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Março de 2016





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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Resumo

As mı́dias e tecnologias desempenham papel essencial na vida pessoal e profis-
sional dos cidadãos. Do ponto de vista da Educação, é crescente o interesse em
formar professores que explorem as potencialidades pedagógicas das mı́dias e tec-
nologias, de modo a promover nos cidadãos um uso cŕıtico e consciente desses
objetos. O papel do professor é fundamental nesse processo de letramento digital
e midiático. Justifica-se, portanto, o interesse em conhecer o perfil midiático dos
estudantes de licenciaturas, que serão futuros professores e agentes dessa mu-
dança. O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é investigar qual é o
perfil midiático de alunos e professores do curso de Pedagogia da UFSC, a partir
dos dados resultantes do questionário aplicado pelo projeto “COMENIUS: uma
proposta de pesquisa, produção de jogos eletrônicos e formação docente para as
mı́dias” do grupo EDUMIDIA, durante os semestres de 2014-1, 2015-1 e 2015-2
para 53 estudantes da disciplina de Comunicação e Educação do curso de Peda-
gogia da UFSC. A metodologia incluiu uma revisão teórica sobre mı́dia-educação
e letramentos que foi a base para a análise estat́ıstica e a interpretação do refe-
rido questionário intitulado “Perfil Midiático dos Estudantes das Licenciaturas”.
Os resultados da pesquisa apontam que tanto professores quanto estudantes de
Pedagogia possuem um repertório limitado no que diz respeito ao uso das mı́dias
como recurso pedagógico em sala de aula. Além disso, prevalece entre os estu-
dantes o uso das mı́dias para fins de entretenimento e diversão.

Palavra-chave: perfil midiático, letramento midiático, mı́dias, licencia-
turas, formação.
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1 Introdução

As mı́dias hoje não só asseguram formas de socialização e transmissão
simbólica, mas também participam como elementos importantes da nossa
prática sociocultural na construção de significados da nossa inteligibilidade
do mundo. (FANTIN, 2008, p.153)

Na definição do dicionário Caldas Aulete (2012), mı́dias são o conjunto

dos meios de comunicação de massa, como por exemplo, jornal, rádio, televisão,

internet, etc. Esta definição, embora simples, nos fornece uma dimensão da

abrangência das mı́dias no modo de vida da população contemporânea. Além da

finalidade como meio de comunicação, as mı́dias, segundo Fantin (2008), parti-

cipam como elementos importantes na construção de significados da nossa inte-

ligibilidade do mundo. Essa bela perspectiva nos convida a refletir sobre o papel

e as potencialidades das mı́dias no processo de ensino e aprendizagem.

Um termo comum na literatura dessa área (BELLONI, 2009; FANTIN,

2012) tem sido tecnologias de informação e comunicação (TIC). No entanto, mui-

tos autores têm preferido utilizar o conceito de mı́dia (GONNET, 2004; BUC-

KINGHAM, 2010; SILVERSTONE, 2011). No contexto da cultura digital Cruz

(2013, p.6) propõe que é necessário expandir a denominação para mı́dias digitais

(MD), entendidas como se resume a seguir: “não apenas como hardware (a base

material, suporte e meios de distribuição), ou software (os programas e aplica-

tivos que nela rodam), ou artefatos (os produtos criados com os programas nos

equipamentos), ou mesmo linguagens (as diferentes formas de expressão e seus

gêneros em constante mutação e suas possibilidades de interação), mas também

como cultura, que inclui as práticas sociais (modos de uso, consumo, apropriação

e produção de informação) que se reconfiguram em novos espaços e eventos a

partir de habilidades e competências que são exigidas para a operação dessas

várias instancias”.

O avanço e mais recentemente a popularização dos recursos tecnológicos,
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1 Introdução

que ocorreu no Brasil em meados da década de 901, trouxe à disposição da so-

ciedade uma nova classe de dispositivos eletrônicos cuja caracteŕıstica principal

como meio de comunicação é a versatilidade. Do ponto de vista da Educação,

este avanço tecnológico implica em desafios e na construção de novos saberes

relacionados à prática docente. A presença marcante desses dispositivos no co-

tidiano da população e, em particular, dos estudantes das diversas modalidades

de ensino, é um fato muito importante e não pode ser subestimado pelos cursos

de formação de professores, em especial o curso de Pedagogia da Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC).

Percebemos que a popularização dos recursos tecnológicos afetou o modo

e a frequência que os estudantes acessam o conhecimento. O computador com

acesso a internet trouxe muitas vantagens para a difusão de conhecimentos que

até algum tempo atrás estavam restritos aos meios impressos de comunicação,

como livros, jornais, revistas, artigos, mapas, gibis, etc. Mas também trouxe des-

vantagens quando refletimos sobre o tempo que dispomos e o modo como usamos

as redes sociais, bate papos, jogos etc. Para tirar proveito das potencialidades

que as mı́dias digitais podem trazer aos estudantes e professores, é necessário

construir e manter um amplo espaço de diálogos e discussões entre estudantes de

todas as modalidades de ensino, professores e demais profissionais envolvidos na

Educação.

Como exposto a seguir, é nesse ponto da discussão que encontramos a

motivação fundamental do presente trabalho de conclusão de curso. Destacamos

que embora as mı́dias não representem um mito; uma novidade no cotidiano

do estudante de licenciatura, a formação acadêmica e experiência profissional

adquiridas na universidade não são suficientes para instrúı-lo e motivá-lo ao uso

autônomo das mı́dias como recurso pedagógico na sua prática docente. De fato,

Fantin e Rivoltella (2012) destacam que é frequente ouvir que professores não

possuem um bom capital cultural e que não sabem usar o computador para

desfrutar das suas possibilidades pedagógicas. Esse aspecto acaba por deixar os

professores em desvantagem em relação aos seus alunos. De um lado temos a

crescente inclusão nas escolas das mı́dias digitais para auxiliarem professores e

1A partir de 1995, surgiu a oportunidade para que usuários fora das instituições acadêmicas
também obtivessem acesso à internet por meio da iniciativa privada. Com isso, au-
mentaria cada vez mais o número de computadores fora das instituições de ensino li-
gados à internet, e um vasto leque de aplicações surgiria em curto prazo. Fonte:
http://www.cgi.br/portarias/numero/147. Acesso em: 21 de fevereiro de 2016.
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demais profissionais do ensino. No entanto, os cursos de formação de professores

e até mesmo os próprios estudantes universitários parecem não acompanhar de

modo adequado essa inclusão.

De acordo com Gonnet, instruir os jovens ao uso consciente e adequado

das mı́dias é importante como uma ação preventiva e também de apropriação do

conhecimento, pois

Contribuir para formar constitui-se em preparar a ação preventiva - alertar
o jovem contra diversas formas de influências ou manipulações midiáticas -
mas sobretudo torná-lo apto a uma atitude criativa em face das mı́dias, isto
é, capaz de apropriar de um máximo de informações originais a partir de
uma visão pessoal de qualquer tipo de documento midiático. (GONNET,
2004, p.50)

Diante da problemática exposta acima, o objetivo principal desta pesquisa

foi investigar o perfil midiático dos estudantes e professores do curso de Pedago-

gia da UFSC, buscando compreender comportamentos fundamentais, como por

exemplo, a inclusão das mı́dias como recurso pedagógico pelos alunos e profes-

sores do curso, o perfil de acesso e consumo dos dispositivos eletrônicos na vida

pessoal e profissional.

Para subsidiar a definição do tema deste trabalho de conclusão de curso,

a primeira etapa da pesquisa contou com o mapeamento de Universidades do

Estado de Santa Catarina. O objetivo era observar a inclusão das mı́dias nos

cursos de Pedagogia a ńıvel regional. Ao todo encontramos nove Institutos de

Ensino Superior (IES), a citar: UDESC, UFSC, FURB, UFFS, UNOESC, FMP,

USJ, UNESC, UNIFEBE, e um Instituto Federal (IFSC). Todas as universidades

citadas possuem o curso de Licenciatura em Pedagogia.

Todos os cursos analisados possuem uma disciplina relacionada ao tema,

mas os nomes variam bastante, tais como, Mı́dia e Educação (UDESC); Comu-

nicação e Educação (UFSC); Tecnologia Educacional e Aprendizagem (FURB);

Tecnologias Digitais e Educação (UFFS); Educação e Multimeios (UNOESC);

Tecnologias, Mı́dias e Conhecimentos Aplicados na Educação (FMP); Educação,

Mı́dias e Tecnologias (USJ); Ensino e Aprendizagem no Mundo Digital (UNESC)

e por ultimo Tecnologias, Comunicação e Educação (UNIFEBE). Dessas nove dis-

ciplinas citadas, apenas um curso não disponibilizou a ementa da disciplina na

internet. Não realizamos a comparação quantitativa e qualitativa entre as emen-

tas; o nosso objetivo era simplesmente fazer o mapeamento a respeito da inclusão
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1 Introdução

do tema nos curŕıculos. Notamos que todos os cursos contam com apenas uma

disciplina espećıfica sobre o tema, a grande maioria no ultimo ano do curso (7a

à 9a fase)

Após o mapeamento das universidades escolhi fazer um recorte e anali-

sar apenas o perfil midiático dos estudantes do curso de Pedagogia da UFSC.

Desse modo, minha orientadora, Profa. Dra. Dulce Márcia Cruz, propôs que

eu analisasse os dados de um questionário que ela havia aplicado aos estudan-

tes da disciplina Educação e Comunicação do curso de Pedagogia da UFSC, nos

semestres de 2014-1, 2015-1 e 2015-2. O questionário tem como objetivo inves-

tigar a presença das mı́dias na vida dos estudantes dos cursos de licenciaturas,

e contempla os aspectos acadêmico, social, pessoal e profissional. A expecta-

tiva principal do questionário é identificar as condições de letramento digital e

midiático dos estudantes. A partir dos dados da pesquisa, está sendo produ-

zido um jogo eletrônico on-line, para ser utilizado como espaço de aprendizagem

lúdica e autônoma por professores da educação básica brasileira. Além disso,

o projeto almeja utilizar esse jogo como parte de uma formação com um grupo

piloto de professores, avaliando e medindo o aprendizado ali constrúıdo visando

uma expansão da oferta do jogo para todos os docentes do páıs.

Uma justificativa para esta pesquisa é que ela se insere na discussão sobre

mı́dia-educação e letramentos que levantam questões sobre a importância de se

ter uma disciplina espećıfica que aborde o tema das mı́dias no curŕıculo escolar.

Segundo Gonnet essa importância se deve à

Urgência de não mais deixar nosso cotidiano ser invadido por mı́dias que
determinam cada vez mais nossas representações, nossos reflexos cotidia-
nos, sem que a escola intervenha para propor um distanciamento. Trata-se
da própria credibilidade da instituição escolar, que tem por missão, entre
outras, estruturar os eventuais saberes colhidos ao acaso na frequência às
mı́dias. (GONNET, 2009, p.49)

Nessa linha, Fantin ressalta que,

A experiência com a cultura digital está se construindo não apenas no-
vos usos da linguagem, mas novas formas de interação que precisam ser
problematizadas no curŕıculo da formação de professores. (FANTIN, 2012
,p.65)

Outra justificativa para esta pesquisa se baseia na ideia de Silverstone

(2011), de que estudamos a mı́dia pela necessidade de compreender quão poderosa
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ela é em nossa vida cotidiana, na estruturação da experiência, tanto sobre a

superf́ıcie como nas profundezas. As mı́dias fazem parte do nosso cotidiano

pessoal e profissional e, como futuros docentes, é importante saber lidar com elas

para que não fiquem distantes da sala de aula e dos estudantes, podendo ser

utilizadas como possibilidade de novos aprendizados.

O texto está organizado em cinco caṕıtulos. No primeiro caṕıtulo (In-

trodução) descrevemos as motivações e objetivos centrais de nossa pesquisa. No

próximo caṕıtulo (Fundamentação Teórica) iremos apresentar os conceitos que

foram utilizados como base para a compreensão, desenvolvimento e interpretação

dos dados estat́ısticos do nosso trabalho. A seguir, no caṕıtulo de Metodologia,

iremos fazer a descrição detalhada de como procedemos para analisar o ques-

tionário aplicado aos 53 estudantes da disciplina de Comunicação e Educação

do curso de Pedagogia da UFSC nos semestres de 2014-1, 2015-1 e 2015-2. No

quarto caṕıtulo (Resultados e Discussão) apresentamos os resultados da pesquisa

obtidos a partir da análise estat́ıstica das respostas do questionário, assim como a

interpretação e discussão dos resultados. Finalizamos o trabalho com o caṕıtulo

de Conclusões, que contém um resumo dos resultados mais relevantes da pesquisa

e a proposição de algumas perspectivas futuras.
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2 Fundamentação Teórica

Nesta parte do trabalho apresentaremos o referencial teórico consultado durante

a pesquisa. Exploraremos dois conceitos chaves que foram relevantes para o de-

senvolvimento e interpretação dos dados estat́ısticos do nosso trabalho, são eles,

Mı́dia-Educação e Letramento Digital e Midiático. Adotamos alguns autores

como Belloni, Fantin, Gonnet para o primeiro conceito e para o segundo cita-

remos Cruz, Ribeiro e Xavier que contribúıram para a fundamentação teórica,

referencial e reflexiva da temática.

2.1 Ḿıdia-Educação

Vamos iniciar a discussão com o conceito de Mı́dia-Educação. Belloni (2009)

explica que a expressão “mı́dia-educação ” ou “educação para as mı́dias” é citada

pelos organismos internacionais nos anos de 1960, em particular pela UNESCO

em referência a capacidade dos novos meios de comunicação de alfabetizarem

em grande escala populações privadas de estruturas de ensino e de equipes de

pessoal qualificado, ou seja, às virtudes educacionais das mı́dias de massa como

meios de educação à distância.

De acordo com a mesma autora, em 1973 houve uma tentativa de definição

que aponta para o surgimento de um novo campo de ação:

Por mı́dia-educação convém entender o estudo, o ensino e a aprendizagem
dos meios modernos de comunicação e expressão, considerados como parte
de um campo espećıfico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na
prática pedagógicas, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para
o ensino e a aprendizagem em outros campos do conhecimento, tais como
a matemática, a ciência e a geografia. (UNESCO, 1984, apud BELLONI
2009, p. 1086)

Em 1984 a UNESCO propôs uma nova definição de mı́dia-educação, e a

partir desta data esse conceito é entendido como:
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2 Fundamentação Teórica

Todas as maneiras de estudar, aprender e ensinar em todos os ńıveis (...) e
em todas as circunstâncias, a história, a criação, a utilização e a avaliação
das mı́dias enquanto artes práticas e técnicas, bem como o lugar que elas
ocupam na sociedade, seu impacto social, as implicações da comunicação
mediatizada, a participação, a modificação do modo de percepção que elas
engendram o papel do trabalho criativo e o acesso às mı́dias. (UNESCO,
1984, apud BELLONI 2009, p. 1086)

Ainda de acordo com Belloni, em janeiro de 1982 a UNESCO realizou

uma reunião em Grunwald (Alemanha) com representantes de 19 páıses que

adotaram uma Declaração comum em relação à importância das mı́dias e a obri-

gatoriedade dos sistemas nacionais de auxiliarem os cidadãos na compreensão

desses novos fenômenos. A Declaração de Grunwald partiu da importância cres-

cente das mı́dias na sociedade, especialmente nas novas gerações, e enfatiza a

necessidade de ações e poĺıticas de mı́dia-educação como componente básico e

condição necessária da formação para a cidadania.

Mı́dia-educação passa a ser compreendida como

uma formação para a compreensão cŕıtica das mı́dias, mas também se
reconhece o papel potencial das mı́dias na promoção da expressão criativa
e da participação dos cidadãos, pondo em evidência as potencialidades
democráticas dos dispositivos técnicos de mı́dia. [...] a consideração das
mı́dias não só como meios de comunicação de massa, cuja leitura cŕıtica
é preciso desenvolver, mas também como meios de expressão da opinião e
da criatividade pessoais, cuja apropriação é necessário assegurar a todos
os cidadãos. (BELLONI, 2009, p.1087)

E assim a mı́dia-educação pode ser usada como ferramenta pedagógica

para o professor, de criação, expressão pessoal e participação poĺıtica para todos

os cidadãos (BELLONI, 2009). Já no Brasil, a mı́dia-educação:

nasce e se desenvolve paralelamente à formação da indústria cultural ao
longo das primeiras décadas do século XX, mais como sensibilidade edu-
cativa no confronto com as mensagens das mı́dias do que como movimento
consciente. Naquele contexto, as mı́dias eram vistas como um “mal” que
a educação deveria combater, pois sendo véıculos de uma anticultura, as
mı́dias eram objeto de diversas reações por parte dos professores. Mas
ao mesmo tempo que eram ignoradas porque consideradas irrelevantes,
sua crescente popularidade levou a escola a adotar um “papel ativo de
resistência cultural às vazias reações emotivas que a mı́dia parecia enco-
rajar”. (MASTERMANN, 1997, apud FANTIN, 2011, p. 36)

No Brasil a mı́dia-educação era vista como algo negativo e era ignorada

por parte dos professores, e assim abordando por não ser adotada pelos profes-

sores que resistiram ao seu uso em sala de aula.
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No século XXI, ainda não se tem um acordo em relação ao termo mı́dia-

educação, mas seus objetivos de acordo com Fantin (2012) aproximam-se e dizem

respeito à formação de um usuário ativo, cŕıtico e criativo de todas as tecnologias

de comunicação e informação e de todas as mı́dias. A mı́dia-educação pode ser

uma condição de educação para a “cidadania instrumental e de pertencimento”,

para a democratização de oportunidades educacionais e para o acesso e produção

de saber, o que contribui para a redução das desigualdades sociais. A autora

diz que percebe a mı́dia-educação como um caleidoscópio, pois este vai criando

formas e refletindo luzes, brilhos e cores conforme o movimento feito: prática

social e disciplina, discurso e intervenção, ação e reflexão, leveza e rigor, ativismo

e estratégia, criação e experimentação e muitos outros a serem criados. (FANTIN,

2006a, p. 99).

Para encerrar a parte conceitual sobre a mı́dia-educação, cito uma śıntese

que Fantin fez em relação à concepção de mı́dia-educação, para ela existem os

quatro “C”,

cultura (ampliação e possibilidades de diversos repertórios culturais),
cŕıtica (capacidade de análise, reflexão e avaliação) e criação (capacidade
criativa de expressão, de comunicação e de construção de conhecimentos).
A essas três palavras que começam com a letra “C” acrescento o C de
cidadania, configurando então os “quatro C” da mı́dia-educação: cultura,
cŕıtica, criação/criatividade e cidadania, fazendo uma analogia com os
“três P” dos direitos das crianças em relação às mı́dias: proteção, pro-
visão e participação. (FANTIN, 2006a, p.100)

2.2 Letramento Digital e Midiático

Compreender o conceito de letramento digital e midiático é importante para

assimilar a ideia deste trabalho. Para a compreensão deste conceito utilizamos

os seguintes autores como referência: Cruz (2013), Ribeiro (2009) e Xavier (2005).

Ribeiro (2009) observa que a internet e as máquinas digitais figuram entre

as mais recentes formas de letramento, esse aspecto gerou uma preocupação com

os usos das novas tecnologias entre aqueles estudiosos que investigavam a leitura

e a escrita.

O conceito de letramento digital faz parte de um dos diversos tipos de

letramentos que existem. Ele teve o seu desenvolvimento, de acordo com Ribeiro
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(2009), a partir da comunidade de autores que abordavam o conceito de letra-

mento voltado apenas aos objetos impressos, como livros, jornais, revistas, etc.,

à medida que percebiam a crescente importância do computador.

O Letramento digital,

é expressão ainda não empregada irrestritamente. Há ocorrências de le-
tramento informacional, letramento computacional, letramento midiático,
letramento multimı́dia e outras, todas traduzidas do inglês computer lite-
racy ou information literacy, e nem sempre são sinônimas ou referem-se
aos mesmos problemas e objetos. (RIBEIRO, 2009, p.22/3)

De acordo com o entendimento de Ribeiro (2009), o letramento digital faz

parte de um conjunto de habilidades necessárias e desejáveis desenvolvidas em

indiv́ıduos ou grupos em direção a ação e a comunicação eficiente em ambientes

digitais, sejam eles suportados pelo computador ou por outras tecnologias de

mesma natureza.

Segundo Xavier (2005), a inclusão de novas ferramentas tecnológicas no

cotidiano dos cidadãos, como o computador, a internet, o cartão magnético, o

caixa eletrônico etc., tem exigido dos usuários a aprendizagem de comportamen-

tos e racioćınios espećıficos,

Por essa razão, alguns estudiosos começam a falar no surgimento de um
novo tipo, paradigma ou modalidade de letramento, que têm sido chamado
de letramento digital. Esse novo letramento, segundo eles, considera a ne-
cessidade dos indiv́ıduos dominarem um conjunto de informações e habili-
dades mentais que devem ser trabalhadas com urgência pelas instituições
de ensino, a fim de capacitar o mais rápido posśıvel os alunos a viverem
como verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada vez mais cercado por
máquinas eletrônicas e digitais. (XAVIER, 2005, p.133)

O autor ainda destaca que tornar-se um letrado digital implica em assumir

mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais,

como imagens e desenhos, se compararmos as formas de leitura e escrita feitas no

livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais e a tela, também

digital (XAVIER, 2005).

Para Cruz (2013, p.6)

o letramento midiático seria um processo de śıntese continuada e de apren-
dizagem constante (dado o processo tecnológico de inovação) das possibili-
dades das mı́dias digitais. Assim, um letramento midiático inclui as várias
mı́dias e seus gêneros (numa relação de reciprocidade) em práticas sociais
e enunciativas que podem ser vividas em diferentes graus de conhecimento,
num processo constante e, pelo menos em tese, sem um fim definido.
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Por outro lado, como afirma Cruz (2013) baseada em Buzato (2007), não

há letramento absoluto; ninguém é totalmente letrado; cada um de nós domina

alguns letramentos mais ou menos do que outros; alguns são mais valorizados,

disciplinados, quantificados, justificados que outros; os letramentos estão relaci-

onados aos contextos em que aparecem e de quem está ou não está familiarizado

com eles.
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Neste caṕıtulo iremos fazer a descrição detalhada de como procedemos para ana-

lisar o questionário aplicado aos 53 estudantes da disciplina de Comunicação e

Educação do curso de Pedagogia da UFSC nos semestres de 2014-1, 2015-1 e

2015-2. Esse questionário foi formulado no Google Drive para ser respondido on-

line. Foi disponibilizado no ambiente da disciplina dentro do Moodle da UFSC.

E composto por questões formuladas de modo a traçar um panorama do per-

fil midiático (digital) dos estudantes e também da visão deles sobre o uso das

mı́dias como recurso pedagógico pelos professores do curso de Pedagogia, como

por exemplo: Proponho ou já propus atividades nas quais os alunos usam inter-

net? Meus professores utilizam v́ıdeos ou materiais audiovisuais da internet (por

exemplo, Youtube) como recurso pedagógico? Frequência que usa internet para

bate papo? Frequência que vai a museus e galerias de arte?

Iremos descrever a seguir como procedemos para realizar os cálculos das

porcentagens. Vamos colocar como exemplo a questão: Frequência que uso inter-

net para bate papo? Essa questão possui seis opções de resposta (o participante

deve escolher apenas uma): nunca, de vez em quando, quinzenalmente, semanal-

mente, diariamente, várias vezes. Para obter, por exemplo, a porcentagem total

da resposta várias vezes, somamos o número de ocorrências dos três questionários

e dividimos pelo número total de participantes. Nesse caso concreto, temos 29

ocorrências da resposta várias vezes e 53 participantes, ou seja,

29

53
= 0, 547, portanto, 54, 7%.

A partir do momento que organizamos todas as questões e porcentagens

em tabelas, iniciamos a segunda etapa que consistiu na interpretação das porcen-

tagens. Essa etapa foi a mais complexa e envolveu muito esforço e dedicação, pois

tivemos que traduzir porcentagens (números) em comportamentos reais (perfis

midiáticos). Em um primeiro momento, observamos que era necessário clas-

sificar ou organizar as questões dentro de quatro grupos. Essa foi a primeira
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manipulação dos dados, pois não analisamos (interpretamos) o questionário na

ordem tal qual nos foi apresentado. A linha temporal de argumentação seria

traçada a partir desses quatro grupos, que são, 1. Informações Gerais, 2. Perfil

Digital e Midiático dos Estudantes, 3. Perfil Midiático dos Professores e 4. Per-

fil Midiático dos Estudantes enquanto Docentes. Iremos fornecer mais detalhes

destes grupos no próximo caṕıtulo2. Realizamos essa classificação pois o nosso

principal objetivo era compreender como o perfil midiático dos estudantes e como

o perfil midiático dos professores se relacionavam com o perfil midiático dos es-

tudantes enquanto docentes, que de fato é a grande motivação do nosso trabalho

de conclusão de curso.

Enfatizamos que as conclusões traçadas nesse trabalho sobre o perfil midiático

dos estudantes e professores da UFSC estão fundamentadas na análise de dados,

que segundo Gil (2008)

tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibi-
litem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.
Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das
respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos an-
teriormente obtidos. (GIL, 2008, p. 156)

Como parte da metodologia empregada, realizamos também algumas operações

matemáticas simples, como a soma das porcentagens de algumas colunas das ta-

belas. Como descrito a seguir no próximo caṕıtulo, esse tipo de manipulação dos

dados nos proporcionou um entendimento muito mais claro de alguns aspectos

do perfil midiático dos estudantes e professores. Além disso, em algumas ocasiões

adotamos o cruzamento de dados entre diferentes tabelas. Todas essas operações

seguiram uma linha bastante intuitiva e natural; elas foram emergindo à me-

dida que reflet́ıamos de modo mais atento aos dados estat́ısticos que t́ınhamos a

disposição.

2Notamos que o agrupamento proposto é similar ao agrupamento do questionário, mas al-
gumas questões do questionário estão fora dessa ordem.
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Os processos educativos são suficientemente complexos para que não seja
fácil reconhecer todos os fatores que os definem. A estrutura da prática
obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros
institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais
dos professores, dos meios e condições f́ısicas existentes, etc. Mas a prática
é algo fluido, fugidio, dif́ıcil de limitar com coordenadas simples e, além do
mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores,
hábitos pedagógicos, etc. (ZABALA, 1998, p.16)

Neste caṕıtulo apresentaremos os resultados da pesquisa que foram ob-

tidos a partir da análise estat́ıstica das respostas do questionário aplicado aos

estudantes do curso de Pedagogia da UFSC durante os semestres acadêmicos

de 2014-1, 2015-1 e 2015-2. Para tornar a análise do questionário mais obje-

tiva e clara, optamos por organizar as perguntas dentro de quatro grupos, como

descritos a seguir:

4.1 Informações gerais. Esse grupo de perguntas contém informações de

caráter pessoal sobre os estudantes universitários, como por exemplo, idade,

cidade de residência, experiência docente etc.

4.2 Perfil digital e midiático dos estudantes. Esse grupo de perguntas

visa identificar aspectos do consumo cultural dos estudantes (livros, revistas

etc.); do acesso a recursos (celulares, computadores etc.); da produção de

materiais (v́ıdeos, textos, sons etc.), etc.

4.3 Perfil midiático dos professores. Esse grupo de perguntas visa identifi-

car o uso das mı́dias como recurso pedagógico pelos professores dos cursos

de licenciatura.

4.4 Perfil midiático dos estudantes enquanto docentes. Esse grupo de

perguntas visa identificar o uso pedagógico dos recursos midiáticos pelos

estudantes universitários que participaram do questionário.
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Em todos os casos adotamos o uso de tabelas para apresentar as perguntas

e as respectivas porcentagens, pois este procedimento facilitou a visualização e

interpretação dos dados.
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4.1 Informações gerais

4.1 Informações gerais

Na tabela 4.1 logo abaixo apresentamos o perfil geral dos 53 participantes.

Tabela 4.1: Informações gerais dos 53 participantes.

Sexo 90,6% Feminino

9,4% Masculino

Idade 66,0% até 25 anos

33,9% entre 26 e 60 anos

Você mora 52,8% com os pais

33,9% com o cônjuge ou parceiro

Curso no qual está matriculado 94,3% Pedagogia

Instituição de ensino 100% UFSC

Cidade 100% Florianópolis

Semestre que está cursando 92,4% quarto ano (7 e 8 semestres)

Experiência como docente 68,2% estão atuando

9,7% nunca atuaram

21,9% possuem experiência mas não estão
atuando

Nı́vel de ensino que atua 54,7% Educação infantil

5,6% Ensino fundamental I

0% Ensino fundamental II

5,6% Ensino superior

7,9% outros

26% não estão atuando

Tempo de experiência com 28,3% até um ano

atividades de docência 50,9% de 1 ano até 5 anos

5,6% de 10 anos a 20 anos

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).

A pesquisa contou com a participação majoritária de estudantes do sexo

feminino na proporção de 90,6% contra 9, 4% de estudantes do sexo masculino.

Todos os participantes são estudantes da UFSC na modalidade presencial, a
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grande maioria estudantes do curso de Pedagogia (94,3%). A pesquisa teve par-

ticipação dominante dos estudantes do quarto ano (7 e 8 semestres) na proporção

de 92, 4%. A faixa etária desses estudantes está principalmente dividida nas pro-

porções a seguir, 66, 0% dos estudantes com idade até 25 anos e 33.9% dos estu-

dantes com idade entre 26 e 60 anos. No que diz respeito à moradia, 52, 8% dos

estudantes moram com os pais e 33, 9% moram com o cônjuge ou parceiro. Do

total de participantes, 9, 7% nunca atuaram como professores, enquanto 68, 2%

estão atuando e 21, 9% não estão atuando, mas possuem experiência.

Gostaŕıamos de fazer algumas observações importantes sobre os dados da

Tabela 4.1:

1. 1. As conclusões que iremos traçar sobre o perfil midiático dos participantes

a partir dos dados do questionário são direcionadas para o perfil midiático

dos estudantes do curso de Pedagogia. Embora nem todos os participantes

sejam estudantes deste curso, a grande maioria, na proporção de 94, 3% (ou

51 participantes) o são. As mesmas considerações são válidas para o ano

acadêmico dos participantes, a maioria estudantes do quarto ano (92, 4%).

Em outras palavras, iremos analisar o perfil midiático dos estudantes de

Pedagogia do quarto ano.

2. 2. Interessante notar que apenas 9, 7% dos participantes nunca tiveram

alguma experiência como docente dentro de sala de aula. Este é um dado

bastante positivo visto que esses estudantes estão próximos de concluir o

curso e já estão atuando na área e assim conhecendo de perto o cotidiano

escolar. Além disso, do percentual de 90, 2% de estudantes com experiência

docente, 50, 9% destes possuem entre 1 ano e até 5 anos de experiência. Esse

ultimo dado pode ser consequência de inúmeros fatores, mas devido a faixa

etária cobrir 66, 0% com idade até 25 anos, acreditamos que uma parcela

considerável de estudantes do curso de Pedagogia está iniciando suas ativi-

dades docentes em sala de aula já nos primeiros semestres do curso. Outro

fator importante que deve ser levado em conta é uma porcentagem signifi-

cativa de 13 participantes (24, 5%) com idade igual ou superior a 30 anos.

Esses estudantes com idade mais avançada certamente contribuem para

essa alta porcentagem, talvez por estarem cursando a segunda graduação e

possúırem uma experiência docente. Enfatizamos que essas observações são

hipóteses, e que as perguntas do questionário não nos permitem esclarece-
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las de modo mais objetivo. Elas precisam ser testadas numa analise mais

acurada em outra pesquisa.

3. Do percentual de 68,2% de estudantes que estavam atuando como docentes

na ocasião da pesquisa, 54,7% lecionam na educação infantil. Esse dado

indica uma preferência dos estudantes por atuarem nessa modalidade de

ensino ou uma grande demanda nessa modalidade por falta de professores.

A prática docente é uma atividade complexa, como descreve Zabala (1998)

na eṕıgrafe introdutória desse caṕıtulo, e certamente exige uma boa gama de

conhecimentos teóricos. No entanto, para que esses conhecimentos se solidifiquem

no estudante e façam parte da sua futura prática docente, é necessário contrastá-

los com os saberes adquiridos a partir da experiência real em sala de aula. A

experiência docente em sala de aula produz uma grande dose de questionamentos,

incertezas, medos, frustrações, todos eles relacionados, de certo modo, com a

imaturidade do professor ainda em formação. Na medida em que ampliamos

a nossa experiência em sala de aula nos sentimos mais preparados de prever

um determinado afeto em nossos estudantes a partir de uma determinada ação

pedagógica. Talvez esse seja um dos fatores complexos que Zabala exprimiu de

modo bastante claro no texto que dá ińıcio a esse caṕıtulo.

4.2 Perfil digital e midiático dos estudantes

Formar professores na mı́dia-educação é principalmente fornecer-lhes ferra-
mentas para que eles possam acompanhar o desenvolvimento de formas de
cidadania digital, com a finalidade de ajudar crianças e jovens a construir
sua própria cidadania digital. (FANTIN e RIVOLTELLA, 2012, p.142)

Para dar continuidade ao nosso diálogo, apresentaremos nessa seção as

perguntas e respostas que compreendem o perfil digital e midiático dos estudantes

universitários3. Esses dados são relevantes, entre outros fatores, porque indicam o

repertório cultural e tecnológico dos futuros professores. Organizamos a discussão

3Esse perfil midiático não contempla os aspectos de inclusão das mı́dias como recurso pe-
dagógico. Esse aspecto será objeto de análise na quarta seção.
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dos resultados estat́ısticos dessa seção em três tabelas, apresentadas na seguinte

ordem: a primeira tabela (Tabela 4.2) contém dados referentes ao perfil de acesso

e consumo dos dispositivos eletrônicos; a segunda tabela (Tabela 4.3) contém

dados sobre o perfil de consumo cultural ou de lazer dos estudantes e, para

encerrar a seção, a terceira tabela (Tabela 4.4) contém dados sobre o perfil de

uso da internet.

O computador com acesso a internet é uma ferramenta indispensável tanto

para alunos quanto para professores universitários. Os dados da tabela 4.2 apon-

tam a grande adesão dos dispositivos eletrônicos nos diversos setores da vida do

universitário, seja em casa, no trabalho ou na escola. Em todos esses três setores,

encontramos o computador com acesso a internet em proporções muito altas.

Tabela 4.2: Perfil de acesso e consumo dos dispositivos eletrônicos mais comuns
da atualidade. Com exceção do tablet no trabalho, os demais dispo-
sitivos eletrônicos são bastante acesśıveis a vida dos universitários.

Acesso ao recurso SIM

Computador em casa 84,9%

Computador na escola 66,0%

Computador no trabalho 71,6%

Internet em casa 98,1%

Internet na escola 79,2%

Internet no trabalho 81,1%

Internet móvel 69,8%

Tablet em casa 32,0%

Tablet no trabalho 7,5%

Notebook ou Netbook 92,4%

Celular pessoal 100%

Celular com acesso à internet 83,0%

Console de games 41,5%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).
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O próximo passo é investigar a frequência e a finalidade das mı́dias e

tecnologias na vida dos estudantes universitários. Esse perfil é muito vasto e,

fundamentalmente, pode ser definido pela soma de diversos fatores, como por

exemplo, idade, aspectos culturais, religiosos, regionais, socioeconômicos etc.

Quando exercemos o papel de professores, também devemos estar atentos

à frequência e a finalidade das mı́dias e tecnologias na vida de nossos alunos,

para que possamos educá-los ao uso consciente desses artefatos. Notamos que o

perfil midiático dos estudantes pode ser diferente dependendo da modalidade de

ensino. Por exemplo, o perfil midiático dos estudantes dos anos iniciais poder

ser diferente do perfil midiático dos estudantes da educação infantil. Em todos

os casos, a atuação do professor deve ser diferenciada em cada modalidade de

ensino, mas deve visar uma instrução cŕıtica capaz de alcançar, em longo prazo,

o letramento digital e midiático dos estudantes.

Os dados de nossa pesquisa indicam como apresentaremos a seguir, que

embora as mı́dias estejam bastante presentes na vida dos estudantes univer-

sitários, ainda é muito mais frequente seu uso para diversão e entretenimento.
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Tabela 4.3: Frequência de uso das mı́dias e tecnologias. Algumas questões do questionário não possuem as repostas
diariamente e várias vezes ao dia. Esses campos foram marcados com estrela.

Frequência que Nunca De vez em

quando

Quinzenalmente e

Mensalmente

Semanalmente Diariamente Várias Vezes

ao dia

uso internet para bate
papo

0% 18,8% 1,8% 2,1% 22,6% 54,7%

atualizo meu blog pessoal 77,3% 11,3% 0% 1,8% 5,6% 3,7%

acesso blog de terceiros 37,7% 37,7% 1,8% 7,5% 15,0% 0%

acesso redes sociais 3,7% 7,5% 1,8% 0% 35,8% 52,8%

uso internet para entrete-
nimento

2,1% 7,5% 0% 13,2% 37,7% 37,7%

uso internet para uso pro-
fissional

9.4% 1,8% 0% 15,3% 49,0% 24,5%

jogo jogos eletrônicos 22,6% 43,3% 3,7% 13,2% 7,5% 9,4%

vejo TV 0% 28,3% 0% 5,6% 66,0% ⋆

vou ao cinema 1,8% 41,5% 50,9% 5,6% ⋆ ⋆

leio livros impressos 5,7% 39,6% 20,8% 11,3% 22,6% ⋆

leio livros digitais 29,3% 25,5% 5,6% 13,2% 26,4% ⋆

vou a shows musicais 13,3% 71,6% 15,1% 0% ⋆ ⋆

vou ao teatro 26,4% 66,0% 7,6% 0% ⋆ ⋆

vou a museus e galerias de
arte

33,9% 62,2% 3,9% 0% ⋆ ⋆

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).
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A tabela 4.3 contém dados que merecem destaque:

• Se somarmos as porcentagens das respostas várias vezes ao dia e diaria-

mente, cujo resultado ainda transmite a ideia de frequência diária, encon-

tramos resultados bastante surpreendentes. As porcentagens são: 77, 3%

usam internet para bate papo; 88, 6% usam internet para acesso a redes so-

ciais; 75, 4% usam internet para entretenimento; 63, 0% assistem televisão e

73, 5% usam internet para fins profissionais. As demais perguntas/respostas

não foram inclúıdas, pois as porcentagens não atingem 50%. Esses dados

revelam uma dualidade no uso das mı́dias. Por um lado, o uso para en-

tretenimento e por outro lado o uso profissional. Nesse ponto da pesquisa

não somos capazes de identificar o tipo de uso profissional, mas na seção 4

iremos fornecer ind́ıcios de que esse uso não se refere à inclusão de mı́dias

como recurso pedagógico.

• Nota-se pelas respostas que a leitura de livros (impressos e digitais), visita a

museus e galerias de artes, cinemas, shows e teatro ficam em segundo plano

na prioridade dos participantes. Os novos meios comunicação (computador

com internet) prendem muita atenção dos estudantes em comparação aos

meios de comunicação tradicionais (livros, cinema, teatro etc.). Embora

não tenhamos dados para justificar a seguinte afirmação, acreditamos que

essa tendência também se manifesta nos estudantes de outras modalidades

de ensino (ensino médio, ensino fundamental etc.).

A última tabela dessa seção nos fornece dados mais espećıficos sobre o

perfil de consumo cultural do computador e da internet.
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Tabela 4.4: Perfil de consumo cultural do computador e da internet.

Consumo cultural SIM

Atualizo informações na internet 84,9%

Compartilho not́ıcias, fotos, v́ıdeos e mensagens com meus amigos 96,2%

Já produzi e compartilhei v́ıdeos na internet 64,1%

Já produzi e compartilhei textos de minha autoria 50,9%

Já participei de algum movimento social pela internet, como por
exemplo ter assinado um manifesto digital ou ter divulgado al-
guma denúncia

66%

Já publiquei e compartilhei reclamações na internet referente a
algum serviço em que não fui bem atendido

43,3%

Já criei um tópico ou participei em um fórum de discussão na
internet

58,4%

Já produzi um jogo digital 0%

Já editei e manipulei imagens digitais 75,4%

Já editei e manipulei sons digitais 33,9%

Já criei uma página ou site na internet 37,7%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).

O que nos chama mais atenção nas porcentagens da tabela acima, é que

elas indicam uma forte tendência dos estudantes universitários dominarem uma

ampla gama de softwares para manipulação de textos, v́ıdeos, imagens, sons,

fóruns etc., excluindo softwares para produção de jogos digitais, que obteve 0%.

Essas porcentagens indicam que os estudantes universitários possuem um bom

letramento digital. Outro aspecto positivo é o uso cŕıtico das mı́dias (tecnologias)

como a participação de movimentos sociais, que contou com 66% de adesão, ou

ainda, reclamações pela internet que teve a porcentagem de 43, 3%.

Ocorre com frequência na profissão de professor (educador) a aquisição

de novos saberes, técnicas e práticas pedagógicas. Esses novos saberes exigem,

em algumas ocasiões, o dispêndio de horas de estudo em softwares e programas

espećıficos. Os dados da Tabela 4.4 revelam que os futuros professores possuem
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4.3 Perfil midiático dos professores

um repertório digital amplo. Isso nos dá uma medida da flexibilidade dos futuros

professores diante do uso de novos dispositivos tecnológicos.

O professor que possui um repertório cultural amplo torna as suas ações

pedagógicas mais mobilizadoras, deixando o ensino mais positivo e desfrutando

de uma relação mais próxima com os estudantes. Fundamentamos essa afirmação

a partir de nossa experiência em sala de aula, seja no papel de estudantes uni-

versitários, quanto no papel de professores em formação. Um mesmo conteúdo

pode ser abordado de diversas maneiras. A problematização que antecede o

conteúdo em si envolve, na maioria das vezes, doses de criatividade, experiências

e interesses despertados pelos estudantes, leituras recentes ou passadas, contato

com o tema promovido pelas mı́dias em geral, etc. Todos esses aspectos estão

relacionados com o repertório cultural e midiático do professor. Desse modo,

enquanto estudantes, observamos em nossas aulas na Universidade a diferença

marcante de professores com repertório cultural; suas aulas são atraentes e, so-

bretudo prazerosas, sem comprometer os aspectos de aprendizagem. Além disso,

a aproximação com a disciplina é facilitada, gerando uma grande motivação na

aprendizagem. Não é simples estabelecer uma relação direta entre repertório cul-

tural e a qualidade da atividade docente do futuro professor, mas acreditamos

que os fatores expostos acima justificam o nosso interesse em investigar o perfil

midiático dos estudantes.

4.3 Perfil midiático dos professores

A medida que avançamos nas seções de resultados, percebemos que a atividade

docente do futuro professor também é determinada por fatores sutis de sua vida

pessoal, além obviamente da sua formação acadêmica, como por exemplo, o

seu repertório cultural que lhe será bastante útil na problematização de aulas

e também na conquista de novos estudantes. Ou ainda, o seu perfil de uso e

domı́nio das mı́dias e tecnologias, que lhe serão uteis, por exemplo, para pro-

blematizar aulas com foco no letramento midiático, no uso como ferramenta de

ensino, pesquisa, trabalho, lazer etc.

Outro aspecto que certamente influencia na prática docente do futuro pro-

fessor é o exemplo4 dos seus professores universitários. Essa afirmação merece

4A palavra exemplo recebe destaque nesta frase, pois entendemos que não bastam apenas os
ensinamentos teóricos dos professores, mas o verdadeiro exemplo que nos proporcionam
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4 Resultados e Discussão

nossa atenção e reflexão cautelosa pois ela abre espaço para consequências posi-

tivas e negativas. Para expormos nossa posição pensamos na seguinte metáfora,

na qual um filho aprende os segredos da cozinha observando o modo como seus

pais e avós cozinham; o filho percebe que não basta a receita do pão, mesmo que

seja bem detalhada, para que ele cresça e fique macio e saboroso. Com o tempo

ele percebe que se aprende com erros e acertos e colocando a mão na massa, mas

sobretudo, com a observação pontual dos seus mestres e com a criação de novas

receitas. Este último, não representa uma violação dos costumes da famı́lia mas

um modo de perpetuar o laço que os une através de muitas gerações, e de expan-

dir o domı́nio do mesmo. É através da observação e da ação que os conhecimentos

e experiências se desvendam e se constroem.

De volta ao tema central, enfatizamos a importância da formação acadêmica

de excelência e do exemplo distinto de professores universitários. Convidamos

o leitor a refletir sobre as consequências positivas e negativas (caso existam) da

metáfora acima e de traçar suas próprias conclusões. O nosso objetivo não é

fornecer respostas prontas, mas de promover questionamentos e gerar novas in-

quietações sobre temas antigos e bastante comuns do nosso cotidiano enquanto

alunos e professores.

Um aspecto fundamental que gostaŕıamos de compreender está expresso

na seguinte pergunta: como está a inclusão das mı́dias e tecnologias como recurso

pedagógico nas aulas dos professores do curso de Pedagogia? A tabela a seguir

nos fornece dados estat́ısticos para que possamos refletir sobre esses aspectos.

em sala de aula.
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Tabela 4.5: Perfil de uso das mı́dias e tecnologias como recurso pedagógico pelos professores do curso de Pedagogia da
UFSC.

Meus professores utilizam Nunca De vez em

quando

Mensalmente Quinzenalmente Semanalmente Diariamente

jogos eletrônicos como recurso pe-
dagógico

86,7% 11,3% 1,8% 0% 0% 0%

ou incentivam o acesso à internet
como fonte de pesquisa em ativi-
dade realizada em sala de aula ou
laboratório

11,3% 52,8% 3,7% 7,5% 16,9% 7,5%

jornais ou revistas impressos como
recurso pedagógico

26,4% 56,6% 1,8% 3,7% 9,5% 1,8%

jornal ou artigos de revistas digitais
como recurso pedagógico

18,8% 49,0% 7,5% 3,7% 13,2% 7,5%

redes sociais como recurso pe-
dagógico

47,1% 41,5% 3,7% 0% 7,5% 0%

filmes como recursos pedagógico 0% 75,4% 11,3% 5,6% 5,6% 1,8%

v́ıdeos ou materiais audiovisuais da
internet (por exemplo, Youtube)
como recurso pedagógico

0% 62,2% 17,2% 7,5% 9,4% 3,7%

ambiente virtual de aprendizagem
para a realização de atividades pe-
dagógicas

13,2% 45,2% 7,5% 5,6% 20,7% 7,5%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).
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4 Resultados e Discussão

Gostaŕıamos de fazer algumas observações sobre os dados da tabela acima:

1. Primeiramente destacamos que 86,7% dos professores nunca usam jogos

eletrônicos como recurso pedagógico. Esse perfil pode ser entendido sob

dois pontos de vista opostos entre si. Pesquisadores (CRUZ, RAMOS, AL-

BUQUERQUE, 2012) têm defendido que os jogos eletrônicos representam

uma estratégia de ensino e aprendizagem encarada com potencial tradicio-

nalmente nas modalidades básicas de ensino, como o ensino fundamental,

o ensino médio, etc. Nessas modalidades os jogos eletrônicos são recur-

sos pedagógicos mais atrativos, pelo prazer e descontração gerados nos

alunos durante a atividade, além de ser um recurso gráfico que ajuda no

desenvolvimento da criatividade, do racioćınio lógico, das noções espaciais

e geométricas, audiovisuais, interatividade etc. A baixa adesão dos jogos

no ensino superior, em particular no curso de Pedagogia, não seria um pro-

blema tão grave sob esse ponto de vista, partindo do pressuposto que essas

habilidades fazem parte do repertório cultural e cognitivo dos estudantes

universitários.

Refletindo na direção oposta, notamos que a escolha e uso de novos recur-

sos pedagógicos, em especial aqueles envolvendo dispositivos eletrônicos, é

uma opção que o professor possui para ampliar o seu repertório didático

e pedagógico. Esta opção não está limitada a uma modalidade de ensino;

professores de todas as modalidades podem se aventurar nessa direção, mas

o fator limitante é a criatividade, o conhecimento e a disposição para iden-

tificar as potencialidades desses dispositivos para cobrir um determinado

conteúdo ou atividade em sala de aula. Portanto, a baixa adesão dos jo-

gos eletrônicos seria um ind́ıcio de que os professores universitários ainda

estão adotando metodologias tradicionais e bem estabelecidas de ensino,

com, por exemplo, discussão de textos, apresentações de slides, discussão

em roda, envio de trabalhos por Moodle etc. A alta porcentagem de uso

desses recursos pedagógicos nas licenciaturas da UFSC já foi estudada por

Martins (2012) em sua dissertação de mestrado. Além disso, a baixa por-

centagem dos jogos eletrônicos pode representar a lenta adesão e difusão

de novas práticas de ensino envolvendo mı́dias.

2. A noção temporal da resposta de vez em quando não é muito precisa. Va-

mos encarar essa frequência temporal como uma frequência esporádica e
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4.3 Perfil midiático dos professores

bastante próxima da frequência nunca. Essa aproximação é boa tendo em

vista a duração de aproximadamente quatro meses de um semestre letivo5.

Esse modo de encarar os dados é proposital, pois a frequência mensalmente

significa pelo menos uma ocorrência por mês, ou ainda quinzenalmente,

pelo menos uma ocorrência a cada 15 dias etc. Analisando os dados da

Tabela 4.5 sob esse ponto de vista, o uso das mı́dias e tecnologias como

recurso pedagógico pelos professores do curso de Pedagogia da UFSC é

bastante esporádico. Essa conclusão é fundamentada em dados estat́ısticos

e reforçamos que ela pode representar a lenta adesão e difusão de novas

práticas de ensino envolvendo mı́dias e tecnologias.

Na tabela a seguir (Tabela 4.6) fazemos um recorte da Tabela 4.5 e apre-

sentamos apenas as porcentagens das respostas nunca e de vez em quando.

Essa simples manipulação dos dados revela a frequência esporádica que

fizemos menção no parágrafo acima.

5Desse modo a frequência de vez em quando poderia refletir, por exemplo, uma, duas ou
três ocorrências durante o semestre letivo, mas não mais do que isso.
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Tabela 4.6: Nessa tabela fazemos um recorte da Tabela 4.5 e mostramos apenas
as porcentagens das respostas nunca e de vez em quando.

Recurso ou atividade Professores Universitários

Nunca De vez em quando

redes sociais como recurso pedagógico 47,1% 41,5%

jogos eletrônicos como recurso pedagógico 86,7% 11,3%

ou incentivam o acesso à internet como fonte de pesquisa
em atividade realizada em sala de aula ou laboratório

11,3% 52,8%

jornais ou revistas impressos como recurso pedagógico 26,4% 56,6%

jornal ou artigos de revistas digitais como recurso pe-
dagógico

18,8% 49,0%

v́ıdeos ou materiais audiovisuais da internet (por exemplo,
Youtube) como recurso pedagógico

0% 62,2%

filmes como recursos pedagógico 0% 75,4%

ambiente virtual de aprendizagem para a realização de
atividades pedagógicas

13,2% 45,2%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).

3. Como mencionado logo acima, os únicos recursos didáticos que obtiveram a

frequência semanalmente em proporções mais altas foram as mais populares

e bem estabelecidas pela comunidade acadêmica, são elas, “acesso à internet

como fonte de pesquisa · · · ”, “jornal ou artigos de revistas digitais · · · ” e

“ambiente virtual de aprendizagem · · · ”. Vale ressaltar que mesmo esses

recursos ocorrem com uma frequência que não supera 20% dos professores.

Para encerrar a discussão dessa seção iremos apresentar a seguir a lista de

recursos utilizados ou atividades propostas pelos professores. Adiantamos que as

porcentagens da tabela estão em ordem decrescente, além disso esses dados não

fornecem uma noção de frequência, mas apenas se os professores usam ou não

determinado recurso em sala de aula.
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Tabela 4.7: Lista de recursos utilizados ou atividades propostas pelos professores.

Recursos utilizados ou atividades propostas pelos professores SIM

Apresentação digital 75,4%

Acesso a portais de pesquisa 71,6%

Construção de apresentações digitais, utilizando o power point, por exem-
plo

69,8%

Envio ou publicação de material digital em ambiente virtual 62,2%

Digitação de trabalhos durante o horário da aula 45,2%

Participação em fórum em ambiente virtual 43,3%

Acesso a museus ou galerias de arte virtuais 37,7%

Responder um questionário em ambiente virtual 33,9%

Participação em chat em ambiente virtual 28,3%

Edição de v́ıdeo 26,4%

Produção de texto coletivo em ambiente virtual 11,3%

Criação de blog ou página na internet 5,6%

Participação em web conferência 3,7%

Participação em videoconferência 0%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).

No topo da tabela encontramos os recursos e atividades mais usadas pe-

los professores, que são, “apresentação digital”, “acesso a portais de pesquisa”,

“construção de apresentações digitais” e “envio ou publicação de material digital

em ambiente virtual”. Os demais recursos/atividades tiveram proporções inferi-

ores a 50%. Desse modo, os dados da tabela 4.7 reforçam a nossa observação

de que o leque de recursos midiáticos dos professores do curso de Pedagogia é

limitado, e se restringe aos recursos clássicos e estabelecidos de ensino.
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4.4 Perfil midiático dos estudantes enquanto docentes

Deixamos a análise do perfil midiático dos estudantes na posição de docentes

por ultimo devido a um motivo muito especial. Acreditamos que esse perfil é

fruto dos demais analisados nas seções precedentes. Portanto, adotamos uma

maneira diferente para analisar os dados dessa seção, que consiste basicamente

no cruzamento de dados com as demais tabelas. Este foi o modo intuitivo que

encontramos para poder explicar e justificar a relação entre a inclusão das mı́dias

nas aulas dos futuros professores e os demais perfis midiáticos discutidos nas

seções precedentes. Gostaŕıamos de enfatizar que é nesse ponto do trabalho

que somos capazes de identificar de forma mais objetiva como está à formação

acadêmica dos estudantes de Pedagogia da UFSC em relação à inclusão de mı́dias

e tecnologias durante suas atividades docentes em sala de aula.

Do total de aproximadamente 100 perguntas do questionário, apenas seis

delas estão diretamente relacionadas a esse tema. Devido à escassez de perguntas

o perfil que iremos traçar será bastante incompleto, no sentido de que irá cobrir

apenas as seguintes mı́dias: redes sociais, jogos eletrônicos, internet, jornal ou

revista, v́ıdeos (material audiovisual) e filmes. Notamos que há uma grande varie-

dade de mı́dias que não constam no questionário, com, por exemplo, histórias em

quadrinhos impressas e digitais, softwares ou aplicativos de matemática, ĺıngua

portuguesa, ciências, geografia, artes, etc., softwares de produção de desenho,

softwares de produção de sons etc.

A tabela a seguir exibe a lista dos seis recursos pedagógicos utilizados

pelos estudantes apenas nas respostas nunca e de vez em quando. Podemos

observar que as porcentagens da tabela indicam uma grande semelhança entre

os perfis dos alunos e professores no que diz respeito à inclusão de mı́dias como

recurso pedagógico. Em ambos os casos a inclusão das mı́dias e tecnologias é

bastante baixa, tanto que se ocupam apenas o lado esquerdo da tabela.
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Tabela 4.8: Inclusão das mı́dias como recurso pedagógico nas aulas do estudantes universitários exercendo atividades
de docência.

Recurso pedagógico Nunca De vez

em

quando

Mensalmente Quinzenalmente Semanalmente Diariamente

Uso ou usei redes sociais como recurso pe-
dagógico com os alunos

83,0% 11,3% 0% 0% 1, 8% 3, 7%

Uso ou usei jogos eletrônicos em sala de aula 71,6% 22,6% 1, 8% 0% 0% 3, 7%

Proponho ou já propus atividades nas quais
os alunos usam internet

64,1% 18,8% 0% 3, 7% 0% 7, 5%

Uso ou usei jornal ou revista impressos como
recurso pedagógico com os alunos

39,6% 41,5% 3, 7% 5, 6% 5, 6% 3, 7%

Uso ou usei v́ıdeos dispońıveis na inter-
net e material audiovisual como recurso pe-
dagógico com os alunos

39,6% 30,1% 5, 6% 5, 6% 9, 4% 5, 6%

Uso ou usei filmes como recurso pedagógico
com os alunos

35,8% 37,7% 5, 6% 9, 4% 7, 5% 3, 7%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).
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Para nos convencermos da semelhança entre os perfis, podemos fazer

o cruzamento dos dados, ou seja, podemos colocar em uma mesma tabela as

frequências dos estudantes e dos professores universitários. Realizamos tal pro-

cedimento e o resultado pode ser conferido na Tabela 4.9 a seguir. Para não

poluir a tabela com excesso de informação, optamos por ilustrar apenas as res-

postas nunca e de vez em quando. A razão dessa escolha fica evidente quando

analisamos a soma das porcentagens das duas respostas, que em todos os casos

atingem valores muito altos.
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Tabela 4.9: Cruzamento dos dados das tabelas 4.5 e 4.8. Ilustramos apenas as porcentagens das respostas nunca e de

vez em quando. Ao comparar as colunas das respectivas frequências, não restam dúvidas sobre o acordo
quantitativo entre os dois perfis.

Recurso ou atividade Estudantes da UFSC Professores Universitários

Nunca De vez em quando Nunca De vez em quando

Uso ou usei redes sociais como recurso pe-
dagógico com os alunos

83,0% 11,3% 47,1% 41,5%

Uso ou usei jogos eletrônicos em sala de aula 71,6% 22,6% 86,7% 11,3%

Proponho ou já propus atividades nas quais
os alunos usam internet

64,1% 18,8% 11,3% 52,8%

Uso ou usei jornal ou revista impressos como
recurso pedagógico com os alunos

39,6% 41,5% 26,4% 56,6%

Uso ou usei v́ıdeos dispońıveis na inter-
net e material audiovisual como recurso pe-
dagógico com os alunos

39,6% 30,1% 0% 62,2%

Uso ou usei filmes como recurso pedagógico
com os alunos

35,8% 37,7% 0% 75,4%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).
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Observe que as colunas das frequências dos alunos e dos professores são

muito parecidas, ou dito de outra forma, elas apresentam um acordo quantitativo

bastante significativo. Não nos resta outra alternativa a não ser interpretar esse

acordo como uma similaridade entre os dois perfis de uso pedagógico das mı́dias.

A razão para essa similaridade quantitativa pode ter diversas origens. Vamos nos

arriscar a fornecer algumas explicações. A primeira delas remonta a metáfora que

constrúımos sobre o filho que aprende a cozinhar a partir da observação dos seus

pais e avós. Notamos que o exemplo que os professores fornecem em sala de

aula está sendo repetido pelos seus estudantes. Ou seja, a atuação docente dos

estudantes de Pedagogia da UFSC não contempla a inclusão de mı́dias de modo

significativo porque os professores do curso não a usam de modo significativo

em suas aulas. Além disso, os estudantes universitários não criam suas próprias

“receitas”, no sentido que não se aventuram em propor atividades pedagógicas

com a inclusão de novas mı́dias.

Um modo alternativo de encarar a situação é que a baixa adesão das

mı́dias pode ser pensada como falta de recurso ou de formação para esses usos

em sua prática como docente. Não conhecemos o real motivo pela baixa inclusão

das mı́dias na atuação docente dos estudantes universitários, fornecemos algumas

explicações pois acreditamos que o nosso papel nesse trabalho é esgotar todas as

possibilidades para que possamos abrir o maior leque de questionamentos.

Para encerrar a presente seção gostaŕıamos de apresentar uma última ta-

bela (Tabela 4.10) que exprime de modo bastante claro o contraste entre o uso

das mı́dias para diversão (entretenimento) e o uso das mı́dias para fins profissi-

onais. Não há nenhum dado novo na Tabela 4.10. Apenas fizemos um recorte

da Tabela 4.3 (ver página 42) e demos ênfase às porcentagens das respostas di-

ariamente e várias vezes ao dia, porque percebemos o quanto ela pode revelar

hábitos e comportamentos interessantes.
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Tabela 4.10: Nessa tabela fazemos um recorte da Tabela 4.3 e mostramos apenas
as porcentagens das respostas diariamente e várias vezes ao dia.

Frequência que Diariamente Várias Vezes ao dia Soma

acesso redes sociais 35,8% 52,8% 88,6%

uso internet para bate papo 22,6% 54,7% 77,3%

uso internet para entretenimento 37,7% 37,7% 75,4%

uso internet para uso profissional 49,0% 24,5% 73,5%

vejo TV 63% ⋆ 63%

leio livros impressos 22,6% ⋆ 22,6%

jogo jogos eletrônicos 7,5% 9,4% 16,9%

leio livros digitais 7,5% ⋆ 7,5%

Fonte: Questionário (CRUZ, 2014).

Os dados da tabela acima nos fazem refletir bastante sobre as nossas

preferências e sobre a parcela de tempo que nos dedicamos a elas. O tempo

que dedicamos às redes sociais, bate papos e internet para entretenimento é alto

se comparado com as demais atividades, e deve ser repensado pelos estudantes

do curso de Pedagogia. Fazemos parte de uma rede “hiper-conectada”, mas as

nossas conexões com essa rede estão muito simples.
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Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo principal investigar o

perfil midiático dos estudantes e professores do curso de Pedagogia da UFSC, a

partir da análise estat́ıstica do questionário aplicado aos estudantes da disciplina

de Comunicação e Educação nos semestres de 2014-1, 2015-1 e 2015-2. A pes-

quisa conseguiu esclarecer alguns aspectos importantes do perfil midiático dos

estudantes e professores de Pedagogia da UFSC como descrito a seguir.

O resultado mais relevante, de acordo com a nossa perspectiva, foi mostrar

a igualdade entre os perfis midiáticos de estudantes e professores no que diz res-

peito à inclusão das mı́dias como recurso pedagógico em sala de aula. Os dados

estat́ısticos indicam que ambos os perfis são carentes. A origem desse efeito foge

a nossa compreensão, mas levantamos aqui a hipótese de que o exemplo de uso

pedagógico que os professores universitários proporcionam em sala de aula tem

uma influencia significativa no perfil dos estudantes universitários. Portanto, um

modo de aliviar essa carência, partiria dos professores universitários a medida em

que inclúıssem novos usos das mı́dias em suas aulas. Como perspectiva futura

no tocante a esse resultado, sugerimos aplicar o questionário com algumas modi-

ficações a outros cursos de Pedagogia, de modo a poder identificar, além de outros

fatores, se esse comportamento também se manifesta em outras Instituições de

Nı́vel Superior catarinenses, como nas Universidades citadas na introdução. Esse

tipo de análise poderia ser relevante para lançar luz sobre medidas reestruturais

de cursos de Pedagogia, visto o impacto disso na qualidade da Educação Básica

Pública do Estado de Santa Catarina.

O segundo resultado relevante de nossa pesquisa foi mostrar, paradoxal-

mente, que os estudantes de Pedagogia da UFSC possuem um bom letramento

digital. Os dados indicam a familiaridade com diversos softwares, aplicativos

e programas de produção/compartilhamento de textos, imagens, v́ıdeos, sons,

páginas na internet etc. Apenas os softwares de produção de jogos digitais não

fazem parte do letramento digital dos estudantes. Portanto, a baixa inclusão das
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mı́dias como recurso pedagógico não está relacionada de modo algum com a falta

de contato ou pela carência de dispositivos nas escolas. Os dados da pesquisa

indicam que os dispositivos eletrônicos, em especial, o computador com acesso a

internet, estão muito presentes nos principais setores da vida dos universitários,

ou seja, em casa, no trabalho e na escola.

Identificamos em nossa pesquisa que prevalece entre os estudantes o uso

das mı́dias para fins pessoais de entretenimento e diversão. As redes sociais e

bate papos pela internet são mı́dias que prendem muita a atenção dos estudantes

de Pedagogia. O que permanece é a sensação de complexidade. Porque somos

capazes de dedicar tanto tempo nas redes sociais, bate papos, e internet para en-

tretenimento, e não somos capazes de propor uma atividade com fins pedagógicos

com essas mı́dias? Qual é a dificuldade? Quais são as barreiras que nos impedem

de saltar nessa direção? Porque estamos aprisionadas nas metodologias difundi-

das pelos professores universitários? Qual é a perspectiva de mudanças?

O perfil de uso pedagógico das mı́dias pelos estudantes e professores foi

sucinto devido a uma limitação do questionário. Este cobre uma pequena quanti-

dade de ações pedagógicas envolvendo mı́dias em sala de aula, na verdade, as mais

conhecidas e estabelecidas pela comunidade acadêmica do ensino superior. Nota-

mos que há um grande número de mı́dias que não constam no questionário, com,

por exemplo, histórias em quadrinhos impressas e digitais, softwares ou aplicati-

vos de matemática, ĺıngua portuguesa, ciências, geografia, artes, etc., softwares

de produção de desenho, softwares de produção de sons, v́ıdeos, etc. Sugerimos

incluir, em uma pesquisa em ńıvel de Mestrado, ações pedagógicas mais próximas

à realidade dos docentes dos ńıveis básico e fundamental de ensino. Desse modo,

com aux́ılio da análise estat́ıstica é posśıvel identificar de modo mais preciso o

uso pedagógico das mı́dias. Particularmente, não conheço as limitações práticas

encontradas na época em que o questionário foi criado, nem as expectativas cen-

trais por trás das formulações das questões. As cŕıticas construtivas levantadas

acima emergiram a partir da análise estat́ıstica e interpretação dos resultados e

visam modestamente contribuir a partir da proposição de novas problemáticas

ao grupo Edumı́dia.

Os resultados de nossa pesquisa estão sujeitos a flutuações estat́ısticas

como todos os trabalhos que se baseiam em dados estat́ısticos. Embora a pes-

quisa tenha contado com apenas 53 estudantes, não temos motivos para pensar

que esse aspecto invalida os resultados mais relevantes citados acima. Para au-
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mentar à credibilidade de nossos resultados, em particular, a igualdade entre os

perfis de estudantes e professores, é necessário aplicar o questionário a um número

muito maior de estudantes, digamos 10 vezes maior, ou seja, aproximadamente

500 estudantes. Esse número de participantes pode ser atingido aplicando o ques-

tionário aos estudantes de outras instituições, ou ainda, aos estudantes da UFSC

de outros cursos de Licenciatura. Neste sentido, um belo avanço foi feito, visto

que o questionário foi aplicado em todo pais, entre 2013-2014 para estudantes de

todos os cursos de licenciatura, presenciais e a distancia, obtendo 618 respostas.

Esses dados se encontram atualmente em fase final de tabulação e análise por

parte do grupo Edumı́dia.

61



5 Considerações Finais

62



Referências Bibliográficas
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