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RESUMO 

No mundo em que vivemos, sao constantes as transformacoes em todas as 

partes que compoem a sociedade de uma forma geral. Percebe-se desta forma, a 

importancia e necessidade de inovacoes nas pratieas pedagogicas atuais, em 

consequencia da nova forma de pensar dos alunos, principalmente de criancas e 

adolescentes. A televisao e um instrumento bastante atrativo que tern o poder de 

influenciar pessoas de diferentes idades, culturas, posicao social, racas e etc. Neste 

sentido, desenvolvemos uma pesquisa no intuito de compreendermos as novas 

exigencias educacionais que devem fazer parte das pratieas constantes dos 

educadores. Nossa ida a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. 

Francisco Cassiano Sobrinho, representou para nos uma descoberta bastante 

significativa, uma ves que nos fez identificar elementos imprescindiveis no que se 

refere a importancia do uso da TV na escola. Todas as nossas conclusSes referentes 

aos resultados obtidos, constituem-se uma reflexao sobre as mudancas qualitativas 

que o uso adequado da TV pode trazer para a aprendizagem dos alunos. E de nosso 

conhecimento que criancas e adolescentes passam boa parte de seu tempo diante da 

TV, situacao que pode prejudicar o desenvolvimento autonomo destes individuos. 

Diante desta realidade, apontamos a importancia de se unificar recursos tecnologico 

(televisao) a educacao escolar, tendo em vista a formaeao plena de sujeitos criticos 

e conhecedores das informagoes que sao transmitidas pelas midias. Acreditamos 

que isto so sera possivel atraves da participacao dos educadores, sabendo lidar com 

as novas formas de ensinar com a TV. 

PALAVRAS-CHAVES: Televisao, Educacao, Nova Sociedade 
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INTRODUCAO 

O presente estudo tern como tema: A influencia da TV no comportamento de 

criancas e adolescentes, realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Prof. Francisco Cassiano Sobrinho, na cidade de Pogo de Jose de 

Moura - PB, tendo como amostra a turma da 3
a

 serie do Ensino Fundamental, 

composta por 23 alunos. 

Com base no tema acima mencionado, partimos do pressuposto que nos 

tempos atuais, a TV constitui-se um veiculo de comunicagao poderosissimo, 

capaz de modificar e alterar o comportamento criangas e adolescentes. Seu poder 

de dominio e tanto, que e capaz de nos deixar diante dela por varias horas, fazendo-

nos ate mesmo esquecer ou colocar em segundo piano, nossas responsabilidades e 

obrigagoes. 

Em virtude de a caracteristica tecnica ter imagem para ser vista, o televisor 

absorve a audiencia de tal maneira, que ao ver um programa televisivo, outras 

atividades, sejam ludicas ou nao, na grande maioria dos casos, sao incompativeis 

com esta. A dona-de-casa, o motorista de onibus, uma datilografa, podem executar 

suas atividades profissionais escutando radio. O mesmo vale para atividades 

ludicas. E evidente que a leitura de um jornal ou revista e incompativel com 

qualquer outra atividade; entretanto, a hora da leitura e determinada pela vontade 

do leitor. O telespectador, ao contrario, nao escolhe o momento para assistir a um 

programa televisivo da sua preferencia; a hora da transmissao deste programa o 

obriga a interromper outra atividade. 

Percebemos na maioria das vezes, uma certa acomodagao nas agoes dos 

professores que lecionam nesses niveis de ensino, com relagao a utilizagao das 

tecnologias, em suas pratieas pedagogicas. Na maioria das vezes, a instituigao 
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dispoe de aparelhos de TV, entretanto, nao os valorizam enquanto um reeurso de 

muita importancia para o ensino de novos assuntos, como por exemplo, as 

informagoes da propria midia, o que provoca uma monotonia em torno das atitudes 

docentes, caracteristica marcante do insucesso escolar, bastante perceptivel em 

nossas escolas. 

A proposta do presente trabalho, baseia-se no fato de que, o uso adequado, 

em especial, da televisao, situa-se no contexto das mudangas ocorridas na nossa 

sociedade. A escola tern capacidade e obrigacao de intervir nessas transformagoes 

sociais, para tanto, e necessario haver o incentivo por parte dos proprios 

educadores, no que se refere a utilizagao de novas metodologias de ensino, 

eficientes para a aprendizagem das criangas e adolescentes do seculo atual. 

Nessa perspectiva, enfocamos a possibilidade de uma afetiva comunicagao 

entre, os recursos transmissores de informagoes e seus receptores. A esse respeito, 

Faria considera que, O primeiro objetivo da Pedagogia da informagao e, pois, 

ensinar o aluno a se situar no caos desse excesso de informagao (tanto no que diz 

respeito a fatos historicos importantes como a fatos miudos do cotidiano). (1998, 

Pgl3). 

A ideia central e a do incentivo para a reorganizagao e inovagao do trabalho 

pedagogico, atraves de metodologias da informagao baseadas em programagoes 

televisivas, que exercitem a capacidade critica e autonoma diante das informagoes 

passadas pela TV. Acreditamos que a transformagao no curriculo escolar envolvida 

nas pratieas de ensino dos educadores, e de grande importancia para o 

enriquecimento das pratieas de ensino, no sentido do direcionamento do aluno para 

a conquista da consciencia critica, no que diz respeito ao saber lidar com as 

informagoes transmitidas atraves das variadas programagoes da televisao. 
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A partir destas questoes, percebemos a necessidade de se ter um "novo olhar" 

com relagao a importancia do uso da TV na escola. As consideracoes bibliograficas 

desta investigagao nos permitem fundamentar nossa ideia, tendo em vista a 

formacao de individuos ativos, capazes de perceber o mundo com uma visao mais 

abrangente sobre a realidade das midias. 

Com o desenvolvimento desse estudo, pretendemos contribuir para a 

conscientizacao dos orgaos educacionais e consequentemente, para o processo de 

ensino-aprendizagem das instituigoes formadoras. Objetivando refletir sobre a 

importancia da utilizagao da TV nas pratieas educacionais dos professores, 

levando em consideragao o papel da escola no incentivo a inovagao pedagogica no 

ato ensinar novos elementos, considerados essenciais para o aluno desta nova 

sociedade; possibilitar a discussao sobre a necessidade da conscientizacao do 

educador, quanto aos beneficios que o uso da TV pode oferecer ao processo ensino-

aprendizagem; identificar e analisar os principals elementos da midia aberta e suas 

influencias sobre o educando e enfocar a importancia da participacao do educador 

na selegao dos programas adequados a criangas, a serem utilizados na escola. 

Acreditamos que a aprendizagem atraves da midia televisiva, seja 

imprescindivel para a formagao do aluno do presente seculo, visto que, a propria 

sociedade esta transformada, novos conceitos estao sendo utilizados e as criangas 

estao, desde cedo, mais independentes. A TV tern exercido grande dominio sobre 

elas, modificando suas formas de pensar, agir e se comportarem na sociedade. 

O presente trabalho esta dividido da seguinte forma: No primeiro capitulo, 

apresentamos as ideias teoricas que deram suporte ao nosso estudo, destacando 

elementos como: uma nova sociedade; tecnologias na educagao; contribuigoes da 

televisao no processo ensino-aprendizagem; a TV como proposta educativa e a 

participagao do professor no uso da TV em sala de aula. 
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No segundo capitulo apresentamos a metodologia que resume todas as nossas 

agoes no trabalho desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Prof. Francisco Cassiano Sobrinho; no terceiro capitulo falamos sobre 

os dados coletados com a aplieacao de questionarios aos docentes da escola e no 

ultimo capitulo temos os dados coletados no estagio escolar. 
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CAPITULO I 

UMA NOVA SOCIEDADE 

Vivemos uma nova era, cuja marca e a presenga de grandes mudancas 

estruturais. Varias inovaeoes surgiram nos ultimos anos para identificar essa nova 

sociedade, as tecnologias da informagao estao cada vez mais presentes no 

cotidiano das pessoas, e em maior escala, criangas e adolescentes. Segundo Kenski, 

citado por Libaneo (2003, p 41), "as informagoes vem de forma global e desconexa 

atraves dos multiplos apelos da sociedade tecnologica". 

E impossivel nao reconhecer que ha hoje uma grande mudanga em curso na 

sociedade. O que vem acontecendo, em todos os lugares do planeta, refletem o 

avango das tecnologias, cujas consequencias penetram nos mais diversificados 

setores da nossa sociedade. Nas relacoes economicas, vivemos um mundo 

globalizado. A economia, supranacional e hoje comandada pelas grandes 

corporagoes transnacionais. Mais do que nunca, o Estado busca reduzir sua 

presenga direta na economia nacional e moldar-se as exigencias desse novo modelo 

economico. 

Nas relacoes politicas, ha o desaparecimento dos grandes discursos que 

orientavam as agoes e as pratieas politicas, percebe-se a com muita enfase a 

questao das ideologias, que penetram nos discursos politicos, alienando os 

individuos quanto a realidade das questoes politicas, sociais, economica e etc, que 

os envolvem. 

Nas relacoes sociais, temos o que alguns autores definem como o 

"enfraquecimento do ser", onde as emogoes falam mais alto com o fim do principio 

da densidade do sujeito heroico. Assim, o investimento e no corpo, na emogao 



11 

pura, na velocidade. E o triunfo do individualismo, resultante, dentre outros fatores, 

do alto grau de competicao a que os individuos estao submetidos. 

Ainda dentro desse quadro de mudaneas, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA culture temos hoje o que os 

proprios PCNs propoem para o desenvolvimento das pratieas de ensino, no sentido 

de fazer valer o surgimento de uma nova do mundo e da diversidade cultural, que 

devem ser respeitada, principalmente pelos educadores. 

Sobre todas essas transformacoes, Ciro Marcondes Filho afirma: 

Encontramo-nos em um periodo absolutamente novo na realidade 

historico-cultural, um periodo que poe abaixo todas as construcoes 

teoricas e filosoficas constituidas desde o Iluminismo - e ate antes 

dele - e que contem ja os indicadores da nova era (...) parece ter 

ehegado o momento de reorganizae&o do pensamento e da 

renovacao do aparato eonceitual. As velhas formulas estao mortas". 

(MARCONDES FILHO, 1990: 59-60). 

As novas formas de pensar e agir, decorrentes desta nova sociedade, devem 

ser incorporadas as atitudes docentes, para a reorganizagao do trabalho pedagogico, 

a partir da utilizacao de recursos tecnologico nas pratieas de ensino. Todas as 

mudaneas ocorridas ate entao, caracterizam o desenvolvimento de novas formas de 

aprender e ensinar, que devem ser compreendidas pelos educadores 

contemporaneos. 

1.1 AS TECNOLOGIAS NA EDUCACAO 

O impacto das novas tecnologias provocou grandes mudaneas nos mais 

diversificados setores da sociedade e do mundo. A escola, e demais setores 

educacionais, nao podem mais ignorar essa realidade tecnologica , nao devendo se 
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isentar de uma elaboracao curricular renovadora, baseada no convivio constante 

com tais recursos. Tanto as novas tecnologias, como: computador, DVD e etc, 

como as mais antigas, a exemplo da televisao, podem enriquecer as pratieas 

pedagogicas. Perrenoud acredita que, "as novas tecnologias podem reforcar a 

contribuicao do trabalho pedagogicos e didaticos contemporaneos, pois permitem 

que sejam criadas situacoes de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas." 

2000, p. 139. 

E ate provavel a existencia de alguns recursos no interior de certas instituicoes 

de ensino, mas, infelizmente nao tem se utilizado mais frequentemente esses 

recursos para que os educandos se situem de forma consciente ao que se passa no 

mundo globalizado. Todos os setores envolvidos no sistema de ensino, tern o 

importante papel de intervencao no processo de transmissao de conhecimentos. 

Gadotti (2000, p.86), destaca a necessidade da formacao continuada do professor 

atraves das tecnologias, que podem contribuir para a melhor qualidade do ensino: 

O professor que nao estuda sempre nao e profissional serio da 

educacao. Educacao continuada em servico (nao treinamento), 

Estudo dirigido atraves de novas tecnologias ( a distancia, Internet), 

para alem da obsoleta relacao ensino-aprendizagem(...). A 

formacao continuada do professor deve fazer parte integrante dos 

sistemas de ensino. Nao podem reduzir-se a cursinhos periodicos 

de reciclagem ou participacao em eventos promovidos pelas 

secretarias. 2000, p 86. 

A tecnologia meramente vazia, nao enriquece o curriculo escolar. Uma vez 

conscientizados e preparados, os educadores devam estar atentos as inovacdes 

didaticas, incorporando-as as suas pratieas cotidianas. Segundo Perrenoud, as 

tecnologias novas nao podem ser indiferentes a nenhum professor, por modificarem 

as maneiras de viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e de pensar. (2000, 

p. 139). 
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Com base nesses argumentos, destacamos a deficiencia que existe nas agoes 

docentes, cujos procedimentos metodologicos distanciam-se das competencias 

tecnologicas necessarias a educagao. De fato, a simples presenga de aparelhos de 

natureza tecnologica nos ambientes educacionais, nao garantem melhorias no 

processo de ensino-aprendizagem, pois a qualificagao do ensino so alcangara uma 

maior abrangencia, quando tais recursos propiciarem a construgao de novos 

conhecimentos. 

1.2 AS CONTRIBUICOES DA TELEVISAO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

A escola precisa aproveitar a "riqueza" de recursos tecnologicos disponiveis, 

nao para reproduzi-los em sala de aula, mas para polarizar essas informagoes, 

orientar as discussoes, preencher as lacunas do que nao foi aprendido, compreender 

os recursos tecnologicos como meios didaticos.ensinar os alunos a estabelecer 

distancias criticas com o que e veiculado pelos meios de comunicagao. Sacristan 

(2000, p 25) destaca que, 

Na sociedade contemporanea, a escola perdeu o papel hegemonico 

na transmissao e distribuiclo da informacao. Os meios de 

comunicacao 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.(2000, p. 25). 

A partir dessas consideragoes, podemos evidenciar a importancia do uso das 

tecnologias no processo de ensino - aprendizagem. A formagao critica do aluno 

precisa ser trabalhada a partir da propria discussao da TV em sala de aula, ja que a 
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midia televisiva tern moldado o comportamento dos jovens telespectadores, porque 

nao trabalhar os assuntos que fazem a cabeca dajuventude contemporanea? A verdade 

e que nao se tern uma compreensao sobre a importancia da utilizagao das tecnologias, 

com relacao a conscientizacao sobre a midia. 

Sabe-se, que a TV e o meio de comunicagao predominate na populagao. O seu 

poder de socializagao, entretenimento, informagao, publicidade ... e evidente nas 

relagoes do homem em sociedade, que enquanto telespectador, absorve uma variedade 

de informagoes midiaticas, adequando-as ao seu contexto social. A escola tern a 

fungao social de subsidiar os educandos, quanto a conscientizagao sobre as ideologias 

presentes nas programagoes televisivas, que muitas vezes refletem ataques politicos, e 

os telespectadores nao conseguem identiflcar. 

A importancia da utilizagao da TV nas pratieas de ensino, esta na inovagao que 

se da a esse processo, visto que ajuda ampliar a visao do aluno sobre as mensagens 

ocultas, transmitidas a toda hora pelas programagoes. Podemos citar por exemplo, o 

investimento feito pelos meios de comunicagao em temas e abordagens cotidianas e 

exemplo da miseria, violencia,racismo, desigualdade social, questoes de genero. 

Investimento na estetica e no formato e tao grande e de tanta qualidade que o 

argumento do texto (seja uma pega de teatro ou multimidia, programa de TV, filme) 

chega para o leitor em segundo piano. 

No filme: "Cidade de Deus", de Fernando Meireles, por exemplo, o investimento 

na qualidade fotografica, de edigao e montagem, conseguiu em muitas cenas a 

fascinagao do leitor pela estetica, beleza da produgao, deixando a indignagao propria 

do argumento e do roteiro diluida na acrobacia imagetica. "O hiper-real simulado nos 

fascina porque e o real intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas suas 

propriedades. (...) Com isso, somos levados a exagerar nossas expectativas e 

modelarmos nossa sensibilidade por imagens sedutoras". (SANTOS, 2000, p. 12-13). 
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Com relacao ao uso da TV na escola, podemos evidenciar a necessidade de se 

trabalhar, nao como "embalagem", mas como um meio didatico que possibilite a 

formacao critica do aluno. Carneiro(2006, p. 34), afirma que, 

Espera-se que a escola (en)foque o mundo audiovisual, faca da TV 

objeto de estudo, conheea-lhe linguagem, programa9ao, condiyoes 

de produgao e de recep9ao e a Ineorpore pedagogicamente.(...), o 

consumo seletivo e critico da TV objetiva desenvolver a 

competencia dos alunos para analisar , ler com criticidade e 

criatividade os programas. 

Nessa perspectiva, na educacao com a televisao, devem-se utilizar estrategias 

pedagogicas para motivar aprendizados , despertar interesses, problematizar 

conteudos e compreender as relacoes de poder existentes na sociedade, ja que se 

fala tanto em democratizaeao da sociedade brasileira, e preciso portanto subsidiar 

as classes menos favorecidas, no processo de conscientizacao acerca das realidades 

politicas, sociais, culturais e economicas, implicitas nas programagoes televisivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A T V C O M O P R O P O S T A E D U C A T I V A : 

• T V E S C O L A 

Uma nova sociedade exige uma nova pratica educativa. Nesse sentido, a TV 

Escola surge como uma possibilidade concreta de formacao continuada para o 

professor, e de acesso a videos educativos que enriquecem e apoiam as atividades 

em sala de aula. A TV Escola pode efetivamente, contribuir para a constracao da 

qualidade no espaco escolar. Mas, para que isso aconteca, a apropriagao desse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNI VI RS'DAOEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fcfipo / s, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r m DE<^PINA GRANDE 

BIBJ.IOTECASFTORW 
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importante recurso nao pode limitar-se a iniciativas isoladas de um ou outro 

professor. 

O Projeto Politico-Pedagogico da escola pode ser contemplado com o programa 

do goverao Federal: TV Escola. Essa proposta constitui-se um elemento didatico a 

mais, para a concretizacao de uma pratica pedagogica renovadora, que envolve a 

comunidade escolar para o salto na direcao da qualidade, atraves da formacao dos 

professores e da utilizacao de novas linguagens. 

Pouco a pouco, os programas da TV Escola nao apenas foram sendo 

incorporados ao dia-a-dia da escola, como impulsionaram mudaneas significativas, 

a escola passou a ser contemplada por 15 fitas com atividades que vao de 

brincadeiras com fantoches, a visitas a empresas da cidade e pesquisas sobre temas 

como o novo codigo de transito ou a historia da cidade e etc. O resultado de todo 

esse projeto coletivo e, segundo a Revista TV Escola, uma escola que zerou os 

indices de evasao e repetencia, atraves de um trabalho que valoriza o aluno, sua 

realidade e busca "ensinar de um jeito contemporaneo"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Revista T V Escola, 

Brasilia, {11}: 12 a 21, mai-jun/1998). 

Na Paraiba, temos o exemplo de Sao Mamede, o resultado positivo que se 

destaca na experiencia do programa TV Escola da regiao e o acesso da comunidade 

a programacao da TV Escola. Quando foram detectados barbeiros e mosquitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aedes aegypti em Sao Mamede, a TV Escola foi usada para que a populacao 

conhecesse os videos fomecidos pela Fundacao Nacional de Saude sobre dengue e 

doenca de Chagas. A revista destaca que a escola tambem foi o local onde pessoas 

da comunidade assistiram videos sobre importantes temas como aleitamento 

materno e migracao para a regiao Sudeste na epoca da seca. Os videos da serie 

Escola hoje foram exibidos a comunidade quando professores, pais e alunos se 
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preparavam para a formagao do Conselho Escolar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Revista TV Escola, Brasilia, 

{12}: 12 a 21, ago-set/1998). 

Diante do compromisso escolar com a elaboracao de projetos inovadores, deve-

se prevalecer o interesse pela reorganizacao do trabalho pedagogico, e nao apenas o 

formalismo didatico, em outras palavras, deve-se projetar algo mais significativo, 

que beneflcie o processo de ensino - aprendizagem. Gadotti considera que, 

Todo projeto supoe rupturas com o presente e promessas para o 

futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortavel para 

arriscar-se, atravessar um periodo de instabilidade e buscar uma 

nova estabilidade em funcao da promessa que cada projeto contem 

de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 

tornado como promessa frente a determinadas rupturas. As 

promessas tornam vislveis os campos de acao possivel, 

comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994: 579) 

A proposta de utilizagao da TV Escola no Projeto Politieo-Pedagogico da 

escola que meneionamos, nao pode ser encarada como uma "receita" para ser 

seguido de forma identica, ja que as realidades das escolas brasileiras nao sao 

homogeneas, portanto, represents um recurso a mais, que deve ser trabalhado em 

prol da melhor qualidade da educagao e somado a criatividade da comunidade 

escolar resultando num projeto representative de cada escola. 

• SALTO PARA O FUTURO: 

Salto para o futuro e um programa de educagao a distancia realizado pela TV 

Escola e produzido pela TVE Brasil. O programa teve inicio em 1991, em fase 

experimental, como "jornal da educagao - Edigao do Professor", concebido e 

produzido pela Fundagao Roquette-Pinto. 
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O objetivo do programa e possibilitar que todos os professores do pais revejam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e construam seus respectivos principios e pratieas pedagogicas, mediante o estudo 

de intercambio, utilizando diferentes midias: telefone fax, TV, computador e etc. 

Em cada programa apresentado, discutem-se temas do interesse dos professores do 

Brasil, utilizando pequenos videos que permitem problematizar questoes teoricas e 

pratieas no campo da educagao. 

Nesse sentido, percebemos a importancia da atualizacao profissional do 

educador. E evidente que essa proposta e inovadora, as experiencias adquiridas 

mediante o envolvimento do professor com esse programa de formagao a distancia, 

possibilitara uma interatividade (troca de experiencias). De acordo com Bartolome 

Pina, " (...) se entende por interatividade o fato de que ambos os extremos do canal 

de comunicagao participam, emitindo mensagens que sao recebidas e interpretadas 

pelo outro extremo e que, de alguma maneira, influem no modo como dialogo 

continua a se desenvolver". 

Nessa perspectiva, a supervisora pedagogica do programa Salto para o 

Futuro/TV Escola - Rosa Helena Mendonga, indaga se e posslvel se pensar em 

uma comunidade de professores, que trocam informagoes, experiencias? Na sua 

visao, " Ha uma expectativa permanente por respostas pontuais, que envolvem o 

cotidiano do professor. Existe tambem um ireqiiente entusiasmo de falar de 

experiencias exitosas". 

Portanto e interessante que o professor perceba os avangos tecnologicos, 

procurando se enquadrar nas inovagoes educacionais gratuitas, oferecidas pelos 

orgaos governamentais. A aquisigao de novos saberes depende do entusiasmo e 

interesse do educador, que deseja melhorar a qualidade do ensino escolar, pois, a 

sociedade contemporanea exige dos profissionais da educagao, o dominio das 

tecnologias e dos saberes relacionados as novas demandas sociais para a educagao. 

UNIVERS'DADE PcOFRAL 
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1. 4 A POSTURA DO EDUCADOR NO USO DA T V E M SALA DE 

AULA 

A mediagao pedagogica e fundamentals no processo de compreensao, quanto as 

informagoes ou conteudos escolares passados pelos meios de comunicagao, em 

especial, a televisao. Com relagao a midia, o professor pode utilizar este recurso 

tecnologico no intuito de promover a conscientizagao sobre as ideologias existentes 

nas informagoes midiaticas. As criangas atualmente estao penetradas, desde muito 

cedo, no mundo da informagao, os apelos da televisao, e outros meios de 

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

A televisao acaba tendo a fungao social de "educar" a crianga em conformidade 

com os ideias elitistas, Silva (2004, p. 17), considera que " a TV comercial se presta a 

esse papel, de passar a ideologia da classe dominante (elite), para que as diferengas 

nao sejam percebidas e a classe dominada (pobre/excluidos) passe a desejar o que e 

da elite". Nesse sentido, destacamos a necessidade da diversificagao didatica para a 

pratica educacional dos nossos dias, para a conscientizagao das camadas menos 

favorecidas, que se encontram mergulhadas no mundo da ficgao. 

Com ralagao as inovagoes didaticas, Belloni destaca a necessidade de novas 

formas de aprender. Nesse contexto, concluimos que as criangas estao cada vez mais 

autonomas e independentes para aprender as coisas, entretanto, necessitam de uma 

mediagao pedagogica, que seria o apoio ou o auxilio do educador, no processo de 

ensino-aprendizagem. A autora trata dos novos metodos e estrategias de ensino, 

considerando que e preciso "retomar a velha formula: abandonar o conceito do que a 

televisao faz as criangas e substitui-lo pelo conceito do que as criangas fazem com a 

televisao" (BELLONI, 2001, p. 21). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nessa perspectiva, a televisao, que tern viciado e influenciado as criangas e 

jovens de hoje, pode ser trabalhada no interior das pratieas do educador, para 

exercitar o pensamento critico desses telespectadores, e isso se for acompanhada pela 

mediagao do professor em sala de aula. 

As vezes, os proprios pais nao reconhecem suas responsabilidades em torno da 

conscientizagao de seus filhos diante da TV, deixando para os professores esta 

obrigagao. Silva (2004, p. 51) afirma que, "(...), o s Pais parecem que estao com medo 

de filhos criativos, questionadores, espertos. Buscam robotiza-los, controla-los para 

que nao se rebelem". Da mesma forma, percebemos que na maioria das vezes, os 

professores tambem nao reconhecem esta necessidade, que diz respeito ao trabalho 

escolar relacionado a educagao para as midias. 

Destacamos que os educadores do presente seculo devem, nao apenas utilizar a 

TV frequentemente, mas devem saber trabalha-la junto aos seus objetivos escolares. 

Atraves dessa pratica, sua mediagao devera motivar os alunos a tornarem-se sujeitos 

criticos e tambem, saberem lidar com as ideologias transmitidas pela televisao. 

Podemos citar um exemplo, tomando por base a ideia de Silva (2005, p. 43), 

quando diz, "Como tende a criar dependencias nas relagoes que lhe trazem 

satisfagoes, o adolescente vai introjetar conteudos por identificagao projetiva daquilo 

que vivencia no contato com a TV". Diante disso, afirmamos que, cabe ao professor, 

criar situagoes estrategicas em sala de aula que ajude a este adolescente a saber 

criticar esses conteudos, antes mesmo de aceita-los. Um debate que se realiza em sal 

de aula sobre as questoes mais envolvente na TV, pode contribuir para o alcance de 

objetivos desta natureza. Como afirma Fischer (2003, p. 63), 

(...)as condicSes concretas de producao e veiculacao das imagens 

eletronicas sao a base para um trabalho educacional sobre a 

televisao. O estudo de tais caracteristicas da teve indica que elas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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precisam ser pensadas simultaneamente dos pontos de vista 

tecnico e cornunicacional, social, cultural e educativo. 

Portanto, as condigoes existem, para a realizacao de um trabalho inovador por 

parte do professor. Nao basta a escola ter televisao, o importante e que a postura do 

educador assuma o carater de mediagao no que se refere as concepgoes da midia e 

suas implicagoes na vida das pessoas. E interessante destacar que a discussao que o 

professor faz em sala de aula com seus alunos sobre materias televisivas, podem 

abrir espagos para a construgao de uma aprendizagem mais solida, caracterizada pela 

capacidade de criticar as concepgoes da midia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 OS E F E I T O S DA MIDIA T E L E V I S I V A 

Estamos vivendo momentos de grandes mudangas, tanto na sociedade como na 

escola, provocadas por varios fatores. Entre esses fatores, destaca-se a chegada de 

novas tecnologias da comunicagao e informagao. Ha algum tempo atras, o 

professor era visto como o unico transmissor de conhecimentos, hoje, porem, as 

concepgoes sao diferentes, pois o aluno encontra uma variedade de informagoes 

sem ser preciso sair de casa: televisao, internet, revistas, jornais, e outros, tern tido 

o papel de informar e "educar" os alunos. 

A TV e um veiculo de massa poderosissimo, que vem modificando o 

comportamento das criangas e jovens. E tao poderosa, que faz com que as pessoas, 

de um modo geral, esquega sua propria identidade, origem e realidade social. Nesse 

sentido, e importante refletir sobre os efeitos da midia televisiva no comportamento 

dos jovens telespectadores, para compreendermos a necessidade de se trabalhar as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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proprias programagoes televisivas, no contexto das pratieas pedagogicas dos 

educadores. 

A novela brasileira ha muito tempo dita a moda, o comportamento e, paixao das 

pessoas, sejam elas donas-de-casa, homens, jovens e criangas. O Ibope vem se 

tornando preocupagao central dos veiculos de comunicagao. As questoes de: 

violencia, sexo e varios outros fatores envolvidos diretamente nas programagoes, 

acabam despertando o interesse dos jovens telespectadores, a agirem de acordo 

com os personagens de tv. 

Uma pesquisa realizada recentemente pela Unicamp vem inserir um dado novo 

sobre os telespectadores: parcela significativa dos adolescentes se vale da ficgao 

para aprender a paquerar, conquistar e namorar na vida real. Em relagao ao 

vestuario, por exemplo, os jovens estao a cada dia mais parecidos, inspirados nos 

personagens da telinha. A pesquisadora Maria Ines passou boa parte do seu tempo, 

investigando sobre a influencia da novela Malhagao no comportamento dos jovens, 

dada suas observagoes, comenta no Jornal da Unicamp (Abril, 2001) a seguinte 

ideia: 

"O tempo que encontram livre, eles passam em frente a televisao. 

O texto imagetico serve como uma modelacao. 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. O que e positivo na trama, ele tenta reproduzir; o que e 

negativo, tenta negar" 

A ideia que prevalece e a do incentivo para a reorganizagao do trabalho 

pedagogico, atraves de metodologias informatizadas, que exercitem a capacidade 

critica e autonoma diante das informagoes passadas pela midia. Acreditamos que a 

diversificagao da abordagem curricular dos educadores, atraves desse embasamento 
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tecnologico, e de grande importancia para o aprimoramento das pratieas de ensino, 

no sentido do encaminhamento do aluno para a conquista da tao sonhada 

autonomia, envolvendo a capacidade de refletir e explorar as concepgoes 

relevantes, precedentes da atuagao multimidia. 

A partir dessas implicagoes, percebe-se a necessidade de se trabalhar melhor a 

questao das novas tecnologias nos habitos pedagogicos. Existem metodologias 

bastante eficientes, que devem ser inseridas nas pratieas de ensino no dia-a-dia 

escolar dos educadores, no objetivo de formar individuos ativos, capazes de 

perceber o mundo com uma visao mais abrangente, no que diz respeito, aos 

interesses da elite, implicitos nas programagoes televisivas, as quais sao assistidas 

cotidianamente pelos mesmos. 

A cultura midiatica se encontra presente em nosso cotidiano, construindo e 

desconstruindo conhecimento, valores, personalidades. Portanto, nao se deve negar 

a sua influencia no meio social. E preferivel ve-la como um potential educativo 

incorporado as pratieas pedagogicas. 

O texto midiatico, deve ser incorporado a pratica educativa desde que o 

professor saiba utiliza-lo como um recurso, uma ferramenta a mais no processo de 

ensino-aprendizagem. Ficher acredita que, 

A TV seria um lugar privilegiado de aprendizagens diversas ; 

aprendemos com ela desde formas de olhar e tratar nosso proprio 

corpo ate modos de estabelecer e de compreender diferencas de 

genero (isto e, de como "sao" ou "devem ser" homens e mulheres), 

diferencas politicas, economicas, etnicas, sociais, geracionais. 

(FISHER 2003, p. 82) 

A cultura midiatica dominante nas sociedades contemporaneas (aqui me refiro a 

televisao), vem manifestando o seu poder sobre o telespectador, que passou a ver o 

mundo como algo novo, curioso, magico e assustador, onde as criangas sao 
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"alfabetizadas" pelas marcas, logotipos, antes mesmo de serem alfabetizadas pela 

escola. Dai a necessidade de se ter nas escolas, profissionais preparados para trabalhar a 

midia informativa, e que alem disso, se encontrem suficientemente preparados para 

dialogar com esta geragao do seculo X X I que nos surpreende cotidianamente com suas 

atitudes e concepgoes. 

Devido a uma sucessao de informagoes veiculadas pela midia, criangas e 

adolescentes assumiram uma nova postura, em relagao a comportamentos, atitudes, 

estetica, enfim, o telespectador passou a enxergar o mundo de outra forma e por outros 

angulos. 

Criangas e adolescentes sao mais informados, independentes, autonomos e mais 

decididos em relagao a suas escolhas (roupas, comidas, programas da TV, namoros etc) 

Nesta perspectiva, (Costa 2005), afirma em linhas gerais, que os professores estao 

preparados para educar a infancia inventada no seculo XLX - caracterizada pela 

ingenuidade, dependencia dos adultos, imaturidade e necessidade de protegao, enquanto 

que as salas de aula estao repletas de criangas do seculo X X I , cada vez mais 

independentes e desconcertantes. 

A presenga da midia audiovisual nos lares, encontrando, fascinando e incentivando 

as pessoas a modificarem suas posturas e alterar seus comportamentos, acabam 

"educando" a crianga a, desde cedo, se envolverem nestas questoes, ja que sao as 

vitimas mais relevante dessa tirania imposta pela TV. Nesse sentido, a crianga passa a 

substituir seus brinquedos, brincadeiras, vestidos, beleza natural, por um universo que 

ainda nao lhe pertence, ou que nao deveria lhe pertencer. 

As insatisfagoes em relagao a estetica atinge todo ser humano, criangas, jovens e 

especialmente a mulher. Temos portanto uma sociedade em que as pessoas nao vivem 

satisfeitas com seu proprio corpo, e buscam de forma exagerada, artiflcios para 
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conseguir um padrao de beleza difundido pela midia, fato ate preocupante ja que 

envolve a saude dos individuos. 

Diante deste assunto, (Cray, 2005, p. 56) coloca que, 

A vaidade da mulher nao deveria ser abolida, mas refinada, lapidada 

como um diamante. Voces deveriam ir aos saloes de beleza nao para 

flcarem bonitas, mas para ficarem mais bonitas, porque ja s&o belas e 

encantadoras com o corpo que tern, com a graca que possuem. 

Ao observarmos estas consideragoes, meditamos no que a escola tern feito para 

promover a conscientizagao dos alunos acerca do que esta por tras da cultura 

midiatica. Se as mulheres estao habituadas a dar maior importancia a vaidade, de uma 

forma extremamente relevante, e conseqiiencia de seus envolvimentos com a TV. 

Personagens de novelas estao mais do que nunca servindo de "espelho" para boa parte 

dessas mulheres que o autor faz referenda. 

Acredita-se que, se trabalhada a midia televisiva ja nos primordios da educagao 

dos alunos, esta preocupagao tende a ser amenizada. Nao estamos afirmando que este 

problema ira desaparecer, mas, pode-se despertar as pessoas atraves da pratica 

educativa, tomando com base, a introdugao de programas televisivos nas escolas, para 

serem desenvolvidos em conjunto com os conteudos pedagogicos do educador. 

Neste sentido, Fischer (2003, p.83) acrescenta que "Fazer da TV objeto de estudo e 

dar conta de uma linguagem especifica e, simultaneamente, mergulhar na cultura, nas 

lutas pela imposigao de sentidos, nos modos de constituir sujeitos em nosso tempo". 

Ao fazermos da TV este objeto de estudo, estaremos promovendo a construgao de 

aprendizagens mais significativos no setor educacional. Se os alunos de hoje nao sao 

mais os alunos do seculo passado, cabe a nos professores compreender as novas 

demandas para a educagao, para nao corrermos o risco de sermos considerados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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educadores retrogrado, que nao reconhecem as novas tendencias educacionais dos 

alunos da nossa sociedade. 
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CAPITULO I I 

2. ANALISE DOS RESULTADOS 

2.1 ESTUDO DE CASO 

Segundo Matos (2001,45) utilizamos esses procedimentos ao selecionarmos 

apenas um objetivo de pesquisa, obtendo grande quantidade de informagoes sobre o 

caso escolhido e, consequentemente aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos 

estudos quantitativos porque estes ultimos buscam obter informagoes padronizadas 

sobre muitos casos (ROESE in Matos 2001). 

Trata-se de uma forma de investigagao bastante utilizada nos cursos de pos-

graduagao, sobretudo pela facilidade operacional que proporciona. A alternativa de 

utilizar uma amostra reduzida, faz com que essa modalidade de pesquisa se 

apresente como uma das mais populares entre os investigadores. 

O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de 

redugao de custos, apresentando como limitagao a impossibilidade de generalizagao 

de seus dados (GIL in Matos 2001). 

O presente trabalho se compoe de um estudo de caso realizado na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. Francisco Cassiano Sobrinho, 

sediada na cidade de Pogo de Jose de Moura - PB, e foi desenvolvido no periodo 

de fevereiro a abril do corrente ano. 

Durante esse periodo, trabalhamos com 23 alunos da 3 a serie do Ensino 

Fundamental, onde os recursos utilizados foram videos e textos informativos, 

todos vinculados as diversas areas do conhecimento, mas que enfocassem o tema 

de nossa pesquisa. 
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Vale salientar que, a utilizagao desses recursos constituia em um ponto de 

partida para questionamentos e debates que buscavam despertar nos alunos o senso 

critico e a construgao de seu conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 COMENTARIO SOBRE OS QUESTIONARIOS 

Ao analisarmos as respostas obtidas no questionario aplicado aos professores 

da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. Francisco Cassiano 

Sobrinho no municipio de Pogo de Jose de Moura - PB, chegamos as seguintes 

conclusoes: 

No primeiro ponto abordado, que se refere as contribuigoes da tv para o 

desenvolvimento cognitivo do educando, os professores colocam que a utilizagao 

desse recurso pode ajudar a melhorar a comunicagao, estimular o raciocinio logico 

e proporcionar novas formas de aprendizagem 

No que diz respeito a importancia da tv no cotidiano escolar, os professores 

afirmam que essa pratica pode ajudar na transmissao e construgao de 

conhecimentos, bem como para prender a atengao dos alunos, uma vez que se trata 

de uma metodologia diferente da que eles estao acostumados , tornado as aulas 

mais atrativas aos olhos desses alunos. 

Com relagao aos pontos positivos e negativos da utilizagao da tv dentro e 

fora da sala de aula, todos consideram como ponto positivo a transmissao de 

inumeras informagoes, colocando todos a par dos acontecimentos do Brasil e do 

mundo. Por outro lado, colocam como ponto negativo a grande diversidade de 

programas que influenciam os jovens a determinados comportamentos 

considerados inadequados para o bom convivio social. 
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No tocante a influencia da tv no comportamento dos alunos, esses 

profissionais afirmam ser evidentes, uma vez que os mesmos absorvem a forma de 

vestir, falar e se comportar de determinados personagens de programas televisivos, 

influenciando diretamente na formacao da personalidade desses jovens. 

O ultimo ponto abordado foi a forma como os professores trabalham a midia 

em sala de aula,e as altemativas que mais tiveram destaque foram: novela e jornal, 

com a justificativa de que as novelas sao os programas mais vistos por toda 

populagao brasileira, e os jornais , por ser um veiculo que traz informagoes 

importantes para a construgao do conhecimento desses alunos. 

Ao fim da analise desses questionarios e observando a postura dos 

professores frente aos questionamentos nele contido, concluimos que apesar desses 

professores terem nogao da necessidade e importancia da midia para o processo de 

ensino e aprendizagem, os mesmos ainda possuem algumas reservas quanto a sua 

utilizagao no cotidiano escolar, por nao se sentirem preparados para utilizar esses 

recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 ANALISE DO ESTAGIO 

Objetivando um melhor desempenho de nossas atividades no decorrer do 

estagio supervisionado,optamos por observarmos a turma, antes de iniciannos essas 

atividades, pois acreditamos que esse primeiro contato e de suma importancia. 

Passado esse primeiro momento, iniciamos de fato nosso estagio, 

trabalhando o filme: A Formiguinha z, que mostrava a importancia do trabalho 

coletivo, como forma de socializagao e integragao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para um melhor entendimento do tema, antes da exibigao do referido filme, 

fizemos alguns questionamentos que foram respondidos de forma vaga. Apos a 

exibigao do filme, pudemos notar que nem todos conseguiram entender a 

mensagem deixada, que era a importancia e a necessidade do trabalho coletivo em 

nossa vida. 

Diante dessa constatagao, buscamos fazer com que os alunos enfendessem a 

mensagem deixada pelo filme, explorando algumas situagoes mostradas no mesmo 

atraves de exemplo e comparagoes com situagoes cotidianas. 

Na seqiiencia, como forma de fixar os conhecimentos adquiridos, pedimos 

que fizessem uma especie de resumo do filme. Nesse momento pudemos perceber a 

grande dificuldade que esses alunos possuiam em construir um texto claro e 

coerente. 

No final de nosso primeiro encontro, percebemos a empolgagao dos alunos e 

a satisfagao da professora diante da metodologia e dos recursos aplicados, sendo 

assim, fizemos uma pequena explanagao acerca da necessidade de se utilizar os 

recursos audiovisuais em sala, como forma de enriquecer e estimular a 

aprendizagem dos alunos. 

Em nosso segundo encontro, levamos para a sala, o texto; A sociedade de 

consumo, o qual pedimos aos alunos que fizessem a leitura individual em um 

primeiro momento, e coletiva num segundo momento, podendo constatar dessa 

forma, a dificuldade desses alunos tambem em relagao a leitura. 

Atraves do texto trabalhado buscamos ajudar os alunos a construirem os 

conceitos de consumo e consumismo, bem como diferencia-los e relaciona-los com 

o cotidiano. 
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No terceiro encontro, levamos um outro texto: TV: a ditadura da imagem e 

fetichismo da mercadoria. Esse texto falava da importancia que a tv exerce na 

sociedade de um modo geral e em particular, sobre as criangas e adolescentes. 

Nos trabalhamos esse texto pausadamente, por se tratar de um assunto 

delicado de ser abordado com criangas, por esse motivo, fizemos a leitura paragrafo 

por paragrafo, explicando e exemplificando tudo que nele estava exposto, fazendo 

sempre uma ponte entre o referido texto e a realidade vivenciada pelos alunos. 

Em nosso quarto encontro, levamos para sala de aula o texto: As tristes 

copias do mediocre, que tinha como objetivo abordar questoes como criatividade, 

originalidade, autonomia e liberdade de expressao. 

Nesse contexto, procuramos despertar nos alunos atraves de questionamentos 

e debates, a capacidade de questionar alguns padroes de beleza pre-estabelecidos 

pela midia, que sao copiados pelos jovens, sem que os mesmos sequer questionem 

sua utilidade em sua vida pratica, ao mesmo tempo que buscamos ajuda-los a 

construir o conceito de originalidade. 

Nosso quinto encontro, foi marcado por um debate sobre Inclusao Social,por 

se tratar de um assunto contemporaneo de grande importancia para a vida cotidiana 

do alunado. Dentro de tal tema, trabalhamos questoes como solidariedade, 

preconceito, descriminagao e fratemidade. 

Esse tema foi trabalhado atraves da a exibigao de algumas cenas de novela e 

filmes, seguido de questionamentos sobre o que eles achavam do que foi exposto, 

se eles concordavam, em que descordavam, e como agiriam diante de tais fatos. Em 

seguida foi pedido que construissem algumas frases sobre o referido tema. 

Por fim, concluimos nosso estagio supervisionado, agradecendo ao professor 

e demais funcionarios da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. 



Francisco Cassiano Sobrinho, e em especial aos alunos da 3 a serie que contribuiram 

conosco para o desenvolvimento do nosso trabalho. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Ao analisarmos o trabalho desenvolvido nesse estudo, percebemos que a 

atuagao do professor da 3 a serie da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Prof. Francisco Cassiano Sobrinho, na cidade de Pogo de Jose de 

Moura - PB, esta voltada para uma perspectiva de orientagao, buscando desenvolver 

um trabalho critico, bem direcionado e objetivo. No entanto o uso do recurso 

televisivo ainda e de certa forma pouco utilizado. 

Diante dessa realidade, torna-se importante frisar que trabalhar a midia em 

sala de aula, e extremamente necessario, principalmente quando se refere a tv, visto 

que a sociedade vem incorporando alguns conceitos e valores ditados pela televisao 

e seu publico alvo tern sido em sua maioria criangas e adolescentes. 

No entanto, nao podemos deixar de lado as contribuigoes trazidas pela tv, para 

a atuagao dos profissionais em educagao, uma vez que dentro da programagao da tv 

aberta, os mesmos podem utilizar alguns programas para dinamizar suas aulas, 

atraves de um acompanhamento direcionado dessas atividades desenvolvidas, tendo 

em vista o desenvolvimento intelectual, politico, critico e participativo dos 

educandos, diante do que lhes e apresentado. 

Tais constatagoes nos levam a crer que o impacto das novas tecnologias 

provocaram grandes mudangas nos mais diversos setores da sociedade e no mundo, 

e que a escola e demais setores educacionais, nao podem mais ignorar essa realidade 

tecnologica presente no cotidiano do educando. 

Portanto, fica claro que a premissa basica que deve orientar a pratica dos 

professores no contexto escolar, e a ideia de orientagao e acompanhamento 
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eonstante do processo de ensino e aprendizagem, desenvolvido atraves de um 

trabalho de conquista, respeitando as potencialidades e limites do educando. Para 

isso, faz-se necessario a elaboracao de um curriculo baseado era uma pratica 

educativa moderna que contemple a inclusao dos recursos televisivos na sala de 

aula, mas que tambem prepare os professores para tal mudanca. 
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ANEXOS 

QUESTIONARIO 

Nome: 

Serie: 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cite que ponto a tv contribui para o desenvolvimento cognitivo do 

educando. 

2. Qual a importancia da tv no cotidiano do educando? 

3. Para voce, quais os pontos positivos e negativos que a tv pode trazer ao 

aluno? Enumere-os. 

4. Como voce percebe a influencia da tv no comportamento do aluno? Cite-

as. 

5. Como voce vem trabalhando essa questao da midia em sala de aula? 

Marque a (as) alternativa(s) abaixo: 

a. Novela ( ) 

b. Filme ( ) 

c. Jornal ( ) 

d. Documentario ( ) 

e. Desenhos ( ) 



Piano de aula 

Escola Mun. de Ens. Inf. e Fund. Prof. Francisco Cassiano Sobrinho 

Serie: 3
a 

Disciplina: Portugues 

Conteudo: O coletivo e o individual 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Mostrar para o aluno a importancia do trabalho em grupo; 

S Levar o aluno a refletir sobre seu papel como sujeito social. 

Metodologia: 

Expor o filme, A Formiguinha z para os alunos. Apos a exposicao pedir para 

que comentem e digam amoral do filme. 

Avaliacao: 

Pedir que os alunos, em equipe ou individual facam um resumo do filme. 

Bibliografia: 

O filme, a Formiguinha z 



Piano de aula 

Escola Mun. de Ens. Inf. e Fund. Prof. Francisco Cassiano Sobrinho 

Serie; 3
a 

Disciplina: Portugues 

Conteudo: Inclusao Social 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Estimular o senso critico do aluno; 

•S Aproximar o cotidiano do educando do que e ensinado em sala de aula; 

S Contribuir para que o aluno se sinta compreendido pela escola. 

Metodologia: 

Exibir um video com algumas cenas de novelas para os alunos, e em seguida, 

pedir para que os mesmos facam comentarios, apontando pontos positivos e 

negativos acerca do que viram. Logo depois listar esses pontos no caderno. 

Avaliacao: 

A avaliacao sera realizada atraves de questionarios referentes ao assunto 

trabalhado. 

Bibliografia: 

Revista Nova Escola, maio de 2006. 



Piano de aula 

Escola Mun. de Ens. Inf. e Fund. Prof. Francisco Cassiano Sobrinho 

Serie: 3
a 

Disciplina: Portugues 

Conteudo: Ler e criticar imagens 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Compreender que as imagens da telinha levam o telespectador ao 

consumismo; 

•S Estimular a crianga a olhar com autonomia critica, a tv que a fascina; 

•S Ajudar o pequeno telespectador a desmontar a linguagem da tv e pensar com 

independencia. 

Metodologia: 

Ler para a turma um texto que trate do poder da imagem, levando-a ao 

questionamento. 

Avaliagao: 

A avaliagao sera realizada por meio de um debate, onde um grupo ira criticar 

a imagem e o outro defendera. 

Bibliografia: 

Revista Nova Escola, junho/julho de 2002. 



Piano de aula 

Escola Mun. de Ens. Inf. e Fund. Prof. Francisco Cassiano Sobrinho 

Serie: 3
a 

Disciplina: Portugues 

Conteudo: A sociedade de consumo e do desperdicio - O "ter" e o "ser". 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Fazer com que o aluno perceba que a tv contribui para o consumo de bens 

desnecessarios; 

S Despertar a criatividade do aluno frente a sociedade do consumismo; 

•S Levar o aluno a compreender que vivemos numa sociedade de desigualdades 

e de contrastes; 

S Explicar para o aluno a diferenga entre consumo e consumismo. 

Metodologia: 

Fazer uma leitura socializada do texto e pedir para que os alunos destaquem 

o que lhes chamou atencao. Em seguida comentar os pontos destacados. 
Avaliagao: 

A avaliagao sera escrita atraves de questionarios. 

Bibliografia: 

Adas, Melhem,1938 

Geografia/ Melhem Adas; [ comunicagao Cartografica Marcello Martineli] .-

4
a

ed . -

Sao Paulo: Moderna, 2002. 



Piano de aula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Mun. de Ens. Inf. e Fund. Prof. Francisco Cassiano Sobrinho 

Serie: 3
a 

Disciplina: Portugues 

Conteudo: As tristes copias do mediocre. 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Despertar no aluno a criatividade e liberdade de expressao; 

S Compreender a cultura como algo original, nao como copias; 

S Desenvolver a autonomia da crianga; 

Metodologia: 

Levar um texto que fale da importancia da autonomia do cidadao. 

Avaliagao: 

A avaliagao sera escrita e atraves de questionarios. 

Bibliografia: 

Revista Nova Escola, Janeiro/ Fevereiro de 2002. 
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