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Resumo

O ritmo acelerado imposto pelos novos géneros digitais da
Internet comosalas de bate-papo,sites de relacionamento
como Orkut, conversas on line, como o Messenger, comen-
tarios em blogs e até mesmo0 correio eletrénico (e-mail) pro-
piciou a criagao de um idioma proprio, o “internetés”. Este
dialeto do mundovirtualfacilita a interagao nas conversas
on line, por dispor de recursos como abreviacées e substi-
tuigao de letras, que diminuem o numero de caracteres a
serem digitados. Com tanta praticidade, o linguajar se di-
fundiu rapidamente em quase todos os ambientes da rede
mundial de computadores. Nao é muito raro encontrar
internautas fazendo usodaspalavrasalém dolimite do com-
preensivel. E evidente que a lingua é viva e sempre vai
mudar. As implicagdes comecam a ser evidenciadas quan-
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do o “internetés” transpée as barreiras do mundovirtual e
invade ambientes nao apropriados, comoa sala de aula. Os
adolescentes passam muito tempo navegando na. Internet,
e praticamente escrevem fazendo uso do linguajar virtual,
levando cada vez mais influéncias desse processo para a
sala de aula.

Palavras-chave: Internetés, adequacao linguistica, géne-
ros digitais.

Introducado

Este artigo é resultado de um estudorealizado com adoles-
centes na faixa etaria de 13 a 14 anos, estudantes da 7% e
84 série do Ensino Fundamental, de umaescola da rede
particular de ensino da cidade de Montes Claros — MG, no
ano de 2007. Desenvolvido de forma qualitativa, este tra-
balho procurou compreender a riqueza e a flexibilidade do
sistemalinguistico da Lingua Portuguesa, naose referindo
sobre o que esta “certo ou errado”, masrefletindo coeren-
temente sobre 0 conceito de adequacdo no uso da lingua-
gem, frente 4 inferéncia da linguagem virtual aqui deno-
minada de “internetés”, no dominio da escrita do portugu-
€s padraéo em sala de aula. Utilizamos como instrumento
de coleta de dados, entrevista semi-estruturada com 30
adolescentes internautas e cinco professores que ministram,
simultaneamente, as disciplinas de Lingua Portuguesa e
Redagao da referida escola.

Tratou-se de averiguarmos a necessidade de discussées
acerca da adequagao no uso linguagem, seu papel e sua
importancia para 0 individuo comosersocial. Objetivamos
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ainda, no decorrer do estudo, identificar e descrever as
inferéncias provenientes do “internetés” e suas principais
simplificagdes, buscando analisar se os adolescentes ten-
dem

a

utilizar essa linguagem de forma inconsciente e
deliberada em redagGese trabalhos escolares. Para discor-
rer sobre estas questées, dividimos este artigo em quatro
secoes.

1 O dialeto virtual (internetés) e a lingua escrita

Sabe-se que cada nova tecnologia modifica nossa percep-
¢ao de mundo,principalmente no que se refere 4 nossa
interagao com o tempoe 0 espaco. Hoje, a rede mundial de
computadores, mais conhecida comoInternet, tem revolu-
cionado a esfera da comunicacao. As distancias foram en-
curtadas, as informacgées se tornaram mais acessiveis e 0s
géneros provenientes do mundo digital incorporaram um
novo linguajar, o “internetés’”.

A Internet e a sua linguagem peculiar sao fatores cada vez
mais presentes no cotidiano dos adolescentes brasileiros.
Segundo a E-consulting, 0 Brasil tem 25 milhdes de
interautas. De acordo com dados do Ibope/Netrating, os
brasileiros ficaram em julho de 2006, em média, cerca de
16h54min conectados,ou seja, a populacdo que passa mais
tempo na Internet no mundo.

O termo“internetés” (variedade da lingua portuguesa pro-
veniente de ambientesvirtuais), ainda nao é uma termino-
logia presente no dicionario, mas traduz uma nova forma
de escrever baseada na simplificacdo informal da escrita. A
simplificagao foi, inicialmente, utilizada em celulares, na
abreviacao de mensagens,torpedose scrapts, chegandora-
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pidamente ao IRC (Internet Relay Chat), difundindo-se em

quasetodos os ambientes da rede mundial de computado-

res.

Denominado de dialeto do mundovirtual, o “internetés”

utiliza, basicamente, abreviagdes, simbolos préprios e uma

diversidade de recursos. Na intensidade de se comunicar

em um curto espac¢o de tempo, as pessoas abreviam as pala-

vras ao limite do irreconhecivel, traduzem sentimentos por

icones e simplesmente renunciam as regras mais elemen-

tares da gramatica brasileira.

O internauta, em seu ambiente de comunicacao, sente-se

condicionado a aspectos diretamente ligados a agilidade,

economia e rapidez. Neste processo de comunicacao medi-

ado pelo computador, o usuario procura alternativas para

se comunicar mais, com menos espaco,de forma4gil e ra-

pida. Para que isso acontega, ele dispde de recursos como

o uso de abreviagées, de ntmeros no lugar de sequéncia

de letras, utilizagaéo da homofonia, os sentimentos sao ex-

postos através dos emoticons, uso minimode letra maits-

cula e auséncia de sinais de pontuacao.

As modificagdes se baseiam na linguagem oral, expressan-

do as palavras por sua sonoridade. Essa caracteristica bus-

ca trazer ao dialogo uma maior impressdaoderealidade, pois

as palavras ganham intmeras formas, de acordo com in-

tengao do locutor.

O “internetés” é bastante utilizado em salas de bate-papo

(chats), nos programas de conversa on line como o

Messenger, sites de relacionamento como Orkut, comenta-

rios em blogs e, por vezes, até mesmo nocorreio eletr6énico

(e-mail). Podemos denominar de génerosdigitais todas es-
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sas manifestagdes de comunicagao virtual.

A interagao originada da conversagao na Internet, ou seja,

aquela mediada pelo computador, estabelece uma

contraposic¢ao entre linguagem escrita e falada. Os adeptos

do “internetés” sentem-se falando, mas a mesma ocasiao

que os p6em em contato os obriga a construir um texto es-

crito, por meio da habilidade de digitar de forma rapida, por

meio da simples referéncia “teclar’.

Marcuschi (2004) destaca que “essa nova formade escrita

reproduz estratégias da lingua falada, como a producao de

enunciados mais curtos e com um numero menor de

nominalizag6ées porfrase”. A comunicagao na Internet € um

evento textual fundamentado naescrita. Apesar dos recur-

sos disponiveis de som e de imagem,a escrita ainda é es-

sencial.

Os jovens costumamtratar esta variedade linguistica como

uma“fala escrita”, ou seja, uma transposi¢ao do falar para

a o escrever. Porém, € preciso considerar que a ideia de

uma “fala por escrito” deve ser vista com cautela, pois a

escrita (regida, em ambientes virtuais, mais por normasfo-

néticas do que por normasortogrdaficas).

Muitas das caracteristicas atribuidas a variedade da lingua

portuguesa dos ambientes virtuais comecaram a ser cons-

tituidas a partir das pressG6es decorrentes da tecnologia uti-

lizada. Sistemas operacionais mais antigos nao suportavam

caracteres acentuados. Os computadores possuiam disco

rigido menor e a transmissao de dados era extremamente

lenta. Tais limitagdes impuseram normas para a comuni-

cagao, como a auséncia ou a substituicao da acentuagao e

as abreviaturas sempre que possivel.
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Palavras foram abreviadas até o ponto de se converterem

em uma, duas ou, no maximo,trés letras: (nao = n, sim = s,

de = d, que = q, também tb, cadé = kd,tc = teclar, porque =

pq, aqui = aki, acho = axo, qualquer = qq, mais ou mas = +).

A pontuagao e a acentuacao foram abolidas (é = eh, nao =

naum). A escrita dos ambientes virtuais se remete a fonéti-

ca das palavrase naoa ortografia fixada pela norma padrao,

motivada por questées relativas 4 economia de espaco e a

rapidez de transmissao de dados da comunicacao.

A telefonia celular difundiu 0 envio de mensagens SMS,
conhecidaspor “torpedos”, com grandes vantagensaos usu-

arios: nao se perde tempo ao falar, mandam-se mensagens

de qualquer lugar e a qualquer hora. Mais umavez,asli-

mitagdes tecnoldgicas, neste caso, o tamanho datela do

aparelhotelef6énico, influenciaram na estrutura da lingua

utilizada (quanto menos caracteres utilizados, mais espa-

¢o para o conteudo da mensagem).

Em ambientes de comunicacao sincrona (comunicagaéo que

se da em temporeal, como chat e Messenger, em oposicao a

comunica¢ao assincrona (defasada no tempo, como e-mail

e blog), sao necessariasa agilidade e rapidez. O uso de abre-

viagoes encurta a tarefa de digitar, em um chat, por exem-

plo, alguns caracteres, como “H/M” resumem umapergunta:

“Vocé é€ homem ou mulher?”. Ou umaideia, como no sim-

bolo “< >” (que significa “sem comentarios”), ou “[ ]” (que

significa “abrago forte”). Novamente, uma variedade delin-

gua portuguesa mais concisa e ic6énica se faz necessdria e

se da por meio destas representacées.

O usodasestratégias abaixo sugeridas por Benedito (2003)

podeser observadotanto no inglés como no portugués:
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— aproveitar o som dos vocabulos, como (mas+é=mazéetc.;)

— empregar muitos sons onomatopéicos, como (ronc, miau,

qua,fiu, cof, ffff etc.; )

— suprimir muitos espacos;

— valer-se de todos os signos doteclado;

— usar maitisculas s6 em abreviaturas e siglas, o uso em

outras situagoées significa gritos;

— usar a letra (h) para acentuagao, abreviaturase siglas;

— os acentos desaparecem;

— ponto final desaparece;

— cortar quase todasas vogais;

— ch=x;

— qu=k;

As vogais sao quase sempre suprimidas, como em “blz” (be-

leza). A intuicao fonética do usuario é requisitada para de-

cifrar itens como“flw” (falou). Para quem naoesta familia-

rizado com a variedade dos ambientesvirtuais, “fds” (fim

de semana), tais abreviagdes tornam-se apenassiglas. Mas,

devido a repeticao, tornaram-se convencionalizadas, fun-

cionando como um item pleno do léxico da variedade

linguistica dos ambientes virtuais.

Para Murray(1989), “as mensagenson line ou simplesmente

mensagens sao enunciados predominantemente

linguisticos, enviados ao destinatario que esta, naquele

momentopreciso, ligado ao computador para recebé-las, e
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se desejar, a elas responder”. O que se pode chamarde co-

municagao em temporeal.

Cada mensagem é elaboradapelo destinador e enviada so-

mente depois de ele adicionar 0 comando “enviar”. As men-

sagens nao sao arquivadas, perdendo-se com a interrup-

¢ao da interagado, se nao forem salvas. Na medida em que

destinador e destinatario forem alternando mensagens,

respondendo um ao outro, instaura-se a conversacao na
Internet.

Estas sao algumasdas simplificagdes mais comunsnalin-

gua portuguesa: “Qu” transforma-se em “k” ou “ku”, de-

pendendoda palavra: Quatro: kuatro; Aqui: aki; Quem:qm,

kem; que = q ou ke. “Ch” transforma-se em “x”, tal como

palavras com dois “s” seguidos: chocolate: xocolate; achar:

axar; passar: paxar; nossa: noxa; assassino: axaxino.

Apés exaustivas analises da comunicagéo em ambientes

virtuais de usuarios falantes de inglés, Thurlow & Brown

(2003) resumem suasinvestiga¢gdes propondotrés maximas

que regem a comunica¢ao em ambientesvirtuais, as quais

podem serverificadas em qualquerlingua. As maximas sao:

a) Maxima dupla da brevidade e velocidade

1. Abreviacgdo deitens lexicais

2. Uso minimodeletras maitisculas e sinais de pontuacao

b) Reestruturagao paralinguistica

1. Homofonia de letras e nimeros

2. Recuperagao de vogais elididas
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c) Aproximagdofonolégica

Umaanalise das maximaspropostas por Thurlow & Brown

(2003) sugere que, para se comunicar em ambientes virtu-

ais, “o internauta deve dominar a norma padrdaodasualin-

gua. A recuperacao de vogais elididas so podeserfeita por

um internauta que tenha intui¢des linguisticas agucadas,

tanto para o remetente, que codifica, como para o destina-

tario, que decodifica”.

Algumas pessoas escrevem com frequéncia um “h” no fim

de cada palavra, se a ultima letra for uma vogal: chocolate:

xocolateh; achar: axar, passar: paxar, nossa: noxah; assassi-

no: axaxinoh. Outras simplificagd6es possiveis sao as de pa-

lavras muito usadas, tais como: com torna-se cm, c ou C/;

quando se torna kdo, qdo ou qd; quando nunca se torna

em kd, que € uma forma encurtada de cadé; quanto em kto

ou qto; donde torna-se dd; comigo torna-se cmg; mais se

torna +; menosse torna -; para se torna p/, pr ou pa; beleza

se torna blz; nao se torna n, n, non ou naum; também se

torna tbmou tb; teclar se torna tc, que € umagiria para “con-

versar usando o teclado”; imagem se torna img; como se

torna cmo; firmeza se tornafmz. Kd vc? que significa “Cadé

vocé?”; Flw que significa “Falou”; T+ que significa “Até

Mais”; O q? quesignifica “O qué?” ; Vc que significa “Vocé”;

v6 ou vcs que significa “Vocés”; C que significa “Se”; Viw

que significa “Valeu”; Eh quesignifica “E”; Mto que signifi-

ca “Muito”; blz que significa “Beleza”; Tb (m) que significa

“Também”;+ que significa “Mais” - que significa “Menos”,+/

- que significa “Mais ou Menos; qm quesignifica “Quem”;

xau que significa “Tchau”; tah que significa certo, tudo bem,

e outras variantes; tou, to ou tow que significa “Estou”; axu

q quesignifica “Acho Qué”; MDTR quesignifica “morrendo
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de tanto rir”; affé uma forma de mostrar insatisfagdao com

algo.

O uso de emoticons, palavra derivada da jungaéo dos seguin-

tes termos em inglés: emotion (emogao) + icon (icone), para

expressar emocdes humanas,letras maitisculas para simu-

lar gritos, alongamentos vocalicos, algumas manifestacdes

exclusivas da fala e a substituigao de acento agudo por h

também sao muito comuns. Os emoticons mais usados pe-

los internautas sao: :-) Alegria, :-( Tristeza, ;-) Piscadela de

olho, ;-( Choro, :-O Espanto,:-| Dtvida, :-)_ Fumador, :-X

Calado, @>— Rosa, (@@) espanto,:-)))) Gargalhando,:’-( Cho-

rando,:”-( Inundagao de lagrimas, | ( Chateado,~:-( Zanga-

do,(:-& Irritagao, ;) Dengoso,;-) Piscando o olho,;-> Piscar

de olhos,:-* Beijo, []’s Abragos, :-@ Divertido, :-V Gritando,
:-e Desapontado, 8-0 “Ai meu Deus!”, :-/ Indiferente, |-)

Ficando com sono, |-O Bocejando, %-6 Doido, %-) Maluco
Beleza, :-P Mostrandoa lingua, :-o Oh, nao!!! :-! Todo enro-

lado, :——}, Mentiroso, :-(*) Me embrulhou o est6mago,:'(

Estou com penade vocé).

Percebe-se que, apesar do usodesiglas, abreviaturas, au-

séncia de pontuacao e uso excessivo de emoticons para de-

monstrar sentimentos e express6es faciais, a comunicacao

entre os usuarios é estabelecida. A pratica de nao colocar

pontuagao ou certas vezes exagerar no uso de interroga-

goes e exclamacdes também sdaocaracteristicas da trans-

posicao da fala naescrita.

Questiona-sea facilidade e, até mesmo,a agilidade por parte

dos adolescentes quando estao utilizando os novos géne-

ros digitais e, ao mesmo tempo, um notavel desinteresse, e

muitas vezes, inumeras dificuldades encontradas ao redi-

gir textos e tarefas escolares.
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As complicagdes comecam quando o “internetés” transpde

as barreiras do mundovirtual e invade ambientes nao apro-

priados, como a sala de aula. A influéncia da Internet na

lingua portuguesa é muito maior do que apenasa contri-

buigao vocabular. Questiona-se agora o quanto o uso da

variedade linguistica do “internetés”, oriunda dos ambi-

entes virtuais, pode influenciar na escrita do portugués

padrao em sala de aula.

As discuss6es acerca da necessidade de adequagao dalin-

guagem, seu papel e sua importancia devem acompanhar o

aluno em todo processo de formagao escolar. Um fator mui-

to importante é conscientiza-lo sobre as quest6es que en-

volvam uso da linguagem e sua adequagao,frente aos di-

versos ambientes em que estado inseridos.

2 A Internet, o portugués padrao e a escola

Quandosurgiu, a linguagem peculiar dosjovens na Internet

comecoua influenciar na escrita do adolescente internauta

em sala de aula e, dessa forma, surgiu também a preocupa-

¢ao de alguns educadores. Um dos motivos do temor esta

relacionado a aspectos da variedade da Internet que pode-

riam influenciar negativamente o ensino da norma padrao.

Um dos impasses existentes com relacao ao dialeto virtual

é€ o uso dessa linguagem em ambientes ondeela nao é€ apro-

priada, como é 0 caso da escola. Em portugués, ou em qual-

queroutra lingua do mundo,a Internetja comeca a modifi-

car os habituais meios de comunicagaéo considerados como

politicamente corretos.

A grande provocagao que nos é apresentada é a de integrar
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e interagir com toda a comunidade escolar, no mundo da
corporagao globalizada, para garantir a possibilidade dali-
vre expressao, mas também harmonizar a metodologia da
constru¢ao da conversagéo humana dentro de um contex-
to da normaculta.

A seducao da linguagem da Internet é constante, proporci-
onando ao publico uma gama de informacgées, que, mesmo
sem tratamento pedagégico adequado, transforma-se em
formagado. Quando colocamos o desafio na mao do aluno,

resgatamos o objeto de estudo (variagées linguisticas) e ofe-
recemos recursos para interpreta-las e analisa-las critica-
mente, permitindo a compreensao do processo de
reavaliagao da linguagem da Internet em ambienteescolar.

SegundoPossenti (1996), “o objetivo da escola é ensinar o
portugués padrao, ou talvez, mais exatamente, o de criar
condigdes para queele seja aprendido. Qualqueroutra hi-
potese €é um equivoco politico e ideolégico”.

Temos que pensar a educacao associada ao pensar do uso
da tecnologia. Isso deve ser uma atitude constante no en-
sino/aprendizagem dos educadorese especialistas da edu-
cagao. Pois a existéncia da Internet esta muito generaliza-
da tanto na escola publica como naparticular.

Apesar da inclusao, nao se pode deixar de lado 0 ensino da
norma padrao, pois a capacidade de decodificar as mensa-
gens na interacgao virtual esta atrelada a intuicao
linguistica do internauta. Com relacdo ao papel do profes-
sor de lingua portuguesa, Marcuschi (2004) indaga:

Qual o papel do professor de lingua portuguesa, diante
desse quadro, ja que a leitura e a escrita estao sendo
estimuladas pelas inovagdes tecnolégicas? A resposta
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pode estar atrelada a relagao entre as variedades
linguisticas e os géneros textuais. O campo da pesquisa
dos géneros textuais emergentes no novo contexto de
interagao foi ainda pouco explorado. Novos géneros sur-
gem, outros sao adaptados, cada qual com suas peculia-
ridades linguisticas. A escola fica responsaével pela corre-
lagao entre a norma e o uso da lingua, adequadaaos gé-
neros discursivos, novos ou emergentes. (Marcuschi,
2004, p.13).

Embora as praticas precedam a Internet, como mencionado
anteriormente, a sociedade cobra um posicionamento da
escola, mais especificamente, dos professores de lingua
portuguesa: proibir, ignorar ou aceitar a nova variedade?
Educadores se posicionam favoravelmente a inclusdo da
nova variedade nos conteudos de lingua portuguesa. As-
sim como umatese exige linguagem formal e um bate-papo
no bar, a comunicagao naInternet precisa de cédigose si-
nais mais rapidos e curtos. Girias com os amigose abrevia-
turas no computador sao adequadasa determinadassitua-
goes comunicativas, em um curriculo ou carta comercial,

a norma padrao é requisitada.

Segundo Benedito (2003):

Cada €poca tem tido uma forma propria de comunicar-se:
os sons de tambor, o fogo, os sinais com panos ou ban-
deiras, o bilhetinho, o telefone, o telégrafo, e agora o te-
lefone fixo-movel, a Internet e os telem6éveis. O século
XXI nao foge a regra de qualquer outra época. As neces-
sidades de comunicagao tém sido muitas, 0 ritmo de vida
é muito rapido, e o Homem continua a inventar sempre o
material que faz avancar os seus sonhos e sempre aper-
feigoando e indo mais além, de descoberta em descober-
ta. E assim 0 homo sapiens esta a converter-se em homo
digitalis com a introdugao,na vida didria, dos computado-
res, da Internet e dos teleméveis. (BENEDITO, 2003, p.
191)
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De acordo com alguns estudiosos cuja tematica permeia as
inovagoes tecnolégicas, 0 uso do “internetés” e dos géneros
digitais nao prejudicam a escrita do portugués padrao em sala
de aula. Sabe-se que, no Brasil, j4 sao quase trinta milhdes de
pessoas com acessoa Internet. Cinco milhdes de usuarios bra-
sileirosja navegam com bandalarga, ou seja, com alta veloci-
dade durante as vinte e quatro horas do dia. Dessa forma, ten-
dem a se tornar mais habilidosas no manuseio do computa-
dor, bem como daInternet e dos génerosdigitais.

Um fator que provoca certa inquietagdo é 0 fato de que as
criangas e adolescentes que possuem mais tempo no uso

de computadores, e que ja incorporaram as novas
tecnologias comoalgo intrinseco 4 sua existéncia, podem
sofrer mais influéncia quanto ao uso do “internetés”, haja
vista que sao eles que escrevem a maior parte do tempo no
computador do que no papel, e muitas vezes sem saber,
carregam cada dia mais as inferéncias desse processo de
variacao linguistica para a sala de aula.

E fato que a lingua esta em constante evolugao e que esta
aberta a inovacées. Vale ressaltar que a tendéncia a
desnormatizacao dos jovens tende a crescer. Além de eco-
nomia de tempo ao digitar e de uma conversa um pouco
mais descontraida, muitos adolescentes fazem o uso deli-
berado do “internetés”, simplesmente pelo fato de poder
quebrar as regras gramaticais e acreditam queisso é algo
bastante divertido. Alguns afirmam queesse novolinguajar
é extremamente natural.

Para adolescentes que passam cerca de quatro a seis horas
na frente do computador, confundir os tipos e as adequa-
goes no uso da linguagem torna-se muito mais facil. Eles
comecgam a usar o “internetés” de forma automatica. Por
isso, a mistura das diversas formasdeescritas, oriundas do
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linguajar virtual tem chegado a sala de aula por meio de
” 6 » bom“ve”, “p/”, “pq”, “n’, “c/”, “tb” e muitos outros.

2.2A adequagao no uso da linguagem

Para Terra (2002), “nao devemos pensar na lingua como

algo que se polariza entre o “certo e errado”. Visto que exis-

tem varios niveis de fala, 0 conceito do que é “certo” ou

“errado” em lingua deve ser considerado sob esse prisma’”.

Na verdade, devemos falar em linguagem adequada.

Em umasituacao de carater informal, como um bate-papo

descontraido entre amigos, é adequadoqueseutilize a lin-

gua de maneira espontanea, em seu nivel coloquial. Ja

numa situa¢ao formal, como um discurso de formatura, por

exemplo, nao seria adequadoutilizar a linguagem em sua

forma coloquial. Tal situagao exige nao somente uma

vestimenta, mas também uma linguagem adequada.

Ainda de acordo com Terra (2002), faz-se necessario 0 uso

da adequacao da linguagem:

Conhecer umalingua é ser capaz de compreenderaquilo

que ouvimos ou lemos, de reconhecer as variantes dessa

lingua, identificando 0 papel social desempenhadopelas
pessoas, que interagem num processo comunicativo. E

saber comunicar-se com interlocutores variados, em si-

tuag6des variadas, sobre assuntos variados. (TERRA, 2002,

p.1).

Entretanto, sera que é esta visao que a escola nos passa

acerca do que € certo ou errado em matéria de lingua? Cada

situagao de produgao discursiva especifica vai exigir do

sujeito que escreve ou que fala o uso de uma linguagem

particular. Assim, nao falamos da mesma maneiraao fazer-

18)
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mos uma apresentacao de um seminario, em uma aula de

historia e quando falamos sobre 0 mesmo assunto com um

colega, em um fim-de-semana na praia. O importante pa-

pel do educador é€ o de preparar o educandoparausar,cri-

ticamente, as diversas formas de linguagens e também

utiliza-las de maneira adequada.

3 Andlise das inferéncias da linguagemvirtual em sala de
aula

A seguir, apresentamos os Quadros 1 e 2 que representam

as principais quest6es levantadas durante a coleta de da-

dos para a pesquisa e as analises que nos ajudaram na com-

preensao do problemadoreferido estudo.

As analises obtidas por tratamento estatistico mostram que

os professores entrevistados estao bastante atualizados no

que se refere ao dialeto do mundovirtual, o “internetés’.

Além disso, estao bem familiarizados com o conceito de

géneros digitais, pois utilizam essas ferramentas frequen-

temente.

QUADRO 1
Entrevista realizada com os professores da 7 e 8* série de uma

escola da rede particular de ensino de Montes Claros - MG.
 

 

 

 

 

Sabe o que é dialeto virtual 100% 0%

sim nao

Sabe 0 que séogéneros digitais 80% 20%

sim nao

Evidéncia do “internetés” em trabalhos escolares 80% 20%

sim nao

Acredita na inferéncia negativa do dialeto virtual 40% 60%

sim nao

Aborda emsuaaula adequagaolinguistica 80% 20%

sim nao  
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Constatamos,a partir da fala dos professores de Lingua Por-

tuguesa e Redacao, que os trabalhos escolares como textos

e redacées tém sido alvo do uso do “internetés” por parte

dos alunos. Quanto a inferéncia do “internetés”, a maioria

dos professores disse nao acreditar que o dialeto virtual

possa influenciar de forma negativa o dominio do portugu-

és padrao em sala de aula; pois se trata apenas de mais

uma variacao linguistica que deve ser respeitada. Na opi-

niao dos educadores, os adolescentes possuem mais ten-

déncia a utilizar o internetés, na faixa etaria de 13 a 14

anos, que compreende, necessariamente, os alunos da 72 e

88 série do Ensino Fundamental.

Percebemos que os professores tém trabalhado em sala de

aula a adequacao no uso da linguagem, por meio de textos

que tratam de adequagao vocabular. Grande parte dos pro-

fessores afirmam que, apesar de ja evidenciarem estrutu-

ras provenientes do internetés, em sala de aula, acreditam

que os adolescentes saibam diferenciar a linguagem da

Internet e as normasdo portugués,e nao utilizam esse dia-

leto virtual de forma inconsciente e automatica.

Quando consideramosas respostas dos alunosentrevista-

dos, verificamos que estes relataram sobre a pouca afinida-

de que possuem com asdisciplinas de Lingua Portuguesa

e Redagao. Afirmaram ainda que acessam, durante a nave-

gacao na Internet, sites de conversa on line como o

Messenger, Orkut, bate-papo (chats) e ainda provedores de

acesso a e-mails. A minoria busca por sites com finalidade

de pesquisa escolar.

Quando questionados sobre 0 uso de abrevia¢des, como as

provenientes do “internetés”, responderam que ja se pega-

ram escrevendocoisasdotipo: “ve”, “p/”, “pq”, “n”, “c/”, “tb”

e outros.
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4 Consideracées Finais

Diante das proposig6es apresentadas, percebemos que a

utilizagao dos géneros digitais, bem como do “internetés”,

deve ser repensada de umaformacritica, por parte dos pro-

fessores de Lingua Portuguesa, Redacéo e demais educa-

dores.

Faz-se necessario conscientizar os adeptos do linguajar ti-

picamente virtual da importancia de se comportar diferen-

temente diante da linguagem coloquial ou informal e da

norma culta do portugués padrao, adequandoa escrita a

cada umadessasvariacgoes da Lingua Portuguesa.

Outro fator importante é saber com quem e quando usar

tais variedades, utilizando 0 bom senso e boasleituras, que

possibilitem o contato com outros tipos de linguagem, além

do “internetés”. Quanto mais aguc¢ado for o vocabulario

destes adolescentes, a escrita sera bem mais rebuscada.

A escola deve aproveitar a competéncia comunicativa des-

ses adolescentes, para transforma-los em produtores tex-
tuais, observando as informacées oriundasdaInternet, uni-

das ao conhecimento de mundo dos alunos, por meio de

trabalhos que envolvam tdpicos de discussao e valorizacao

deste, como pessoa dentro e fora da sala de aula.
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