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A EDUCA<;AO PARA OS MEDIA HOJE 
- ALGUNS PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 

SARA PEREIRA * 

o conceito de educa<;lio para os media 

De uma forma geral. 0 conceito de Educa<;:ao para os Media diz respeito 
ao conjunto de teorias e pniticas que visam desenvolver a consciencia 
critica e a capacidade de iniciativa face aos meios de comunica<;:ao social. 

Diversos autores que se tern debru<;:ado sobre esta materia (cf. por 
exemplo, Manuel Pinto: 1988; Cary Bazalgette: 1992) enfatizarn 0 desenvol
vimento do espirito critico acerca das produ<;:6es mediaticas e do papel dos 
media na sociedade. E tambem neste sentido que entendemos a Educa<;:ao 
para os Media: uma educa<;:ao/forma~ao que visa contribuir para urn uso 
critico e criativo dos meios de comunica9ao social, em que 0 objectivo nao 
e apenas 0 desenvolvimento da consciencia critica mas igualmente da auto
nomia critica dos sujeitos (Len Masterman, 1988). Envolve tambem a com
preensao das praticas mediaticas diferenciadas, as interac~6es, as motiva
~6es e expectativas que as determinarn (e pelas quais sao determinadas). 
Envolve ainda a compreensao dos media como uma realidade socialmente 
construida, isto e, a compreensao de que 0 trabalho dos media e, por natu
reza, urn trabalho de constru<;:ao, de representa~ao, de selec~ao, de hierar
quiza~ao, ou seja, de constru~ao social. A acrescentar ainda 0 contributo 
que uma educa<;:ao a este nivel pode dar para a tomada de consciencia dos 
direitos e dos deveres dos cidadaos face it comunica<;:ao social. 

* Instituto de Estudos da Crianc;:a, Universidad.e do Minho, Braga. 

669 



Um dos objectivos sistematicamente referidos para a educa~ao para os 
media e 'educar para 0 espirito critico'. 0 termo 'critico' aparece intima
mente ligado it promo~ao de uma educa~ao a este nivel. Os vanos autores 
que se tem dedicado a esta materia, nunca descrevem 0 objectivo funda
mental da educa~ao para os media em termos de aquisi~ao de conheci
mentos sobre os media, mas antes no sentido de emergencia do pensamento 
critico do aluno. Len Masterman, especialista de renome intemacional no 
campo da educa~ao para os media, na sua obra Teaching the Media (1985: 
24), resume bem esta ideia ao afirmar que 0 projecto central da educa~ao 
para os media - tal como 0 concebe 0 movimento britanico - nao e tanto 
assegurar que a crian9a, ou 0 jovem, adquira conhecimentos sabre as 
media, mas desenvolva a sua autonomia crftica. Diz Mastennan: 

«0 que e que temos procurado atingir precisamente com as nassos alunos 
num curso de educafiio para as media? [. . .] A larefa verdadeiramente impor
tante e dificil de urn professor dos media e desenvoZver su/icientemente nos 
alunos a auto confianfa e a maturidade crltica para serem capazes de fazer 
julgamentos criticos em relapiD aos textos dos media que VaG encontrar no 
futuro. 0 ponto crltico de qualquer programa de educaftio para as media e 0 

modo como as alunos sao criticos no seu proprio uso e compreenstio dos media 
quando a professor nao esta presente. 0 objectivo principal ntio e simplesmente 
a consciencia e 0 pensamento crltico, e a autonomia critica» (p.24) 

Os investigadores que se tem dedicado ao estudo do ensino do pensa
mento critico (cf. por exemplo, Masterman, 1985; Bazalgette, 1992; Piette, 
1996), consideram-no como uma das principais categorias do pensamento, 
ao lado do pensamento criador, da resolu~ao de problemas e da tomada de 
decisao. 0 pensamento critico distingue-se sobretudo pelo seu canicter 
reflexivo e pelo facto de ser fundamentalmente um pensamento centrado na 
avalia~ao. Esses investigadores poem em evidencia 0 papel determinante 
das estrategias pedag6gicas utilizadas no ensino dos processos de emer
gencia do pensamento critico dos alunos. Consideram que a aquisi<;:ao de 
conhecimentos nao conduz natural e necessariamente ao desenvolvimento 
do pensamento critico, como por vezes se tende a crer. Para que 0 aluno 
desenvolva verdadeiramente 0 pensamento critico, e necessario defini-lo 
como um objectivo central dos programas do processo de ensino-aprendi
zagem. Como diz Porcher (1994: 206), «urn te/espectadoy activo passa pay 
urn aprendiz activo», e 0 pensarnento critico caracteriza-se, segundo 0 

mesmo autor, por ser activo, pelo que se pode afirmar que um telespectador 
critico passa por urn aprendiz critico. 
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Principios em que se baseia 

De uma forma sucinta, podemos identificar alguns princlplOs que 
permitem justificar a importancia da educac;:ao para os media: 

I. os media desempenham urn papel fundamental na vida social, poli
tica e cultural das sociedades modemas e uma importancia signifi
cativa na vida quotidiana dos cidadaos em geral, e das crianc;:as em 
particular, 0 que exige que a escola e os agentes educativos se aper
cebam desta situac;:ao e encontrem formas de dela tirar partido; 

2. 0 desenvolvimento das tecnologias da informac;:ao e da comunicac;:ao 
deixam entrever urn crescendo da importancia dos media, no pre
sente e no futuro pr6ximo, 0 que leva muitos investigadores a consi
derar que se torna imperioso preparar os cidadaos, e particular
mente as crian<;as, a (con)viverem de maneira aut6noma com urn 
ambiente mediatico omnipresente; 

3. a escola nao e mais, juntamente com a familia, 0 unico agente de 
transmissao do saber social, mas que os media desempenham urn 
lugar privilegiado nas actividades de lazer das crianc;:as e das suas 
familias. De acordo com varios estudos, a televisao e a primeira 
actividade de lazer e a principal fonte de informac;:ao, de contacto 
com 0 mundo, e de aprendizagem. A Educac;:ao para os media 
pressup6e assim que a escola nao deve considerar os media como 
'epifen6menos' no processo de socializac;:ao das crianc;:as, mas que 
deve, pelo contrario, considera-los por aquilo que na realidade sao, 
quer dizer, verdadeiras 'escolas paralelas' que influenciam a maneira 
das criam;as compreenderem e interagirem com 0 seu meio. 

4. a realidade apresentada pelos media e produzida pelas instituic;:6es 
e pelos profissionais dos media, atraves de processos de construc;:ao, 
representac;ao e selecc;ao. As representac;oes dos media sao urn 
dos eixos fundamentais do trabalho da Educac;:ao para os Media. 
Masterman (1994: 55) resume nestes termos essa importancia: 

«as media mio rej1ectem a realidade, representam-na. DUD de Outro modo, silo 
sistemas de sfmbolos au de signos. Sem este primeiro principia nilo hti educa(:i'io 
para as media. Se as media fossem «janelas abertas para 0 mundo», au simples
mente se reflectissem a realidade, niio haveria rnais interesse em estuda-los do 
que haveria em estudar uma janela. Niio podemos estudar verdadeiramente 
as media partindo dessa base, mas apenas 0 conteUdo transmitido pelos media. 
o estudo dos media assenta sobre 0 postulado da sua niio transparincia, quer 
dizer, sobre 0 postulado de que eles enformam os assuntos que apresentam para 
lhes dar uma forma particular. Tudo decorre deste postulado segundo 0 qual 
os media representam, mais do que reilectem, a realidade». 
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Formas de abordagem 

A abordagem dos media [nas institui<;:oes educativasl deve incluir seis 
grandes dimensoes que foram sistematizadas num importante trabalho 
desenvolvido em Inglaterra e coordenado por Cary Bazalgette (do British 
Film Institute): 

1. as instituic6es mediaticas: quem comunica e porque. Profissionais 
e organiza<;:oes que produzem os textos mediaticos, propriedade e 
controle, etc.; 

2. as categorias de textos que produzem: de que tipo de 'texto' se trata? 
Diferenciar os meios de comunica<;ao social e as respectivas espe
cificidades, formas e generos de 'textos' (telenoveias, informa.;:ao, 
publicidade, etc.); 

3. as tecnologias a que recorrem: como e produzido?; 

4. as linguagens que utilizam: como sabemos 0 que significa? Modos 
de produ<;:iio de sentido (por exemplo, cortes para a constru<;:iio da 
no<;:iio de tempo, tecnicas da flash-back), c6digos utilizados, partes 
de que se comp6e urn 'texto', etc.; 

5. representacoes: como e retratado um determinado assunto? Dife
rentes modos de representar a realidade. 

6. audiencias: quem recebe 0 'texto' e que tipo de significado lhe 
atribui? Pniticas sociais de consumo e reia<;:iio com os media. 

Podemos incluir estas seis dimensoes em tres grandes vertentes de 
abordagem dos media: 
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- os media como campo ou objecto de estudo, ou seja, compreender 
as media como instituic;6es sociais especfficas e 0 seu impacto na 
vida social (aprender acerca dos media); 

- as media como urn coniunto de recursos diversificados que podem 
contribuir para 0 enriquecimento do processo educativo. Trata-se de 
utilizar os produtos dos media para prom over a reflexiio e analise 
acerca de um determinado aspecto do programa (aprender com I 
atraves dos media); 

- os media como meio de cOIDunicac;ao e de expressao, procurando 
valorizar as experiencias conducentes a prodll';ao de formas e meios 
de expressiio e comunica<;:iio (trabalho de concep<;:iio e de realiza<;:iio 
de meios de comunica<;:iio peios pr6prios estudantes - aprender a 
utilizar os media). 



Os trabalhos praticos nao sao urn fim em si mesmos mas urn meio 
necessario para chegar a uma compreensao critica dos media. Esses traba
lhos nem sempre exigem equipamentos elaborados. Por vezes sao as activi
dades mais simples, as que recorrem a tecnicas simples e acessiveis, que 
revelam ser as mais eficazes. E importante ter presente que a competencia 
U~cnica no dominic dos media nao e urn objectivo da educa9ao para as 
media. 

As actividades praticas devem ser essencialmente actividades criticas 
e nao simples actividades de reprodu9ao. A educa9ao para os media deve 
ser urn caminho para prom over a aC9ao e a participa9ao. 

Metodologia 

A Educa9ao para os Media oferece a possibilidade de definir nao s6 
urn novo conteudo do programa, mas igualmente novas metodologias de 
trabalho. 0 processo de ensino-aprendizagem com, atraves e para os media, 
exige metodologias que favore9am a participa9ao de todos, metodologias 
abertas, motivadoras, democraticas e activas, que permitam 0 desenvolvi
mento efectivo da autonomia critica dos alunos. 

A abordagem dos meios de comunica9iio social pelas institui90es educa
tivas pode contribuir para a renova9ao das praticas pedag6gicas e para 0 
enriquecimento do processo educativo. A abertura as questoes da actuali
dade pode constituir uma dimensao muito importante para uma escola que 
se pretende assumir como urn espa90 de desenvolvimento pessoal e social. 

Assim sendo, e importante que se opte por uma abordagem interro
gativa e reflexiva, assente na analise de 'textos', no estudo das praticas 
sociais e no trabalho pratico de concep9ao e realiza9ao de projectos de 
comunica9ao. 

o papel dos pais na educa",ao para os media 

A a juda e compreensao dos pais sao essenciais para 0 sucesso da 
educa9ao para os media. Urn trabalho a este nivel desenvolvido apenas nas 
instituic;:6es educativas pade correr 0 risco de nao ter continuidade. Como e 
principalmente em casa que as crianc;:as veem televisao e consomem Qutros 
media, e importante que os pais deem continuidade ao trabalho que for 
desenvolvido pelos professores e que as crian9as encontrem tambem no 
contexto familiar urn espa90 que lhes permita falar e explorar as suas expe
riencias mediMicas. Os pais podem fomecer aos professores dados sobre as 
experiencias mediaticas das crian9as, 0 tempo de consumo, os programas 
preferidos, a importancia que os diferentes media assumem na vida dos 
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filhos, etc. Os professores podem sensibilizar os pais para a imporffincia de 
orientar as actividades mediliticas dos filhos, incentivii-los a urn trabalho 
conjunto, sugerindo-lhes alguns procedimentos, estrategias e actividades a 
desenvolver numa interaq:ao combinada entre ambos. Os meios de comu
nicac;ao social fornecem informac;oes mas e necessaria que os pais e as 
escolas ajudem as criall(;as a transformii-las em saber e conhecimento. 

Sem a ajuda dos pais, a educac;:ao para os media pode correr 0 risco 
de enfrentar serias dificuldades dado que para uma grande parte dos pais, 
a educac;ao para os media nao sera apenas uma materia nova, mas uma 
materia particularmente exposta a falsas interpretac;:6es e a mal entendidos. 
Sem explicac;:6es por parte do professor, a introduc;:ao de programas televi
sivos nas aulas, por exemplo, pade ser encarada com desconfianc;a e hosti
lidade por alguns pais. Pelo contriirio, se os pais estiverem informados das 
intenc;:6es do professor, os mal entendidos serao raros e os pais poderao 
prestar todo 0 seu apoio mais facilmente. Sem a intervenc;:ao do professor, 
qualquer que ela seja, 0 conflito pode aparecer quando as crianc;:as entrarem 
em casa e pedirem aos pais para verem urn certo programa televisivo 
«porque 0 professor disse para yen>. E pois importante que os professores 
estabelec;:am contactos com os pais, ate para que 0 trabalho que se pretenda 
desenvolver nao colida com os hiibitos familiares de consumo dos media. 

Pais, professores, e educadores em gera!, tern urn importante pape! de 
media<;:ao das experiencias mediiiticas das crianc;:as. 

Concluimos esta comunicac;:ao com uma cita<;:ao de Jacques Gonnet 
que permite sintetizar a importancia da educa<;:ao para os media: 
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« •.• a educaftio para as media, au se preferinnos, as media na escola, assumem 
uma importilncia que Ihes confere urn estatuto proximo dos saberes de base. 
Da mesma {anna que se aprende a ler, a escrever e a cantar para ler acesso a 
uma vida aut6noma, aprender-se-ti as media no futuro pr6ximo porque slio 
Fonte de saberes mas tambem de manipuia{:6es. Aprender as media e 0 prolon
gamento «natural}} dos saberes de base. Mais necessaria do que se possa julgar» 
(1997: 121). 


