referenciagao precisa ser compreendida como um processo de negociagao 

sentidos em que estao envolvidos mundo, linguagem/discurso e sujeitos. 

Essa negociagao pode ser percebida nos exemplos 3 e 4. Neles, a informante 

tambem se utiliza do adverbio de negagao para revelar sua dificuldade com as TDIC. 

Entretanto, compreendemos que o referente negativo construido nos exemplos 1 e 2 

tern significagao menor nos exemplos 3 e 4, porque ele antecede o verbo saber 

conjugado no preterito imperfeito do indicativo ("sabia"). Isso demonstra que a 

dificuldade com as TDIC, expressa tao claramente pelo referente "nao" nos exemplos 

1 e 2, faz parte de um passado, inacabado, como pressupoe o preterito imperfeito. 

Desta feita, os exemplos 3 e 4 apontam para um sujeito em processo de 

mudanga, o que antes aparecia como um discurso acabado - "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao uso muito...", "... 

nao obtive sucesso..."- passa a se configurar apenas como uma etapa, um momento 

transitorio que ja foi superado. 
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A partir desse processo de referenciacao que a informante realiza, seu 

interlocutor, mediante o que e dito, compreende que, antes, isto e, no passado, ela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"nao sabia", agora, ou seja, no presente, ela ja sabe. Isso pode indicar que o referente, 

isto e, a imagem mental de um dos interactantes, construido pelo sujeito em questao 

tern por base sua propria percepcao de tempo. 

Essa percepcao de tempo demonstrou-se para nos como uma forma de 

autoreferenciacao positiva, ja que indica uma maturidade do sujeito, adquirida com o 

passar do tempo, em relagao ao objeto em estudo e, sobretudo, em relagao a si 

proprio. Vejamos os exemplos: 

Figura 09: E-mail "Brasi l ia" 

2008 /10 /27 
Ola A n d r e a , gostar ia de saber se nenhum pto jeto da n o s s a t u rma foi b o m o suf ic ien te pera 
ser aphcado la no cong resso e m Bras i l ia , po is E l i zabe te c o l o c o u u m a aluna dela para 
apresentar o seu projeto la e m Bras i l ia e. os seus a lunos nao fo ram esco lh ido nenhun . voce 
achou n o s s o s pro je los f racos? Qua l o cr i tet io para ser esco lh ido para par t ic ipar des te 
evento? O lhe l e n h o mu i ta von tade de p a r t i a l .̂ t jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M | i i . en^ (a i a - ou t&siemur iHar o quan to J 

J - - - i •-•!-< H '1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '•-. n >-•!:(.- .-,n-.-'- -..-.t i i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . - . piTrr^TtT"^-! ipnho uma noqao mu i to 

boa de in to rmat ica rea l i rando m inhas at iv idades s e m n e n n u m prob lema Be i jos da sua 
amiga e a luna 

Conhega ja o W i n d o w s Live S p a c e s , o s i te de re lac ionamen tos do Messenger ! Cne ja o 
seu l 

Ex5: (Figura 09) "... queria falar ou testemunhar o quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu era fraca digitalmente 

antes de ser uma aluna eproinfo ..." 

Ex6: (Entrevista) "...antes eu era leiga totalmente no assunto. ." 
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Hgura 10: E-mail "Brasilia" - "A" 
2008/10727 

Ola And rea , gostaria de sabei se nenhum pio jeto da nossa turma foi bom o suf ic iente pera 
ser aphcado la no congresso em Brasi l ia, pots El izabete co locou uma aluna dela para 
apresentar o seu projeto la em Brasi l ia e. os seus alunos nao foram escolh ido nenhun. voce 
achou nossos projetos fracos? Qua l o criterio para ser escolhido para part icipar deste 
evento? Olhe tenho mui ta vontade de part icipar. pois quena falar ou tes.1 am unban o quanto 
eu era fraca digrtatmente antes de ser uma aluna eproinfc [ h o | g tenho uma nogao m u i t o ^ 

^ B b o a de informat ica real isando mmhas atividades s e m nenhum probleTrTT'Jfr i i • •! i n 
amiga e aluna 

Conheca ja o W i n d o w s Live S p a c e s , o si te de re lac ionamentos do Messenger! 
seu ! 

Ex7: (Figura 10) "... hojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tenho uma nocao muito boa de informatica realizando 

minhas atividades sem nenhum problema..." 

Ex8: (Entrevista)"... eu to me sentindo incluida digitalmente " 

Nesse bloco de exemplos, percebemos que os elementos anaforicos e 

cataforicos sao representados tambem por adverbios, que explicitam a nogao ae 

tempo passado e presente. Esses elementos sao, respectivamente: "antes" (Ex 5 e 6), 

que se constitui como um referente anaforico, tanto do ponto de vista linguistico, ja 

que retoma expressoes que estao para "tras" no texto, como do ponto de vista 

contextual, ja que faz referenda a uma situagao nao mais existente; "hoie" (Ex 7), que 

se estabelece como um referente cataforico linguisticamente falando, visto que chama 

atengao para termos que ainda nao foram mencionados, isto e, estao para a frente do 

texto, bem como um referente cataforico tambem no aspecto contextual. 

Semelhantemente ao comentario destinado ao EX 7, mencionamos ainda o EX 

8, cujo elemento cataforico nao aparece explicitamente no texto, esta eliptico, mas 

pode ser identificado atraves da expressao "to", que representa o verbo estar 

conjugado no presente do indicativo, levando, assim, o interlocutor desta fala, a inferir 

que, antes dessa forma verbal, o referente "hoje" caberia adequadamente. 

Com essas consideragoes acerca das "formas de autorreferenciagao'", 

passamos a tratar agora do segundo aspecto desta categoria, o nivel de dominio da 

linguagem no contexto digital. 
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2.1.2 - Nivel de dominio da linguagem do contexto digital 

Com as mudancas tecnologicas que emergem constantemente no mundo, 

particularmente quando falamos em equipamentos informaticos e nas TDIC, e 

conveniente que ponderemos a utilizacao da linguagem em meio a tudo isso, visto que 

e a linguagem fator preponderante para a inclusao/exclusao dos sujeitos nos mais 

variados contextos sociais. Diante desse enfoque, Buzato (2007, p. 79) faz a seguinte 

observagao sobre a linguagem digital: 

O potencia l inc lusivo/exclusivo da l inguagem digital nao esta naqui lo que a 

afasta ou aprox ima do impresso ou do natural , do verba l ou do v isual , mas 

nas mane i ras c o m o faz in tegrarem-se ou agenc ia rem-se mu tuamen te esses 

c6d igos, moda l idades , tecnolog ias e usos de l inguagem. 

Assim, para Galli (2005, p. 120), o vocabulario terminologico da informatica, 

enquanto area tecnica permite aos locutores que participam deste ambiente falar e 

entender o mundo e as coisas de forma interativa. A autora pontua tambem que, essa 

linguagem - da Internet - configura-se como tecnica, isto e restrita a um numero 

reduzido de sujeitos, somente ate certo ponto, pois o vocabulario e colocado em uso 

ao migrar para a linguagem cotidiana, o que resulta em tradugao e mobilizacao 

democratica, segundo Galli. A autora afirma que 

A l inguagem da Internet tern seus pressupostos que , natura lmente, estao 

cam inhando para um mode lo de comun icacao . A Internet j a se t rans fo rmou 

num ve icu lo de comun icagao c o m uma l inguagem acess ive l a maior parte 

dos hiper le i tores. Desse modo , ha u m a exploragao dos te rmos dessa area, 

os qua is sao t ransfer idos para o contexto social e d ivu lgados c o m o uma 

l inguagem global . (2005, p. 120) 

Feitas essas consideragoes a respeito da linguagem digital e importante 

tambem comentarmos que cada campo de atuagao social requer, de seus 

interactantes, uma atuagao eficiente quanto as especificidades de suas linguagens, 

pois, e assim, que as pessoas podem permanecer neles e faze-los crescer, serem 

reconhecidos, etc. Esses diferentes campos de atuagao social, que sao diferenciados 

por, entre outros aspectos, por uma linguagem especifica, sao chamados de "dominio 
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discursive-" - como trata Marcuschi (2007), ou ainda de "esferas de comunicagao" na 

concepgao bakhtiniana de linguagem (Bakhtin, 1992, 279). 

Com base nestas exposigoes, apresentamos os exemplos que compoem a 

analise neste momento: 

Figura 1 1 : F6 rum T V digital - "A" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i (v.' 1*r».o diT?#T*-Tn.» J « T v d t p t i l rtvjnt * m «u«fc»wtr * t i u M « « M !*>•< M MM torA4<j*n**4»,t«n* w 4 u * « 

p#«t»fc* q u * " * * J " J o »* r~o i (*ip>r**<;* n o a>i» * * l « » ^ o i . • • r > d c - •»«•"-> c « * r i * f * « [ * ' ( • ' • c««tti*r.^,« n o « 4 \ r c * 4 » r * 

Ex9 : (Figura 11) "...concordo com vc..." 

Figura 12: E-mail "Nao entrei no site" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n a o e n t r e i n o S i t e C a i x a d e e n l r a d a 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •  O f e r t a 

" f i r p a r a m i m i •  ... > I  .I*•»  1 Q / 1 2 / Q 7 •»  m d e r 

O l a ' A n d r e a e s t a t u d o b e m a g c j f r e c e b i ~ m i n h a a a n h a a o l o g i n a c e t o i o s a t a ~ B ^ u d o i a  n u m a 

b o a q u a n d o d e t e p e n t e c a i u e  n a o c o n s e g u i e n t r a r m a i s v c  s a b e o q u e a c o n t e c e u e x p l i q u e - m e 

p o i s f i q u e i s e m s a b e r O u t r a c o i s a c o m o f a c o p a r a f a z e r o t r a b a l h o d e s t a s e m a n a q u a l o t i t u l o 

a  c o m o f a c o p a r a e n t r a r . p o i s q u e r i a e n t r a r n o a s s u n t o d o m o d u l o a  n a o c o n s e g u i o q u e 

f a z e r . t e n h o u m p o u c o d e d i f i c u l d a d e p o i s n J o t e n h o m u i t a e s p e r i e n c i a c o m 

c o m p u t a d o r . B E U O S 

C o n h e c a o W i n d o w s L i v e S p a c e s , o s i t e d e  r e l a c i o n a m e n t o s d o M e s s e n g e r " C r i e >a o s e u ! 

Ex10: (Figura 12) "...recebi minha senha e login acessei o sate..." 
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Figura 13: E-mail "Projeto" - "A' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
From. 

To 

Subject: Wfc Ptojolo 

Date Tue, 3 Jun 2008 05 10:52 +0300 

F i o m . 

To: 

Subject Projeto 

Date. Mon. 2 Jun 2008 03.11.30 +C300 

R e c e b a G R A T I S a s m e n s a g e n s do M e s s e n g e r no seu celular 

juanao voce esirver offline Conhega o M S N Mobile' Crie ja o seul 

Ve ja m a p a s e encontre a s melhoies iotas para fugir do transito c o m o Li*e 

S e a r c h Maps' Expenmente ia ' 

fc'ol •:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i~. eltrgla co NfWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * « * T^nes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J O ' * J O L . * - I C * . vhteocass-^ta.::*; r r-juites outrun x«d-ic> 

l*a MSN '•••\no-.'-. fn-jfeaja! 

Ex11: ( Figura 13) "segue em anexo 

Ex12: ( Entrevista) "...coloquei azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet discada teria que ter uma coisa mais 

avangada. Tive que colocar VELOX pra poder levar o curso a frente." 

No EX 9 temos a ocorrencia de uma das formas mais representatives da 

linguagem da Internet, a abreviagao da palavra 'voce', que, no meio digital, e 

representada por "vc". Sabemos, que, antes mesmo do surgimento da Internet, a 

palavra, na sua etimologia, ja passou por diversos processos de alteracao em sua 

morfologia: vossa merce > vossemece > vosmece > voce > "vc" , esta, que, por sua 

vez, pode esta a ponto de mais uma supressao em sua estrutura e de "vc", passar a 

"c", apenas. 

Nesse exemplo acontece o mesmo que ocorre nas expressoes "beleza" e "fim 

de semana", que, sofrem "cortes" das vogais e de silabas inteiras, transformando-se 

em "biz" e "fds", respectivamente, com vistas a uma interacao on line mais rapida e 

eficaz, que, por usa vez, aponta para uma familiarizacao com o meio digital. Nesse 

sentido, Ribeiro (2007, p. 148) comenta que "pessoas letradas tern maior sensagao 
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de familiaridade com suportes novos e variados". Acrescentamos a opiniao de da 

autora que pessoas letradas demonstram essa sensacao de familiarizacao tambem 

com a linguagem nesses suportes aos quais se refere Ribeiro (IdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibidem), que ao 

que nos parece, e o que ocorre com a informante neste momento. 

Essa mutagao da palavra pode ser explicada, dentro da gramatica descritiva da 

lingua portuguesa, como sendo um processo de formagao de palavras. Nesse 

contexto, podemos denominar esse processo como sendo uma acrografia 2 2, isto e, 

uma grafia em abreviatura, ou mesmo, uma acrossemia, que e uma redugao de 

palavras. Processos esses que nao costumam aparecer nos manuais de ensino da 

lingua, mas que podem nos dar uma explicagao sobre a transformagao da palavra 

"voce" em "vc", por exemplo. Alem, claro, dessa explicagao justificar-se pelo 

processo de inclusao digital pelo qual passa nossa informante, visto que, a escrita 

teclada, com caracteristicas da fala, se constitui como uma das caracteristicas que 

marcam o caminho da inclusao digital percorrido pelo sujeito em estudo. 

Essa forma de representagao da escrita, expressa no EX 9, ou, como chama 

Possenti 2 3, essa "grafia utilizada por certos usuarios de computadores" tern sido 

chamada de "internetes" e caracteriza-se, segundo Buzato (2006) 2 4 por "emular a 

velocidade, agilidade e a informalidade da fala, de ser um tipo de 'escrita' menos 

monitorada." Logo, compreende-se que o "internetes" e uma representagao concreta 

de hibridismo linguistico, pois une, em uma unica forma, escrita e oralidade.Com 

essas caracteristicas, o "internetes" constitui-se uma marca importante no processo 

de letramento digital - LD - e, portanto, de ID. 

2 2 Conceitos disponiveis em: http://vvvvw.webartigos.eom/articles/10408/1/variantes-linguisticas-n 

contexto-da-internet/pagina1.html. Valido para acrossemia tambem. 

2 3 Possenti, Sirio. Voce entende internetes? In: Revista Discutindo Lingua Portuguesa. Ano 1, n.° 2 

2 4Buzato,Marcelo.\/c sab fir assim?2006. Disponivel em: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=8576 
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Com base nisso, dizemos que nossa informante ja da indicios de dominio da 

linguagem tecnico-digital. A confirmagao a respeito pode ser tida nos EXs 10, 11 e 

12, quando, por meio de uma linguagem tecnica, isto e, propria de um dominio 

discursivo, ela estabelece uma comunicagao com seu interlocutor sem problemas de 

compreensao a respeito do que esta sendo dito. As expressoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "login", "em anexo", 

"internet discada" e "Velox", alem da expressao "docx" para indicar a extensao de um 

documento, revelam um sujeito que esta migrando para uma cultura digital. 

Mediante exposigao desses exemplos nesta categoria buscamos mostrar que 

para um sujeito inserir-se no contexto digital de modo a dele participar ativamente, tal 

como muitos adolescentes que tern crescido com farto acesso as tecnologias ( e por 

isso essa linguagem Ihes e quase natural), sao necessarios varios fatores, dentre eles 

tempo, contato com o meio e suas especificidades de uso da leitura e escrita, alem de 

abertura as adaptagoes a linguagem, por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Busca pela autonomia 

Esta categoria justifica-se pelo que afirma Levy (1999, p.238) ao comentar que 

...na perspect iva da c ibercul tura ass im c o m o nas abordagens mais 

c lass icas, as pol i t icas voluntar is tas de luta cont ra as des igua ldades e a 

exc lusao d e v e m visar o ganho em autonomia das pessoas ou grupos 

envolv idos. [ italico do autor ] 

Levy (Id. Ibidem) acrescenta ainda que o "ganho de autonomia" surge quando 

essas politicas voluntaristas de luta contra as desigualdades evitam o surgimento de 

novas dependencias provocadas pelo consumo de informagoes ou de servigos de 

comunicagao concebidos e produzidos em uma otica puramente comercial, que, 

segundo o autor, tern como efeito desqualificar os saberes e as competencias 

tradicionais dos grupos e das regioes desfavorecidas. 
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Sendo assim, consideramos que o programa ME, como sendo uma iniciativa do 

Governo Federal, e, portanto, uma politica publica de formagao docente, atende as 

expectativas de "ganho de autonomia", conforme mencionado por LevyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit), ainda 

que de forma limitada, dos sujeitos que dele participam, possibilitando assim, mesmo 

que indiretamente, a diminuigao da desigualdade e exclusao do contexto digital. 

Focaremos, com esta categoria analise, nossa atengao para o percurso da 

nossa informante no ME, se houve algum "ganho de autonomia", ou seja, se ela de 

fato migrou de "estrangeira" a "naturalizada" digital. Para tanto, subdividimos esta 

categoria em tres momentos distintos: demonstragao de dependencia, pelo qual 

buscaremos destacar que o processo de letramento e inclusao digital de um 

"imigrante" carece da colaboragao de terceiros; demonstragao de superagao, cujo 

objetivo e mostrar como e possivel que a dificuldade no processo de "migragao" possa 

se transformar numa atuagao mais consciente do sujeito migrante; e demonstragao de 

inclusao, no qual as mudangas de praticas ou mesmo de rotinas adquiridas em virtude 

da insergao concreta noutro contexto social aparecem com muita clareza. 

Quanto ao primeiro topico desta categoria - demonstragao de dependencia -

elencamos os seguintes exemplos: 

Ex13: (Entrevista)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu nao sabia nem ligar o computador..." 

Ex14: (Entrevista) "...de primeiro eu nao sabia os sites, nao sabia oesguisar nada 

na internet. Chamava meu filho de 8 anos. Eu achava incrivel, ne? Eu com 41 e 

tinha que chamar meu filho ora me ensinar a ler..." 
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Figura 14: E-mail "Ativ4" - "A" 

a t i v 4 Caixa de entrada 2 a Oferta 

para mim 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ U •• ••! .!•.• . 15/12/D7 Responder 

o AnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' J  t e a vc man do j in . n • •  . . . .••  i Ji.-< „:u . | u e .;•. t ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM J q „ e f a z e r jma novo . ... j . ; 

jacho que rr.eu. filho apaoou o seu email e agora nao sei o que e que tenhc oue fazer mande- | 
me novamente e eu tarei tudo como vc determinaTTBi grande abracn 

Veja mapas e encontre as melhores rotas para fugir do transito com o Live Search Maps! 

Exper iments jg | 

Ex15: (Figura 14) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e agora nao sei o que 

e que tenho que fazer mande-me novamente e eu farei tudo como vc determinar..." 

Figura 15: E-mail: "Trabalho" 

trabalhO C a i x a d e e n t r a d a 2  3 O f e r t a 

p a r a m i m t  d e l i l l i e 1 2 / 1 2 / C 7 H e s p o n d e r *  

O i A n d r e a t u d o b e m c o n t i g o , c o m i g o e s t a t u d o d e n t r o d a n o r m a l i d a d e . n o e n t a n t o t e n h o 
f i c a d o m u m p o u c o a p i e e n s i v a d i a n t e d a s d i f i c u t d a d e s e x i s t e n t e n o c u r s o i s s o s e d e v e a  m t n h a 
f a l t a d e e a p e n e n c i a c o m e s s a m a q u m a f u t u n s t a e  e u p a r a d a n o t e m p o n a o e v o l u i i c j u a l a  
e l a B e r n d e i x a m o s d e l a d o e s s a m i n h a p a r a n o i a d e q u e n § o v o u c o n e g u i r e  p a r l a m o s p a r a a  
r e a l i d a d e . O l h e A n d r e a e s t o u c o m n m e u t r a b a l h o p r o n t o e  n a o e s t o u c o n s e o u m d o e n v i a - l g o 
q u e q u e e u f a c o p a r a n a o p e r d e r r i a i s e s s a a t i v i d a d J c o n t o c o m s u a a j u d a d i g a - m e p a s s o a j 

p e s s o a l r n e r W e ' . s o a s s i r r T t e r e i t o n l e s s e g u r a s A i e n c i o s a m e n t e 

N o t ' C a s d i r e i o d o l \ l o - k T i m a s . . j o ' szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Jo L a n c e , v i d e o c a s s e t a d a s e  i - ' i c t t o s . o u i r o s v i d e o s 

n M S N V ' i c e n e . Q*3|3fi£ Si .Ji5.! 

Ex16 (Figura 15) "...conto com sua ajuda diga-me passo a passo o quer que devo 

fazer..." 

Nos exemplos acima, notamos que a informante demonstra,num determinado 

momento, de modo explicito, nao ter habilidades com o computador e com a Internet, 

eximios representantes da cultura digital. Tais afirmacoes revelam sua condicao de 

dependencia de terceiros por causa da necessidade primeira de prosseguir no curso 

bem como a de incluir-se nesse meio. 

Nos EX 13 e 14, temos uma sucessao de afirmativas - "eu nao sabia nem ligar 

o computador, nao sabia os sites, nao sabia pesquisar nada na internet..." Elas 

sugerem que, sozinha, a propria informante reconhece que teria ainda mais 
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dificuldades em prosseguir no curso e, consequentemente, de participar de forma ativa 

desse contexto social mediado pela tecnologia digital proporcionada pelo ME. 

Nesses exemplos, percebemos ainda que a informante nao poderia ser 

considerada, ou mesmo se considerar, incluida digitalmente, visto que, segundo 

Araujo (2007, p. 110), para que assim se avaliem, os sujeitos devem avangar, quanto 

ao dominio das TDIC, da mera utilizagao funcional - que a informante demonstra nao 

estar aptazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ("nem ligar o computador") para o patamar de agao interativa sem auxilio. 

Como maneira de confirmar o que a autora fala sobre a ID, citamos as criangas 

nativas digitais. A maioria delas, tendo acesso, de algum modo, as TDIC, consegue 

expressar bem o que e transitar da mera utilizagao funcional dessas tecnologias ao 

patamar de interatividade sem o auxilio de terceiros. Sao os chamados "nativos" 

digitais, que fazem amigos pela rede, conhecem o mundo pelos buscadores, 

desenvolvem habilidades por meio de videogames, criam paginas pessoais em 

fotologs, blogs e sites de relacionamento. Os "nativos" da Era Digital, alem de navegar 

na Internet, sao capazes de operar outros aparelhos eletronicos com muita facilidade, 

como celulares, Ipods, controles remotos de DVD e TV, as vezes, varios ao mesmo 

tempo. Elas migram de um software para outro(s) sem grandes dificuldades, 

justamente por terem contato com todo esse arsenal tecnologico desde muito cedo. 

Com toda essa desenvoltura e naturalidade dos nativos digitais para com as 

TDIC a dependencia da informante do seu filho de apenas 8 anos de idade se 

apresenta como um fato ate mesmo esperado, ainda assim, ela demonstra-se 

surpresa com isso, tal como afirma, no EX 14: eu achava incrivel, ne? Eu com 41 e 

tinha que chamarmeu filho pra me ensinar a ler...". 

O que pudemos perceber com esta afirmagao do EX 14 e que a dependencia 

da informante de seu filho vai alem de uma dependencia funcional, isto e, que cessaria 
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com acoes do tipo ligar o computador, acessar a Internet, dentre outras com um baixo 

grau de dificuldade para um "nativo" digital. A dependencia, neste caso, nao e 

somente para resolucao de problemas tecnicos ou elementares. Ela diz respeito 

tambem a questoes de ordem social, pois a informante declara ter que chamar o filho 

para Ihe ensinar a ler. Esta leitura, claro, nao diz respeito ao processo de 

alfabetizacao, pelo qual se aprende a ler, decodificando as letras e escrevendo as 

palavras silabicamente, mas a um processo de inclusao digital, no qual a informante 

precisava saber "ler", decifrar, compreender as informagoes daquele contexto para 

prosseguir com seus objetivos academicos. 

Compreendendo o que lia, a informante tambem precisava do dominio tecnico, 

o que ja pudemos identificar que nao acontecia em fungao dos comentarios que 

fizemos a respeito do EX 13. Isso pode ser verificado ainda no que tange aos aspectos 

relativos exclusivamente ao acesso a Internet, como e o caso do EX 15. Neste, vemos 

que a informante depende que seu filho faga o trabalho operacional quanto as 

ferramentas digitais. Observemos o que ela diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...meu filho apagou o seu e-mail...". 

Essa afirmagao nos leva a inferir que quern abria e consultava o correio eletronico da 

informante era o seu filho, se assim nao fosse, o e-mail ao qual ela se refere nao 

poderia ter sido apagado. 

Dito isto, chamamos atengao para o EX 16, no qual a informante admite que 

precisa de orientagoes "passo a passo" para a execugao satisfatoria do procedimento. 

Isso pode ser verificado pela expressao "conto com sua ajuda", no referido exemplo. A 

informante nos da indicios de que, com o auxilio de terceiros e orientagoes 

minuciosas, e possivel cumprir aquilo que Ihe foi solicitado e, porque nao dizer, ir se 

inserindo, aos poucos, em um novo contexto, uma nova cultura, de praticas ainda 

dificeis, mas que podem se tornar simples depois de superar a fase de dependencia. 
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Parece haver aqui, na verdade, a transposicao de uma pratica de outro 

letramento, qual seja a de seguir instrucoes a partir de um roteiro. Nesse caso, a 

pratica letrada de seguir o roteiro sem testemunhar o momento da execucao e uma 

pratica letrada tipica de sujeitos acostumados em ambientes escolares, nos quais, em 

muitos casos de atividades com textos, os sujeitos nao sao orientados a voltar ao texto 

para responder as questoes, mas apenas seguir dadas instrucoes. 

O processo de inclusao leva a superacao das dificuldades. E nessa perspectiva 

que discorreremos agora sobre alguns exemplos, no segundo momento desta 

categoria:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA demonstragao de superagao. Vejamos os exemplos: 

Figura 16: E-mail "Atividades" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a t i v i d a d e s - Caixa de entrada 2 3 Oferta 

& para m im r m | <• jg jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i l ' u 14/12/07 Responder 

C i A.I j . . . , I i• i Ji i ec'.a . ^ p JIIJI.I QS em-ail e constate-i . i . -JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a. \±l<j. jL J L J : I . J kilLa r>_-
cumpr imento nas atr / idac^|f iz o possrvel on tem a noite e tentei fazer todas n£o sfti fift fir.nu 
cer to . prometo a vc qoe n ^ o l t a serei mais a tenta, mnde-me dizer o seu concerto para que"eo ]B| 

possa melhorar na volta § m gostaria de saber quando e o regresso pois irei para Joao 
Pessoa e m Janeiro e quero fazer a progamag^o .Aprovei tando quero te desejar um F E L I Z 

N A T A L que o ANO NOVO s e j o de mui tas ie<iliz<i9oes. *^ 

t-rom: 
To 
Subject: [e-Proinfo] At ividade 3 - debate virtual 
Date Thu, 13 Dec 2007 23 24 :39 -0200 

Ex17: (Figura 16) "...fiz o possivel ontem a noite e tentei fazer todas nao sei se ficou 

certo, prometo a vc que na volta serei mais atenta, mnde-me dizer o seu conceito 

para que eu possa melhorar na volta. 

Ex18: (Entrevista) "...Hoje em dia ja to mais... ne, ja sei fazer todas as tarefas. ia sei 

fazer as coisa todinha no computador..." 

Ex19: (Entrevista) "...depois que eu to fazendo o curso, eu vejo que o respaldo voce 

trabalhando com as midias, certo, mesmo que seja so essas duas, e..., a TV e video e 

o radio, ne, eu vi que os meus alunos tiveram um avanco maior." 
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Como e possivel notar neste bloco de exemplos, a postura da informante ja 

nao e mais a de alguem dependente, mas de a de quern, mesmo com dificuldades, 

mostra-se disposta a buscar melhorar e ja consegue lidar com as TDIC sozinha, sem 

recorrer tanto a terceiros. 

Esse e, notadamente, urn quadro de superacao, que, a nosso ver, foi possivel 

mediante o contato constante da informante com as TDIC, contato este que ocasionou 

a aquisicao da habilidade mediana com essas tecnologias, de modo que ela pode 

demonstrar que as dificuldades enfrentadas se transformaram em acoes conscientes 

dentro do contexto digital vivenciado. 

Desta feita, apresentamos entao o EX 17, no qual a informante afirma."...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tentei 

fazer todas nao sei se ficou certo...". Nesse trecho, e importante destacar que, mesmo 

tendo duvidas a respeito do que havia feito, ela nao deixou de participar e nem de 

cumprir com as atividades solicitadas. As dificuldades enfrentadas nao foram capazes 

de impedir as acoes e, ainda, trouxeram a consciencia de que era preciso melhorar -

"mnde-me dizer o seu conceito para que eu possa melhorar na volta." - fato que nos 

indica que a superacao nao ocorre sem que haja dificuldades a serem enfrentadas. 

As dificuldades para quern precisa aprender tardiamente a lidar com essa 

cultura digital sao naturais, pois novidades surgem numa velocidade muito grande 

nessa area e, mesmo aqueles que tern muita pratica e habilidade sujeitam-se a auxilio 

de outras pessoas, por vezes, nesse contexto, mais jovem. O que muda aqui e o 

tempo e os recursos necessarios para superar as dificuldades. Isso e o que vai 

diferenciar um "nativo" ou mesmo urn "naturalizado" de urn "imigrante" digital. Aqueles 

certamente superarao suas dificuldades em um menor tempo e com recursos 

objetivos, praticos, eficazes, visto que, provavelmente, desde muito cedo foram 

apresentados a essa cultura digital, portanto transitam por ela com uma certa 

destreza. Ja os "imigrantes" podem requerer mais tempo e recursos para a superacao 
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dos problemas desse contexto, pois este faz parte ha pouco tempo da rotina deles. 

Porem, como a condigao de "imigrante" e transitoria, havera o tempo em que suas 

dificuldades tambem serao superadas em menos tempo e com recursos adequados. 

Com base nessas consideragoes, passamos ao EX 18,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...Hoje em dia ja to 

mais... ne, ja sei fazer todas as tarefas, ja sei fazer as coisa todinha no computador..." 

Ele nos mostra que a condigao de "imigrante" na cultura digital demanda um tempo 

pequeno a depender da capacidade de superagao do sujeito envolvido. 

Vemos nesse exemplo que nossa informante parece assumir, a partir da 

declaragao destacada, a condigao de "naturalizada" digital. Isto e, embora nao tenha 

nascido na "Era Digital", o que nao garante que o sujeito seja, necessariamente, 

"native digital", a informante parece ter conseguido se adaptar de modo a conviver 

pacificamente com os maiores representantes dessa era, tais como o computador e a 

Internet. A propria informante declara isso: "... ja sei fazer as coisa todinha no 

computador..." 

A superagao da fase "imigrante" para a fase de "naturalizada" digital pode ser 

destacada neste caso sob duas oticas. A primeira delas considera que essa superagao 

ocorreu no ambito pessoal/individual; ja a segunda perspectiva, aponta para uma 

superagao no ambito social/profissional, como informa o EX 19 - "...depois que eu to 

fazendo o curso, eu vejo que o respaldo voce trabalhando com as midias, certo, 

mesmo que seja so essas duas, e..., a TV e video e o radio, ne,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu vi que os meus 

alunos tiveram um avango maior." 

Neste exemplo, verificamos que a superagao se deu pelo fato da informante 

passar a acreditar que o trabalho com as TDIC poderia Ihe oferecer melhores 

condigoes de exercicio profissional com exito - "vejo que o respaldo voce trabalhando 
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com as midias..." Dessa forma, ela poderia tambem contribuir para o progresso de 

outras pessoas, condigao inerente a docencia, conforme podemos constatar no trecho 

"...eu vi que os meus alunos tiveram um avango maior." 

Tais constatagoes nos conduzem para o que estamos chamando nesta 

dissertagao de inclusao digital, um processo que nao diz respeito unicamente a 

aquisigao de equipamentos que representam essa cultura que hoje se instaura, mas 

que preve tambem a convivencia e aquisigao de habilidades com esses equipamentos. 

£ sobre isso que trataremos no ultimo topico desta categoria: demonstragao de 

inclusao. Para tanto, seguem-se os exemplos que nos possibilitarao falar sobre a 

inclusao efetiva de nossa informante na "Era Digital". 

Ex20: (Entrevista) "...A partir do momento que comecei a fazer 'a midia' (se referindo 

ao ME)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu tive que comprar o computador pra minha casa, coloquei a internet 

discada, vi que nao estava dando resultado, que pra eu fazer esse curso eu teria que 

ter uma coisa mais avangada. Tive que colocar VELOX pra poder levar o curso a 

frente... porque antes eu so ia pra Ian house e era muito problematico fazer todas as 

atividades em Ian house." 

Ex21. (Entrevista) "... agora nao tenho mais problema em acessar... entro e saio 

naturalmente..." 

Figura 17: E-mail "Brasilia" - "B" 

2008/10/27 
Ola Andrea, gostaria de saber se nenhum projeto da nossa turma foi bom o sufictente pera 
ser aplicado la no congresso em Brasilia, pois Elizabete colocou uma aluna dela para 
apresentar o seu projeto la em Brasilia e. os seus alunos nao foram escolhido nenhun, voce 
ac hounossos projelos fracos? Qual o criteno para ser escolhido para participar deste 

|rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i . - |  - : r g •.- t i _ -..-t r. .'-  i • .-' r - i i - r t'r r I" "i | •"• : i' " . I"'" . . r f ->> i • i r -
)oa de mformatica realizando minhas atividades sem nenhum problema Begos da sua 

| 

Conhec.a o Windows Live Spaces, o site de relacionamentos do Messenger! Cne ia o 
seu! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
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Ex23: (Figura 17) "...Olhe tenho muita vontade de participar, pois queria falar ou 

testemunhar o quanto eu era fraca digitalmente antes de ser uma aluna eproinfo e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hoie tenho uma nocao muito boa de informatica realizando minhas atividades 

sem nenhum problema..." 

O bloco de exemplos acima deixa-nos entrever que a informante mudou suas 

praticas com relagao as TDIC, o que, segundo as perspectivas aqui apontadas, 

caracteriza com propriedade a condigao de inclusao digital. 

No EX 20, essa mudanga e percebida atraves da primeira atitude que uma 

pessoa precisa tomar ao desejar incluir-se digitalmente que e acesso ao equipamento. 

Ela afirma te-lo adquirido quando diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A partir do momento que comecei a fazer 'a 

midia' (se referindo ao ME)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu tive que comprar o computador pra minha casa 

Tal assergao nos permite entendermos que o curso do ME foi o motivo para que ela 

buscasse sua inclusao digital. 

Com isso, acreditamos que iniciativas institucionais, como o ME, despertam 

nos participantes a necessidade de reflexao sobre seus conhecimentos e habilidades 

em face a nova realidade tecnologica, profissional e social. A necessidade de fazer o 

curso do ME estimulou-a a buscar a inclusao digital. Neste caso, o processo de 

inclusao digital aqui se assemelha ao que Buzato ( 2007, p. 175) destacou como 

sendo a segunda concepgao de inclusao atualmente no pais, a de que a apropriagao 

critica das TDIC e uma forma de autoafirmagao cultural e de conscientizagao, alem de 

mobilizagao politco-ideologica. Assim, essa concepgao, apresenta a nogao de inclusao 

digital como um processo de conscientizagao e emancipagao politico-ideologica do 

sujeito atraves da tecnologia. 

O mesmo podemos constatar com a seguinte declaragao da informante: 

"coloquei a internet disc a da, vi que nao estava dando resultado, que pra eu fazer 
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esse curso eu teria que ter uma coisa mais avangada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tive que colocar VELOX pra 

poder levar o curso a frente..." Notamos que ela ja tern o domlnio nao so da 

linguagem tecnico-digital, mas tambem das peculiaridades de cada tipo tecnologia, a 

ponto de conseguir escolher entre uma e outra. Enfim, este trecho nos mostra que o 

sujeito em questao ja conhece as informacoes - "...vi que nao estava dando 

resultado..." - e e capaz de ter autonomia sobre elas - Tive que colocar VELOX 

pra poder levar o curso a frente...". 

Como defendemos no inicio deste trabalho, a inclusao digital nao se configura 

somente pela aquisigao do equipamento, mas pela convivencia e habilidade com ele. 

Para tratar do tema, devemos levar em consideragao o acesso dos individuos a 

Internet. Por isso, nos amparamos no EX 21 , no qual a informante confirma: "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agora 

nao tenho mais problema em acessar... entro e saio naturalmente...". O adverbio de 

tempo 'agora' indica que houve uma mudanga de pratica, como suscita o letramento / 

inclusao digital. O fato de esse acesso ser uma coisa natural demonstra que essa 

pratica foi incorporada ao dia a dia da informante, que se mostra um fator relevante no 

que toca a inclusao digital, pois, para tanto, convem que os candidatos a tal processo 

utilizem as TDIC em varios ambitos de atuagao, do profissional ao particular. No caso 

de nossa informante, isso serve para confirmar que a inclusao digital realmente 

ocorreu na pratica. O fato da informante dizer que acessa a Internet 'naturalmente' 

prova que novas praticas letradas foram adquiridas e incorporadas por ela em sua 

rotina, o que caracteriza a inclusao do um sujeito num determinado contexto. 

Por fim, no EX 22, destacamos que, a informante mostra uma capacidade 

autoavaliativa de sua conduta no processo de migragao de "estrangeira" - "...eu era 

fraca digitalmente antes de ser uma aluna eproinfo..." a "naturalizada" digital - "...hoje 

tenho uma nogao muito boa de informatica realizando minhas atividades sem nenhum 

problema...". 
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Nessa perspectiva dizemos que o processo de migracao parece ter sido uma 

evolugao em linha reta, mas devemos supor que este processo teve muitas idas e 

vindas, processos de estabilizar e desestabilizagao de conhecimento, de incorporacao 

e revisao de praticas letradas. Desta forma, pensamos serem os exemplos registrados 

nesta oportunidade apenas indicios de algo muito maior, profundo e complexo. 
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CAPITULO 03 

3. O percurso de naturalizacao: flagrantes do processo de letramento digital 

3.1 - O fendmeno letramento: algumas consideracdes 

Na lingua, assim como em outras instancias sociais, quando acontece um novo 

fenomeno, precisamos de uma nova expressao para designa-lo. Desse modo, 

segundo afirma Kleiman (1995, p. 16), a expansao dos usos sociais da escrita, desde 

o seculo XVI, vem requerendo outra expressao que seja capaz de dar uma maior 

amplitude aos significados da escrita no contexto social, que nao apenas o de "saber 

ler e escrever". 

A propria Kleiman nos apresenta um conceito um pouco mais abrangente do que 

aquele , apresentado por Soares (2002, p. 17) ao dizer que letramento trata do "estado 

ou condigao que assume aquele que aprende a ler e a escrever". Entao, Kleiman 

(2001, p. 19), define letramento como "um conjunto de praticas sociais que usam a 

escrita, enquanto sistema simbolico e enquanto tecnologia, em contextos especificos, 

para objetivos especificos". 

Corroborando com a definicao de Kleiman (2001) para o termo, destacamos que o 

letramento difere da alfabetizagao principalmente no tocante ao aspecto social, tendo 

em vista que, para aquele, as praticas de escrita e leitura sao analisadas segundo 

suas possibilidades de uso efetivo, enquanto que para esta, tais praticas nao tern, 

necessariamente, relacao direta com o uso. O sujeito alfabetizado seria aquele que 

teria aprendido a ler e a escrever minimamente e o sujeito letrado seria aquele que 

adquiriu o estado ou a condigao de quern se apropriou da leitura e da escrita e faz uso 

dessa condigao socialmente. 

Para Gee (2000), nos novos estudos do letramento, leitura e escrita so fazem 

sentido se realizados em contextos de praticas sociais e culturais dos quais elas fazem 
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parte. Semelhantemente, Barton (1998,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Xavier 2005) afirma que o letramento e 

uma pratica cultural, socio e historicamente estabelecida antes mesmo de ser um 

conjunto de habilidades intelectuais. Assim sendo, verificamos a relevancia de se 

estudar linguagem nessa perspectiva, pois tratamo-la como tendo por base o dia-a-dia 

dos sujeitos que a usam, atendendo assim ao pressuposto de um novo modelo de 

estudos da linguagem. 

O modelo de Hamilton & Barton (2002) atenta para o fato de as pessoas poderem 

enxergar a escrita a partir de suas habilidades intelectuais, mas tambem considerar o 

que podem fazer com ela, como, com quern e onde utiliza-la. Tal preocupacao passou 

a ser sentida pelos autores ao observarem criancas sendo alfabetizadas apenas 

decodificando simbolos, sem entender como podiam fazer uso dessas praticas em 

seus cotidianos. 

Dito isto, podemos agora destacar seis proposicoes levantadas por Hamilton & 

Barton (Id Ibidem), ao tratarem de letramento. Segundo os autores: 

1- Letramento e um conjunto de praticas sociais e, sendo assim, o 

texto, nessa perspectiva, nao tern um sentido fechado ou acabado; 

2- Ha diferentes letramentos associados a diferentes dominios 

discursivos: dominios diferentes possibilitam diferentes letramentos; 

3- As praticas de letramento sao moldadas por instituicoes sociais e 

relacoes de poder e alguns letramentos sao mais dominantes, visiveis e influentes que 

outros; 

4- Praticas de letramento sao propositais e embutidas em objetos 

sociais e praticas culturais mais amplas; 

5- Letramento e historico e culturalmente situado; 

6- Praticas de letramento mudam e novas sao adquiridas atraves de 

processos de aprendizado informal e do fazer sentido. 
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A partir das consideragoes apresentadas por Gee (2000), Barton (1998,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Xavier 2005) e dessas seis proposicoes levantadas por Hamilton & Barton (2002) para 

definir letramento, embasamos nossa concepgao sobre praticas letradas nas palavras 

de Mey (1998) que dizem que: 

letramento e mais do que a habilidade de ler e escrever. Sem duvida, em 

um sentido, o letramento pode ser considerado como uma forma de 

tecnologia em que a leitura e a escrita sao os efeitos primarios desta 

determinada tecnica [...]. (italico do autor) 

E, tal como aponta o autor (op. cit), a tecnologia denominada de letramento 

suscita dos sujeitos letrados determinados comportamentos, tais como: a atribuicao de 

significados as informacoes derivadas de diversas fontes de escrita - palavras, 

graficos, imagens, dentre outras, localizagao, selecao e avaliacao critica da 

informagao. 

Nesse sentido, saber "apenas" ler escrever, na sociedade em que vivemos nao 

se apresenta mais como um fator determinante. Estes seriam "efeitos primarios" como 

destaca Mey (1998). Convem aos sujeitos pertencentes a esta sociedade permeada 

pela escrita se apropriarem desses comportamentos para que, assim, possam dominar 

as regras que regem a pratica social da comunicagao e utiliza-las na leitura do mundo, 

na escrita da palavra empregada na produgao e representagao de conhecimentos. 

Em se tratando, pois, de uma pesquisa focalizada no uso das novas 

tecnologias e tendo feito estas consideragoes sobre letramento, trataremos agora de 

um tipo especifico de letramento, o digital. Para nos, letramento o digital inclui 

letramentos outros, tais como o midiatico, o visual, o escolar, etc. Por ser assim, 

consideramo-lo como uma especie de multiletramento, no qual os sujeitos usuarios 

precisam reunir praticas advindas de outros letramentos para dar novos significados 

as praticas de leitura e escrita em um ambiente especifico e hipermidiatico 
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proporcionado pelo computador. Nele a convergencia de varias midias, passa a ser 

um desafio a mais para o sujeito que o acessa. 

Com a mecanica trazida a partir de uma tela pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Web, o papel passa a conviver 

com o texto digital. Logo, este novo suporte de interagao se constitui tambem como 

um novo espaco de escrita e, desta maneira, altera as formas de ler e escrever, 

desencadeando mais um patamar no processo de apropriacao do letramento. 

Letramento segundo Coscarelli (2007, p. 9): "e o nome que damos, entao, a 

ampliacao de leque de possibilidades de contato com a escrita tambem em ambiente 

digital (tanto para ler quanto para escrever)". Em consonancia com Coscarelli (op. cit), 

Buzato (2007, p. 159) comenta que 

do ponto de vista do espaco da escrita, os estudos tern buscado 
caracterizar os LD em fungao da utilizagao de diversos tipos de telas 
eletronicas sobre as quais o texto e/ou imagens aparecem organizado(s) na 
forma de janelas que se aninham ou se sobrepoem espacialmente, ou se 
sucedem temporalmente. 

Essa ampliagao do leque de possibilidades de contato com a escrita a qual 

Coscarelli (Id. Ibidem) se refere faz com que assumamos o letramento digital como 

sendo um multiletramento, isto e, um espago de intersegao entre varios letramentos. 

Desta feita, consideramos que o estudo sobre essa tematica pode trazer resultados 

positivos para o contexto da linguagem e da educagao, sobretudo nos ambientes de 

nossas salas de aula, pois, de acordo com as palavras de Goulart (2007, p. 43) "na 

sala de aula, convivem muitos signos com multiplos sentidos!" 

Assumimos nesta pesquisa a posigao de adotar o letramento como sendo um 

fenomeno plural e, admitimos que os letramentos se entrecruzam de modo que 

podemos observar influencias de um sobre o outro. No entanto, as caracteristicas e os 

contextos especificos de utilizagao, sobretudo da escrita, fazem-nos denomina-los 

como sendo de um ou de outro tipo, escolar, midiatico, digital, etc. 
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3.2 - Letramento digital e suas caracteristicas 

Com a chegada dos computadores e posteriormente com o crescente acesso a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Internet, aumentaram as possibilidades de comunicacao e, deste modo, novas formas 

de ler e escrever foram adicionadas a conjuntura social. Sendo assim, surge a 

necessidade de abordar o fenomeno do letramento de forma multipla, como aqui ja 

enfatizamos, nao considerando apenas o letramento alfabetico ou tipografico, mas 

sim, considerando a existencia de varios tipos de letramentos, tal como destaca Barton 

{apud XAVIER 2005) ao afirmar que: 

Letramento nao e o mesmo em todos os contextos: ao contrario, ha 

diferentes Letramentos. A nocao de diferentes letramentos tern varios 

sentidos: por exemplo, praticas que envolvem variadas midias e sistemas 

simbolicos, tais como um filme ou computador, podem ser considerados 

diferentes letramentos, como letramento filmico e letramento computacional 

(computer literacy) 

Assim, falamos do letramento digital, que, a nosso ver, aponta para muitos 

tipos de praticas necessarias para acessar, pesquisar, interpretar, criticar e participar 

das novas formas de linguagem emergentes no contexto cultural e social. 

Segundo Almeida (2005 apud Araujo 2007, p. 110), "ler telas, apertar teclas do 

computador, equivale a inclusao digital, semelhantemente como ocorre na 

alfabetizacao no sentido de identificacao das letras quando equivale a alfabetizacao 

funcional." Concordamos quando a autora afirma que procedimentos como ler telas, 

apertar teclas etc. sao processos que se assemelham ao da alfabetizacao. Contudo, 

temos uma posigao mais abrangente no tocante a inclusao digital. Nao acreditamos 

que esse processo se resume a questoes tecnicas, tal como retrata a autora 

supracitada, pensamos a inclusao digital como algo que e perpassado por questoes 

de ordem social, por isso merece maior aprofundamento. 



77 

Desta maneira, dizemos que o letramento digital significa o dominio de tecnicas 

e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver variadas competencias 

de leitura e de escrita no computador como maquina de leitura e de edigao de texto, e 

atraves deste como maquina de acesso a comunicagao e a informacao, sendo, desta 

forma, o letramento digital um caminho a inclusao digital. 

Segundo Ribeiro (2007, p. 125), o letramento digital e a "maneira como os 

leitores/usuarios se apropriam dos novos suportes e dos recursos de apresentagao 

para a escrita/leitura. A autora, por sua vez, apresenta uma definigao bastante 

semelhante a de Soares (2002, p. 151), pontua ser o letramento digital "um certo 

estado ou condigao que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e 

exercem praticas de leitura e escrita na tela, diferente do estado ou condigao - do 

letramento - dos que exercem praticas de leitura e escrita no papel". 

Xavier (2005), em seu texto "Letramento digital e ensino", destaca que o 

crescente aumento na utilizagao das novas ferramentas tecnologicas tern exigido das 

pessoas a aprendizagem de novos comportamentos e raciocinios especificos. O autor 

chama atengao para o fato de que: 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Letramento digital implica realizar praticas de leitura e escrita diferentes 

das formas tradicionais de letramento e alfabetizagao. Ser letrado digital 

pressupoe assumir mudangas nos modos de ler e escrever os codigos e 

sinais verbais e nao-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos 

as formas de leitura e escrita feitas no livro, ate porque o suporte sobre o 

qual estao os textos digitals e a tela, tambem digital. 

Corroborando com o pensamento de Xavier (2005), Almeida (2005 apud Araujo 

2007 p. 111) denomina o letramento digital como fluencia tecnologica e, sobre isso, a 

autora esclarece: 

A fluencia tecnologica se aproxima do conceito de letramento como pratica 

social, e nao como simplesmente aprendizagem de um c6digo ou 

tecnologia; implica a atribuigao de significados a informagoes provenientes 

de textos construidos com palavras, graficos, sons e imagens dispostos em 

um mesmo piano, bem como localizar, selecionar e avaliar criticamente a 

informagao, dominando as regras que regem a pratica social da 
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comunicagao e empregando-as na leitura do mundo, na escrita da palavra 

usada na produgao e representagao de conhecimentos. 

Frade (2005, p.60) apresenta uma definigao que difere um pouco das outras 

perspectivas aqui ja destacadas para letramento digital. A autora diz que esse tipo de 

letramento envolve "tanto a apropriagao de uma tecnologia, quanto o exercicio efetivo 

das praticas de escrita que circulam no meio digital". Com isso, reiteramos que, para 

ser letrado digitalmente, e necessario o conhecimento da escrita e de outros recursos, 

como a multissemiose ou mesmo a multimodalidade que diz respeito a sobreposigao 

de imagens, som, escrita, com finalidade interacional. Nessa perspectiva, Dionisio 

(2006, p. 131) comenta que: 

na atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentidos a 
mensagens oriundas de multiplas fontes de linguagem, bem como ser 
capaz de produzir mensagens, incorporando multiplas fontes de linguagem. 

Sobre essa questao, destacamos a opiniao de Kress e Van Leuwen que 

quando defendem que a multimodalidade nao esta presente apenas nos multiplos 

modos de transmitir mensagens e conhecimentos, mas sim na linguagem. Eles 

afirmam que 

Linguagem, por exemplo, e um modo semiotico porque pode se materializar 
em fala ou escrita, e a escrita e um modo semi6tico tambem, porque pode 
se materializar (como uma mensagem) gravada em uma pedra, como 
caligrafia em um certificado, como uma impressao em um papel, e todos 
esses meios adicionam uma camada a mais de significado.25 

A partir dos autores mencionados, podemos dizer que a relagao entre 

letramento e escrita assume caracteristicas mais part iculars quando falamos em 

letramento digital. A nao padronizagao da escrita, a insergao de cores, movimentos, 

sons, imagens e atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emoticons no que se entende como escrita, toma proporgoes 

bastante significativas ao buscarmos compreender ou mesmo definir o letramento 

Tradugao livre 
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digital. Para nos, toda essa (des)organizacao define mais claramente esse tipo 

especifico de letramento e nos faz compreender que, desse modo, ele oportuniza, 

mais abertamente, o conhecimento e o contato social, tal como diz Braga (2007, p. 

187). 

"Embora demande o domfnio de um conjunto de habilidades mais 
complexas do que as exigidas pela escrita tradicional, o letramento digital 
abre espagos de acesso ao conhecimento e ao contato social; acessos nao 
possibilitados pelas praticas letradas anteriores." 

Sobre considerarmos o letramento digital em seus aspectos plurais e de defini-

te como sendo, de certa forma, a habilidade de lidar com diversas formas de 

apresentacao da escrita na tela do computador, apoiamo-nos nas palavras de Dionisio 

(2006, p. 132) quando diz que: 

Na sociedade contemporanea, a pratica de letramento da escrita, do signo 
verbal, deve ser incorporada a pratica de letramento da imagem, do signo 
visual. Necessitamos entao, falar em letramentos, no plural mesmo, pois, a 
multimodalidade e um trago constitutive do discurso oral e escrito. Faz-se 
necessario ressaltar, tambem a diversidade de arranjos nao-padroes que a 
escrita vem apresentando na mldia em fungao do desenvolvimento 
tecnologico. Em consequencia, os nossos habituais modos de ler um texto 
estao sendo re-elaborados constantemente. Nao se salienta aqui a 
supremacia da imagem ou da palavra na organizagao do texto, mas sim a 
harmonia (ou nao) visual estabelecida entre ambos. 

Diante dessas observacoes, consideramos que o letramento digital parece ser, 

por excelencia, o lugar de praticas letradas hibridas e, sendo assim, a escrita acaba 

sendo ressignificada nessa relagao direta com a tecnologia. Por essa razao, 

corroboramos com posicionamento de Lino de Araujo (2004, p. 8), pois a autora afirma 

que: 

o letramento nao e apenas o impacto da escrita, mas e o impacto da 
supervalorizagao de informagoes e da consequente necessidade de faze-las 
circular. Nesse sentido, nao esta relacionado apenas as praticas de escrita, 
mas as outras praticas que tambem registram informagoes e as fazem 
circular. 
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Adotando a escrita dentro no letramento digital numa perspectiva mais 

ampliada, defendemos com Silva (2005, p. 33), que este tipo de letramento transcende 

a escrita. Ela postula que: 

nao se trata apenas de ensinar a pessoa a codificar e decodificar a escrita, 

ou mesmo usar teclados, interfaces graficas e programas de computador, 

mas de inserir-se em praticas sociais nas quais a escrita, mediada por 

computadores e outros dispositivos eletronicos, tern um papel significativo. 

Logo, letramento digital seria a habilidade para construir sentido, 

capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informagao eletronica, 

estando essa em palavras, elementos pictoricos, sonoros ou qualquer outro. 

Sabemos que nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet existem informagoes de caracteristicas as mais 

diversas. Tamanho, teor, fungao, publico-alvo, sao apenas algumas dessas 

caracteristicas que podem ser, facilmente, observadas nesse "mar de informagao" 

que e a rede mundial de computadores. Navegar nessas aguas requer do 

marinheiro, de fato, como destacou Silva (Id Ibidem), habilidade. Esta, contudo, nao 

se limita apenas a ligar e desligar o computador ou produzir textos em processadores 

especificos para tal, como diz a autora. Saber encontrar a informagao na rede, de 

modo que esta tenha um sentido efetivo para o individuo, torna o sujeito apto neste 

contexto, ou seja, um sujeito minimamente letrado digitalmente. 

Nesta linha de pensamento, apresentamos o que dizem Leu et al. (apud 

Tavares, 2009 p. 142) ao definir os novos letramentos, baseados nas novas 

tecnologias de comunicagao e informagao. Os autores afirmam que esses 

letramentos possuem natureza multipla, esta, por sua vez, e formada por pelo menos 

tres niveis, que tern os seguintes objetivos: 

a) caracterizar a construgao do significado pela integragao de icones, simbolos 

animados, som, videos, tabelas interativas, ambientes da realidade virtual, entre 

outros, de forma que a compreensao se da pela integragao das diferentes midias 

gerando um sentido diferente do que cada uma possui separadamente; 
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b) se referir as multiplas formas de comunicagao e acesso a informagao que o 

individuo, usuario das novas tecnologias, precisa saber para atingir seus propositos. 

Entre elas estao: usarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites de busca, avaliar a credibilidade e importancia da 

informagao, acessar mensagens instantaneas, comunicar-se atraves de e-mails, 

participar de videoconferencias, salas de bate-papo, listas de discussao, entre 

outras. 

c) relacionar a possibilidade de acesso e troca de informagoes em diferentes 

contextos culturais e sociais. A internet cria oportunidades para pesquisas nos 

locais mais distantes, alem da troca de comunicagao entre pessoas do mundo inteiro 

sem sair de casa, da escola ou do trabalho. Essa possibilidade gera a necessidade 

de interpretar e responder a questionamentos de multiplos contextos sociais e 

culturais antes praticamente inacessiveis. 

As ponderagoes realizadas por Leu et al. (apud Tavares, 2009 p. 142) para 

definir os novos letramentos baseados nas novas tecnologias de comunicagao e 

informagao corroboraram com o posicionamento que assumimos aqui para 

caracterizarmos o letramento digital, em tres niveis distintos, quais sejam: basico, 

intermediario e avangado. Tal caracterizagao foi importante neste estudo porque 

permitiu registrar diferentes graus de dominio de habilidades e de usos de leitura e 

escrita da informante no meio digital. Desta forma, apresentar niveis para o 

letramento digital se constituiu como um recurso significativo neste estudo pois 

permitiu nomear as distintas fases pelas quais passou a informante durante o seu 

processo de letramento digital. Assim sendo, para cada nivel proposto, destacamos 

algumas agoes requeridas. Vejamos a classificagao elaborada para definir tais niveis: 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nivel Basico de Letramento Digital (LD): ligar o computador e usar o 

processador de texto sao agoes compativeis com este nivel, 
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b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nivel Intermediario de Letramento Digital (LD): acessar a internet para ler e 

responder e-mails, fazer pesquisas simples por meio de servigo de busca, usar 

programa de mensagens instantaneas, opinar em foruns e blogs, construir o 

proprio blog e site de relacionamento, fazer compras em lojas virtuais indicam 

agoes relativas a este nivel; 

c] Nivel Avancado de LD: baixar conteudos (programas, musicas, filmes, figuras) 

da internet, construir sites com domfnio proprio, produzir conteudo para 

alimentar sites da internet (Wikipedia, por exemplo), usar programas de edigao 

(texto, audio e video), construir personagens em mundos virtuais (Second life, 

The Sims, hiperficgao), participar de partidas de jogos eletronicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line 

caracterizam agoes deste nivel. 

Destacamos, a partir de agora, as tres caracteristicas que, para nos, podem 

ajudar a compreender melhor o que de fato vem a ser o letramento digital. Todavia, 

ressaltamos que as caracteristicas e marcas do letramento digital ainda nao estao 

totalmente consolidadas, por isso, ainda sao muito sutis, tenues a diferenga entre os 

niveis. 

A primeira e talvez a mais importante das caracteristicas que gostariamos de 

destacar e a escrita publica. Consideramos que no letramento digital a escrita se 

torna verdadeiramente acessivel ao publico, diferentemente de outros letramentos. 

Para esse tipo de letramento, a escrita percorre um circuito aberto em que um autor 

expoe sua escrita a um ou a varios leitores. 

Ponderamos, desse modo, dois sentidos para a escrita que se estabelece 

como publica no letramento digital. No primeiro deles, dizemos que ela e publica 

porque e destinada a varios leitores, que estejam conectados a internet, acessam um 

blog, forum eletronico ou sites em geral. A segunda razao pela qual consideramos ser 

a escrita publica e porque publicagao, no espago virtual de modo geral, nao sofre 
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censura, ou seja, nao e restrita somente a iniciados; qualquer pessoa, sabendo 

escrever bem ou nao, pode utilizar o computador/internet para publicar algo. 

Salientamos o fato de que essa ausencia de censura propicia condicoes para 

que o usuario da escrita sinta-se mais livre, mais autonomo, logo, mais autor de seus 

proprios textos. Essa constitui, pois, a segunda caracteristica sugerida por nos para 

identificarmos um sujeito como letrado digital. Sendo assim, entendemos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

autoria/autonomia como as possibilidades de elaboracao do proprio texto, que se 

revela nas escolhas lexicais e sintaticas para veicular um conteudo semantico de 

acordo com a intencao comunicativa do sujeito a um interlocutor idealizado. 

Posteriormente a essa produgao intersubjetiva, seguir-se-a a divulgagao de uma dada 

visao de mundo, teoria, arte, crenga sem ter que experimentar, necessariamente, o 

crivo seletivo de grupos hegemonicos que controlam as divulgagoes das informagoes 

em larga escala na sociedade, tais como os editores da midia em geral e os da 

industria editorial. 2 6 

Araujo (2007, p. 115) parece contribuir com nossa posigao ao realgar a questao 

da autoria/autonomia como uma caracteristica do letramento digital. A autora diz 

que, quando avangamos nos estudos do letramento digital, repensamos a textualidade 

e a narrativa que envolve a posigao de um autor-leitor. Ela assim se expressa a esse 

respeito: 

Com o hipertexto, reconfigura-se a propria nogao de autoria, uma vez que a 
leitura torna-se simultaneamente uma escritura. Construido a partir de 
infinitas possibilidades, o hipertexto reconstitui a relagao entre autor e leitor, 
este, ao navegar pelo hipertexto, incorpora as habilidades de escritor e 
torna-se um co-autor a medida que, com total autonomia, intervem nos 
caminhos e vias que o texto oferece. Essa autonomia, produto da nao-
linearidade, possibilita ao leitor/escritor avangar na produgao do 

Lembremo-nos dos cordelistas e violeiros que, por vezes, tern um conhecimento muito limitado das 

normas da lingua padrao e, hoje, tern suas obras circulando na internet. E este e apenas um exemplo 

dentre varios que e possivel citar. 
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conhQcimento gob passos largos que conquistam a liberdade de explorar 
divsrsos 05pano5 que abominam o monologismo do texto linear. [Grifos 
nossos] 

Uma ultima caracteristica que gostariamos de acentuar sobre o letrado digital e 

saber utilizar as diversas midias emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA convergencia O ambiente digital e, sem duvida, 

um lugar em que as midias tendem a convergir. Por exemplo, no que se refere as 

midias (TV, Radio, Impressos), temos todas num so lugar de acesso. Quanto as 

representacoes da escrita, textos em formato tradicional, tabelas, graficos, todos 

juntos em um so espago. E ainda, no que tange a escrita, temos esta conduzindo 

aspectos proprios da oralidade e estabelecendo uma comunicagao sincrona, em 

tempo real, atraves das conversas peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chats, por exemplo. Quando o sujeito 

consegue se expressar convergindo para seu discurso as diversas possibilidades 

midiaticas (texto verbal, imagem e som), podemos dizer que adquiriu de fato o 

letramento digital em seu nivel mais elevado. 

Com base nas posigoes aqui assumidas e nas caracteristicas que sublinhamos 

para o letramento digital, sabemos que esta tematica acaba nos levando a reflexao 

sobre a questao da inclusao digital. Estar incluido digitalmente para nos acontece 

quando o sujeito se apropria do letramento digital e domina as caracteristicas aqui 

apresentadas (escrita publica, autoria/autonomia e convergencia). Sem duvida, este 

novo tipo de letramento promove mudangas na mentalidade e nas praticas cotidianas 

dos sujeitos que vivem na sociedade contemporanea. 

Mediante tais explanagoes, discorreremos a seguir sobre os "flagrantes" da 

naturalizagao no letramento digital. 
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3.3 - Letramento digital mostrado 

3.3.1 - Nivel basico de L D 2 7 

A maturidade e habilidade que os sujeitos vao adquirindo perante o uso da 

escrita em suas diversas atribuicoes sociais, segundo as teorias do letramento 

evidenciadas neste trabalho, e o que vai indicar o estagio de letramento desses 

sujeitos. 

Por essa razao e que apresentaremos, tambem nesta categoria, nossos 

exemplos divididos em subtopicos que demonstram os estagios de letramento digital 

revelado pela informante em estudo, sao eles:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA basico, que requer agoes do tipo ligar o 

computador e usar um processador de texto, dentre outras com o mesmo grau de 

dificuldade; intermediario, que demanda acessar a Internet para ler e responder e-

mails, fazer pesquisas simples por meio de servigos de busca, usar programas de 

mensagens instantaneas, opinar em foruns e blogs, fazer compras em lojas virtuais, 

etc. e avangado, que suscita baixar conteudos (programas, musicas, filmes, figuras) 

da internet, construir sites com dominio proprio, usar programas de edigao (audio, 

video, texto), etc. 

Com esse raciocinio, citamos Soares (1998), ao tratar da ressignificagao da 

palavra letramento no Brasil, quando comenta que um sujeito letrado, hoje, nao e 

simplesmente quern tern a habilidade de codificar e decodificar o nome, mas quern 

tern a capacidade de usar a leitura e a escrita para uma pratica social. Esta, no caso 

do estudo em questao, se configura como sendo o envolvimento e desenvoltura de 

uma cursista do ME nos diversos ambientes (foruns, biblioteca, diario de bordo, e-mail) 

Letramento Digital 
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em que precisam fazer uso da escrita para garantirem sua efetiva participacao no 

curso. 

Observemos, entao, os exemplos e seus comentarios a seguir: 

^ m m m m _ ^ ^ ^ Figura 18: Forum Sistema operacional e seus aplicativos - "C" 

Forum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E t a p a 2  ? S i s t e m a o p e r a c i o n a l e  s e u s a p l i c a t i v o s 

Ofefatjvoi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I s t e f o r u m  t e r n c o m o o b j e t i v o o d e b a t e d e q u e s t S e s r e l i c i o n s d a s c o m  S i s t e m a O p e r a c i o n a l a  a p l i c a t i v o s a d u c a c i o n a t s 

a p r e s e n t « d o s n a b i b l i o t e c a , t a i s c o m o W o r d , E x c e l , P o w e r P o i n t , P a i n t , d e n t  e  o u t r o s . ) . C o m o v o c e f a z u s o d e s s e s a p l i c a t i '  

t i t u a c a o e d u c a c i o n a l ? L e i a a s c o n t r i b u i c o e s p o s t a d a s p e l o s c o l e g a s . C o n t r i b i - a , m a n i f e s t e s u a o p i n i S o , c o n t e s u e s s x p e n e r 

^ u e s a b e s o b r e s o f t w a r e e  c o m o a p r e n d e u . B u s q u e d i a l o g a r c o m  s e u s c o l e g a s a n a l i s a n d o , c o m e n t a n d o , c o m p l e m e n t e n d o 

: o n t r i b u i c 6 e s p o s t a d a s . 

l o t a l d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m e n s a i U ' i i s d a p« ??.< | « n^ a: 1  

I. . I— '" 

S s 
O L A P E S S O A L , N A O U S O M U I T O A S T E C N O L O G I A S A V A N C A P A S Q I I F M U I T O D F U T I C F S F A Z E M u s o p o i s j j ) W O R L D J I A T E M U M 

S U P O R T E L E G A L . P A R A . A R E A A I Z A C A O D O M E U T R A B A L H O Q U E K D 1 G I T A R T E X T O S | E P R O W A S Q U A N D O P R E C I S O D E T A B E L A S 

| u S O E X C E L O P A W E R I > I ) I M | C I 1 N H I C O P O R E M N A O F A C O U S O . N A E S C O L A E M Q U E T R A B A L H O N A O T E M I A m I R A 1 l i l t I 11 D E 

I N F O R M A 1 i r A E U M A P E N A P O I S C O M O O M U N D O E S T A G L O B A L I Z A D O E R A M U I T O B O M Q U E P U D E S S E M O S C O L O C A R N O S S O 

A L U N A D O N A E R A D A T E C N O L O G I A . N O E N T A N T O E M U M A E S C O L A P U B L I C A E U T O P I A F A L A R N I S S O . 

Ex23: (Figura 18)"... o Word ja tem um suporte legal para a realizagao do meu 

trabalho que e digitar textos e provas quando preciso de tabelas uso o Excel o 

Power point conheco porem nao fago uso." 

Ex24: (Entrevista) "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu acho que o computador, a internet e que faz voce ficar mais 

incluida digitalmente...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o acesso a internet..." 
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Figura 19: F6rum TV digital — "B" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Forum 3 - TV Digital 

Objetivo: 

Hoje em dia. ouve-se falar muito sobre televisao digital, Mas o que e essa nova tecnologia? A TV como nos conhecemos 

segue um padrao onde o espectador tern apenas uma parbapacao passiva, nao interferindo em nada do que se passa no 

programa de "TV. Isso acontece porque na TV analogica, o espectro eletromagnetico, que e o meio de transmissao, e quase todo 

ocupado para que o sinal possa ser transmitido. E ainda existe o fato de que ele sofre muita interferenda do local onde est i a 

antena de transmissao. Com a tecnologia de TV Digital, o limite do que se pode faier com programas que preveem o usuaho como 

interagente e apenas a imeginaceo. Agora, pesquise e apresente um projeto a ser desenvolvido com os alunos, envolvendo a TV 

Digital. Dica: Pesquise na Internet utjlirando ferramentas de busca como o Google ( mvw.google.com). 

I Contnbulr I 

Total de mensagens da pesquisa: 6 

I 1 
Enviada em Apr • 200* 09:12:13:000PM | Comentar 11 Exdulr | 

OLA PESSOAL PECO-LHE DESCULPAS POR MAO TER MAHDADO A M E N S A G EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM I F O I 0  MEU F I L H O I Q U E POR DUAS VEZES APERTOU EM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r . n rt • • • U T r r /MIC CI I C»l>#».CC /\ T T U T A • 1 1 

Enviada em Apr • 20*t a<:U:39:SaOPM " | Comentar j Exduir [ 

Ex25: "•foi o meu filho que por duas vezes apertou em enviar antes que eu salva-

se otexto" 

Figura 20: E-mail "Ativ 4" - "B" 

a t i v 4 Caixa de entrada 2 a Qferta 

para mim rnostrar detalhes 15/12/07 Responder | • 

oi Andrea vc mandou uma mensagem dizendo que eu teria que fazer uma nova tarefa so que 
acho que meu filho apagou o seu email e agora nao sei o que e que tenho que fazer mande-
me novamente e eu farei tudo como vc determinar. um grande abraco 

Veja mapas e encontre as melhores rotas para fugir do transito com o Live Search Maps! 
Experimente ja! 

Ex26: (Figura 20) "...acho que meu filho apagou o seu e-mail e agora nao sei o que 

e que tenho que fazer..." 

Nesses exemplos, podemos perceber algumas particularidades inerentes ao 

nivel basico do letramento digital. No EX 23, a informante se deciara conhecedora dos 

programas que compoem o Office do Windows, programas estes que, para um 
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individuo considerado letrado digitalmente, sao basicos, visto que esses programas 

podem possibilitar, ainda que de forma indireta, a imersao do sujeito em estagios mais 

avangados do respectivo letramento. 

Notamos que no depoimento do EX 23, a informante mostra-se satisfeita com 

as ferramentas de um processador de texto para o cumprimento de suas atividades, "o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WordzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja tern um suporte legal para a realizagao do meu trabalho quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e digitar textos 

e provas..." A afirmagao da informante aponta para questoes do tipo: necessidade de 

se adequar ao meio e a iniciativa. Ora, todos nos sabemos que a cultura digital tern, 

influenciado diretamente nossas rotinas. Mas, tambem sabemos que, apesar dessa 

influencia, as escolas, de modo geral, parecem nao estar aptas a trabalhar e nem a 

favorecer o trabalho dos que la se encontram nessa perspectiva digital. Um professor 

que nao tern incentivo algum para o uso do computador em seu ambiente de trabalho, 

pois la ainda se usam instrumentos como o mimeografo, por exemplo e tern 

conhecimento dos programas basicos do Office e usa um processador de textos para 

digitar provas demonstra uma iniciativa relevante rumo ao seu letramento e inclusao 

digitals. 

Ao afirmar "...quando preciso de tabelas uso o Excel o Power point conhego 

porem nao faco uso." inferimos que a informante faz um uso seletivo e 

profissionalmente motivado dos programas de computador. Isso e bastante relevante, 

pois a informante indica que sabe ser o universe a que ela esta exposta - computador 

e internet - muito mais amplo do que o que ela usa. Esta nos parece ser uma 

caracteristica do letramento digital: saber onde esta a fim de usar quando necessitar. 

O mais importante parece ser nao necessariamente usar, mas saber ordenar. 

De modo a confirmar a importancia do uso consciente, ou seja, do uso com um 

sentido social desses programas no cotidiano de um professor, nos apoiamos em 

Coscarelli (2007, p. 31) quando diz: 
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... estamos preparados para lidar com esse instrumental que se disponibiliza 

como advento da informatica? Sabemos digitar? Sabemos formatar textos? 

Sabemos lidar com planilhas? Sabemos criar apresentacoes? Sabemos 

navegar? Como entao vamos ajudar nossos alunos a dominar essas 

ferramentas e entrar nesse mundo novo, se nao o conhecemos? 

Os professores precisam encarar esse desafio de se preparar para 

essa nova realidade, aprendendo a lidar com os recursos basicos e 

planejando formas de usa-los em suas salas de aula. 

Sobre esse aspecto, podemos citar tambem o EX 24, no qual verificamos que a 

informante ja demonstra uma percepcao do que seja o processo de 

letramento/inclusao digital. Falar sobre esse processo e falar do convivio e da 

habilidade no manejo com o computador e com a Internet. Nao e possivel 

discorrermos sobre letramento digital e nao destacar esses dois fatores em paralelo. 

Desse modo, por ter esse conhecimento, e, claro, outros ja mencionados aqui a 

respeito do computador e da internet, nossa informante, neste momento, parece ja 

demonstrar ter alcancado um estagio basico de letramento digital, conforme o que 

propusemos aqui para caracterizar tal momento inicial de letramento digital. 

Compreendemos, a partir de tal depoimento, que as TDIC ja fazem sentido 

para a informante, tanto que ela alega que, para ser "incluido digitalmente" e preciso 

ter "acesso a internet". Com essa informagao, notamos o desejo de ainformante incluir-

se, de fazer parte desse contexto e, sendo assim, esse sujeito vai buscar uma forma 

para que essas TDIC facam sentido nas praticas sociais das quais ela participa. 

Percebemos que, pelos exemplos destacados, o conhecimento ou mesmo a 

"intimidade" que a informante tern o computador/lnternet ainda se mostram bastante 

elementares. Nos EX 25 e 26, ela afirma ser seu filho quern faz o trabalho operacional 

do curso em que ela esta matriculada, sobretudo, no que diz respeito a Internet. Com 

essa afirmagao e possivel constatar que os sujeitos "imigrantes digitals" nao se letram 
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e incluem-se digitalmente sozinhos, mas sao conduzidos por "um outro", que neste 

caso, tende a ser um "nativo digital". 

A esse respeito, Buzato (2007, p. 166) comenta que o letramento digital, ou 

como prefere o autor, os letramentos digitais, promove(m) a interpenetragao de 

contextos, conecta(m) sujeitos remotos espacial e temporalmente. Assim, para o autor 

os letramentos digitais funcionariam como formas discursivas de construgao 
do tempo-espago, ou cronotropos, para usar um termo bakhtiniano, que 
ampliam as zonas de contato entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos e o outro. Letramentos digitais, 
seriam, portanto, sempre potencialmente letramentos interculturais. [ italicos 
do autor ] 

Mediante esta colocacao de Buzato (Id Ibidem) para conceituar o(s) 

letramento(s) digital(is), inferimos que, para a informante, conforme destacado nos EX 

25 e 26, o filho dela exerce o papel social desse "outro", e ele quern promove a 

intersecao entre os contextos sociais (o dela e o dele) e, e/ sao o(s) letramento(s) 

digital(is) que conecta(m) esses sujeitos que encontram-se relativamente distantes do 

ponto de vista cultural. 

Ainda no tocante ao EX 26, e possivel mencionar mais uma particularidade do 

nivel basico de letramento digital apresentada pela informante, qual seja, salvar um 

documento. Observamos que o conhecimento da informante, nesse sentido, nao se 

restringe a uma questao tecnica, mas abrange a seguranga tambem, pois ela ja tern a 

consciencia de que, apesar de toda evolugao, a Internet (no caso a plataforma de 

ensino) ainda e um ambiente instavel e que, portanto, documentos podem ser 

"perdidos" com certa facilidade, caso nao haja uma medida preventiva por parte da 

cursista. 

Pensando nisso, ela afirma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...foi o meu filho que por duas vezes apertou em 

enviar antes que eu salva-se o texto". Tal assertiva nos confirma que, fora a 

habilidade de digitar textos, a informante tambem conhece um recurso basico e muito 

util dos processadores de texto, o Ctrl C + Ctrl V, ou seja, copiar e colar, que foi um 
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dos grandes favorecimentos para os que migraram da datilografia para a digitagao, 

visto que naquela, se houvesse algum erro ou necessidade de deslocar parte de um 

texto certamente perdia-se toda a pagina produzida, enquanto que nessa, se o 

procedimento de salvar tenha sido feito adequadamente nao ha nenhum tipo de perda 

neste sentido, e possivel deslocar fragmentos de texto com muita facilidade atraves do 

recursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ctrl C + Ctrl V. 

Esse tipo de conhecimento localiza, com facilidade, o sujeito no nivel basico do 

letramento digital, pois ainda e um conhecimento elementar no tocante a esse 

assunto. De modo a confirmar nossas impressoes acerca do nivel de conhecimento da 

informante, destacamos ainda o EX 27, no qual ela declara: "...acho que meu filho 

apagou o seu e-mailzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agora nao sei o que e que tenho que fazer...". 

Nesse exemplo, vemos que as habilidades quanto ao acesso a Internet - que 

asseguram o nivel intermediario de letramento digital - sao do filho da informante, que 

tinha apenas 8 anos de idade na epoca da construgao dos dados desta pesquisa, 

conforme ela propria afirma. O pedido de ajuda a criangas e adolescentes para 

solucionar problemas de informatica e natural no processo de migragao para uma 

cultura digital. O interessante e que a iniciagao nesse contexto se da ao contrario: em 

lugar do mais velho para o mais novo, na "Era Digital", ela, normalmente, acontece do 

mais novo para o mais velho. Segue-se a logica de que quern ensina e quern tern mais 

experiencia, mais tempo de uso, mais habilidade e nao necessariamente quern e o 

mais velho cronologicamente. 

Assim, dizemos que nossa informante se constitui como uma "imigrante" para a 

"Era Digital", visto que ela esta se adaptando a essa tecnologia, ou seja, ela esta 

adentrando a essa "nova" cultura enquanto seu filho, de apenas 8 anos, nasceu, como 

a maioria das criangas dessa geragao, imerso nessa cultura e, portanto, e considerado 

um "nativo" digital, por isso, lida com facilidade com os recursos da rede tal qual 
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podemos perceber. E quern acessa o e-mail da mae e, sem ele por perto, ela ainda 

fica um tanto "perdida" e sem saber o que fazer para participar do curso a distancia. O 

curioso no que diz respeito a esse apoio que o filho da a mae e que, segundo indicam 

os dados, o computador enquanto objeto domestico so foi comprado para a casa 

quando a mae estava matriculada no ME. Provavelmente esta crianca, letrada 

digitalmente, deveria ter acesso ao equipamento em algum outro espaco, como a 

escola, por exemplo. Isto equivale a dizer que assim como outras esferas, a imersao 

na cultura digital e uma questao de convivio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.2 - Nivel Intermediario de LD 

Por entendermos que o letramento digital se da de forma processual, 

destacaremos agora alguns exemplos que podem comprovar a passagem da 

informante de um nivel a outro de letramento. Trataremos, entao, do nivel 

intermediario de letramento digital, conforme as praticas requeridas para tal nivel, 

segundo o que definimos aqui. Observemos os exemplos: 

Figura 21: "E-mail errado" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e m a i l e r r a d O  C a i x a de e n t r a d a 2 '  Oferta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"C2 p a r a m i m p | l • 11  djjt •*»•-» 0 6 / 1 2 / 0 7 *~> R e s p o n d e r • 

* O l a A n d r e a mais uma v e z v e n h o para te encomod j | s o q u e descubri o motivo de n a o ter B 
MFchegado a m i n h a s e n h a . v c colocou o m e u email e r r a d o p o i s coSoccTTTT^B 

B e nao t e m o br so e ate com I agora q u e fazer se as m e n s a g e n s n a o 
e s t a o c h e g a n d o e n a o e s t o u t e n d o a c e s s o a p la ta forma. O l h e minha s e n h a do meu email e 
z e r o nove vinte e u m vinie e nove ten te vc agora e m a n d e - m e u m a s o l u c a o por 
fovor. A t e n c i o s a m e n t e 

V e j a m a p a s e e n c o n t r e a s m e l h o r e s r o t a s p a r a fugir do t rans i to c o m o Live S e a r c h M a p s ! 

Ex28: (Figura 21)". . . so que descobri o motivo de nao ter chegado a minha senha, vc 

colocou o meu email errado pois colocaste xxxxx@hotmail.com.br e nao tern o br so 

e ate .com..." 
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Figura 22: E-mail "Projeto" - "B' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
From. 

To 

Subject: R E Projelo 

Date. Tue, 3 Jun 2006 05 10:52 +0300 

segue em anexo 

From: 

To 

SubjKi . i r-rujeiu 

Date Mon, 2 Jun 2008 03.11.30 +0300 

Receba GRATIS as mensagens do Messenger no seu ceiular 
quando voce estrver offline Conhe?a o MSN Mobile1 Crie ia o seul 

Veja mapas e encontre as melhores totas para fugir do trSnsito com o Live 
Search Maps' Experimentjj' 

•.- direto do N-v- 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA wU l i-n-t, ijois de L&nca. wdeocajsetada« e murtcs outros vdeo 

Ex29: (Entrevista) "... agorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao tenho mais problema em acessar." 

Os exemplos acima demonstram que a informante ja assume uma postura 

diferenciada dos momentos iniciais do curso. Notamos uma maior seguranca e 

desenvoltura quanto ao acesso a Internet, as ferramentas e linguagem desse contexto, 

o que nos possibilita considerar que ela ja detem um nivel intermediario de letramento 

digital. 

No EX 27, temos, de forma bastante clara, que a informante comeca a 

entender a logica do processo digital. Ela compreende que, qualquer elemento a mais 

ou a menos ou ainda fora do lugar em um endereco eletronico inviabiliza a 

comunicagao por meio desta ferramenta. Para que a comunicagao possa fluir, todos 

os elementos devem estar corretamente digitados, caso contrario, a mensagem pode 

ser direcionada a outro destinatario ou simplesmente nao ser enviada. Isto ocorre 

porque o e-mail e uma especie de "RG" na internet, identifica individualmente o 

Ex28: (Figura 22) "segue em anexo 
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portador. Se houver qualquer tipo de alteragao nos caracteres desse "RG" digital, ele 

ja nao mais identifica aquele enderego e consequentemente seu proprietario. 

No caso do EX 27, a informante percebe a inadequagao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...descobri o motivo 

de nao ter chegado a minha senha, vc colocou o meu email errado..."- e ainda indica 

a corregao do problema - "...nao tern o br so e ate .com...". Esse comportamento nos 

apresenta subsidios para situa-la na condigao de letrada digitalmente no estagio de 

letramento agora discutido, visto que, segundo Frade (2005, p.60), esse tipo de 

letramento envolve "tanto a apropriagao de uma tecnologia, quanto o exercicio efetivo 

das praticas de escrita que circulam no meio digital". Nesse sentido, podemos dizer 

que a informante tanto se apropriou da tecnologia que se sentiu muito a vontade para 

corrigir a tutora em um de seus procedimentos, fato que, normalmente, nas relagoes 

"professor X aluno", ainda ocorre com pouca frequencia, ate mesmo por uma questao 

cultural. 

Nesta mesma linha esta o EX 28, no qual a informante se utiliza de uma 

expressao frequente no meio digital, sobretudo para a comunicagao feita via e-mail, 

qual seja, "segue em anexo". Nesse caso, o nivel intermediario de letramento pode ser 

confirmado nao so pelo uso de tais expressoes proprias do acesso a Internet, visto 

que isso foi observado na categoria 1 - nivel de dominio da linguagem tecnico-digital -

, mas especialmente pela habilidade da informante em realizar o procedimento de 

"anexar" um documento ao e-mail e salva-lo na extensao "docx" (extensao apropriada 

para abrir o documento em formato de texto). Tais habilidades asseguram a imersao 

da informante neste nivel de letramento digital. 

Afora as habilidades com a linguagem e na realizagao de certos 

procedimentos, destacamos um dos fatores mais relevantes para o nivel intermediario 

de letramento digital, conforme compreendemos neste trabalho: o acesso a internet. 

Assim, citamos o EX 29, no qual a informante afirma: "... agorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao tenho mais 
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problema em acessar."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tal declaragao, a nosso ver, garante a efetiva participagao da 

informante no contexto digital, pois o acesso a Internet constitui-se como uma pratica 

social legitima da chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sociedade da Informagao. Ademais, se esse acesso for 

feito naturalmente, tal qual expoe a informante, servira como um forte indicio de sua 

aquisigao do nivel intermediario de letramento digital. 

Tambem quanto a declaracao feita pela informante no EX 29, chamamos 

atencao para o adverbio de tempo utilizado, 'agora'. Ele nos da indicios claros, 

segundo o contexto, de que o processo de "migracao" de um nivel a outro de 

letramento digital e mesmo de um tipo de cultura a outra (digital) esta ocorrendo na 

vida da informante de forma gradual. Assim, aos poucos a docente nessa mudanga 

vai adquirindo praticas - tal como acessar a Internet naturalmente - proprias de 

determinados ambientes e necessidades exigidas pelo cotidiano. 

Ainda no tocante ao estagio intermediario de letramento digital, destacamos 

que durante o periodo de acompanhamento da informante nesta pesquisa, foram 

solicitadas, pela equipe de tutoria do curso ME, atividades em diversos ambientes. 

Observamos o desempenho significativo nos 'foruns', visto que, de todas as atividades 

solicitadas para este ambiente, a informante so nao participou de uma. Esse fato 

indica uma caracteristica que ressaltamos neste trabalho para a evidencia de 

aquisigao do letramento digital, que e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escrita publica. 

A postagem das atividades da informante nos foruns certifica sua efetiva 

participagao numa dada comunidade, garantindo essa escrita publica, ou seja, 

destinada a varios leitores. Alem disso, possibilita acontecer o que sugerimos neste 

trabalho como outra caracteristica do letramento digital, qual seja, a 

autoria/autonomia do sujeito, criador de seus textos de forma autonoma, ou seja, 

com possibilidades de elaboragao de raciocinio proprio, com escolhas lexicais e 
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sintaticas para veicular um conteudo semantico de acordo com a sua propria intengao 

comunicativa. 
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CAP.TULO 04 

4.Consideragoes Finais 

Esta dissertagao buscou analisar dados relacionados aos do processo de 

inclusao digital de uma docente da educagao basica part ic ipate do curso ME, bem 

como interpretar as praticas letradas digitais dessa docente no referido curso. O 

percurso teorico-analitico deste trabalho nos permitiu formular algumas consideragoes, 

sobre as quais discorreremos a seguir. 

A inclusao de um sujeito em qualquer contexto que seja vai depender das 

praticas letradas que ele conseguir absorver e do uso efetivo dessas praticas em sua 

vida pessoal e profissional. No tocante a inclusao digital nao e diferente. A aquisigao e 

utilizagao de praticas letradas digitais simples, como por exemplo, usar um 

processador de textos, imprimir e conseguir manusear com certa habilidade 

ferramentas da internet como e e-mail e sites de busca, ja podem indicar um momento 

significativo na inclusao digital de alguem, tal como demonstram nossos dados neste 

trabalho. 

Todavia, entendemos que tais praticas letradas, ainda que simples, para serem 

introduzidas no cotidiano de alguem que faz parte da geragao que acompanhou o 

surgimento dos computadores e da internet precisam apresentar uma finalidade de 

uso e, em alguns casos, serem conduzidas por outra pessoa, como aconteceu no 

estudo de caso aqui realizado. A informante tinha o objetivo de participar de um curso 

de formagao continuada via EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line, mas para tanto precisava dominar praticas 

letradas digitais minimas exigidas neste contexto. Como essas praticas nao 

constituiam, ate entao, realidade para ela porque ela a mesma faz parte de uma 

geragao considerada "imigrante digital", foi preciso que outra pessoa, no caso seu filho 
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de 8 anos, a conduzisse nesse processo de imersao e inclusao em praticas letradas 

digitais. 

As atividades desobrigadas e despretensiosas das criangas da atualidade no 

computador e com a internet sao fatores que indicam o quao a inclusao digital para 

essa geragao e uma realidade que se apresenta sem maiores esforgos para muitas 

dessas criangas, chamadas como "nativos digitais". Fato este que pode nao ser 

verificado com muita facilidade para os "imigrantes digitais", como e o caso da 

informante desta pesquisa. Para estes, a inclusao digital e algo que deve ser buscado, 

criado, fomentado, para que assim, esses sujeitos possam participar ativamente dessa 

sociedade digital e usufruam dos beneficios de um cidadao, tais como participar de 

cursos de formagao continuada via internet, como e o caso do ME. 

O curso ME comprova essa necessidade que tern os "imigrantes digitais" de 

buscar a propria inclusao digital. Como o publico do curso e constituido por 

professores da educagao basica e, na realidade profissional nordestina, em sua 

maioria constituida por pessoas que nao fazem parte da geragao "nativos digitais", 

muitos dos docentes que sao inscritos no curso pelas Secretarias de Educagao 

municipal e estadual nao atendem ao perfil de letramento digital minimo exigido pelo 

curso para a participagao no mesmo. Porem, se o objetivo desses docentes for de fato 

dar continuidade a formagao por intermedio de um curso como o ME, eles precisam ir 

em busca dessa inclusao digital, visto que, se assim nao for, a participagao no curso 

se torna praticamente insustentavel, pois nao e objetivo direto do ME propor metodos 

e formas de inclusao digital aos seus cursistas no decorrer do cursos, estes 

necessitam ingressar no mesmo ja com nogoes basicas do manuseio do computador, 

o que ja indica um certo grau de inclusao nesse contexto. 

Manusear com destreza essas ferramentas, poder adquiri-las, ter dominio de 

linguagem e habilidades proprias do meio digital, capacidade de se comunicar e se 
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informar pela internet de maneira autonoma constituem elementos relevantes a serem 

considerados no processo de inclusao digital de um sujeito. A apropriagao desses 

quesitos por um "imigrante digital" pode conferir-lhe o reconhecimento da cidadania 

nessa sociedade da informagao, conforme nossos dados apontam como sendo o que 

ocorreu no processo de inclusao digital da informante deste estudo. Desta feita, 

acreditamos responder ao primeiro questionamento proposto nesta dissertagao, qual 

seja: que aspectos (linguisticos, textuais, pedagogicos) sao indicadores do processo 

de inclusao digital a partir da participagao no Programa ME? 

Compreendemos que a inclusao digital e um processo, e, como tal, ocorre de 

modo paulatino e nao abruptamente. Conforme as habilidades com o meio digital vao 

sendo desenvolvidas e aprimoradas, maior grau de letramento e de, consequente, 

inclusao digital, pode ser verificado. 

Diante desse raciocinio e que consideramos que o letramento digital, assim 

como outros letramentos, e construido por etapas, fases ou niveis como chamamos 

nesta dissertagao. O nivel de letramento digital pode ser verificado mediante a 

complexidade ou facilidade exigida para responder a cada situagao dentro desse 

contexto, bem como atraves da consciencia que se tern para efetuar as agoes 

requeridas ou propostas. 

Dizemos entao que as praticas letradas em ambiente digital e que podem 

indicar o nivel de letramento digital do sujeito, ou seja, a forma como esse sujeito 

responde as propostas de escrita e leitura no ambiente digital e que vai sugerir a que 

nivel de letramento digital ele esta vinculado num dado momento. Salientamos, porem, 

que cada tipo de ambiente digital tern suas peculiaridades e, portanto, especificagoes 

quanto ao nivel de letramento requerido dos que dele participam. No caso no curso 

ME, notamos que um nivel intermediario de letramento digital, isto e, aquele nivel em 

que o sujeito consegue acessar a internet para ler e responder e-mails, fazer 
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pesquisas simples por meio de servicos de busca, opinar em foruns e blogs, dentre 

outras agoes, atende as particularidades deste ambiente. 

Assim, o uso do e-mail como ferramenta de comunicagao e informagao para 

fins pessoais e profissionais bem como a habilidade de realizar postagens das 

atividades nos ambientes do e-proinfo (foruns, diarios de bordo e bibliotecas), que 

requerem dominio de uma forma escrita caracteristica, sao elementos que 

demonstram uma pratica letrada digital propria de sujeito incluido digitalmente. Tais 

observagoes puderam ser verificadas mediante analise dos dados destacados nesta 

dissertagao. Nessa perspectiva, esperamos ter respondido ao segundo 

questionamento proposto nesta pesquisa: que praticas letradas sao mobilizadas pelo 

professor que se autorreferencia incluido digitalmente ao participar do curso de 

formagao continuada a distancia promovido pelo Programa ME? 

Feitas essas consideragoes, parece-nos claro que a inclusao digital hoje se 

configura como um dos fatores necessarios a inclusao social. Pensar em nao excluir 

socialmente alguem ou um grupo deve tambem ter como objetivo pensar em incluir 

digitalmente. Com esse pensamento, percebemos que a escola ainda se apresenta 

como um dos espagos sociais mais propicios a inclusao, tal como e divulgado ja ha 

muito tempo por diversos orgaos, entidades e ate mesmo pela propria midia. Contudo, 

convem pensar agora na escola como espago de inclusao nao somente no que diz 

respeito a etnias, costumes, condigao socio-financeira, entre outros fatores, mas 

tambem no que diz respeito a essa "era digital" na qual estamos inseridos. E, se e 

assim, nos parece ser urgente a necessidade de capacitar nossos professores para o 

uso pedagogico das TDIC em sala de aula. No entanto, entendemos que, antes 

mesmo desses professores introduzirem essas tecnologias em sala de aula, e 

importante que eles percebam o significado delas e de suas potencialidades em sua 

vida tanto profissional quanto pessoal, que e o que aqui chamamos de inclusao digital. 
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Seguindo este raciocfnio entendemos que se a ordem do curso ME fosse 

invertida, isto e, primeiro promovendo-se a inclusao digital dos professores cursistas 

conforme se exige no perfil para participagao do curso, e, para um segundo momento, 

preparar-se esses docentes para o uso pedagogico das TDIC, teriamos, 

provavelmente, para resultados como: a) menor numero de evasao; b) maior estimulo 

para participagao de formagao continuada na modalidade EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line e consequente 

diminuigao dos custos do Governo na capacitagao desses profissionais; c) 

possibilidade de maior aplicabilidade nas escolas dos conhecimentos adquiridos pelos 

docentes no ME; d) maior numero de profissionais sentindo-se membro efetivo desta 

sociedade e em condigoes suficientes para declarar-se incluido digitalmente e 

socialmente. Talvez essa seja uma inversao muito adequada a realidade nordestina, 

conforme mencionamos antes, pois a regiao ainda tern indices baixos de inclusao 

digital que podem ser inferidos pelo fato de professores da rede, como a informante 

deste trabalho, se incluirem enquanto fazem cursos de aperfeigoamento. Nesse 

sentido, parece que o aperfeigoamento, em certa medida, se transforma em 

introdugao, ou todas as possibilidades do aperfeigoamento nao podem ser 

devidamente aproveitadas. 

Por esse pensamento e que compreendemos que as investigagoes acerca de 

formas praticas de inclusao digital devem ser continuas e frequentes. Neste sentido, 

acreditamos que esta dissertagao apenas mostrou algumas luzes, longe de 

generalizagoes, sobre a tematica da inclusao digital de docentes, por isso, as 

consideragoes aqui realizadas funcionam tambem como provocagoes para futuras 

pesquisas e discussoes. 
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ANEXO 



Entrevista semi-estruturada 

1. O que faz um sujeito incluido digitalmente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R. O sujeito deve estar interligado com as midias existentes, principalmente... num sei 

se eu to errada, mas eu acho que o computador, a internet e que faz voce fica mais 

incluida digitalmente... o acesso a internet. O acesso a internet e que faz o sujeito ficar 

mais incluido digitalmente. 

2. Voce se considera um sujeito incluido digitalmente? 

R. Sim. Estou engatinhando ainda ne. Comecei a a a ser um pouquinho incluida 

digitalmente depois que eu comecei esse curso porque anteriormente eu ja tinha 

falado que antes de fazer esse curso, eu nao sabia nem ligar o computador, certo? 

Voce foi prova da minha dificuldade "Hoje em dia ja to mais... ne, ja sei fazer todas as 

tarefas, ja sei fazer as coisa todinha no computador, entao eu to me sentindo incluida 

digitalmente. 

3. Voce acha que o ME favoreceu essa inclusao? 

Sim, com certeza. Porque antes eu era leiga totalmente no assunto, inclusive nem 

usava as Midias existente na minha escola,que e uma uma escola de periferia, que 

nao tern muitas coisas pra ser usada, mas tern o radio, tern a televisao, tern o video e 

eu nao usava isso na minha sala de aula e hoje em dia, depois que eu to fazendo o 

curso, eu vejo que o respaldo voce trabalhando com as midias, certo, mesmo que 

seja so essas duas, e..., a TV e video e o radio, ne, eu vi que os meus alunos tiveram 

um avanco maior. Entao 'a midia' (se referindo ao ME) foi fundamental pra mim, tanto 

no meu trabalho, como pessoa, para ter um melhor resultado. 

4. Existe algum aspecto ou fato em especial que fez voce se incluir digitalmente a 

partir do ME? 

Sim. A partir do momento que comecei a fazer 'a midia' (se referindo ao ME) eu tive 

que comprar o computador pra minha casa, coloquei a internet discada, vi que nao 

estava dando resultado, que pra eu fazer esse curso eu teria que ter uma coisa mais 

avancada. Tive que colocar VELOX pra poder levar o curso a frente. [...] sim... 

incluido, exatamente, porque antes eu so ia pra Ian house e era muito problematico 

fazer todas as atividades em Ian house 

5. Ha quanto tempo voce comprou o computador e colocou a internet em casa? 



Que eu comprei o computador? Foi depois que o midia comecou ne, eu num me 

lembro bem, acho que foi em dezembro que a gente comecou num foi? O primeiro 

encontro num foi em dezembro.[...] entao, eu comprei no finalzinho de dezembro e a 

internet eu fui colocar la pra, pra fevereiro. [...] nao, coloquei discada, ai agora, mes 

retrasado, eu coloquei a velox, pra ficar melhor porque a discada me atrapalhava 

muito, eu fazia um trabalho, perdia porque caia a conexao, sem contar que a conexao 

da plataforma cai tambem ne, mais... mas contribui ainda mais por causa da internet. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Como voce se relaciona com o computador e a internet depois que voce tern em 

casa? 

Melhorou bastante. Porque agora nao tenho mais problema em acessar. De primeiro 

eu nao sabia os sites, nao sabia pesquisar nada na internet. Chamava meu filho de 8 

anos. Eu achava incrivel, ne? Eu com 41 e tinha que chamar meu filho pra me ensinar 

a ler. Hoje em dia eu ja nao tenho mais esse problema. Entro e saio naturalmente.[...] 

sozinha. [...] Com certeza. Devo tudo isso ao midia. 


