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"O espetaculo nao e um conjunto de imagens, mas uma 

relacao social entre pessoas, mediatizada por imagem" 

Guy Debord (1967, p. 4) 
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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os estudos contemporaneos referentes as tecnologias educacionais, representam avancos 

expressivos nas eoncepcoes que tendem a relevar o carater critico-pedagogico, no que se 

refere a articulacao da midia televisiva as praticas de ensino do educador, devendo 

conciliar-se as novas concepc5es educacionais, que tentam deslocar o eixo de atencao do 

ensino, do professor ou da tecnologia, para um processo de aprendizagem mediatizada, 

reciproca e dinamica, considerando-se as necessidades reais do sujeito educando, 

enquanto telespectador em plena construeao de sua identidade, subjetividade e cidadania. 

Neste sentido, apresentamos como aporte teorico, cinco itens relacionados ao tema. Sao 

eles: O surgimento e expansao da TV no Brasil - que introduz uma reflexao sobre o 

crescimento significativo da quantidade de telespectadores em todo o territorio nacional 

desde os anos cinqiienta ate os tempos atuais, destacando os principals fenomenos 

responsaveis por esta expansao; A historia da teledramaturgia no Brasil - apresentando a 

grande influencia das telenovelas sobre os telespectadores desde seu surgimento nos anos 

sessenta a atualidade; Reflexao sobre a midia televisiva - esta reflexao inclui sobretudo a 

necessidade de discussao sobre os conteudos midiaticos, no contexto das praticas dos 

educadores; A importancia da mediacao pedagogica no uso da TV - destacando a 

importancia da adequacao da TV as praticas de incentivo a formacao de alunos criticos 

diante das ideologias midiaticas e por fim, a Renovacao curricular atraves das tecnologias 

- evidenciando de uma forma geral, as novas demandas sociais a serem articuladas a 

Educacao. Quanto a pesquisa de campo, destacamos nossas analises sobre os resultados 

obtidos atraves da aplicacao dos questionarios a quatro professoras da Escola Estadual 

Jaime Meira Fontes, bem como nosso envolvimento com os alunos da terceira serie da 

referida escola no periodo do Estagio. Pretendemos atraves do aporte teorico e da 

divulgacao dos resultados obtidos na pesquisa de campo, destacar elementos prioritarios, 

no tocante ao aproveitamento tecnico-pedagogieo da TV nas praticas cotidianas do 

educador, enfatizando a importancia desta pratica para a inovacao do processo ensino-

aprendizagem. 
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Introdugao 

A televisao tem expandido sua cultura atraves do seu poder de penetracao em todos os 

angulos da vida em sociedade. Considera-se que, num pais como o Brasil de hoje, a 

televisao e o Meio de Comunicaeao de Massa que tem mais condicoes de promover a 

socializacao do conhecimento, dispensando muitas vezes, a realizacao da leitura para ter 

acesso a informacoes que, sem este veiculo, seria somente privilegio de poucos. 

E de nosso interesse, compreender melhor, atraves das investigaeoes teoricas e de campo, 

alguns elementos que caracterizam os "efeitos midiaticos", procedentes do poder de 

designacao da midia televisiva sobre criancas e j ovens. Nesse contexto, preocupamo-nos 

com o privilegio dado pela televisao, ao entretenimento e a producao de recortes bastante 

redutivos da realidade conforme as representacoes dominantes, que envolve a 

impossibilidade de se tomar um veiculo democratico de educacao e conscientizacao das 

massas. 

Nas discussoes feitas ate o presente momento sobre a midia televisiva, incluem-se as 

representaedes politicas, que caracterizam o poder de manipulacao dos telespectadores a 

partir das representacoes inclusas nas programacoes televisivas. Desperta-se o sentido do 

poder sobre as coisas, que e o que a midia tem feito efetivamente na vida das pessoas. 

Para os "grandes", (politicos, empresarios e etc,) - o dominio das elites, do Estado, da 

midia, das massas e etc. Aos pequenos poderes, destacam-se a autoridade dos pais sobre 

os filhos, do patrao sobre o empregado, do professor sobre o aluno, do homem sobre a 

mulher e as criancas e etc. O poder persuadir, seduzir, fazer e consumir exaltado pelos 

meios de comunicaeao, giram em torno dessas questoes. 

Analisando a realidade das programacoes destinadas ao publico infantil e jovem, 

percebemos a existencia de uma grande demanda de telespectadores imaturos, abrangendo 

tanto a infancia como a juventude. Seguindo o modelo dos personagens da televisao, esses 

segmentos assumem, desde cedo, uma postura do tipo "imitaeao" do que se apresenta nas 

ficcoes televisivas, informacSes que, por si so nao se comprometem com a formacao 

autonoma e critica dos que estao do outro lado da telinha, tanto porque, nao e do interesse 

do capitalismo, presente nas intene5es dos grandes politicos e empresarios, desenvolver 



esta postura eritica nas pessoas que ate entao, estao sendo manipuladas e persuadidas a 

cada momenta por suas ideologias. 

Ao refletirmos sobre o papel do professor nos tempos atuais, percebemos que nao deve 

limitar-se as antigas "formulas" de ensino, caracteristica das praticas pedagogicas 

tradicionais. A postura exigida ao educador do presente seculo, abrange algo alem do 

ensino dos conteudos curriculares da escola. A reflexao sobre a midia no cotidiano das 

praticas docentes, constitui-se uma proposta inovadora, que visa promover o exercicio 

critico sobre as mensagens da midia televisiva, que sao absorvidas com muita relevancia 

pelos educandos. 

Ate pouco tempo atras, se percebia que na maioria das escolas piiblicas, os recursos 

existentes, limitavam-se aos livros didaticos. Raramente se encontrava tecnologias como, 

televisao, video, DVD e computador. Como um ponto positivo das politicas educacionais 

contemporaneas, destacamos a enfase que da a inclusao de recursos tecnologicos nas 

instituicoes de ensino, como por exemplo, as propostas do programa TV Escola. Nesse 

sentido, sugerimos o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis na escola, tanto no 

sentido de apoio didatico na explanacao dos conteudos escolares, como no despertar da 

criticidade dos alunos, frente as mensagens televisivas. 

Sabemos que a funcao educativa da instituicao de ensino, abrange a capacidade de 

intervencao nas transformacoes sociais, presentes na sociedade contemporanea. Os meios 

de comunicaeao constituem-se uma verdadeira potencia em termos de informacao, os 

efeitos da midia sobre as pessoas, tem se tornado um fenomeno bastante complexo e 

relevante nos nossos dias. Nessa perspectiva, ressaltamos a necessidade de exploracao 

desses fatores no contexto das praticas pedagogicas de ensino, evidenciando-se a 

associaeao entre midia e praticas educacionais. 

Aereditamos que a diversificacao da abordagem curricular dos educadores, atraves do 

embasamento tecnologico, e de grande importancia para o aprimoramento do processo de 

ensino-aprendizagem, para o possivel encaminhamento do aluno, que e sem duvida um 

telespectador, para a conquista da autonomia interpretativa, envolvendo a capacidade de 

explorar e refletir sobre as concepcoes procedentes da atuacao da midia. 

Diante dessas eonsiderac5es, pretendemos promover uma reflexao em torno das 

possibilidades de transformacao do homem em sociedade, enquanto sujeito consciente da 



sua realidade de vida, bem como das ideologias existentes no mundo, que sao exaltadas 

pelos meios de comunicaeao. Essa conscientizaeao abrange tanto a busca da propria 

linguagem, como a propria forma de comunicar, dialogar, agir e refletir. Destacamos que a 

pratica educativa-critica, deve estar fundamentada na natureza e no potencial do ser 

humano e no importante papel da educacao de possibilitar que cada um encontre em si 

proprio sua potencialidade, e nao nas ideias e personagens ficticios da televisao. 

A partir das consideracoes teoricas implicitas nesse trabalho cientifico, buscamos melhor 

compreender como acontece, na pratica, o desenvolvimento do ensino, tomando como 

referenda, a introducao da TV nas praticas educacionais da Escola Estadual de Ensino 

Infantil e Fundamental Jaime Meira Fontes, na cidade de Sousa - PB. Almejamos ter 

atingido o nosso ideal, com vistas a contribuir para a superacao do tradicionalismo 

curricular da escola, no intuito de refletirmos sobre o trabalho desenvolvido na escola e 

sua funcao social na formacao de alunos telespectadores. 

Nesse sentido, investigamos a pratica pedagogica dos docentes da terceira serie do ensino 

fundamental da referida escola, no que se refere as questoes relacionadas a elementos 

como: suas analises sobre a influencia da televisao no cornportamento dos alunos; Como a 

escola tem trabalhado os programas de televisao indicados para criancas; que estrategias 

sao utilizadas; quais os conteudos retratados na TV, que podem ser desenvolvidos 

juntamente com os conteudos escolares e por fim suas concepeSes acerca da importancia 

da formacao de alunos telespectadores. 

Nosso objetivo maior pautou-se em investigar a importancia do uso da TV nas praticas de 

ensino, desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Jaime Meira Fontes, no 

processo de formacao de alunos telespectadores; e de forma mais especifica, destacar a 

importancia do uso da midia televisiva nas praticas cotidianas de ensino, para o 

atendimento as necessidade educacionais dos alunos no Ensino Fundamental; enfatizando 

a necessidade da inclusao dos meios de comunicaeao no curriculo oficial da escola e 

identificando aspectos representatives da aprendizagem cognitiva dos alunos, mediante o 

uso da TV nas praticas pedagogicas. 

Desse modo, o presente trabalho dividi-se em quatro capitulos. No primeiro, apresentamos 

as teorias que deram suporte para o entendimento do estudo, possibilitando reflexoes sobre 



o processo de ensino, tomando como base, a utilizacao da TV nas praticas cotidianas do 

educador. 

No segundo capitulo tratamos das metodologias utilizadas durante a investigacao de 

campo. Diante das informacoes discutidas nesse capitulo, evidenciamos os procedimentos 

utilizados na aplieacao dos questionarios aos professores, bem como, nos nossos encontros 

com os alunos. 

O terceiro capitulo contem os dados coletados atraves da aplieacao dos questionarios as 

quatro professoras e o ultimo capitulo resume todo nosso envolvimento com os alunos no 

momento do estagio. Os resultados apresentados nesse capitulo,nos possibilita identificar 

elementos que evidenciam a importancia do uso da TV nas praticas escolares cotidianas. 



CAPITULO I 

l. Surgimento e expansao da TV no Brasil: dos Primordios a atualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a Inauguracao da TV nos anos 50, o Brasil se apropria de mais um meio de 

comunicaeao para desenvolver sua cultura midiatica. Segundo Franco e Sampaio 

(2003), o nosso pais se constitui o pioneiro da televisao na America latina. A primeira 

transmissao televisiva no Brasil, aconteceu no dia 18 de setembro de 1950 pela TV Tupi 

de Sao Paulo, tendo como primeiro proprietario, o Sr. Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Melo. Vale lembrar que o numero de telespectadores era restrito devido ao 

alto custo do aparelho, havendo apenas 200 televisores em toda a populacao brasileira. 

(Idem 2003). 

Apesar desta precariedade, que envolve o acesso de aparelhos de TV no Brasil nos anos 

50, as duas decadas posteriores deram um grande avanco, no que se refere a quantidade 

de televisores nos lares brasileiros. Andrade (2004) destaca que as decadas de 60 e 70 

foram marcadas pelo aumento do numero de aparelhos de teves, caracterizando um 

crescimento de 333% na compra de televisores. Percebendo o crescimento significativo 

do numero de telespectadores brasileiros, Leal (1964, p.18) prescreveu: 

A literature oral de nossos dias, e a televisao. Com o surgimento de 

quinze novas estacoes de TV, em quase todos os estados do Brasil, 

breve cobriremos todo o pais, de extrerno a extreme, Por sua vez, o 

surgimento do transistor eliminou a unica barreira antes invoeada como 

obstaculo a penetracio no interior: a falta de energia eletrica em 

consideravel numero de cidades do pais. (1964, p. 18 - grifo nosso) 

Percebe-se, atraves desta eitaeao, a existencia de um pensamento sobre a expansao da TV 

no Brasil. O surgimento do transistor, como destaca o autor, serviu para alargar a 

existencia da energia eletrica as diferentes localidades do nosso pais, ampliando o 

numero de telespectadores em todos os estados brasileiros. 

A chegada da TV nos lares brasileiros caraeterizou-se uma mudanca, repercutindo na 

sociedade inteira. A TV (na epoca preto e branco), ocupava um lugar central na vida das 



pessoas, constituindo-se um bem material precioso pra quern a possuia. Organizava-se o 

tempo diario em funcao dos horarios das programacoes televisivas, visto que era uma 

tecnologia nova, e que ja apresentava grandes vantagens, com relacao ao lazer e 

entretenimento dos telespectadores. 

Na decada de 70, surge a TV em cores, nesse sentido, as imagens televisivas tornam-se 

ainda mais chamativas, no sentido de atrair as pessoas a suas programac5es diversas. 

Napolitano (1999), ressalta que em 1972 acontece a primeira transmissao em cores pela 

TV Tupi de Sao Paulo. Nessas dimensoes, os programas televisivos ganham um novo 

formato em termos de estetica, e as imagens coloridas passam a conceder melhor 

visibilidade e prazer aos telespectadores, no ato de assistir televisao. 

Passado essas etapas que caracterizam o apice do sucesso da chegada de aparelhos de 

TV nos lares brasileiros nas decadas iniciais ao seu surgimento, notamos que de uns 

tempos pra ca, o crescimento esta mais acentuado devido as grandes vantagens de 

pagamentos, oferecidos pelos setores comerciais: compra-se, por exemplo, uma TV por 

350 R$, dividindo as parcelas em ate dose meses sem entrada. Segundo Silva (2004), 

aproximadamente 93% dos brasileiros tem acesso a TV. O autor destaca ainda a 

ampliaeao dos veiculos de comunicaeao, concentrados nas emissoras1 brasileiras nos 

ultimos tempos. 

Sabe-se, que e bastante comum a existencia de urn aparelho de TV, ate mesmo nos mais 

longinquos e perifericos setores da sociedade, pois sao muito poucas as zonas de 

habitacao rural, que nao dispSe de energia eletrica, alias, o atual presidente da Repiiblica, 

debateu sobre o refendo assunto, destacando que "A luz chega a cinco milh5es de 

brasileiros". Lula enfatizou ainda sobre o aumento do percentual de telespectadores, 

apontando a importancia da inclusao da TV nos lares Brasileiros. 

Nesse sentido, podemos afirmar que e insignificante o percentual de sujeitos, que nao 

estao envolvidos cotidianamente com as programacoes televisivas. Nesta perspectiva, 

comprova-se o crescimento prescrito nos anos 60. O futuro pensado naquela epoca sobre 

Silva (2004) analisa os resultados da pesquisa feita pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em 

comunicaeao - Revista Sem Fronteira,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n° 298 - Abril de 2002, e apresenta os seguintes resultados: Rede 

Globo: 204 veiculos; SBT: 108 veiculos; Bandeirantes: 128 veiculos; Record: 105 veiculos. 
2 Debate realizado por Lula no Palacio do planalto - 02-01-2007 - exibido pela emissora NBR; canal 22. 



a televisao, esta sendo vivenciado desde o final do seculo passado, acentuando-se com 

maior enfase na atualidade. 

Sao muitos os investimentos empresariais na disputa por maiores numeros de 

telespectadores, isto e notorio nas programacoes e comerciais da TV aberta. Belloni 

(2001, p.58), salienta que "o discurso difundido cotidianamente pela televisao e tao 

uniforme, sob a aparencia de multiplos formatos e conteudos, que parece evidente que o 

importante nao e o que se diz ou mostra na televisao, mas o proprio fato de as pessoas 

estarem ligadas na televisao". 

Eis ai a nossa preoeupacao em torno do que e absorvido pelos telespectadores, em termos 

de informacSes descontextualizadas das situacoes reais do dia a dia dos mesmos, ja que, 

como destaca a autora, nao se atribui tanta importancia aos conteudos transmitidos, mas 

sim, ao numero de telespectadores, assiduos aos programas veiculados pelas emissoras, a 

exemplo da telenovela, tema que passaremos a abordar no proximo item. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A Historia da Teledramaturgia no Brasil 

Segundo Andrade (2004), em julho de 1963 a telenovela brasileira apresenta seu 

primeiro produto diario atraves da TV Excelsior. O autor evidencia que uma explosao 

de teledramaturgia tomou conta do nosso pais, logo nos primordios de sua criacao. Era 

bastante perceptivel o envolvimento dos telespectadores, nas historias ficticias das 

telenovelas, neste sentido, Franco e Sampaio (2003, p 14), destacam: 

Desde quando surgiram, as novelas fizeram a cabeca dos 

telespectadores, pessoas se reuniam para conversar sobre as historias, 

havia um certo. envolvimento fantasioso dos telespectadores com a 

vida dos personagens Alem disso, as telenovelas, nao diferentes das 

de hoje, tinham o poder de ditar as novas tendencias da moda e 

encantar o publico a tal ponto, que muitos se desconectavam dos 

problemas reais, vividos em seus lares, na vida real e ficavam 

estaticos em frente ao aparelho de televisao, presos a "realidade 

ficticia". 

As emissoras tais como: Tupi, Record, Excelsior, Globo e SBT passaram a investir 

muito em telenovelas, dando relevancia a cenas de emocoes e romances. "Os anos de 

70 e 80 serao lembrados como o momento de industrializacao da telenovela. 

13 



Regularidade e pontualidade dos horarios, duracao uniforme dos capitulos e telenovelas 

com numero contado de dias para acabar". (ANDRADE, 2004, p 5). 

O autor da relevancia a algumas obras bem famosas do diretor e escritor Gilberto Braga 

(personagem integrante da historia da telenovela brasileira): "Praias Desertas", "Eserava 

Isaura", "Dancin' Days", "Vale Tudo" e as minisseries "Anos Dourados" e "Anos 

Rebeldes". Estas novelas representavam na epoca, verdadeiras atracoes para o 

entretenimento dos brasileiros. 

A partir destas consideracoes, percebemos que os modismos televisivos sempre 

acompanharam a vida dos telespectadores, no sentido de influencia-los a assumir 

determinadas posturas, que sao caracteristicas dos personagens inventados pelos autores 

de producdes artisticas, como e o caso da novela. O autor destaca que, 

A importancia desses personagens para a historia da telenovela 

brasileira fica mais evidente quando analisamos o quanta seus modos 

de vestir, dancar, pensar ou agir influenciaram o cotidiano da imensa 

audiencia que acompanhava as tramas. Quem nao usou a meia 

colorida de lurex de Julia Matos com certeza nao era vivo quando 

"Dancin'Days" foi exibida. As meias, que se tomaram verdadeira 

febre, ganharam as paginas da revista norte-americanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Newsweek em 

novembro de 1978. (Idem, 2004, p. 9) 

Nenhum outro produto da televisao brasileira apresenta dimensoes tao significativas 

para o povo em geral, como e o caso da telenovela. Atualmente, a Rede Globo, SBT, 

Record e outras, tem investido muito em programacoes desta natureza, que permanecem 

com a capacidade de interferir sobre comportamentos, valores, habitos e ate mesmo a 

linguagem do telespectador. 

A cultura do nosso pais esta sendo difundida em varios paises atraves destas 

programacoes, isto prova o poder de designacao da midia televisiva sobre os individuos. 

Percebe-se, que apesar dos 43 anos de historia, a telenovela se renova e continua em 

horario nobre. 



1.3 Midia Televisiva e Praticas Pedagogicas: alguma relacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E indiscutivel a influencia da TV na vida das pessoas, isto abrange criancas, 

adolescentes, j ovens, adultos e ate mesmo idosos. E impressionante como a televisao, 

atraves das programac5es destinadas ao publico em geral, conseguem atrair tantos 

telespectadores, ja que e uma raridade uma pessoa nao esta em frente a um desses 

aparelhos em alguma hora do dia ou da noite, "apreciando" seus programas favoritos, a 

exemplo da telenovela, que, como argumentamos anteriormente, ha decadas, dita a moda, 

o comportamento e paixoes dos telespectadores de todas as idades. 

Percebe-se que nesses ultimos tempos, as novelas destinadas ao publico jovem, estao 

influenciando cada vez mais esses telespectadores, ao ponto de "educa-los", em 

conformidade com os ideais da cultura exaltada pelos meios de comunicaeao. Silva 

(2004), observa que o poder da TV sobre os adolescentes, reside na forma como sao 

manipulados pela possibilidade de uma vida facil e de um futuro promissor. 

A novela Rebeldes (2006), por exemplo, virou mania entre os adolescentes, moldando 

seus comportamentos, atitudes, ideias e pensamentos. Ribeiro (2006) destaca que, 

segundo O SBT, esta novela vem registrando de 12 a 15 pontos de audiencia. E isto, ao 

nosso ver, prova a grande quantidade de telespectadores que estao diariamente 

envolvidos com essas programacoes. 

Segundo Cereja (2002, p. 230), "O unico valor coerente que essa cultura apresenta e o 

narcisismo". O autor faz uma critica ao estabelecer uma relacao entre telespectador e 

"narcisismo4", no intuito de explicar a ansia que se tem pela beleza, vaidade, fama e 

posicao social, sendo motivada pelo potencial midiatico, atraves das variadas 

programacoes televisivas. Isto implica, sobretudo, o voltar-se exclusivamente para uma 

beleza frenetica, de um padrao extremo, que tras como resultado, a apropriacao em 

massa, de uma cultura "inventada" pelos empresarios da midia. 

3 Rebeldes: novela Mexicana exibida de segunda a sabado pelo SBT, as 18h45. 
4 Termo que provem da mitologia grega: "o mito de Narciso", que significa "homem vaidoso" (Aurelio 

2001) - expressao utilizada pelo autor para designar o fanatismo pela estetica, motivado pela midia 

televisiva. 



Concordamos com Belloni, (2001, p. 57), quando afirma que, "As criancas e 

adolescentes nas sociedades contemporaneas aprendem mais com a televisao do que 

com os pais e professores". Nesse sentido, indagamos se os educadores do presente 

seculo estao conscientes da realidade que envolve o poder da midia sobre os educandos? 

O que se tem feito, em termos de contribuicao para o exercicio de uma postura critica 

entre os jovens telespectadores, a comecar na sala de aula? 

Napolitano (1999) apresenta algumas consideracoes acerca das influencias das 

telenovelas brasileiras, ressaltando a importancia de uma atividade escolar embasada 

nos elementos estruturais dessas telenovelas. Ele garante que, 

As telenovelas, sobretudo no Brasil e em outros paises do ehamado 

Terceiro Mundo, sao uma especie de termometro social, permitindo 

mapear quais os temas, atitudes valores e comportamentos que 

ocupam o dia a dia de uma sociedade. Obviamente, eles nao se 

propoem a discutir com seriedade estas questoes ou aprofundar a 

sensibilidade estetica do telespectador. MaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um trabalho escolar 

pode explorar alguns elementos, ja que as novelas sao assistidas por 

milhares de pessoas e frequentemente sao objeto de discussao. (1999, 

p. 89, grifo nosso) 

Alves (2001) destaca que, diante da ausencia dos pais no lar e a pouca participacao da 

escola no processo de formacao pessoal, a televisao acaba cumprindo papel de agente 

socializador e modelador do jovem de hoje. A pesquisadora destaca que, se o 

adolescente nao sabe o que deve fazer, por falta de uma orientacao, vai encontrar na 

televisao um espelho para sua vida. Vai partir da imagem para desempenhar os seus 

papeis, agindo de acordo com a novela. 

Nessa perspectiva, deve-se analisar os inumeros conteudos ou elementos que podem ser 

explorados pelos educadores ao longo de suas praticas pedagogicas, no intuito de 

promover a reflexao entre os educandos, principalmente os de uma faixa etaria jovem, 

que se constitui o "alvo", das sutilezas existentes nessas programacoes televisivas. 

Dentre os conteudos a serem trabalhados, podemos evidenciar: sexualidade, violencia, 

racismo, consumismo e, porque nao dizer o narcisismo, mesmo que de uma forma 

discreta. 

A revista Nova Escola na edicao de maio de 2006, destaca com muita enfase a 

importancia da reflexao sobre o modismo no cotidiano escolar, considera-se que, " 

Professores e pais podem lidar de modo proveitoso com essas manias periodicas e 
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ganhar experiencias para quando vier a proxima". Dentre as estrategias apontadas pela 

revista, em torno de "Como usar o modismo a favor da Educacao", evidenciamos a 

busca pela compreensao do que esta "fazendo a cabeca dos alunos", bem como a 

utilizacao de trechos de pro gramas para estimular a reflexao sobre os modismos. 

De fato, nao se pode negar o quanto a crianca, principalmente a que pertence a uma 

classe social desfavorecida, se diverte diante de um programa televisivo. O problema 

maior e: como essas criancas estao absorvendo esses conteudos? Sera que o professor 

tem, ao longo de suas praticas pedagogicas, refletido sobre o tipo de "educacao" que e 

oferecida cotidianamente pela midia televisiva? 

Carneiro (2006) assegura, a escola e solicitada a estimular competencias, que nao se 

limitam ao simples ato de ler e interpretar, mas, principalmente para compreender os 

meios e mensagens audiovisuais que os jovens consomem e com os quais se envolvem 

cotidianamente. Ele garante que e dever da escola, ativar-lhes o pensamento critico a 

partir das proprias analises feitas em sala de aula, sobre o que e veiculado pela TV. 

Napolitano (1999) parte de um pensamento mais metodico, quando argumenta sobre 

algumas estrategias que podem ser articuladas as praticas de ensino dos educadores 

contemporaneos, no que se refere ao uso da TV em sala de aula. Segundo ele, 

Todo trabalho com a TV em sala de aula deve comecar pela 

assistencia do material selecionado. Em principio, assistir um 

programa de televisao e uma coisa simples e cotidiana. Mas atencao: 

a escola nao deve simplesmente reproduzir a forma pela qual 

assistimos TV no dia-a-dia (...). Cabera ao professor se apropriar 

desta expectativa para transforma-la numa atividade pedagogica, 

ainda que conserve um torn ludico. (1999, p. 55). 

O autor destaca, em linhas gerais, que nesta sociedade atual, o professor deve ter 

autonomia para utilizar estrategias, a partir do uso das tecnologias disponiveis, 

encarando-as como um recurso didatico, capaz de subsidia-lo no ensino sobre 

determinados fenomenos sociais ou conteudos de ordem educacional. 

Nesta perspectiva, indagamos: apos tantos investimentos por parte das politicas 

educacionais, em introduzir aparelhos televisivos nas escolas publicas, sera que, de fato, 

se tem procurado enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, mediante a 
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disponibilidade de tais recursos? Fazemos este questionamento a partir da compreensao 

que temos sobre a importancia da participacao do educador neste processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 O Educador enquanto mediador das informacoes televisivas 

A mediacao pedagogica e fundamental no processo de conscientizacao, quanta as 

informacoes "jogadas" pelos meios de comunicaeao. Somos sujeitos rnidiaticos. Nesta 

perspectiva, estamos certos de que, as criancas de hoje estao penetradas, desde muito 

cedo, no mundo da informacao, ja que os apelos da televisao e outros meios de 

comunicaeao, influenciam e modificam suas formas de pensar e agir. 

Belloni destaca a "Autodidaxia" como um novo modo de aprender. Na verdade, a autora 

associa este termo aos novos metodos e estrategias de ensino, considerando duas razoes 

necessarias para a compreensao do processo de aquisicao de conhecimentos na sociedade 

informatizada, que seriam: "entender como funciona esta autodidaxia para adequar 

metodos e estrategias de ensino; e assegurar que nao se percam de vista as finalidades 

maiores da educacao". (2001, p. 5). 

Acredita-se na urgencia da diversificaeao didatica para a pratica educacional dos nossos 

dias, pois a televisao tem viciado as criancas a absorverem, precocemente, determinadas 

informacoes, que se nao forem trabalhadas no contexto das praticas pedagogicas, e 

possivel que haja prejuizos comprometedores para o futuro desses educandos. Podemos 

evidenciar os comportamentos que sao moldados a partir das ficcoes televisivas, a 

exemplo das novelas ou outros programas destinados ao publico jovem. Diante dessa 

realidade, perguntamos se as escolas e suas propostas pedagogicas estao se preocupando 

com a formacao do aluno telespectador, em outras palavras, se estao exercitando a 

capacidade de critica dos alunos com ralacao as midias televisivas. 

Carneiro (2006, p.3), afirma que, "na escola, em programas televisivos nao 

originariamente produzidos para ensinar, introduzi-lhes intencoes pedagogicas depende do 

professor" isto mostra que, mesmo as programacoes nao diretamente associadas a 

educacao dos alunos, podem ser aproveitadas pelo professor, no sentido da atribuicao de 



um significado educativo em determinados conteudos televisivos, que sao assistidos 

cotidianamente pelos alunos. E claro que vai depender das atitudes pedagogicas do 

educador, enquanto mediador da aprendizagem. 

Rezende (1989, p. 86), afirma que, "nem a familia, nem a escola estao excluidos da tare fa 

de formacao critica da crianca telespectadora. Da mesma forma, isto nao pode ser exigido 

como responsabilidade exclusiva de uma ou de outra". Diante dessa afirmacao, podemos 

pensar o seguinte: no ambito familiar, e evidente que se espera a participacao dos pais, 

quanto ao despertar da consciencia critica dos filhos diante da TV. Nesse contexto, 

Carneiro (2006, p 2), conclui que "as criancas acessam ilimitadamente informacoes 

adultas, maes e pais trabalham fora e esta decretada a realidade do dificil controle sobre o 

saber dos filhos". 

Ao falar sobre a influencia da linguagem televisiva na aprendizagem, Zenicola 2004, 

p.89), acrescenta que, "tem de haver, por parte dos pais e educadores, uma orientacao 

quanto a programas a serem vistos, comentarios na familia e nas escolas sobre os valores 

difundidos pela TV, adequados e inadequados". A especialista considera que, nao se 

pretende ignorar a importancia da TV, ja que exerce um papel importante no processo de 

difusao de conhecimentos, entretanto, adverte para a mediacao que deve existir por parte 

de segmentos como, professores e pais, no ato de exercitar a autonomia interpretativa nos 

telespectadores, estao de certa forma, imaturos, quanto a apreensao de determinadas 

informacoes. 

Embora reconhecendo que, tanto os pais como os professores nao estao imunes da tarefa 

de formacao da crianca telespectadora, evidenciamos o importante papel do educador, no 

que se refere a mediacao pedagogica no exercicio da criticidade dos educandos. A 

realidade e que os proprios pais, muitas vezes desconhecem que seus filhos estao sendo ou 

correndo o risco de serem dominados e manipulados pelo poder da midia. Eis ai a 

necessidade de se repensar sobre o curriculo escolar e as tecnologias da informacao. 
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1.5 A reorganizacao curricular atraves das tecnologias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, tornou-se comum, a expressao "abandono das praticas tradicionais de ensino 

nas atitudes docentes". De acordo com Ruz, isto associa-se a modernizacao da profissao 

docente. O autor especifica a questao da participacao democratica dos educadores para o 

atendimento das atuais demandas da sociedade. Segundo ele, "hoje, isto significa forma-

los para a convivencia democratica. Se assim nao for, a visao de mundo e a disciplina que 

irao querer impor a seus alunos, acabarao por se chocar com a realidade"(1998, pg 93) 

E impossivel nao reconhecer que ha hoje uma grande mudanca em curso na sociedade, e o 

que vem acontecendo, em todos os lugares do planeta, refletem o avanco das tecnologias, 

cujas conseqiiencias penetram em diversificados setores da nossa sociedade. Quanto ao 

ensinar, comprova-se os novos desafios didaticos, que estao penetrando de forma muito 

abrangente nos ambientes de ensino. 

Para os educadores, as novas exigencias educacionais, que provem das exigencias da 

sociedade transformada pelas tecnologias, nesse sentido, o papel do educador volta-se para 

o atendimento dessas demandas, no sentido de se inovar suas praticas de ensino mediante 

o uso adequado das tecnologias da informacao. 

Sacristan .(2000, p. 25),destaca que, 

Na sociedade contemporanea, a escola perdeu o papel hegemonico na 

transraissao e distribuicao da informacao. Os meios de comunicaeao de 

massa, em especial a televisao, que penetra nos mais reconditos cantos 

da geografia, oferecem de modo atrativo e ao alcance da maioria dos 

cidadaos uma abundante bagagem de informacoes nos mais variados 

ambitos da realidade. 

Diante dessas argumentacoes, nos direcionamos aos seguintes questionamentos: "como 

ser professor nesse mundo?" e "que recursos utilizar para atender as demandas que se 

colocam?"( Rios, 2001, p, 56). A autora da relevancia aos aspectos problematizadores, 

que, na sociedade atual, merecem ser explorados para a melhor compreensao do fenomeno 

educativo nos tempos recentes. 



Frente a essa independencia, que envolve o aluno de hoje no processo de aquisicao de 

conhecimentos midiaticos, nos deparamos com desafios cada vez mais freqiientes na sala 

de aula. O curriculo oficial da escola pode ser reorganizado a partir do uso adequado das 

tecnologias presentes, desde que, nao sejam utilizadas apenas para ilustrar o conteudo do 

professor, mais principalmente, para criar novos desafios didaticos. 

Moran, (2004 p. 245), demonstra sua preocupacao sobre o tradicionalismo curricular 

presente no uso das tecnologias no processo de ensino, afirmando que colocam-se 

tecnologias na universidade e nas escolas, mas se continuam fazendo o de sempre: o 

professor falando e o aluno ouvindo, a modernizacao do ensino esta, segundo ele, apenas 

no aspecto formal e tecnico das tecnologias existentes, como e o caso da manipulaeao dos 

aparelhos. 

Carneiro (2006) salienta que, os curriculos escolares tentam ignorar, o quanto as criancas 

aprendem fora da sala de aula e o quanto a midia as fazem conhecer em termos de 

informacoes e comportamentos. Nesse sentido, encontramos em Libaneo (2003, p. 43), a 

ideia de que, "o exercicio do trabalho docente requer, alem de uma solida cultura geral, 

um esforco continuo de atualizacao cientifica na sua disciplina e em campos de outras 

areas relacionadas, bem como a incorporacao das inovacdes tecnologicas". 

Percebemos que estes ultimos autores citados, destacam o vinculo que deve existir entre 

curriculo escolar e informacoes midiaticas, enfatizando que os educadores devem atualizar 

seus conhecimentos culturais e midiaticos, no sentido de se articular as tecnologias aos 

novos metodos de ensino, visando o enriquecimento, nao so de suas praticas pedagogicas, 

mais principalmente da aprendizagem do educando, tanto em termos de conteudos 

curriculares da escola, como em questoes mais subjetivas, que envolve o homem em 

sociedade. 

Acredita-se que a renovacao curricular da escola, baseada no aprimoramento das praticas 

educacionais no contexto da superaeao de problemas existentes, faz valer a autonomia 

escolar, no ato do reconhecimento das realidades socials diversificadas, discutidas na 

propria sala de aula, "no sentido de superar o grave problema da exclusao social, fazer 

frente as demandas da sociedade, ou interferir na sociedade com o objetivo de 

problematizar as proprias demandas" (Rios, 2001 p, 62). 
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Nesse contexto, e fundamental perguntarmos ainda como professores e alunos lidam com 

as informacoes emitidas pelos meios de comunicaeao? Ja que, ao nosso ver, os elementos 

que constituem a midia televisiva dos tempos recentes, devem ser percebidos como 

demandas sociais a serem associadas as praticas de ensino. Nesse sentido, Se vivemos 

todos num mundo editado e informatizado, porque nao incluimos os meios de 

comunicaeao nas praticas curriculares? Sera que o curriculo que forma o professor inclui a 

critica e producao midiatica? Essas questoes tornam-se cada vez mais urgentes no ambito 

do processo educacional, pois, o que e veiculado pelos meios de comunicaeao, se 

contrapoe as reais necessidades dos individuos. 

Insistimos na ideia de que, a tecnologia meramente vazia, nao enriquece o curriculo 

escolar. Uma vez conscientizados e preparados, os educadores devam estar atentos as 

inovacoes didaticas, incorporando-as as suas praticas cotidianas. Segundo Perrenoud, 

(2000) as tecnologias nao podem ser indiferentes a nenhum professor, por modificarem as 

maneiras de viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e de pensar. 

Com base nestas informacoes, destaca-se a deficiencia existente nas praticas de ensino, 

cujas metodologias distanciam-se das competencias tecnologicas cabiveis a educacao. 

Como ja ressaltamos, a simples presenca de televisores, videos ou DVD nos ambientes 

educacionais, nao garantem melhorias no processo de ensino-aprendizagem, podem ate 

enfeita-lo, mas, a qualidade do ensino so alcaneara um nivel mais elevado, quando as 

tecnologias presentes, servirem para enriquecer de fato as praticas educacionais, 

propiciando a construcao de novos conhecimentos, por conseqtiencia de uma atuacao 

critica e participativa entre professores e alunos. 

Nossa principal preocupacao, refere-se a qualidade do ensino, que se sujeita sobretudo a 

aplicabilidade de estrategias inovadoras, coincidentes com as mudancas e transformacoes 

do mundo. Essa forma de percepcao de mundo, adverte-nos para a necessidade urgente de 

adocao de uma consciencia que possua, em sua essencia, reflexos da civilizacao e da 

modernidade. 

A partir dessas consideracoes, podemos evidenciar a importancia do uso da televisao, no 

processo de conscientizacao, quanto as influencias da midia na vida das pessoas. 

Infelizmente o tradicionalismo curricular tem impulsionado a escola, a excluir essas 

tarefas de suas acSes educativas. A verdade e que nao se tem uma clareza quanto as 



pretensoes com a introducao das tecnologias didaticas na educacao, e portanto, deixa-se de 

atribuir a tais recursos, o valor devido, para o aprimoramento da formacao critica dos 

alunos, visto que, a propria midia, tem feito com que o sujeito nao consiga interpretar a 

logica da cultura prestigiada pelos canais de comunicaeao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir das consideracoes teoricas implicitas nesse trabalho cientifieo, buscamos melhor 

compreender como acontece, na pratica, o desenvolvimento do ensino, tomando como 

referenda, a introducao da TV nas praticas educacionais da Escola Estadual de Ensino 

Infantil e Fundamental Jaime Meira Fontes. Para tanto, delineamos o espaco a ser 

estudado, os sujeitos da pesquisa e ainda o instrumento para a coleta de dados. 

Essa pesquisa teve o carater exploratorio de acordo com os objetivos definidos uma vez 

que, segundo Gonsalves, (2001, p. 65), "A pesquisa exploratoria e aquela que se 

caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento das iddas, com o objetivo de oferecer 

uma visao panoramica, uma primeira aproximaeao a um determinado fenomeno que e 

pouco explorado". 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, optamos pela pesquisa de campo, visando um 

encontro direto entre pesquisador e espaco (escola), para captar as informacoes necessarias 

ao processo de investigacao. Como instrumento da coleta de dados, optamos pelo 

questionario, composto por questoes objetivas e subjetivas, direcionadas a quatro 

professoras da Escola Estadual Jaime Meira Fontes na cidade de Sousa - PB, pois 

acreditamos que o mesmo possibilita maior aceitabilidade, com relacao aos sujeitos da 

pesquisa, bem como pela disponibilidade de tempo, para realizacao deste trabalho. 

Em linhas gerais, as questoes foram formuladas na intencao de captar as informacoes mais 

relevantes, no que diz respeito ao papel da escola no processo de conscientizacao dos 

educandos, quanto as mensagens televisivas, ou seja, quais as concepcdes das professoras 

do Ensino Fundamental da referida escola, diante da importancia (ou nao), da utilizacao da 

TV, nas praticas cotidianas de ensino. 

Com relacao ao estagio, elaboramos o planejamento de trabalho, definimos as tecnicas a 

serem utilizadas no decorrer dos nossos encontros com os discentes, visto que, "Apos 



termos definido,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atraves de um projeto de pesquisa, nosso objeto de estudo, surge a 

necessidade de selecionarmos formas de investigar esse objeto". (DESLANDES, 1994, p. 

51). Para tanto, elaboramos alguns pianos de aula relacionados a tematica. Assim, 

estruturamos atividades que evolvessem, preferencialmente, exibicao das programacoes 

televisivas, objetivando vivenciar uma experiencia docente utilizando o aparelho de TV, 

bem como perceber a influencia da midia na aprendizagem discente. 

A organizacao dos dados coletados no estagio foi feita a partir de uma analise profunda 

sobre os resultados considerados de maior relevancia para a nossa pesquisa. As producoes 

dos alunos anexadas no quarto capitulo do presente trabalho, exemplificam a natureza das 

atividades desenvolvidas pelos mesmos durante nossos encontros. 

Conhecendo a Escola Pesquisada... 

Com o intuito de explorar alguns fatores coincidentes com nossos objetivos de pesquisa, 

escolhemos a Escola estadual de Educacao Infantil e Estudo Fundamental Jaime Meira 

Fontes para obtermos as devidas informacoes. A escola esta localizada a Rua Tenente 
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Zuca no bairro do Estreito, na cidade de Sousa - PB. A referida escola fol fundada no 

ano de 1991, pela professora Neudes Sarmento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 quadro gestor e composto pela diretora Joana Isabel Neta da Silva, que desenvolve 

um trabalho em parceria com a comunidade, tendo como colaboradora, a vice-diretora 

Neusa Alves Alexandre e a partieipacao do corpo docente, que por sua vez, e 

constituido por 10 (dez) professores os quais lecionam da pre-eseola a quarta serie. 

Destes, 8 (oito) com curso superior e 2 (dois) com curso pedagogic©. 

A escola possui 250 (duzentos e cinquenta) alunos matriculados nos dois turnos, 01 

(um) vigia, 01 (uma) secretaria e supervisora. Sua estrutura fisica e formada por 01 

(uma) sala de diretoria, 01 (uma) secretaria, 3 (tres) banheiros, 5 (cinco) salas de aula, 

01 (uma) sala de professores, 01 (uma) cantina e 01 (um) patio, onde acontecem as 

aulas recreativas e reunioes. 

A escola funciona a partir do lema: "Educacao e democracia". atuando com total 

empenho e dedicacao. Alem das turmas de Ensino Infantil e Fundamental, a escola 

trabalha com 2 (duas) turmas no "Projeto Aceleraeao", com a partieipacao e a 

colabora^ao de uma boa equipe de professores, supervisora e auxiliares. A escola conta 

ainda com o conselho escolar. Possui tambem varios alunos que fazem parte de projetos 

na FUNDAC (Fundacao de Assistencia a crianca), cujos membros, estudam em um 

turno e trabalham em outro. 

O objetivo principal da referida escola e preparar o educando para a realidade da vida, 

buscando e primando pela renovacao e qualifica^ao da educacao oferecida, 

evidenciando a articulasjao entre a aprendizagem escolar e valorizacJto da cultura local, 

almejando sempre o conhecimento para todos os fins da vida humana. 

A instituicao adota um equilibrado relacionamento entre "Pais e Mestres". Atraves de 

reunioes realizadas a cada bimestre, aproxima-se entao, a familia dos alunos a escola, 

por sentir que ambas necessitam manter essa parceria para buscar solucionar os 

problemas encontrados, para formacao de cidadaos ativos na sociedade. 
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CAPITULO III 

O uso da TV na concepcao do Educador 

Presenciamos nos ultimos dias a discurso em torno da necessidade de inovacoes 

pedagogicas, assim como no modo como os educadores conduzem o seu trabalho em 

sala de aula. Isto constitui-se uma demanda que e consequencia das transformaeoes 

socials ocorridas com relacao as formas de pensar e agir dos individuos. Nesse sentido, 

uma sociedade transformada passa a exigir uma nova postura, no que se refere a pratica 

pedagogica dos educadores contemporaneos, tendo em vista, a eoneiliacao entre, o que 

a crianca aprende na escola e o que aprende com as midias, de forma especial, a 

televisao. 

Vale ressaltar a compiexidade que gira em torno da inclusao da midia televisiva a 

educacao, visto que, boa parte dos professores, mesmo percebendo o grau elevado de 

informacoes transmitidas pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TV, nao conseguem articula-las a suas praticas de ensino. 

Segundo Belloni (2001), os sistemas educacionais tem a responsabilidade de formar os 

educadores para esta tarefa, procurando desenvolver uma nova disciplina Universitaria 

que contemple uma maior reflexao em torno da assoeiacao entre midia e educacao. A 

autora afirma que, 

"Este novo campo de saber e de intervencfio, que vem se 

desenvolvendo no mundo inteiro, desde os anos de 1970, a midia-

educacao, ou educacao para as midias, tem objetivos amplos 

relacionados a formacio do usuario ativo, critico e criativo de todas 

as tecnologias de informacao e comunicaeao (BELLONI, 2001, p 46). 

Na pratica docente, percebe-se uma certa limita^ao quanto as estrategias no uso da TV, 

que poderiam ser utilizadas pelos professores. Pelo que se observa nas instituicoes de 

ensino publico, as escolas nao dispoe de recursos como: fitas de video ou DVD, 

contendo programacoes diversas a serem trabalhadas pelos doeentes. Nesse sentido, nos 

deparamos com um problema bastante comum nas escolas brasileiras, que e a falta de 

recursos didatico-pedagogieos de natureza tecnologica. 
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A realidade acimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mencionada tambem e compartilhada pelos professores da Escola, 

uma vez que de acordo com as afirmacdes das quatro professoras questionadas, utiliza-

se frequentemente a televisao, entretanto, nao ha incentivo por parte das polfticas 

educacionais, atraves da introducao de programas (de carater educativo ou nao) a serem 

trabalhados junto aos conteudos escolares. Nessa perspectiva, Therrien (2003) destaca 

com muita precisao, a pobreza cultural relacionada ao "saber" transmitido pel as escolas 

publicas brasileiras. 

Segundo ele, "A escola publica, tradicional espaco de acesso ao saber, ainda permanece 

muito a margem dos contextos culturais da sociedade de informacao por nao se adequar 

a multiplicidade e heterogeneidade dos saberes que de muitos transbordam seus recintos 

(TBERRIEN, 2003, p.30). 

Diante desta realidade, nos perguntamos: se existe TV e aparelho de DVD, porque 

tambem nao se investe em recursos multimidia, como por exemplo, programas 

educativos em DVD? Na nossa perspectiva, isto e fundamental para o incentivo a 

renovacao curricular do professor, ja que, como afirmou a docente A, "muitos colegas 

de trabalho nao utilizam frequentemente a TV devido a falta de condieoes financeiras 

para a locacao de DVDs". Nesse sentido, se houvessem investimentos educacionais em 

torno da introducao desses recursos no interior das escolas, desculpas como estas nao 

seriam validas. 

Diante das nossas interrogates, de forma especifica, sobre o planejamento escolar no 

que se refere ao uso da TV em sala de aula, houve uma certa coincidencia entre os 

depoimentos das professoras envolvidas, que diz respeito ao fato de todas elas se 

prepararem com antecedencia para a exibicao dos programas televisivos. As mesmas 

demonstraram se preoeupar com o conhecimento previo sobre o programa que ira exibir 

aos alunos, para entao, poderem interagir e estimular a criatividade interpretativas dos 

mesmos diante da midia televisiva. 

Todas as educadoras questionadas afirmam utilizar com maior frequencia os desenhos 

animados. Percebe-se portanto, a importancia de tal costume, ja que, por muito se 

envolverem com programacoes desta natureza, as criancas acabam limitando sua 

realidade a uma dimensao ficticia, pois os desenhos animados fomentam este tipo de 



problema, eis ai a importancia da intervencao pedagogica para "desvelar" essa cultura 

que, na maioria das vezes, esta tao distanciada da realidade do aluno. 

Nesse contexto, (Silva, 2004, p. 32), afirma que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os desenhos correntes e cotidianos da TV vlo tirar da crianca a 

percepclo da realidade. Mesmo tendo as figures parentais no dia-a-

dia, a relacio se da em contextos diferentes a cada momenta. No caso 

dos desenhos, a fantasia passa a ser a imagcm simulada do cotidiano 

de um determinado personagem. A crianca vai se identificar com 

alguem que constantemente esta na fantasia. 

As professoras demonstram reconhecer a importancia das atitudes mediadoras do 

educador na pos exibicao do conteudo televisivo, Isto fica evidente nas respostas das 

docentes, quando afirmam promover debates entre os segmentos: professor-aluno, no 

intuito de explorar alguns assuntos educatlvos que podem ser de natureza formal ou 

informal, ou seja, conteudos que estejam ou nao vinculados as propostas curriculares da 

escola. 

No questionario, elaboramos uma pergunta contendo algumas alternativas 

correspondentes as atitudes do professor no uso da TV. Dentre estas alternativas, apenas 

uma, coincidia com a perspectiva da formacao do aluno telespectador: "A ideia central e 

promover o dialogo entre os alunos e eu, visto que, enquanto mediador(a) do 

conhecimento, tenho a tarefa de mostrar para o aluno, a realidade das programacoes 

televisivas". 

Apenas duas professoras marcaram esta opc&o, as demais, demonstraram se interessar 

mais pela soeializacao dos alunos. Nesse sentido, Belloni, (2001, p. 35), salienta que e 

extremamente dificil avaliar a importancia da televisao enquanto instituicao de 

socializacao(..)'\ a autora aponta a questao das diferentes formas de aceitacao ou 

atribuigao de sentidos das criancas, com relacao as mensagens televisivas. 

Acreditamos que o olhar do professor, em termos da utilizacao de recursos audio-

visuais como a televisao, deve ir alem da simples soeializacao dos alunos. E evidente 

que nao se pode negar sua importancia, entretanto, nao se deve coloca-la acima das 

necessidades reals dos alunos enquanto telespectadores assiduos as suas programacoes. 

Diante destes argumentos, podemos reletir atraves do posicionamento Tilburg (2006), 

quando ressalta que, ao se tornar um telespectador assiduo, o cidadao, principalmente o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA baixa renda, procura satisfazer uma necessidade que o motiva a escolher um 

programa, e isto o faz se acomodar com a "realidade" do outro, que e completamente 

alheia aos seus interesses e necessidades pessoais. Por este motivo, acreditamos que a 

escola deve necessariamente, preocupar-se com a preparacao das criancas, no sentido de 

desenvolverem desde cedo, uma postura mais autonoma para a recepcao das mensagens 

e informacoes veiculadas pelas midias. 

Quanto as opinioes sobre os conteudos retratados nas programacoes televisivas, a serem 

utilizados e explorados juntamente aos conteudos propriamente escolares, a professora 

"C" destaca: "Vida familiar, drogas, fabulas entre outros podem ser explorados em 

conjunto com os conteudos escolares, facilitando assim o entendimento e orientando-os 

para a realidade da vida em sociedade". 

A professora "D" destaca: "Necessidades especiais, para se trabalhar a igualdade 

humana e inclusao social". Percebe-se a grande importancia desta resposta. Sabemos 

que na sociedade atual, gracas as transfomiacoes sociais e tecnologicas, as pessoas estao 

tendo acesso a informacoes referentes a cidadania. Se por um lado a midia tem 

distorcido valores, por outro, tem despertado as pessoas para exercerem seus direito e 

deveres na vida em sociedade. 

Essa questao e bastante evidenciada pelas telenovelas, pois a professora "A" citou 

inclusive, que e importante gravar com antecedencia, algumas cenas de novelas 

contendo conteudos dessa natureza, indo de encontro com as necessidades reais de 

aprendizagem dos alunos, que segundo ela, sao "as mensagens midiaticas que precisam 

ser trabalhadas com maior vigor na atualidade". 

Com relacao aos programas indicados pelas professoras como sendo adequados para o 

uso na sala de aula nas series iniciais, as respostas limitaram-se a desenhos animados; 

musicas e filmes educativos. 

Por fim, procuramos, atraves de uma questao, identificar a compreensao de cada 

professora, diante da preocupacao escolar no processo de formacao do aluno 

telespectador. De acordo com a docente "C", "A escola deve esta envolvida com o que 

esta acontecendo no mundo da midia". Outra participante conclui que "O aluno, atraves 

da escola, desenvolve sua formacao social e humana". (Prof. B). Esta, sintetiza bem as 
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demandas socials que se apresentam nos dias atuais sobre o compromisso social da 

instituicao de ensino, que vai alem da mera transmissao de conhecimentos tecnicos. 

As demais participantes (prof. A e D), destacam a importancia de se trabalhar o dia a dia 

dos alunos. De uma forma geral, afirmam que a televisao faz parte do cotidiano dos 

mesmos e por isto, deve-se da prioridade a formacao do aluno telespectador, visto que a 

propria midia tem modificado o comportamento das criancas e dos jovens em seu dia a 

dia. 

A partir desta analise, percebemos que as citadas professoras estao conscientes quanto a 

importancia de se trabalhar a midia televisiva no cotidiano das praticas pedagogicas. 

Consideramos essentials, todas as informacoes coletadas atraves da aplieacao do 

questionario. Entretanto, observamos que, segundo seus comentarios e atitudes, o 

planejamento escolar no uso da TV em sala de aula nao e levado muito a serio nesse 

processo. 



CAPITULO IV 

A TV em cena na pratica do educador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A diretora disse que de hoje por diante e proibido utilizar 

a televisao em sala de aula. O negocio agora e ensinar 

mesmo, nada de enrolar. BrincadeiraF\ 5 

Dando continuidade ao nosso trabalho, iniciamos o estagio na Escola Estadual Jaime 

Meira Fontes com o objetivo de investigar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na pratica, os elementos essenciais 

referentes ao uso da TV em sala de aula e, de forma mais especlfica, identificar aspectos 

representatives da aprendizagem cognitiva dos alunos, atraves da utilizacao e 

exploracao de programas televisivos no ambito escolar. 

No primeiro momento da nossa visita, observamos algo, que nos incitou certa 

curiosidade, trata-se da frase destacada atima, citada por um dos funtionario da escola 

num torn de "brincadeira". Neste sentido, Chamou-nos atencao, a maneira como se 

identifica o uso da TV na pratica do educador, surgindo repentinamente a ideia da 

separacao que se estabelece entre televisao e conteudo pedagogico, como se nao 

houvesse possibilidade de se articular a midia televisiva as praticas pedagogicas do 

professor. 

Um outro episodio que nos chamou atencao no segundo dia do estagio, diz respeito a 

colocacao feita por um aluno: "vamos assistir televisao? Que bom! Entao nao vamos ter 

aula hoje!. Esta eoncepcao, ao nosso ver, demonstra a falta de reconhecimento do corpo 

discente, quanto ao carater pedagogico do uso da TV em sala de aula: 

Devem ser varios os motivos que estes segmentos tem, para assim pensarem. 

Acreditamos que a traditional forma como a televisao e utilizada na escola (geralmente 

como "tapa buraco"), caracterizada pela falta de planejamento pedagogico em torno do 

5 Funcionario de uma escola publica da cidade de Sousa - PB 

32 



programa exibido, seja a responsavel pelo despertar de concep9oes como estas, que 

penetram culturalmente no pensar de alunos, professores e demais integrantes do 

sistema educacional. Diante desta realidade, Silva (2004, p.51), considera que, "(...) 

alguns educadores deixam a TV ligada, nao tendo o trabalho de organizar atividades 

educacionais, pois a TV ja traz tudo pronto". 

Foi a partir destes enfoques, que direcionamos o nosso "olhar" sobre o desenvolvimento 

das acoes necessarias a realiza9ao desta investiga9ao de campo, no intuito de coletar 

dados que, de forma concreta nos provasse o contrario. Atraves da utiliza9ao de 

programa9oes da TV aberta, como desenhos animados e programas educativos, 

procuramos respostas significativas com rela9ao ao problema investigado. 

Nosso primeiro passo foi a realiza9ao de um debate em sala de aula sobre assuntos 

gerais referentes a TV. Os alunos demonstraram muita afinidade com as programa9oes 

diversas da televisao, de forma especial, os desenhos animados, visto que se trata de 

alunos de 3a serie, tendo uma faixa etaria que se identifica com programa9oes desta 

natureza. Apos nossa conversa, os alunos foram solicitados a criar suas proprias 

historias em quadrinho, tomando por base, os personagens televisivos pelos quais 

tinham maior afei9ao. 

Diante dos resultados, detectamos um problema bastante comum nas escolas publicas 

brasileiras, que e a dificuldade na escrita. Observa-se que, mesmo se referindo a nomes 

de personagens conhecidissimos dos desenhos animados, como e o caso do "pica-pau", 

as crian9as nao conseguem escrever corretamente, conforme podemos observar no 

exemplo abaixo.. 
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Este dado, mostra-nos a necessidade de um olhar mais abrangente sobre os elementos 

que podemos explorar atraves da midia televisiva no trabalho escolar, ja que esta tao 

presente na vida dos alunos. Como tentativa de superacao destas dificuldades, 

realizamos uma atividade em sala a partir da elaboracao de colagens referentes a nomes 

de personagens televisivos, conforme observamos na imagem abaixo. 

No final da aula, as tare fas foram corrigidas uma a uma, ocasiao em que as criancas 

tiveram a oportunidade de verificar seus erros ortograficos, aprendendo a escrita correta 

dos nomes de seus personagens favoritos.Temas como: habitos alimentares dos animais, 

preservacao da especie, clima ambiental de diversas regioes do planeta, foram 

trabalhados apos a exibicao do desenho "A era do gelo 1". Nesta perspectiva, Fausto 

Neto (2001, p.81), destaca que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A introducao dos recurso de imagem como peca pedagogica na esfera 

da sala de aula, provoca junto aos professores diversas realizacoes. 

Dentre elas aquelas que apontam as possiveis construc5es que 

caracterizam as melhores potencialidades entre velhos e novos 

recursos didatico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O autor enfatiza a importancia da reorganizacao do trabalho pedagogico do professor, 

que se da a partir da valoriza9ao da imagem televisiva como fonte de aprendizagem 

escolar, furpao que, para muitos educadores esta restrita a livros didaticos. Ele 

acrescenta ainda que, "os professores tern consciencia sobre suas redoes com o 

sistema telemidiatico, avaliando suas potencialidades, mas ao mesmo tempo anunciando 

os seus limites" (idem, p. 80). 

Tratando-se das potencialidades dos alunos, no tocante as interpreta9oes televisivas 

percebidas ao longo das investiga9oes, podemos inseri-las no contexto do processo de 

desenvolvimento de habilidades como: compreender e criticar o que e transmitido pela 

TV ,e, no sentido propriamente pedagogico, ter capacidade para transcrever suas ideias 

sobre a programa9ao televisiva. 

Na ocasiao das discussoes sobre os assuntos principals tratados no desenho, uma crian9a 

faz uma importante observa9ao: "Professora, quando a senhora trouxe esse DVD, eu ja 

sabia que a senhora ia ensinar a nos sobre lugar quente e frio, como Sousa que nao 

chove nada e Sao Paulo que chove todo dia" 

Achamos tao interessante esta coloca9ao, que sugerimos a crian9a que produzisse um 

texto referente a sua observa9ao acima citada. Deste modo, observando abaixo sua 

producao textual, percebemos que mesmo havendo certa dificuldade na escrita, a 

crian9a consegue com facilidade fazer uma analogia entre a fic9ao televisiva assistida na 

escola e as varia9oes climaticas do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste sentido, verificamos ainda que o aluno, ao reconhecer que sua cidade (Sousa)6 

esta localizada no alto sertao Nordestino, consegue descrever de forma clara e precisa, 

alguns aspectos relacionados a realidade climatica de sua cidade, diferenciando-a, da 

temperatura amena de Sao Paulo, tudo isto a partir de uma programacao, cuja essentia, 

nao se volta exclusivamente para a educacao formal dos alunos. 

Ficher (2003, p. 106), enriquece nossos argumentos quando sugere que, cabe ao 

professor, "selecionar videos, filmes de animacao, programas de televisao, conforme 

determinados objetivos, relacionados, ou a construcao propriamente da linguagem 

audio-visual, ou ao debate em torno de certos temas de interesse educacional". 

A autora considera ainda que, ao transformar a TV em objeto de estudo, estamos 

promovendo a relacao do sujeito com diferentes aspectos da pratica social em que esta 

inserido, motivando-o a reconhecer sua imersao na vida economica, politica e cultural. 

O desenho animado "A grande migracao", retrata a possivel existencia de dinossauros 

em vidas passadas. Ao exibirmos este programa, relevamos o carater ficticio da historia, 

relacionando-o com a realidade cultural da cidade de Sousa: o Vale dos Dinossauros7. 

6 A cidade de Sousa PB esta localizada no alto sertao Nordestino, com temperatura de 35 a 37 °C. 
7 Principal ponto turistico da cidade de Sousa - PB. Segundo dados comprobatorios, resquicios do 

passado influem na defesa pela existencia de dinossauros na comunidade sousense em tempos primitivos 
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Ao exibirmos este programa, os alunos logo identificaram aspectos relacionados a 

existencia ou nao desses animais na comunidade local em tempos passados. A aula foi 

bastante dinamica e portanto, acreditamos que, a oralidade do educando tambem e 

desenvolvida a partir dos dialogos estabelecidos entre alunos e professor, destacando-se 

ainda, o reconhecimento e valoriza9ao da cultura em que o aluno esta inserido. 

Quanta ao desenho "Procurando Nemo", observamos varias atitudes que demonstram 

haver de fata, aprendizagens variadas diante da utiliza9ao da midia televisiva. Apos a 

exibi9ao, perguntas do tipo: "tia, qual as cidades que tern praia no Brasil?", ou entao: 

"Por que Nemo se perdeu do pai dele". Perguntas que serviam de base para a introdu9ao 

de comentarios envolvendo diferentes elementos, cabiveis a educa9ao escolar. Isto 

prova a existencia de "(...) muitos e bons videos tematicos nao didaticos que fazem 

aprender" (FICHER, 2003, p. 132). 

Atraves do mencionado desenho animado, tambem trabalhamos o tema "violencia". Ao 

dialogarmos sobre o desinteresse de Marlyn (pai de nemo), em deixar seu filho ir a 

escola do professor arraia, evidenciamos sua preocupa9ao em torno da possivel captura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de Nemo pelos Pescadores. Diante desse comentario, uma das criancas destaca: "meu 

pai morre de medo tambem de eu ser pegada pelos ladrao". O depoimento desta aluna 

resume sua realidade cotidiana, visto que esta inserida socialmente numa periferia, por 

sinal muito violenta. 

Desta forma, percebe-se que o desenho animado, se trabalhado na escola de forma 

articulada a realidade do aluno, promove a reflexao sobre os problemas locais, 

despertando consequentemente, o envolvimento do aluno com o seu cotidiano. Podemos 

identificar este aspecto nas ideias de Libaneo (1994), quando diz, "O processo de 

assimilacao de conhecimentos resulta da reflexao proporcionada pela percepcao pratico-

sensorial e pelas acoes mentais que caracterizam o pensamento. Todo conhecimento se 

baseia nos dados da realidade. que sao o seu conteudo". 

Um fator de extrema significancia para nos, percebido ao longo do desenvolvimento das 

aulas, refere-se a capacidade dos alunos de registrar no caderno as principals ideias, 

observadas no ato de assistir as programacoes televisivas exibidas em sala de aula. A 

foto abaixo demonstra que a "TV em cena", nao como um recurso meramente 

recreativo, torna-se uma importante fonte pedagogica para a inovacao do processo 

ensino-aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante destes dados concretos, refietimos sobre o crescimento do aluno, tanto em 

termos da reflexao sobre sua realidade de vida, como em termos de producao textual. 

Verificamos que, a principio, os alunos nao demonstravam muitas habilidades, no 

tocante a narracao escrita da historia retratada na TV. Apos a realizacao de algumas 

atividades (producao textual apos a exibicao dos desenhos), as criancas passaram a 

demonstrar maiores habilidades escritas. 

Nesse sentido, os alunos sao capazes de narrar a historia tal como e, e o que 

consideramos mais importante, e a oportunidade de trabalharmos a lingua Portuguesa a 

partir da producao textual do aluno, o qual foi estimulado a adquirir a capacidade de 

descrever, de forma autonoma, os assuntos discutidos na programacao televisiva. 

Salientamos que a avaliacao dessas producoes ocorreu de forma cautelosa em funcao de 

valorizarmos o processo de "fazer e refazer trabalhos", ou seja, diante das correcoes, os 

alunos tiveram a oportunidade de aprender, tomando como base seus proprios erros 

gramaticais. O exemplo abaixo nos confirma o crescimento qualitativo de uma aluna 

que, nos primeiros momentos da pesquisa sempre dizia: "tia eu entendi a historia desse 

desenho, so que nao sei escrever ela no caderno". 

39 



f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZZZD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 1 * i * 1 1 1 — I —t——-1 r ~t——»— 1 1 1 1 1 T r 1 

. 1 .-) A ; 

W . V % JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1  X 1 1  k , . - 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\  

as,:-: , 

• / ; 

i • -
 1 

W . , i . ! ii i 
_ i r * 

..'i ' l i / l 1 . ^ 0 , 5  . i 

JV. r . i i 

• . „ sfkQf.:^- .•(»/) 
: i 

— 

dps 

Apos exibirmos o desenho "Os sem florestas", discutimos sobre os principais assuntos 

evidenciados atraves do comportamentos dos "bichos" que fazem parte do desenho 

animado. Ao reconhecerem os maus atos dos personagens ficticios (roubo e fuga) e suas 

conseqiiencias, as criancas demonstraram compreender os perigos sofridos pelos 

mesmos apos suas atitudes. Nessa instancia, uma crianca ressalta, "Professora, eu sei 

porque o nome do desenho e "os sem fioresta", e por que os bichos roubaram e foram 

jogados para fora da fioresta". 

Atraves de expressoes como estas, podemos compreender o dimensionamento do 

"olhar" da crian9a sobre a historia tratada na fic9ao televisiva. Observamos que a 

participa9ao do aluno nas discussoes realizadas a partir de uma programa9ao televisiva, 

exercita sua autonomia interpretativa diante do que e veiculado pelos meios de 

comunica9ao. 
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Outro resultado interessante que podemos perceber, e com rela9ao ao texto trabalhado: 

"O patinho feio", que foi elaborado a partir de uma programacao da TV Escola. Apos 

realizamos a leitura em conjunto do referido texto, debatemos sobre o tema da inclusao 

social. Nessa ocasiao, urn dos alunos enfatiza: "tia, tern uma novela na globo, que tern 

uma crianca doente da cabeca que e rejeitada pela mae dela nao e?". Percebe-se entao, 

que crian9as de oito anos de idade ja sao capazes de associar elementos de um programa 

televisivo de carater pedagogico (O patinho feio), a uma programa9ao novelistica da TV 

aberta, habilidade percebida atraves da rela9ao que a crian9a estabelece entre a rejei9ao 

do patinho feio a da personagem da telenovela. 

Ao refletirmos sobre esta questao, concluimos que vale a pena explorar alguns fatores 

da midia televisiva, visto que, como o exemplo citado, as crian9as constituem-se 

telespectadoras assiduas, inclusive de programa96es destinadas ao publico adulto. Eis ai 

um dos motivos que nos leva a pensar com maior vigor, sobre a necessidade de se 

trabalhar a criticidade do aluno, tendo em vista, a constru9§o de sua autonomia para o 

saber lidar com as mensagens midiaticas. 

Uma outra aluna resolveu da uma nova versao a historia lida em classe. Ela afirmou 

assistir a todos os episodios e nao gostar do final, ja que e sempre a mesma coisa. De 

acordo com a sua versao, o patinho feio so passou a ser bonito, quando encontrou uma 

patinha feia, dai, os dois se achavam bonitos e tiveram lindos filhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fica explicito nesta producao, alem das limitacoes escritas da aluna, suas habilidades 

interpretativas para da um novo sentido a historia retratada no desenho animado. 

Acreditamos que estas habilidades devem ser melhor trabalhadas pelo professor em 

sala de aula. Neste sentido, a questao da escrita pode ser tambem superada atraves da 

intervencao pedagogica do educador em torno do problema. 

Esta incluso neste capitulo, alem destes dados, a participacao dos alunos, quanto as 

escolhas dos programas a serem exibidos na sala de aula. Destacamos o pedido de 

uma aluna: "tia, porque voce nao traz um DVD de musicas cantadas em libras?". 

Levando em conta que a professora desenvolve semanalmente atividades praticas 

relacionadas ao assunto, sentimo-nos na obrigacao de selecionar um programa que 

coincidisse com o interesse da turma. 

Ao pensarmos nesta questao, trabalhamos o DVD de musicas infantis: Aline Barros e 

cia. Nesta perspectiva, exploramos elementos como: o alfabeto em libras, a letra da 

musica e suas coreografias. Nesta ocasiao, sentimo-nos lisonjeados ao ouvir uma 

crianca dizer: "Eu queria que toda aula fosse assim, bem alegre". 

Na utilizacao deste DVD, exploramos as letras da musica: "Voce e especial", ocasiao 

em que as criancas destacaram oralmente, elementos indispensaveis a serem 

considerados ao longo das nossas discussoes, como podemos observar atraves da 

expressao de uma aluna: "tia, quando a cantora diz assim na musica: Deus criou voce 

assim diferente de mim, ela ta dizendo que todo mundo e diferente do outro!". 

Apos trabalharmos a letra dessa musica (lida e cantada), assistimos pausadamente o 

alfabeto em libras, exercitando na pratica, a capacidade de comunicar-se com pessoas 

surdas-mudas, conforme podemos observar: a esquerda a TV ligada e a direita os 

alunos atentos participando da leitura do alfabeto em libras. 
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Em linhas gerais, as criancas comportaram-se de forma criativa e desinibida, conforme 

podemos comprovar na ilustracao acima. Percebemos que, se por um lado a televisao 

tern persuadido os telespectadores a absorcao da sua cultura dominante, por outro lado, 

ao ser aproveitada na escola como um recurso pedagogico, pode tambem contribuir para 

o aprimoramento do ensino, quando utilizada de forma adequada e coerente aos 

interesses sociais. 

A partir destes resultados, compreendemos e concordamos com o posicionamento de 

Fisher (2003, p. 17), quando destaca que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que interessa e justamente imaginar possibilidades concretas de 

analise que deem conta da TV simultaneamente como linguagem e 

como fato social. (...), Queremos tratar da TV como criacao, como 

producao cultural que nos oferece uma serie de possibilidades de 

expressao audiovisual, de comunicacao de sentimentos, ideias 

indagacoes, informacoes; ao mesmo tempo, desejamos fazer desse 

estudo da TV uma forma de pensar os problemas, as possibilidades e 

os impasses da educacao na conteporaneidade (grifo nosso) 

Ao refletirmos sobre o termo grifado, podemos evidenciar a importancia da TV, no 

cumprimento da fun9ao social, atribuida aos sistemas de ensino. Ha quern diga que a 

escola, deve se preocupar apenas com o ensino da leitura e escrita, esquecendo-se que 

para a forma9ao de sujeitos ativos na sociedade, a escola deve priorizar a questao do 

pensar sobre os problemas, bem como nas possibilidades de supera9ao das dificuldades 

sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acreditamos que a pratica pedagogica articulada aos problemas de ordem social (a 

exemplo os portadores de necessidades especiais), torna-se mais significante para a 

forma9ao educacional dos alunos. A TV contribui para o cumprimento da fun9ao social 

da escola, a partir do momento que difunde, de forma prazerosa, informa9oes variadas 

embutidas nas imagens e sons sobre como lidar com problemas de ordem sociais. 

Para concluir nosso estagio, realizamos um concurso para selecionar o melhor 

desenhista da sala. O intuito era investigar se os desenhos dos alunos iriam coincidir 

com o assunto que haviamos relevado durante todos os dias de estagio. 

Diante dos resultados, percebemos o total reconhecimento do corpo discente, quanto as 

inten9oes do nosso trabalho, visto que, os desenho referiam-se a personagens 

televisivos. A ganhadora do concurso foi uma menina de oito (8) anos, que desenhou 

perfeitamente a Emilia do Sitio do pica-pau amarelo, conforme podemos verificar a 

seguir, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebe-se que mesmo sem haver a exigencia pela escrita, a aluna resolve fazer uma 

pequena producao textual. Neste sentido, compreendemos que a autonomia do aluno 

diante das atividades escolares, e tambem estimulada, como bem podemos verificar no 

exemplo acima, onde a crianca passa a identificar atraves da escrita, a boneca 

desenhada, estabelecendo uma relacao entre ficcao televisiva e realidade pessoal ao 

destacar a "felicidade", como um ponto em comum entre as duas. 

Dessa forma, encerramos nossos encontros, na certeza de termos contribuido, de alguma 

forma, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas dos alunos da terceira serie da 

Escola Estadual Jaime Meira Fontes, mediante o uso da TV no decorrer das aulas, bem 

como, para promover a reflexao do corpo docente, ajudando-os a desvendar novos 

aspectos que circundam a pratica educativa, atraves do uso de recursos multimidia no 

cotidiano escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Consideragoes Finais 

No decorrer deste estudo, identificamos aspectos de extrema significancia para a 

realizacao da nossa pesquisa teorica e de campo. As bibliografias utilizadas ao longo 

dos capitulos nos subsidiaram na compreensao geral do assunto tratado, tornando-se a 

base sustentavel do objeto de estudo. 

Percebe-se que essas ideias teoricas articulam-se a essencia dos nossos objetivos de 

pesquisa. Consideramos de grande relevancia, tanto o posicionamento dos autores 

citados, como as declaracoes dos envolvidos no universo da pesquisa: professores e 

alunos. 

Destacamos a boa vontade da diretora, professora da sala em que realizamos a pesquisa 

e demais funcionarios da mesma, demonstrada ao longo do estagio. Acreditamos que o 

trabalho foi facilitado em virtude da aceitabilidade destes segmentos, apoiando-nos com 

total vigor. 

Quanto a manipulacao dos recursos tecnologicos, podemos destacar com muita enfase a 

colaboracao dos que "fazem" a escola Jaime Meira Fontes, visto que, a televisao era 

levada para sala de aula em conexao com a caixa de som, exigindo a participacao direta 

da diretora e supervisora na montagem das tecnicas cabiveis a nossa pratica. Nao seria 

possivel a realizacao deste estudo, se nao houvesse de fato a disponibilidade destas 

pessoas. 

Ate mesmo os alunos se dispuseram a colaborar. Recordo-me de alunos que se 

ofereciam para levar programas em DVD para serem trabalhados na sala de aula, 

descobrimos que, apesar das dificuldades (nao se pode negar esta questao) na utilizacao 

da TV nas praticas de ensino, existem elementos que nos fazem priorizar tal pratica em 

funcao de resultados como os que estao inclusos no nosso trabalho. 

Quando falamos em dificuldades no uso da TV em sala de aula, enfatizamos a 

existencia de problemas como: indisponibilidade de recursos multimidia a exemplo de 

DVDs educativos; dificuldades no ato de planejar as aulas a partir do uso de conteudos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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televisivos na educacao dos aluno e a escassez orcamentaria do professor para a locacao 

freqiiente de fitas de video ou DVDs. 

Mesmo considerando estes aspectos, nao pretendemos "fugir" da nossa proposta inicial: 

contribuir para a formacao de alunos telespectadores. Pelo contrario, percebida estas 

dificuldades, podemos adentrar em outras dimens5es investigativas, dando assim 

continuidade ao trabalho iniciado nesta escola. 

A motivacao que temos para assim pensarmos flui em nossas reflexoes acerca dos 

resultados obtidos atraves das atividades realizadas pelos alunos apos as exibicoes das 

programacoes televisivas. Enfatizamos nesta instancia, a oportunidade de trabalharmos 

elementos prioritarios ao desenvolvimento escolar dos educandos, como podemos 

destacar o desenvolvimento da habilidade escrita dos mesmos, mediante as produc5es 

textuais que se fazia a partir da historia retratada na TV. 

Acreditamos ter cumprido o nosso papel no contexto da investigacao cientifica no 

ambito educacional. Resta-nos a partir de entao, torcermos para que os demais 

professores desta e de outras instituicoes de ensino, deem continuidade a essas praticas, 

indo alem do aspecto puramente recreativo, no tocante a exploracao de programacoes 

televisivas no decorrer de suas praticas de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fotos que com provam a par t icipacao dos representantes da escola na 

realizacao do nosso estudo: 

A diretora conectando a T V a caixa de som para prom over m elh or 

com odidade aud it iva aos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quest ionar io (Professor ) 

Nom e: 

Tem po de t r abalh o: 

Serie: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce costum a u t iliza r a T V nas suas prat icas de ensino? 

( ) s im ( ) nao 

Obs. Se sua resposta for "n ao", responda apenas as questoes subjet ivas con t idas n o 

quest ion ar io. 

2. Mar qu e a a lt ern at iva que m elh or in d ica a realidade do uso da televisao em suas prat icas 

pedagogicas: 

a) ( ) sem analm ente b ) ( ) qu in zen alm en te c) ( ) m ensalm en te d ) ( ) anualm en te 

e) ou t r o 

3. Que t ip o de p rogram a e u t ilizad o com m aior frequencia? 

a) ( ) desenhos an im ados b ) ( ) film es c) ( ) program as educat ivos 

d ) ou t r o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Quan to aos m ater ia ls u t ilizad os ( fitas de vid eo, D VD etc ) : 

a) ( ) estao d ispon iveis na escola b ) ( ) sao locados an tecipadam ente 

b ) ou t r o 

5. Voce costum a assist ir com an tecedencia, o p rogram a (desenho, fi lm e o u ou t r o) a ser 

r et r an sm it ido na sua sala de aula? 

a) ( ) s im b ) ( ) nao c) ( ) as vezes 

6. Ap os essas prat icas, voce costum a debater com os alun os, acerca dos assuntos ou 

con teudos existen tes nas program acoes? 

a) ( ) s im b ) ( ) nao c) ( ) as vezes 

7. Mar qu e a(s) a ltern at iva(s) que cor respon dem as suas at itudes, quan to ao uso da T V nas 

prat icas pedagogicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a) ( ) u t i l izo m ais a T V para con clu ir o t em po da au la 

b ) ( ) u t i l izo p r in cip a lm en te, porque sei que as cr iancas aprendem m u it o atraves das 

program acoes televisivas 

c) ( ) u t i l izo visan do o apoio pedagogico para o en r iquecim en to das m in h as prat icas de 

ensino 

d ) ( ) u t i l izo n o in t u it o de fazer com que os alun os socia lizem suas ideias en tre si apos o 

t er m in o do program a 

e) ( ) a id eia cen t ra l e p r om over o d ia logo en tre os alunos e eu , vis t o que, enquan to 

m ed iador (a) do con h ecim en to, ten ho a tarefa de m ost rar para o a lu n o, a realidade das 

program acoes televisivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. N a sua op in iao, que con teudos retratados nas program acoes t elevisivas (n ovelas, 

desenhos, film es e etc) podem ser explorados e desen volvidos em con jun to com os 

con teudos escolares? J ust ifique sua resposta. 

9. Que program as de TV, voce in d ica r ia com o adequados para o uso na sala de au la nas series 

in icia is? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. N o seu p on to de vis t a , a escola deve se preocupar com a form acao de alunos 

telespectadores? Por que? 
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Ob jet ivo gera l: 

Com preender e r elacion ar os aspectos p osit ivos e n egat ivos do com por tam en tos dos 

p r in cip a ls personagens da ficcao t elevis iva com a realidade da vid a hum an a, 

Con teudo: desenho an im ado: "Procuran do N e m o " 

Met od ologia : 

Exib icao do desenho na sala de au la, para apos o t er m in o do p rogram a com entar-se 

sobre o com por tam en to dos p r in cip a ls personagens fict icios , relacion an do-os quando 

possivel, a questoes da vid a hum an a. Ap os estas conversacoes, os alun os deverao 

responder a u m quest ion ar io, com posto por pergun tas objet ivas 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia ls : T V, aparelho de D VD e o desenho "Procuran do N e m o " em D VD . 

Avaliacao 

Observacoes sobre o en volvim en t o dos a lun o n o m om en to do debate realizado em 

con jun to e analise das altern at ivas marcadas pelo m esm o, para com preender sua 

"visa o" sobre o assunto t ratado n o p r ogr am a t elevis ivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Piano de aula 2 

Objet ivo geral: 

Perceber alguns aspectos relacionados ao m eio am bien te: clim a , solo, tem peratura e etc. 

Con teiido: desenho an im ado: " A era do gelo" 

Met od ologia : 

Exib icao do desenho e realizacao de debate sobre as questoes m ais relevan tes 

percebidas n o desenho com o: m eio am bien te, var iacao clim a t ica e tem peratura 

am bien ta l, percebidos na ficcao. Logo em seguida, a realizacao de producoes textuais 

sobre os refer idos assuntos, que podem ser t rabalhados ju n t o aos con teudos de Cien cias, 

para a m elh or com preensao dos assuntos relacion ados a d iscip lin a escolar. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia is : T V, aparelho de D VD e o desenho " A era do gelo" em D VD . 

Avaliacao 

Observacoes gerais sobre a par t icipacao dos alun os na au la e analise sobre suas 

producoes textuais p roduzidas em sala, n o in t u it o de com preen derm os suas habilidades 

cogn it ivas referen tes a capacidade de poder a r t icu la r elem en tos da ficcao t elevisiva as 

realidades am bien tais do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"VnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?8irMpr r r r , E R A ,  
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Ob jet ivo geral: 

Va lor iza r a cu lt u r a loca l e ao m esm o t em p o, desen volver habilidades de argum en tacao, 

quest ion am en to e com un icacao en tre o gr u po. 

Con teudo: desenho an im ado: " A grande m igr a9ao" 

Met od ologia : 

Exib i9ao do con teudo t e levis ivo, apresenta9ao de u m "jo go " de pergun tas e respostas, 

d ivid in d o a t u r m a em duas par tes: quern acredita na existen cia de dinossauros nas epoca 

passadas e quern nao acredita ter de fa to exist id o esse an im ais p r e-h istor icos. E m 

seguida, a realiza9ao de produ9oes escritas sobre o assunto d iscu t id o. 

Recursos: 

H um an os: professora e a lun os; 

Mater ia ls : TV, aparelho de D VD e o desenho " A grande m igr a9ao" em D VD . 

Avalia9ao 

Observa96es em tor n o da par t icipa9ao dos grupos na a t ividade pedagogica, ver ifica9ao 

do desempenho dos alunos n o processo da escr ita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Objet ivo geral: 

Cr it ica r at itudes desleais en tre as pessoas a p a r t ir da ficcao t elevis iva e desen volver 

habilidades autonom as para in terpreter e p r od u zir t ext o. 

Con teudo: desenho an im ado: "Os sem florestas" 

Met od ologia : 

Exib icao do desenho, em seguida, a realiza9ao de debates, com en tan do sobre os pon tos 

n egat ivos observados n o com por tam en to de alguns dos an im ais que sao personagens do 

desenho, com o os "ladroes e fu git ivos". Logo apos, realiza9ao de produ9oes textuais em 

sala de aula. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia ls : TV, aparelho de D VD e o desenho "Os sem florestas" em D VD . 

Avalia9ao 

An alises sobre o im pacto que o assunto "vio len cia " pode causar nas crian9as e a 

observa9ao em tor n o da capacidade de escr ita das mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' v^BIPAP^ FRR)ERAL 
D£ CAMPINA GR/  NDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



Piano de au lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 

Objet ivo geral: 

Reflet ir sobre a im p or t an cia do respeito as diferencas en tre as pessoas, atraves da leit u r a 

de u m t exto. 

Con teudo: Text o: "O pat in ho fe io" 

Met od ologia : 

Leit u r a silen ciosa, logo apos, leit u r a em voz alta , aplica9ao de u m a at ividade com posta 

por cin co questoes, a serem respondidas p or m eio de or ien tacoes da professora. E m 

seguida, passar com o tarefa de casa, a produ9ao de u m texto cr it ico , r elacion ado aos 

assuntos lid os e d iscu t idos em con jun to. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia ls : Text o escr ito a p ar t ir de u m program a da T V Escola: "o pa t in h o fe io"; xer ox. 

Avalia9ao 

Observa9oes em t or n o da desen voltu ra dos alunos com rela9ao as respostas da a t ividade 

aplicada em sala; leit u r a das produ9oes realizadas em casa pelos m esm os. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Piano de aula 6 

Ob jet ivo geral: 

Com preen der a im p or t an cia de saber lid a r com pessoas por tadoras de necessidades 

especiais. 

Con teudo: "O alfabeto em lib r a s" 

Met od ologia : 

Realiza9ao da leit u r a de u m texto r eflexivo sobre "cr ian9as especiais", seguido da 

exibi9ao do D VD "Alin e Bar ros e cia", u t ilizan d o a fa ixa m u sica l e in t er a t iva do D VD : 

o alfabeto can tado e lid o em lib r as, para os alunos acom pan harem n o ato da exibi9ao. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia ls : Textos xerocados, TV, aparelho de D VD , recurso m u lt im id ia : "Al in e Bar ros 

e cia". 

Avalia9ao 

Observa9oes acerca do en volvim en t o dos alunos n a leit u r a do texto r eflexivo e do 

interesse dem onstrado pelos m esm o, em saber se com un icar com pessoas por tadoras de 

necessidades especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Objet ivo gera l: 

Exercitar a capacidade de escr ita, para a possivel superacao das d ificu ldades percebidas 

n o in icio do estagio. 

Con teudo: Colagens de nom es de personagens t elevisivos 

Met od ologia : 

Realizacao de u m levan tam en to geral sobre os nom es dos personagens m ais conhecidos 

da m id ia t elevisiva , na ocasiao, os alunos se d ivid em em grupos de t res, que passarao a 

recor tar letras m aiusculas e m im iscu las dos jor n a is e revistas d ispon iveis , para entao 

fazerem a colagem de n om es de d iversos personagens da m id ia aber ta. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os; 

Mater ia ls : Revistas, jo r n a is , tesouras, cola e folhas e folh a pau tavel. 

Avaliacao 

Ver ificacao da escr ita r ealizada atraves das colagens e correcao dos "er r os" gram at icais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Objet ivo geral: 

Desen volver a capacidade de in terpretacao e o gosto pela leitu r a atraves da let r a da 

m usica lid a e cantada. 

Con teudo: Mu sica : "Voce e especia l" 

Met od ologia : 

Exib icao do D VD de m usicas in fan t is "Al in e Bar ros e cia ", cop ian do an tecipadam ente a 

let ra da m usica para ser lid a e depois can tada pelas cr iancas. N o m om en to da discussao 

sobre os elem en tos m ais in teressantes percebidos na let ra da m usica , os alunos sao 

solicitados a apresentar suas concepcoes p ropr ias sobre o va lor da am izade en tre as 

pessoas, bem com o, o respeito as d iferencas en tre as m esm as, passando estas 

in form acoes para o caderno, para logo em seguida, t r ocar em as producoes en tre si. 

Recursos: 

H um an os: professora e a lun os; 

Mater ia ls: . T V, aparelho de D VD e o D VD de m usicas in fan t is : "Al in e Bar ros e cia " 

Ava liacao 

observacoes sobre o com pr om isso do a lun o com relacao as at ividades desen volvidas em 

sala de au la, percebendo se o m esm o esta ten do capacidade de exp lor ar o con teudo 

tratado na televisao. 
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Objet ivo geral: 

Desen volver a capacidade de p r od u zir , de for m a au ton om a, a p r op r ia h is tor ia em 

qu ad r in h o, tom an do com o base, os personagens t elevisivos. 

Con teudo: H istor ias em quadr in h o 

Met od ologia : 

Producao de h istor ias em qu ad r in h o, a p a r t ir da escolha do alun o sobre um a 

program acao t elevis iva para ser r ein ven tada de acordo com o en ten d im en to do m esm o, 

logo apos, apresentar para o gr u p o, o resultado de sua producao. 

Recursos: 

H um an os: professora e a lun os; 

Mater ia is: Folh a de o ficio , lap is color id o e regua 

Avaliacao 

Ver ificacao da capacidade au ton om a do alun o na cr iacao de sua h is t or ia em qu ad r in h o. 
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Objet ivo geral: 

Reconhecer e desen volver habilidades ar t ist icas 

Con teudo: Desenhos ar t ist icos 

Met od ologia : 

Realizacao de u m "con cu r so" para a escolha do(a) m elh or desenhista da sala de aula. 

Recursos: 

H um an os: professora e alun os: 

Mater ia ls : . Folhas de oficio e lap is color id o 

Avaliacao 

Ver ifica r se os alunos conseguem entender os objet ivos do nosso estudo, atraves do 

desenho de personagens t elevisivos. 
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