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RESUMO 

Esta pesquisa tern como objetivo abordar a rela9ao das crian9as com a televisao. 

No primeiro momento mostra a constrn9ao do audiovisual a partir da fabula e com isso 

foi possivel compreender o processo de cria9ao das crian9as. Em seguida privilegiou o 

"ouvir" as crian9as e descobrir de que forma percebem, veem, assistem e convivem 

com a televisao. 0 nniverso escolhido foi crian9as de dnas escolas de Barao Geraldo 

(Campinas, SP). Atraves das conversas mantidas foram observados os aspectos 

socioecon6micos e culturais de snas abordagens a partir da representatividade da 

televisao em suas vidas. E parte integrante deste trabalho o video intitulado "Pelas 

Mii.os de Alice" de T 14" - um breve resumo das considera96es finais desta pesquisa. 



ABSTRACT 

This research has the purpose of analyzing the children-television relationship. 

At first, shows the built up of the audio-visual starting with the tale. With that, it was 

possible to understand the children creation process. Afterwards, prioritized the 

children's "listening" and discover how they percept, see and live with the television. 

The chosen environment was children from two Bari'io Geraldo, Campinas, SP schools. 

Through the conversation kept, it was observed the social, economical and cultural 

aspects of their approaches, result of the TV representativity in their lives. As part of 

this work, there is the video named 'Through Alice's hands" with T 14", a short brief 

of the final considerations of this research. 
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INTRODU(:AO 

Na minha infilncia nasceu uma infilncia ardente como o alcool 

Eu me sentava nos caminhos da noite 

Escntava o discurso das estrelas 

E o da arvore. 

Agora a indiferenc;a neva a noite de minha alma' 

Vincent Huidobro 

A televisao surgiu, no Brasil, em 1950, e esta diante de nos, fazendo parte de 

nosso cotidiano, sem que tenhamos dado a devida atenyiio a sua atuayiio. No cotidiano, 

a TV e usada como urn utensilio a mais - destinada a nos divertir. Muitas vezes nem 

prestamos muito atenyiio e ficamos em estado de relaxamento diante das imagens em 

movimentos e dos sons. Entretanto, se para muitos, este veiculo ja esta totalmente 

integrado a vida diana, para outros individuos, inseridos nas pesquisas academicas, ele 

ainda e objeto relevante de pesquisas. Existem profissionais dedicados ao estudo da TV 

na educayiio, na sociologia e na comuuicayao e os estudos realizados indicam que as 

pessoas passam de tres a quatro horas diante da TV diariamente. 

Logo ap6s sua apariyiio, a televisao come9ou a ser estudada especialmente pelas 

ciencias sociais. Na decada de 60 comeyam a aparecer muitos trabalhos sobre o poder 

da TV e os efeitos desta sobre os telespectadores. Na decada de 70 as pesquisas sobre 

efeitos da televisao ampliam as suas perspectivas. Comeyam entiio a surgir pesquisas 

com foco na critica da comuuicayiio. Hoje ainda existem trabalhos que enfatizam a 

teoria dos efeitos e garantem que a televisao causa urn impacto direto e relevante sobre 

crianyas e adolescentes, principalmente em sua formayiio escolar e pessoal. Urn tratado 

recente sobre esta teoria dos efeitos foi publicado tambem pela UNESCO em 20002
• 

1 
Bachelard, Gaston- A poetica do Devaneio. p. 98 (Huidobro, Vincent, Altaible, trad Francesa de Vincent 

Verhesen p. 56) 
2 
Feilitzen, Cecilia Von e Ulla Carlsson (orgs), A crian9a e a midi a. UNESCO, SP, ed. Cortez, 2002, p.70-71 
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I ntrodur;ao 

Entre os varios pesquisadores no mundo destacam-se o psic6logo alemao Joe 

Groebel, os pesquisadores australianos Kevin Durkin e Jason Low e os americanos 

Dale Junkel e Joe Federman. 

Hit tambem neste livro da UNESCO urn estudo global sobre a vioH~ncia na 

rnidia e dados importantes voltados para a crian9a incluindo legisla9iio e nfunero de 

popula9iio infantil no mundo, alem de indicadores demograficos em rela9iio a educa9iio 

e trabalho infantil. 

Outra area que se preocupa com o fen6meno televisivo de acordo com a teoria 

dos efeitos, e a psicologia social. Urn exemplo sao os trabalhos da psicanalista 

argentina Raquel Soifer (1991)3
, que enfatiza em suas pesquisas os efeitos da TV. Ela 

nao se conforma com a falta de preocupa9iio dos pais diante do fato de que as crian9as 

permanecem horas assistindo televisao. 

Raquel Soifer tern razao ao levantar este problema, pois urn estudo realizado 

pela UNESCO sobre o tempo diante da televisao constatou que as crian9as de dez a 

doze anos tambem passam uma media de tres a quatro horas em frente da televisiio
4

• 

Hii grupos de pesquisadores da area de comunicayao e educa9ao que defendem a 

mudan9a da programayao televisiva para crian9as, pensando em seus efeitos sobre elas. 

E estiio sempre cobrando das ernissoras de canal aberto urna postura em rela9iio a 

qualidade da programa9ao da televisao (Karl Popper 1994, Neil Postman 1994, Ismar 

de Oliveira Soares, 2001). 

Entre os pesquisadores da chamada educomunicayao, vale destacar o professor 

de "Media Education" -David Buckingham
5
, do Institute de Educa9ao de Londres. Ele 

publicou varios livros sobre a rela9iio da crian9a com a televisao, questionando as 

no9oes rigidas que a maioria das pessoas tern sobre a influencia da televisao. A ideia de 

3 
Soifer. Raque~ A crianr;a e a TV uma vi silo psicanalitica. Artes Medicas. Porto Alegre!RS. 1991 

4 
Feilitzen, Cecilia v. op.cit, p. 70-71 

5 Buckinngharn, David. entrevista realizada por Gil.ka Girardello. no Atelie Aurora 2002 (Florian6polis/SC). 

2 



Jntrodu<;iio 

que as crianyas e os adolescentes sao vitimas passivas da manipulayao da midia pode 

ser contestada, segundo o professor. 

Investigando a relayao das crianyas com a "babi eletronica", o autor descobriu 

que as crianyas podem fazer born uso deste meio de comunicayao. Diz que essa 

relayao televisao e crian9a e mais complexa do que podemos imaginar. Para o 

professor Buckingham as crianyas usam os meios comunicayao como fontes para 

entender sua cultura e para formar sua identidade. Ele acredita tambem que o uso dos 

meios de comunica9ao como ferramentas de aula pode contribuir para que a crian9a ou 

o jovem aprenda a se expressar e desenvolver a criatividade e o senso critico. 

0 professor Arlindo Machado, da Universidade de Sao Paulo, tambem releva 

uma discussao a este respeito, afirmando que nao devemos ressaltar somente os 

aspectos negativos da televisao, e levanta uma pergunta: "por que a televisao tern que 

pagar sozinha pela culpa de uma mercantilizayao generalizada da cultura?"
6 

Karl Popper, em sua analise sobre a televisao, diz que hit programas bons na 

televisao, mas como e necessirrio preencher todo o tempo com programa9oes, nao e 

possivel que existam tantos programas de excelencia na TV. Primeiro, porque seriam 

necessirrias muitas pessoas talentosas para realiza-los; segundo, porque a televisao 

precisa de velocidade, e nao parece possivel manter vinte e quatro horas de 

programa9ao simultaneamente interessante e de boa qualidade
7

. 

Realmente preocupado com os filmes que retratam a hist6ria em ficyao nas TV s 

europeias, Robert Darnton, em seu livro "0 Beijo da Lamourette", escreve uma carta 

aberta a urn produtor de televisao. Na carta ele mostra claramente que e impossivel 

contar a hist6ria por meio da dramatiza9ao. 

6 Machado, Arlindo,A Televisiio levada a serio, SP, ed. Senac, 2000, p.lO 
7 

Popper, Karl e John Condry, Televisiio: um peri go para a democracia, Lisboa, Gradiva Publica¢es, 1995, p. 

16. 
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!ntrodUI;iio 

Ele escreve que como historiador considera a hist6ria como uma construr,;ao 

imaginativa, algo que precisa ser pensado e retrabalhado interminavelmente. E 

completa com as seguintes palavras: 

Mas nao acho que a historia possa ser convertida em qualquer coisa que 

impressione nossa fantasia. Nao podemos ignorar os fatos nem nos poupar ao 

trabalho de desentemi-los, so porque ouvimos falar que tudo e "discurso". A 

historia pode ser piorada em vez de melhorada, e a pior versao de todas, pelo 

menos para uma na9ao de telespectadores, talvez seja a historia como 

dramatiza9a0 
8

. 

Ficar irado com o comportarnento dos produtores de TV, com a programar,;ao 

seriada oferecida, com os comerciais e tentar mudar comportamentos diante da 

televisao em pouco tempo e muito dificil. Existe uma grande toleriincia diante desta 

maquina de fazer hist6rias. Os pais ja se acostumaram com o tempo que gastam diante 

da tela e com isso tambem nao refletem sobre o tempo que seus filhos tambem passam 

em frente a televisao. Estes mesmos pais tambem se acostumaram a nao conversar 

sobre o que recebem de informar,;oes, pois cada urn atribui urn sentido as mensagens 

que recebem. Uns riem, outros lembram-se de algumas cenas quando estao se 

relacionando com as outras pessoas, e assim vao atribuindo os valores ao mundo. 

Mesmo chateados com a maior parte de sua programar,;ao televisiva ou, as vezes, 

impressionados com alguns programas, ligamos o botao e achamos fascinantes aquelas 

fant:isticas imagens. Esta maneira de ligar a televisao sem antes pensar - o h:ibito 

televisivo - est:i sendo estudado pelo professor Robert Kubey, da Universidade de 

Chicago
9

. 

Ele afirma que na busca pela sobrevivencia e muito facil os individuos serem 

prejudicados pelas coisas que desejam. Ele utiliza exemplos corriqueiros para justificar 

esta atitude, a truta que e pega pela isca do pescador e 0 rato que e atraido pelo queijo. 

8 Damton, Robert, "0 Beijo de Lamourette ", Siio Paulo, Cia das Letras, 1990, p. 69. 
9 Kubey, Robert, Habito Televisivo, Sicentific American, p.62- 68, february 2002. 
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Jntrodur;iio 

Entretanto nos dois casos, tanto no caso da truta como no do rato, hit a 

justificativa de serem pegos pelo sustento. Por outro !ado, nos, seres humanos, 

raramente temos essa consolay1io. As tentayoes que podem provocar rupturas em 

nossas vidas ocorrem freqiientemente pela nossa toleriincia. E o grande desafio da vida 

e perceber quando uma diversao ou prazer estil saindo do controle. 

A maioria das pessoas admite ter uma rela~o de amor e odio para com a TV. 

Eles reclamam dos "coach potatoes" (pessoas que passam muito tempo em 

frente a TV) e logo em seguida estao eles tambem fuscinados com o controle 

remoto na mao. Os pais se preocupam com 0 que as crian9aS veem e OS 

pesquisadores que estudam a TV como profissiio tambem se maravilham com 

o poder que o veiculo tern sobre suas personalidades 
10 

0 hilbito televisivo esta presente em nossas relayoes sociais, mas nao podemos 

deixar de pensar sobre estes fatores e as mudanyas que a televisao causou nas relayoes 

pessoais, na familia e na escola. Se fizermos a conta de tres horns diilrias, que e o 

tempo medio que as pessoas assistem televisao (relatado na maioria dos trabalhos ), e 

possivel afirmar que uma pessoa de setenta e cinco anos, tera passado nove anos em 

frente a televisao. 

0 professor Robert Kubey tern estudado a dependencia televisiva a partir de 

criterios similares aos usados por profissionais da area da saude, que estudam a 

dependencia quimica. Estes criterios sao: 1) tentar parar de assistir TV e nao conseguir; 

2) assistir a televisao mais tempo do que o desejado; 3) pensar em reduzir o tempo de 

TV e nao conseguir; 4) desistir de atividades familiares e sociais irnportantes para 

assistir televisao; 5) notar que demora muito para se recuperar dos efeitos ruins 

produzidos pela TV, e que os efeitos positivos sao efemeros. 

1° Kubey, Robert, op cit.. p. 63 
5 



Introdut;iio 

Para amenizar sua colocayao acima, Robert Kubey chega a conclusao de que a 

televisao nao e algo tao problemitico, ji que ela pode ensinar e divertir e ate produzir 

uma estetica elaborada; mas tambem promove, segundo o professor, a distra9ao ou a 

fuga. 

Partindo das leituras acnna, acredito que, de forma bastante diferente das 

pesquisas que mostram apenas o efeito da televisao, estamos no carninho de diferenciar 

o seu significado a partir do momento que comeyarmos a ouvir as pessoas que a 

ressignificam. 

Optei por realizar urn trabalho junto as crian9as, a partir da teoria das media96es 

de Jesus Martin-Barbero e Guillermo Orozco. Parti do pressuposto de que a crian9a 

antes mesmo de ir para a escola ji esti acostumada com a narrativa da televisao. Ji esta 

apta a manusear o controle remoto de sua casa, identifica as musicas que ouve no radio 

e esti farniliarizada com as diferentes conversas que ouve dentro dos ambientes que 

seus pais freqiientam. Esti tambem habituada a receber inilmeras informay5es, isso 

tudo porque somos uma sociedade mediada por agentes sociais - a familia, a escola, os 

meios de comunicayao, as igrejas, os grupos associativos e os arnigos. Acredito que os 

meios de comunicayao contribuiram para construir uma maneira de "olhar" o mundo, 

mas nao nos retiraram dessas irnportantes rela96es sociais. 

Durante o processo de realizayao desta pesquisa, percebi que as cnan9as 

mantem uma rela9ao de intirnidade com a televisao, fazendo tambem uso de suas 

possibilidades de aprendizado. As vezes escolhem, por exemplo, o que hi de melhor 

para assistir. 0 pesquisador David Buckingham diz que a crian9a hoje percebe melhor 

sua cultura atraves dos programas de qualidade da televisao. Bons programas pennitem 

o acesso a diversas culturas e ideias. Isso tudo depende do universo social da crian9a. 

Urn exemplo ludico e literirio e o livro infanto-juvenil de Hans Magnus 

Enzensberger (1999) -For onde voce andou Robert?. Neste livro, o autor consegue 

entrar no mundo infantil fragmentado pelos rnilhares de interesses que a cultura da 

6 



lntroduc;iio 

unagem e acessibilidade proporciona. E o personagem Robert atravessa a hist6ria, 

entrela9a e associa acontecimentos e visualiza melhor sua realidade atraves dos 

tempos. Este livro mostra uma maneira bastante intrigante de entender como funciona a 

nao linearidade e a complexidade na compreensao da crian9a, que utiliza, sempre que 

pode, os diversos meios e ferramentas para compreender o mundo 
11

. 

Associar os diversos fluxos de imagens e mensagens com o contexto cultural a 

que pertencemos, parece uma rea91io das crian9as que vivem neste momento, quando 

trocam inforrna96es e buscam o conhecimento. 

Nao podemos descartar que existe uma for9a coercitiva para que pensemos de 

maneira igual, nao e por acaso que ouvimos quase sempre as mesmas musicas no radio, 

os mesmos tipos de programas de audit6rio quando ligamos e ficamos "zapeando" os 

canais de televisao. E nao podemos esquecer que uma grande maioria nao tern acesso 

as inforrna96es. Existe muita exclusao no que diz respeito ao acesso de canais de 

televisao, de jomais e revistas de circula91io nacional, de computadores e da internet. 

Pude sentir, durante as entrevistas com as crian9as, que elas tranqiiilamente 

garantem sua identidade, mesmo diante de tantos convites ao modo de pensar 

homogeneo, consensualizado no primado da disputa pela audiencia. 

0 pesquisador da Escola de Birmingham, professor Stuart Hall, diz que 

precisamos estar atentos a novas forrnas de rompimentos e agrega91io culturais. Na 

verdade, segundo ele, "estamos perto da constru9ii0 de novas sinteses e perspectivas 

culturais que demandam desafios te6ricos mais complexos para sua compreensao 

global."12 

0 espac;o e o tempo sao tambem coordenadas basicas de todos os sistemas de 

representayiio [ ... ] Diferentes epocas culturais rem diferentes formas de 

combinar essas coordenadas espac;o-tempo. Assim a moldagem e a 

remoldagem de relayao espayo e tempo no interior de diferentes sistemas de 

11 Enzeru;berger, Hans, Par onde voce andou Robert?, SP, ed. Cia das Letras, 1999. 

12 
Hall, Stuart ,A identidade cultural na pas modemidade, RJ, ed. DP&A, 2001 p. 96 

7 



Jntrodur;fio 

representa~o tern efeitos profundos sobre a forma como as identidades sao 
I' 

localizadas e representadas '. 

Entre estas diferentes maneiras de pensar a televisao e caminhando nas 

entrelinhas das imagens no tempo, uma pessoa resolve nao buscar o controle remoto de 

sua televisao, mas sim aponta uma lua cheia no ceu; alguem pode achar estranho tal 

comportamento. Provavelmente nao sentini a mesma alegria que sentiamos quando 

eramos crianyas e viamos a lua cheia. Naquelas noites ficavamos mais tempo na rna 

que era o Iugar ( espayo) das trocas sociais. As miles se esqueciam do tempo, e o motivo 

era a luz do luar, a conversa gostosa entre amigas - e a noite parecia dia. 

A luz do luar realmente mudava o estar junto na rna, as brincadeiras, isso porque 

havia uma ligayiio entre as pessoas e as mudan9as ocorridas na lua. As plantayoes 

dependiam dessas mudanyas, e tudo isso era agregado its nossas ayoes; dessa maneira 

prestavamos atenyiio nas cores e nas itrvores floridas, nos riachos, nas cachoeiras, na 

chuva e ainda nas pedras que eram removidas por forya da natureza. 

Quanta distilncia hit entre as crian9as de hoje e as crian9as que fomos. Sem ser 

saudosista, aqui tento explicar que estamos cada vez mais nos importando com a 

tecnica, com as coisas desejadas, e dando pouco interesse a no91io de pertencimento. 

"Pertencer a urn espa9o significa trocar, fazer parte, estar inserido, ser membro e 

participar"
14 

No capitulo 1 deste trabalho fa9o algumas considerayoes sobre a crian9a e a 

televisao. Atualmente existem vitrias a9oes que se preocupam com a qualidade da 

mesma. Mostro tambem as mudan9as que ocorrem no comportamento a partir da 

sociedade globalizada, principalmente ao ligar a televisao. No capitulo 2 discuto o 

aspecto ludico da crian9a e a sua capacidade imaginativa. No capitulo 3 apresento e 

analiso os dados da pesquisa quantitativa realizada com todas as crian9as que 

13 idemp.71 
14 Silverstone Sousa, Mauro Wilton, Pniticas de recepr;fio mediatica como praticas de pertencimento publico, 

Novos Olhares- nllinero 3, ECAIUSP, 1° semestre de 1999 
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Introdw;iio 

participaram das tres fases do trabalho e tambem os resultados da narrativa que me 

ajudaram a compreender melhor a rela9iio das crian9as com a televisao. 

Esta pesquisa teve como objetivo portanto, descobrir os significados que as 

crian9as atribuem, na pnitica cotidiana, as diferentes narrativas televisivas. 

Apesar de ficar muito tempo diante da televisao, a crian9a ressignifica as 

imagens que ve a partir da convivencia diana. Se a crian9a conhecer os mecanismos de 

produ9iio da televisao e sua linguagem, podeni exercer sobre as imagens da televisao 

uma visao mais critica. 

Isso acontece porque ela constr6i sua percep9iio de mundo nao mecanicamente 

(nem linearmente) de fora para dentro. 0 processo de constru9iio de mundo e 

permanente e continuo durante a experiencia social. Quando a crian9a consegue urn 

espa9o para narrar e discutir o que assiste na televisao, ela consegue apropriar-se 

melhor das informa9oes que recebe. 

9 



PRATICA E METODOS 

Seduzida pela educomunicar:;iio em urn Congresso Intemacional de 

Comnnica~ao e Educa~ao, ocorrido na cidade de Sao Paulo, em maio de 1998, busquei 

urna metodologia de atua~ao com o intuito de ensinar televisao para as crian~as nas 

escolas. 

Ja havia muitos trabalhos de midia e educa~ao nas escolas, mas gostei muito da 

proposta de Guilllermo Orozco (1997), baseada na teoria critica da comunica~ao 

(leitura critica) e tambem porque tal proposta prioriza o espa~o escolar. Acredito que 

urn trabalho continuado pode ser rico por propiciar o desenvolvimento da criatividade 

dentro da escola. 

Na primeira fase, construi urna metodologia de atua~ao na escola (ANEXO 1). 

Ela foi construida a partir dos catalogos produzidos no Mexico, "Educacion para los 

medios: desarollo de la vision critica", VoL III, da Secretaria de Educa~ao PUblica do 

Mexico, onde Guillermo Orozco
15 

participa ativamente. 

0 referendal te6rico adotado de Orozco e Jesus Marrin-Barbero permitiu-me 

urna aproxima~ao maior com as crian~as em contato com os sirnbolos da sociedade 

globalizada, que compreendem estes processos de maneira fragmentada. E o aspecto 

que quero destacar neste trabalho e a importiincia da media~ao no mnndo da crian~a de 

seus processos de recep~ao da televisao. 

Nao pretendi realizar urna pesquisa com o prop6sito de dar indicadores 

estatisticos da representatividade geral das crian~as e sim desenvolver urn trabalho 

qualitativo com urn grupo de crian~as de urn mesmo lugar. 

15 Orozco, Guillermo, Professor de Comuuica<;ilo e Educa<;ilo na Uuiversidade de Guadalajara -Mexico. 
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As media.;:oes escolhidas neste trabalho foram utilizadas para abordar a 

intera.;:ao da crian.;:a com a televisao. Barbero afirma que media.;:ao e o Iugar de onde se 

outorga sentido ao processo de comunica.;:ao e esse Iugar, para ele, e a cultura. 

Os modelos reducionistas dos efeitos dos meios de comunica.;:ao estao caindo 

eferivamente. As media.;:oes mU.ltiplas que confrontam TV e audiencia sugerem quatro 

grupos, entendendo primeiro qual a cultura que existe em todas elas: as media.;:oes 

individuais, as situacionais, as institucionais e as videotecnol6gicas.
16 

Neste trabalho foi utilizada a media.;:ao individual e institucional a partir das 

narra.;:oes das crian.;:as; para conceituar estas media.;:oes a proposta de media.;:oes de 

Guillermo Orozco: 

as media9oes individuais sao aquelas que provem de nossa individualidade 

como sujeitos cognoscentes e comunicativos. Siio os esquemas mentais 

mediante os quais as pessoas percebem, prestam ateu9iio, assimilam, 
processam, avaliam, memorizam ou inclusive expressam. E as media96es 

institucionais sao aquelas que produzem signifi.cados e resultam da 

participa9iio do individuo nas diversas institui9oes: familia, escola, empresa, 

grupos de amigos, vizinhan~. clubes
17 

A primeira atua.;:ao nas escolas foi intitulada "Hora da Hist6ria". Neste primeiro 

momento da pesquisa, utilizei como ferramentas contos, fabulas, camaras de video, 

microfones e uma moldura em madeira para as crian.;:as perceberem a delirnita.;:ao do 

espa.;:o de produ.;:ao na televisao. Os primeiros encontros foram realizados nas escolas: 

uma particular e outra publica. Desde o principio quis realizar uma pesquisa na qual 

pudesse detectar as diferentes media.;:oes individuais e institucionais para compreender 

as diferen.;:as de representa.;:ao entre as crian.;:as de diferentes escolas. 

No segundo momento as crian.;:as foram ate o estUdio de televisao para terem a 

experiencia do que vern a ser o processo de produ.;:ao de urn programa de televisao. 

16 
Barbero, Jesus Martin, Dos meios iis mediat;i!es. comunicaqiio. cultura e hegemonia, RJ, ed. UFRJ. 1997. 

17 
Orozco, Guillermo. Television y Audiencias: un enfoque cualitativo, Madrid, Uuivesidad Iberoamericana, 

ediciones de Ia Torre, 1996 p.85 
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Neste segundo momento do trabalho, percebi a necessidade das cnan9as de 

contarem sobre o que assistem na televisao, alem de suas pr6prias hist6rias e aqui, 

como relato no capitulo 3, optei por ouvi-las e resgatar a narrativa sobre o que assistem 

na televisao. Nesta etapa foi desenvolvido urn questiomirio qualitativo, onde utilizei a 

entrevista semi-estruturada para resgatar as narrativas das crian9as, que chamo aqui de 

terceira fase deste trabalho. 

0 trabalho foi construido em tres fases: a) visita as escolas e elaborayao de 

audiovisuais nas salas de aula, b) visita ao esrudio de TV da Unicamp e c) construyao 

da narrativa sobre a TV. Participaram do projeto cerca de cern crian9as. 

No periodo de novembro de 2000 a agosto de 2001 foram aplicados 

questionarios quantitativos (ANEXO 2) que contribuiram para delinear o que, como e 

quanto as crian9as assistem de TV. Estes dados foram utilizados no capitulo 3. 

Ja na terceira fase do trabalho, foi aplicado urn questionario qualitativo 

(ANEXO 3). A amostra utilizada neste momento da pesquisa compreendeu seis 

crian9as da escola publica e seis crian9as da escola particular de forma aleat6ria, 

contanto que tivessem participado da primeira e da segunda fase do trabalho. As doze 

crian9as escolhidas para o trabalho tinham no inicio de 9 a 11 anos de idade. Ja na 

terceira fase tinham de 11 a 13 anos. Antes da escolha procurei as crian9as que 

pudessem estar comigo durante tres semanas consecutivas para conversarmos sobre 

seus cotidianos, familias, suas vidas e sobre o que assistem na televisao. Escolhi 

trabalhar nos dois espa9os, escola particular e escola publica, para detectar se o nivel 

s6cio-economico e cultural que aparece em seus depoimentos afetaria suas 

apropria9oes das imagens da TV. Preocupei-me tambem em dividir entre meninos e 

meninas e, para salvaguardar a identidade, os nomes das crian9as nao serao citados 

integralmente. 

12 
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A ferramenta utilizada para entrevista foi urn questionario guia previamente 

elaborado e transcriyoes de fitas. 0 resultado desta amostra esta no capitulo 3. Vale 

registrar que todas as entrevistas foram realizadas nas escolas. 

Foi produzido urn audiovisual intitulado "Pelas maos de Alice" de 7' 14" para 

resumir de forma ilustrativa os resultados desta pesquisa. 

Escolas e crian~as 

Contatei as escolas, apresentei o projeto para as diretoras, coordenadoras e em 

seguida realizei uma apresentayao para as professoras da 4a e 5" series. 

Tendo o aval das professoras e da coordenayao da escola, realizei dois encontros 

com as crianyas em sala de aula. No primeiro conversei sobre a televisao, partindo dos 

seguintes pontos: 

- Uma exposiyao sobre a hist6ria da TV no Brasil, o desenvolvimento da teledifusao, 

como e a TV na vida cotidiana, como ela estii inserida nas conversas e modos de vestir 

( comportamento das pessoas diante da TV, linguagem). 

- No segundo encontro introduzi a hist6ria que foi televisionada em sala de aula. A 

hist6ria foi gravada antes com o contador de hist6rias e neste trabalho utilizo tres 

hist6rias contadas por Malu Neves. 

A partir da hist6ria as crianyas escolheram a palavra chave e produziram 

desenhos, intervieram com ideias e criayoes na linguagem audiovisuaL Primeiramente 

este processo foi realizado dentro da sala de aula. Elas tiveram urn tempo de meia hora 

para se preparar em grupos e confeccionar o roteiro de atuayao e, em seguida, 

gravamos as intervenyoes. Esse primeiro trabalho foi desenvolvido na Escola do Sitio 

(escola particular) e na Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira. (escola publica). 

Para atuayao no esmdio foi realizado o mesmo processo, mas o trabalho foi feito 

apenas na escola publica mencionada. S6 que desta vez eles tinham a colaborayao das 

13 
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professoras e tambem urna semana para desenvolverem o roteiro a partir da hist6ria 

contada pelo contador de hist6rias. 

Nesse estudo tentei compreender as novas sensibilidades do cotidiano da crianya 

e alem disso, oferecer a elas urn espa9o de participa9ao onde pudessem ouvir, falar, 

gravar e entender o processo de produ9ao de TV. 

Algumas pesquisas empiricas tern questionado a ideia de urn receptor passivo e 

vern demonstrando que, ao inves de urna atividade mental passiva, os receptores estao 

mental e fisicamente ativos em sua interayao com a TV. Ja se mediu inclusive a 

quantidade de esforyo mental investido pelas crian9as enquanto elas veem televisao 

(Orozco, 1991 ), esfor9o que se da em tres niveis, "atenyao-percepyao, assimilayao

compreensao e apropriayao-significayao, nao necessariamente seqiienciais - a aten9iio 

pode ser resultado da compreensao." 18 

0 fato de que nenhum destes esfon;;os cognitivos necessariamente tenha que 

segnir uma sequencia linear, implica que sua articula95o nao e por 16gica, 

senao por associa<;:ao, e, por defini<;:ao, as associa<;:oes sao produzidas, 
supoem uma aprenclizagem e portanto implicam uma atividade mental, ainda 

• . 19 
que pare<;:am automaucas . 

Este trabalho pensa a crian9a como dotada de urna "plasticidade neuronial" 

(Barbero 1997) que a capacita a absorver urn nfunero alto de informayoes, via TV ou 

outras vias, e tambem lhe atribni urna facilidade quase natural para entrar na 

complexidade das redes informaticas e maneja-las. 

As crian<;:as tern fucilidade de se relacionar com as novas tecnologias 

audiovisuais e possuem uma cumplicidade cognitiva e expressiva; nelas 

encontram seu ritmo e seu idioma nos relatos e imagens dessas tecnologias, 

em sua sonoridade, fragmenta95o e velocidade
20 

18 
Orozco, Guillermo Gomes. Semiruirio de Aruilises sobre Politica Educativa, Revista Comuuica\'30 e Educaviio. 

n"IO. ano Ill ed.Moderna, USP, set/dez 1997, p.67 
19 Orozco, Guillermo Gomes,op.cit. p.67 
20 

Martin-Baibero, Comuuica\'3o Plural: Alteridade e Sociabilidade, Revista Comuuica9iio e Educa\'ilo, n"'9, Ano 

III, ed. Moderna. USP, rnaio/junho 1997 p. 41 
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A ideia do receptor passivo, que seria objeto fun da a9ao planejada, leva a uma 

pnitica funcionalista, a uma 16gica de comunica9a0-fun9ao numa Unica via, o emissor e 

o receptor passivo. Depois do trabalho empirico e necessario desenvolver urn trabalho 

de campo em que sera priorizada a rica narrativa da crian9a sobre o que ve na televisao. 

Hoje, pesquisadores da comunica9ao criticam esta postura funcionalista. E 

Martin- Barbero diz que a comunica9ao e questao de cultura e nao s6 de ideologias. 

Alem disso a comunica9ao e questao de sujeitos atores e nao s6 de aparatos e 

estruturas. Ele recusa-se a fazer analise da comunica9ao a partir apenas do emissor, 

procurando buscar novas formas de rela9ao que resgatem o lugar do receptor como ator 

social. 

Quais escolas? 

A primeira escola utilizada como piloto para o projeto inicial foi Escola do Sitio, 

uma escola particular no distrito de Barao Geraldo, hit 25 anos em atividade e que 

segue a linha construtivista. Como o nfunero de crian9as em sala de aula e pequeno 

nesta escola juntamos duas turmas, a 4• e s• series. Desta maneira foi mais facil a 

dinllmica do trabalho. 

A segunda foi a Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira. Como a entrevista foi 

realizada com as crian9as que participaram da primeira fase do trabalho, precisei 

busca-las em outra escola - Escola Estadual Barao Geraldo de Rezende, porque ja 

estavam cursando a quinta serie do ensino fundamental e na Jose Pedro de Oliveira s6 

hit os quatro primeiros anos do ensino fundamental. 

Em momento posterior levei tres grupos de crian9as da Escola Estadual Jose 

Pedro de Oliveira para o estiidio de TV da UNICAMP. 
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E na Ultima fase realizei as entrevistas com doze cnan9as que ja haviam 

participado do projeto de constru9iio do audiovisual. Busquei compreender, atraves das 

entrevistas, o envolvimento que elas tern com as programa9oes da televisiio e suas 

associa9oes com o mundo em que vi vern. 

Considerando que as crian9as ja sao audiencia desde que nascem e acreditando 

em suas livres manifesta9oes atraves de sua criatividade, este trabalho abriu urn espa9o 

que lhes pennitiu narrar sobre o que pensam sobre a televisiio e tambem criar, na 

primeira fase, novas linguagens audiovisuais. 

16 



CAPiTULO 1 - CRIAN{:AS DE SOFAS, DE CONTROLES 

REMOTOS E OLHARES 

1.1. Considera~oes sobre a crian~a: 

Tantas infiincias tive, tantas 

Que me perderia ao conta-las. 

Alexandre Arnoux
21 

Em meio as mudan9as ocorridas em fun9iio das novas tecnologias, acabamos 

por prestar muito pouca aten9iio as crian9as, mas elas estao compartilhando com os 

adultos essas novas formas de sensibilidade e trocas sociais. 

Para crian9a o espa9o e o tempo relacionam-se entre si. Segundo Manuel 

Castells (2000), "tempo e espa9o estiio sendo transformados sob efeito combinado do 

paradigma da tecnologia da informa9iio e das formas e processos sociais induzidos pelo 

processo atual de transforma9iio hist6rica." 
22

. 

Neste item procuro uma defini9iio para infancia e crian9a a partir de algumas 

leituras e teorias. Esta defini9iiO buscada e diferente da defini9iiO que a sociedade 

incorporou para o periodo - inf'ancia, como urn periodo de vir a ser, cronometrada no 

tempo, e a etema separa9iio da vida da crian9a e a vida de quem ja esta maduro e 

desenvolvido- o adulto. 

0 dicionario Aurelio defme inf'ancia desta maneira: 

Periodo da vida que vai do nascimento a adolescencia, extremamente 

diniimico e rico, no qual o crescimento se faz, concomitantemente, em todos 

os dominios, e que, segundo os caracteres anatomicos fisiologicos e 

psiquicos, se divide em tres estagios: primeira infiincia de zero a tres anos; 

segunda infilncia de tres a sete anos; e terceira infiincia , de sete ate a 
23 

puberdade . 

21 
Arnoux, Alexandre, Petits poemes, Paris, Seghers, in Bachelard, Gaston, A Poetica do Devaneio, 

p. 106 
22 Castells, Manuel, A Sociedade em Rede, ed. Paz e Terra 2000 p. 76. 
23 Novo Dicioruirio Aurelio., !5' edivao, ed.Nova Fronteira, p.762 
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A pesquisadora Marisa Lajolo (1997) diz que a inlancia e sempre urn outro em 

relayiio aquele que a nomeia e a estuda, e apresenta em seu texto a origem da palavra 

infiincia: 

As palavras infante, infanta, in:filncia e demais cognatos, em sua origem latina 

e nas linguas dai derivadas, recobre, urn campo semfurtico estreitamente 

ligado a ideia de ausencia da fala. Na defini9iio de Lajolo (1997) In= prefixo 

que indica nega9iio fante = participio presente do verbo Iatino fari, que 

significa falar dizer14
• 

Lajolo (1997) acrescenta que niio estranha que o silencio que se infiltra na noyiio 

de infancia continue marcando-a quando ela se transforma em materia de estudo ou de 

legislayiio. Por niio falarmos da infiincia, a infiillcia tambem niio fala, e assim 

sucessivamente niio ocupara a primeira pessoa nos discursos que da inlancia se 

ocupam. 

Ou seja: muito embora os seres humanos tenham sempre nascido frageis, 

pequeninos e !eves e - quando sobrevivem ... - tenham sempre ganhado altura 

e peso ao Iongo de muitos anos ate que fiquem fortes e seu tamanho se 

estabilize, e seja sua idade contada por anos, por luas, ou por chuvas, o 
significado de ser urn ser humano deste ou daquele tamanho, com muita ou 

ponca altura, varia enormemente de urn Iugar para outro, de urn tempo para 
25 

outro . 

Em seu texto Lajolo (1997) afirma que a literatura colaborou para a rna 

representayiio da inlancia na sociedade. Cita a carta de Pero Vaz da Caminha, como ela 

mesma diz, no belo e instavel portugues quinhentista, que apresenta a crianya de uma 

maneira fragmentada, apenas as pemas comparecem em sua observayiio: 

... tambem andava hy outra molher mo~ com huu menjno ou menina no colo 

atado com pano no sey de que aos peitos, que !he no parecia se no as 

pernjnhas. Mas as pernas da may e o al no trazia nhuu pano
26 

24 Lajolo, Marisa, lnfiincia de papel e tinta, in Historia Social da Infiincia no Brasil, ed. Cortez/SP, 1997.p. 225. 
" Ibid. p. 226. 
26 

Ibid p.230. 

18 



Capitulo I 

Lajolo em seguida mostra o livro lracema de Jose de Alencar, de 1865, que 

enfatiza a fragilidade e animalidade da inf"ancia e a tez da etnia branca dos homens de 

poder. Acrescenta na explicayao de Iracema que "a fragilidade da inf"ancia foi e 

continua sendo artificio ret6rico em nossa cultura. "
27 

A escolha da crianya, neste trabalho, foi feita para se entender o rico processo de 

criayiio que ela realiza a partir de sua leitura da televisao. No desenvolvimento do 

trabalho procuro salientar a voz e participayao da crianya neste processo e busco 

caminhos para compreende-la e reaprender com ela a sna percepyiio de mundo. 

Maturana expoe em seu livro algo que explicita melhor o ponto de partida e a 

escolha desse periodo de vida neste trabalho: 

Refiro-me ao fato de que o universe de conhecimentos, de experiencias, de 

percepvoes do ser humano nao e passive! de explicayao a partir de uma 

perspectiva independente desse mesmo universo. S6 podemos conhecer o 
conhecimento humano (experiencias e percepvoes) a partir dele mesmo

28
• 

Para produzir urn olhar de observador no mundo da imaginayiio infantil, 

precisamos nos desfazer de certas formas de olhar. Isso porque nossa capacidade de 

criar e perceber o mundo como as crianyas foi substituido por novos artefatos que 

entram em nossas listas de interesses e desejos. A crianya nao estit impregnada de 

ideologia como o adulto esta. 

Esta maneira de olhar da crianya foi mediada por autom6veis, videogames, 

telefones, videocassetes, internet, celulares, DVDs, CDROM, uma variedade incrivel 

de objetos tecnicos destinados a nos serem uteis. E quando nos damos conta, estamos 

escravos destes objetos. 

A escolha pelo desejo e tambem sentimento de pertencimento, e isto e bern 

ressaltado nos textos de Marrin-Barbero, como associado a consumo, ora "como espayo 

27 Lajolo, Marisa. op. cit. 231 

"'Maturana, Humberto & Francisco Varella,A Arvore do Conhecimento, Campinas/SP, ed. Psy II, 1995 p. 18. 
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de integra9ao e comunica9iio de sentidos, como modo de circula9iio e polariza9iio de 

sentido, ora como espa9o de objetiva9iio de desejos"
29 

Segundo Barbero (1995) a identidade das pessoas esta sendo ressaltada pela 

posse dos objetos de seus desejos. 0 sonho alirnentado no seculo XIX de que a tecnica 

teria urn poder libertador na vida hurnana, come9ou a ser questionado desde a metade 

do seculoXX 

As lutas de gera96es a respeito do necessano e do desejavel mostram outro 

modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferen9a. Vamos nos afastando 

da epoca em que as identidades se definiam por essencias hist6ricas: atualmente 

configuram-se no consurno, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se pode 

chegar a possuir. 

As transforma96es constantes nas tecnologias de produ9iio, no desenho de 

objetos, na comunica9iio mais extensiva ou intensiva entre sociedades - "e o que isso 

gera na amplia9iio de desejos e expectativas - tomam instaveis as identidades fixadas 

em repert6rios de bens exclusivos de urna comunidade etuica ou nacional"
30

. 

Segundo Stuart Hale
1
, a identidade e realmente algo construido, ao longo do 

tempo, atraves de processos inconscientes, e nao algo inato, existente na consciencia no 

momento do nascirnento. Existe sempre algo "irnaginano" ou fantasiado sobre sua 

unidade. Ela permanece sempre incompleta, esta sempre "em processo", sempre 

"sendo formada." 

Neil Postman (1994) diz que estamos cercados por multidoes que acreditam que 

as novas tecnologias s6 irao trazer beneficios para todos. E sao incapazes de irnaginar o 

que elas irao desfazer. Neil denomina essas pessoas de tecn6filos e afmna que eles 

olham para tecnologia como urn amante olha para amada, vendo-a sem defeitos e nao 

sentindo apreensao alguma quanto ao futuro. Seguindo o mesmo pensamento de 

29 Martin-Barbero, Jes!ls, in, Mauro Wilton de Souza op. cit. p.62 
30 Canclini, Nestor Garcia, Cidadiios e Consumidores, RJ, ed UFRJ, 1999, p.39 
31 Hall. Stuart, A identidade cultural na pas modemidade, RJ, ed DP&A, 2001, p.38 
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Postman o professor da Universidade de Lyon, Jean Louis Leonhardt, disse no 

seminario Arte, Ciencia e Tecnologia em setembro de 2002, "que as divindades 

romanas matavam uma ave e decidiam onde deviam fazer a guerra: para onde o sangue 

desta ave escorria"
32

. 0 professor afmnou que a pessoa que se encanta com as novas 

tecnologias, esta na verdade se encantando pela magia. 

Minha defesa e a de que as vezes e preciso uma voz discordante para moderar 

a gritaria feita pelas multid5es entusiasticas. [ ... ] E pois inevitilvel que cada 

cultura precise negociar com a tecnologia, fuzendo-a de maneira inteligente, 
- 33 ounao . 

Confirrnando a colocayiio de Postman e Leonhardt, e necessario que tomemos 

uma posiviio dissonante em relaviio a isso porque hoje a industria das imagens 

fabricadas nos invade, seja em casa, no trabalho, no computador, circulando pelas mas. 

0 pesquisador Valerio Fuenzalida (1986) diz que "so vemos o mundo quando estamos 

dentro de nossas casas. Os acontecimentos vern a nos, niio vamos a eles porque o 

mundo e trazido para dentro de nossas casas, nao precisamos exploni-lo; como 

resultado disso, niio adquirimos experiencia"34 

A palavra "experiencia" me faz lembrar Walter Benjamin, que em 0 Narrador 

relata que as experiencias estiio mais pobres, porque ficamos sempre a espera dos que 

estiio Ionge - e so sabe narrar quem viaja para Ionge, sao os que viio sentir de perto as 

experiencias nos poros. 

Walter Benjamin diz que "recebemos noticias de todo o mundo e somos pobres 

em historias surpreendentes [ ... ] os fatos ja vern com explicayiio. Nada do que acontece 

esta a serviyo da narrativa e tudo so esta a servi9o da informayiio"35 

32 
Leonhardt, Jean Louis, comuuica\'iio pessoal durante o seiiiinarioArle, Cienda e Tecnologia no Instituto de 

Artes do departamento de Multimeios da UNICAMP, setembro de 2002. 
33 

Postman Nei~ Tecnopolio: a rendit;iio da cultura a tecnologia, SP, ed Nobel, 1994 p. 15 
34 

Fuenzalida, Valerio, Educadon para Ia Comunicacion Televisiva. CENECA, Ciid UNESCO, 1986. 
35 

Benjamin, Walter, Obras Escolhidas I, 0 Narrador, SP, ed. Brasiliense, 1987 p. 203 
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Ainda no mesmo texto ele argumenta que os soldados, quando retomam da 

guerra, voltam em silencio, porque ja informaram sobre eles, e eles nao tern mais nada 

para passar. Suas experiencias ja foram narradas atraves das ininneras informa9oes nos 

jomais e radios da epoca. 

Da mesma forma imagino as crian9as, com seus problemas pessoais, onde o 

ritmo do cotidiano dificulta o dialogo sobre as informa9oes no momento que elas sao 

recebidas e o passar do tempo diminui a real importiincia do assunto que seria 

discutido. 

As informa9oes e as imagens estao associadas sempre a velocidade; atualmente 

basta olhar nas encostas das estradas para ver os cabos coloridos de fibra 6tica, que em 

pouco tempo irao otimizar a desejada rapidez que tanto necessitamos. E, com ela, 

vamos nos movendo, as vezes temos a sensa9ao de que estamos ficando para tras dos 

que pensam rapido, dos que estao cada dia mais atualizados em rela9ao as novas 

tecnologias. A tecnologia se mostra extremamente necessaria nas conversas cotidianas 

e nos anirncios nos meios de comunicayao. As industrias estao sempre esperando o 

consumo para lan9ar mais urn produto para o mercado competitivo e interessado nas 

grandes inven9oes tecnol6gicas. 

Ha neste trabalho a preocupayao com a crian9a que, diante de uma sociedade 

que esta em constante mudan9a e possui uma teia de rela9oes sociais, continua sendo 

crian9a que necessita de tempo para o aprendizado, crescimento intelectual, 

pensamento e espa9o para exercer sua criayao porque, apesar de todos os artefatos 

tecnol6gicos que estao disponiveis, nos continuamos seres humanos. 

A teoria do trafego de informayoes valoriza a rapidez de qualquer forma isso 

causa o caos, o exemplo e que andando chega-se mais rapido do que de carro nas 

grandes cidades do mundo. Como nos disse Barbero, "a obsessao da velocidade nos 

deixa mais lentos, mais letargicos. As cidades nao constr6em mais pra9as e as mas sao 

22 



Capitulo 1 

cada vez mais retas. 0 imico lugar que nos sobra para se encontrar sao os lugares 

comerciais. Os cidadiios nao gostam mais de estar reunidos e sim conectados"36 

Isto nos remete a outras imagens do cotidiano: quem realiza a media9ao entre as 

informa9oes recebidas pelas crian9as na ausencia da mae e do pai que trabalha, ou que 

estao na velocidade do tempo - buscando preencher suas vidas com artefatos e posi9ao 

social 

0 cineasta Win Wenders
37 

no docurnentano "Jane/ada Alma" de Joao Jardim e 

Walter Carvalho (2002), comenta que nos vemos muitas coisas fora de contexto porque 

a maioria das imagens que vemos nao tentam nos dizer alguma coisa, tentam sim nos 

vender alguma coisa. 

Ele continua afirmando que a crian9a, quando vai para cama e quer que alguem 

conte urn conto, deseja encontrar seguranya e conforto. 0 adulto tambem busca o 

conforto que a hist6ria proporciona, porque a estrutura da hist6ria cria urn sentido, que 

e necessano na vida hurnana. E se tomar por base de sua vida apenas as coisas deste 

mundo industrializado ela fica sem sentido. 

Para Philippe Aries o sentimento de infiincia como hoje o percebemos foi 

gradualmente construido durante a Idade Media. Ate por volta do seculo XVII eram 

escassas as representayoes acerca da crian9a na literatura e iconografia francesa, o que 

indica pouca importiincia atribuida a diferen9a que hoje enfatizamos entre a infiincia e 

a idade adulta. As descobertas feitas em sua pesquisa o conduzem a concluir que a 

inf"ancia, como hoje e vista, e urna constru9a0 da moderuidade. 

Ate por volta do seculo XII, a arte medieval desconhecia a infiincia ou nao 

tentava representa-la. E di£cil crer que essa ausencia se devesse a 
incompetencia ou a faita de habilidade. £ mais provavel que nao houvesse 

Iugar para a infiincia neste mundo38
. 

36 Comunica-"o pessoal do prof. Dr. Jesus Martin Barbero no curso "Mediayoes Comunicativas da Cultura '' de 
09 a 11 de maio de 2000, PEPG em Ciencias Sociais. PUC SP. 
37 

Win Wenders in: Jane/a daAlma. filme-documentirio de Joao Jardim 2002. 
38 

Aries, Philippe, Historia Social da Crian9a e da Familia, RJ, ed Guanabara, 1986, p. 50 
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Em seu livro Aries trata fundamentalmente de duas teses, sendo a primeira uma 

tentativa de interpreta~ao das sociedades tradicionais e a segunda mostrando o lugar 

assumido pela crian~a e pela familia nas sociedades industriais. 0 livro contem ainda 

tres partes em que o autor trata do hist6rico do sentimento em rela~ao a infancia; do 

estudo da vida escohistica e da evolu~ao veri:ficada a partir da familia medieval ate a 

familia moderna. 

Philippe Aries afirma que as crian~as constituem as sociedades humanas mais 

conservadoras. Observa isso atraves dos brinquedos e brincadeiras que tern as mesmas 

caracteristicas desde a Idade Media (Phillipe Aries, 1973). 

Ao ler esta conclusao de Aries lembrei-me do quadro de Pieter Bruegel de 1565 

(ANEXO 4) como titulo - Children's Games. Todas as brincadeiras desenhadas no 

quadro de uma vila do seculo XVI sao as mesmas brincadeiras dos dias de hoje. Aries 

cita muitas delas em seu livro, como por exemplo, as brincadeiras que aparecem no 

quadro citado: - cavalo de pau, catavento, soltar piao, contar hist6rias, dan~ar, 

carruagem, soldadinhos de chumbo, bola, jogo de rimas (A companhia vos agrada), 

acender velas com os olhos vendados, esconde-esconde, cabra-cega, monta cavalo, 

tomeio de argolinhas, miniaturas, bilboques, teatro de marionetes, bonecas, balan~os, 

dados etc. 

Seu estudo aprofundado e meticuloso sobre infancia na Idade Media nos alerta 

para que pensemos a crian~a como ser hist6rico e nao s6 como uma passagem para 

vida adulta e pergnnta em seu livro - "Quando varnos parar de converter a idade no 

"criterio coesivo da inf'ancia"39
? 

A leitura de Hist6ria Social da Criam;a e da familia de Philippe Aries fez -me 

compreender melhor a categoria infancia na atualidade. Quando descobri que os 

materiais de pesquisa utilizados por ele foram pinturas, brinquedos, testamentos e 

diarios fiquei estimulada a comparar com os dias de hoje. Principalmente no que diz 

39 
Aries, Philippe in Jesus Martin-Barbero in Exercicios dover. 200 I, p.57 
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respeito aos jogos e brincadeiras, muitos sao identicos ate hoje, o que revela que a 

crianya aprende sem restriyoes, mas reproduz algumas ayoes e manifestayoes do 

passado. 

0 significado de inf'ancia e de cnanya como urn periodo de vrr a ser do 

HOMEM fundamenta-se na noyao evolucionista de aperfeiyoamento. A crianya seria 

urn ser humano inacabado e para garantir seu crescirnento sao necessarios varios 

caminhos- etapas para que chegue ao satisfat6rio 40
• 

A crianya esta circunscrita a urna etapa, categoria etaria como na definiyao do 

dicionario, urna fase do desenvolvimento humano dimensionada por urn tempo que a 

aprisiona e a exclui da vida adulta. E que exclui tambem o chamado adulto do tempo 

da infil.ncia. 

Gaston Bachelard nos convida a relembrar no seu texto "Os devaneios sabre a 

infdncia", que a nossa infilncia etema e permanente e a- hist6rica e diz: 

[ ... ] as teses que queremos defender oeste capitulo visam todas a fuzer 

reconhecer a permanencia, na alma humana, de urn nucleo de inf.incia, uma 

inf.incia imovel mas sempre viva, fora da historia, oculta para os outros, 

disfun;ada em historia quando a contamos, mas que so tern urn ser real nos 

seus instautes de iluminavao - ou seja, uos instantes de sua existencia 

poetica. Quando sonhava em sua solidao, a crian<;a conhecia uma existencia 

sem limites. Seu devaneio niio era simplesmente urn devaneio de fuga. Era 
urn devaneio de al<;ar voo 41 

Aquilo que e dirigido a crianya e quase sempre apresentado nurn tom paternal, 

seja no cuidado, proteyao e autoridade que lhe direcionam a vida, seja na tentativa de 

urn diruogo que quase nunca acontece. A humanidade da crianya esta em processo de 

efetivayao. E do senso comurn pensar que o humano s6 acontece quando a crianya se 

tomar urn adulto. E tambem e muito comum as pessoas nao prestarem atenyao as 

40 
Tedrus, Dora M • Sousa, A relar;ao adulto-crianr;a: um estudo antropologico em creches e em escolinhas de 

Campinas!SP, CMU/Unicamp, 1998, p. 21 
41 

Bachelard, Gaston, A Poetica do devaneio, SP, ed. Martins Fontes, 1988, p. 94 
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crian9as, elas atrapalham as conversas dos adultos. Em recintos comerciais as crianyas 

sao negadas ate mesmo ao atendimento. 

Na area de psicologia e pedagogia a crianva e associada a natureza. Karl Stumpf, 

no inicio do seculo XX, comparou 0 estudo das crianyaS a botiinica, enfatizou 0 carater 

botiinico do desenvolvimento, que ele associava a maturavlio do organismo como urn 

todo. Segundo dados de Vygostski hi esta analogia botiinica ate hoje, quando dizemos 

que os primeiros anos de educa9lio de urna crianva ocorrem no jardim de inf"'ancia. 

0 criterio biol6gico de maturaylio e evoluylio da especie tern fundamentado 

diversas teorias sobre a crianva nas vmas areas do saber. Isto indica que as concepyoes 

de infancia se fundam tambem em teorias que pressupoem urna dicotomia entre 

natureza e cultura: trata-se de categorias centrais para o entendimento das concepyoes 

de inf"'ancia. 

Nossa sociedade enxerga o comportamento exacerbado da crianya pela vislio 

cartesiana, em termos de inquietaylio, evaslio da realidade, imaginavlio aguyada, 

criatividade exacerbada, falta de controle de si mesma. E a educavlio, filosofia e outras 

areas, sao convidadas a normalizar o controle dessas caracteristicas. Esta vontade de 

deixar tudo moldado, objetivado e conseguir urn certo dominio sobre essas paixoes e 

urn processo de homogeneizar as condutas, buscar o consenso no desenvolvimento 

infantil. 

Segundo a concep9lio medieval, no primeiro momento a crianva e considerada 

como urna fase sem importiincia. A crianya era concebida como urn homem em 

tamanho reduzido, havendo portanto urna indiferenva generalizada para com este ser 

"indefeso" e "dependente". Aries levantou muitos dados expressivos em relavlio ao 

traje e ao vocabulmo. 0 autor ressalta o sentimento primeiro que e o de "paparicaylio" 

e outro de mero passatempo ou objeto de divertimento. Depois de ler o livro e 

impossfvel nlio lembrar as condutas das pessoas no cotidiano em relavlio as crianyas e 
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observar nos programas de televisao que os usam cnanyas como mero objeto de 

divertimento. 

Sao exemplos os programas infantis existentes no Brasil realizados pelas 

ernissoras comerciais, que promovem, usam e abusam da imagem da crianya como 

mero divertimento e alvo de risos entre adultos: Pequenos Brilhantes (SBT), Gente 

Inocente (GLOBO), Tagarelas (TV Bandeirantes, este ja esti fora do ar) e Programa 

Raul Gil (SBT). Estes programas convidam o tempo todo as crianyas a se tomarem 

adultos. 

0 adulto se diverte e a crianya repete o que agrada e fica com seu olhar fixado 

na tela lurninosa da TV. Este olhar e o "primeiro aparato de apreensao libidinal do 

mundo" (Lacan). 0 olhar que cria o simbolismo do mundo, urn olhar que sempre 

funciona como antecipayao da relayao com o objeto (imprint na biologia). Este olhar 

que identifica antes do tato - da experiencia com o corpo e que delineia os poros e 

sentimentos em relayao ao mundo. 

E commn as maes idealizarem "mn modelo" para seus filhos atraves desses 

programas. Almejam mn instante na TV ou ficam a sonhar com mn espayo no 

mercado publicitirio, alguns segnndos de fama ja bastariam. E a crianya pennanece 

sempre mn objeto de divertimento do adulto. Nao ha compreensao de seus lirnites e 

quanto mais gafes elas cometem, mais audiencia o programa ganha. Os "bons" 

apresentadores provocam as respostas absurdas para tirar risos da plateia adulta. E as 

TV s reservam em sua programayao cada vez mais espayo para programas desse genero 

porque tern ibope, garantem a audiencia e o que importa e vender. 

Quanto ao problema, sempre recorrente, dos conteudos das programayoes de 

televisao, e, e sera sempre, mn assunto polernico e delicado por resvalar, mesmo contra 

a nossa vontade, no problema da censura e autocensura, levantando o espectro do 

controle estatal da infonnayao. Mesmo assim, nao M como fugir da constatayao de que 
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a programayao de nossa televisao e, salvo exce96es, mediocre, devorada pela tirania 

dos indices de audiencia 
42 

Isso s6 faz algumas pessoas pensarem sobre a industria da televisao e a sua 

qualidade quando leem no jomal alguma materia de indiguayao de alguem distante que 

veio visitar nosso pais, como por exemplo, o representante da Organizavao das Na96es 

Unidas para a Educayao, Ciencia e a Cultura (Unesco), Jorge W erthein. Ele nos deixou 

urn recado, disse que ficou "profundamente assustado" com o nivel de violencia e sexo 

. na televisao brasileira. W erthein assustou-se tambem com a despreocupayao em 

relavao a qualidade da televisao principalmente com a chamada "erotizavao na 

:inf'ancia". Ele disse que a midia e a moda estao fazendo com que as crianvas queimem 

etapas, quando as expoe desnudas e representando adultos43
. 

Hit inUmeras materias jomalisticas na maioria dos me10s de comunicayao 

tambem sobre o problema da programayao da televisao. Selecionei algumas para 

expor: Sexo, Socos e Babas
44

, onde uma pesqnisa mostra com quantos tiros e cenas 

er6ticas a televisao cria as crian9as enquanto os pais acham tudo normaL Segundo a 

materia, em uma semana assistindo a programa9iio de televisao voce pode ver 1.145 

cenas de nudez, 276 rela96es sexuais, 72 palavroes, 707 brigas e facadas e 1.940 tiros. 

0 psic6logo alemiio Jo Groebel em uma entrevista na revista Veja45 acha que a 

origem da agressividade estil na familia e na sociedade e que a televisiio niio e a Unica 

culpada mas, diante de tantas imagens de mau gosto, a tela pode servir para direcionar 

a agressividade tanto em adultos como em crianyas. 

42 
resumo da palestra do professor da faculdade de Comunica<;ilo Social da UnB - Murilo cesar Ramos 

para o relat6rio da comissao especial de aruilise da programa<;ilo do senado federal p. 55-56 
43 

materia redigida pelo jornalista Hugo Marques de Brasilia para o Estado de Sao Paulo em 15.02.2000. 
44 

Revista Veja, comportamento, reportagem sem assinatnra, 04.07.1990. 
45 

Re\~sta Veja, Chega de Briga na TV: entrrnsta Jo Groebel, 20.07.1994. 

Jo Groebeltem 15 livros publicados sobre o impacto da ~olencia sobre jovens e adultos. 

28 



Capitulo I 

Gilberto Dimenstein, articulista e jornalista da Folba de Sao Paulo
46

, nurna 

materia intitulada lnteligencia na TV disse que o americano ao completar 18 anos, ja 

assistiu na televisiio a 40 mil assassinates e 200 mil agressoes. 

Maria Rita Kehl, em sua palestra durante urn debate sobre TV de qualidade
47

, 

disse ter ficado urn ano sem assistir filmes e programas de muita a~iio e ap6s ter 

acompanhado seu filbo ao cinema, ficou abalada durante varias noites. 

Acredito que a imagem e a mensagem tern urn impacto sobre a forma de 

conduzir nossas vidas. E preciso chamar aten~iio para que cuidemos com mais 

delicadeza de todos os assuntos que estiio direcionados as crian~as. A imagem sozinha, 

sem tempo para conversa e explica~oes, pode destruir todo urn conhecimento ou 

valores adquiridos. 

Lembrando Paulo Freire: para ensmar qualquer assunto a Pedro prectso 

conhecer Pedro e seu universo cultural, seus sonhos, suas ideias construtoras e 

conflitos conceituais, suas satisfa~oes e suas necessidades. Vygotsky insistiu, em todas 

as suas pesquisas, que aprendemos com os outros e junto com os outros, "urn 

pensamento desprovido de palavras esta mergulhado nas sombras"
48

. 

Pesquisas nessa area mostram que as associa9oes que estiio por tras das 

palavras sao fundamentalmente diferentes conforme se trate de crian9as 

pequenas ou de adultos. Os conceitos das crian9as estao associados a uma 

serie de exemplos e sao construidos de maneira semelhante aquela pela qual 

representamos os nomes de classes de elementos. Emitir palavras, para as 

crianyas, niio e tanto indicar conceitos conhecidos como e nomear classes 

conhecidas ou grupos de elementos visuais relacionados entre si por certas 

caracteristicas visualmente comuns. Dessa forma, a experiencia da crian9a e a 

influencia "niio mediada" dessa experiencia estao registradas na sua memoria 

e determinam diretamente toda a estrutura do pensamento da crian9a 
49 

pequena . 

46 Folha de Silo Paulo, Inteligencia na TY', Gilberto Dimenstein, 01.07.1996. 
47 Kehl, maria Rita Kehl, palestra proferida no Encontro latino-americano sobre TV de Qnalidade, Silo Paulo 4-6 
de agosto de 1999. 
48 Vygotsky, L. S., op. cit. p. 56 
49 idemp.57 
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Vygotsky percebeu a importincia das rela~oes interpessoais e do ambiente para 

os seres hurnanos e principalmente para as crian~as. Neste trabalho busco tambem nas 

considera~oes de Lyotard
50

, urn direcionamento para compreender a inf'ancia. Este 

autor pensa a crian~a nao enquanto estagio de desenvolvimento, mas enquanto 

abertura, inacabamento, multiplas possibilidades da vida humana. Respaldo-me 

tambem no pensamento de Johan Huizinga (1993i
1 

que privilegia a no~ao de 

brincadeira como dimensao fundamental para a vida humana. Ele dimensiona o carater 

transformacional, irrequieto e inacabado das coisas do mundo dando urn enfoque 

peculiar a brincadeira. 

Sera necessario urn mergulho subjetivo para que busque esta defini~ao de 

crian~a que Jean-Fran~ois Lyotard nos deixa em "0 lnumano" ( 1989): 

Se os humanos nascessem humanos tal como os gatos nascem gatos, niio 

seria possivel, e nem sequer digo desejavel, o que toma a questiio diferente -

ednci-los. Que devemos educar as crian9as e uma circunstancia resultante 

apenas do fato de elas nao serem todas pura e simplesmente conduzidas pela 

natureza, de niio estarem programadas [ ... ] Os aduhos lutam constantemente 

para se adequar as normas sociais, institucionais - para assegurar a sua 

conformidade com as institui<;iies e are mesmo para as ordenar face a urn 

melhor viver comum. No entanto, ele nao o faz sem pesar nem dor. Indicios 

desse desejo de critica, de escape, irrompem em algumas de suas atividades, 

as artes, a literatura e a filosofia. Trata-se tambem aqui de urn rastro de 

indeterminayiio, de uma infiincia, que persiste mesmo na idade aduha52
. 

As sensa~oes que sentimos quando ouVImos ou lemos as hist6rias sao 

relacionadas com a nossa imagina~ao. Quando assistimos hist6rias na TV, nossa 

imagina~ao fica restrita devido a imposi~ao das imagens ja prontas. Isso mostrou-me 

urn caminho para iniciar a conversa sobre televisao com as crian~as. Pensar a TV que 

traz tudo pronto nao era a questao, e sim buscar urna forma de conduzir as crian~as a 

50 
Lyotard, Jean-Franyois, 0 inumano: considera<;i'io sabre o tempo, Lisboa: Estampa, 1989 p. 5 

51 
Huiziug;~, Johau, Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, SP, ed. Perspectiva. p. 07. 

52 • 
Lyotard, J. F, op.Cit, p.ll-12. 
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imaginar e criar atraves das hist6rias. E depois de realizar com as crianyas o jogo de 

fazer televisao, termino com a pergunta: 

- Quais sao as narrativas infantis sobre as imagens e informayoes da televisao? Esta 

questao sera abordada no capitulo 3. 

1.2. TV Globalizada, parte do cotidiano da crian~a 

"As imagens do cinema e da TV governam a educavao visual contemporanea em estetica, politica, 

reconstroem a sua maneira a hist6ria de homens e sociedades". 

Milton Jose de Almeida 53 

Ao ligar a TV nao nos damos conta do que estit por tras de cada canal 

selecionado. Sao tantos investimentos de grandes conglomerados de empresas de 

telecomunica.yao. 

0 futuro tiio prometido ja chegou, nao com a possibilidade que nossos tatarav6s 

almejavam. E com o futuro chegou tambem urn arsenal de slogans e aparelhos que 

prometem facilitar nossa vida. Precisamos estudar, consultar e nos preparar para os 

novos instrumentos que sao lan<yados no mercado. Quem nao se sente em duvida, por 

exemplo, ao buscar os itens necessitrios para compra de novos computadores? Sao 

tantos novos detalhes a cada nova compra. 

E grande o nilmero de canais que surgiram com estes novos acessos a cabo, via 

satelite, via antena, e neste momento esperamos a TV digital via domicilio, via 

computador, via carro em movimento (segundo a primeira escolha do sistema japones 

que permite segurar o sinal em movimento) e ela nos proporcionara vitrias formas de 

comunica<yao com a liga<yao de urn Unico canaL Muitos dados e programas especificos 

para cada segmento de publico. A decisao para optar pelo sistema do sinal HDTV 

53 
Almeida, M J Jmagens e Sons- a nova cultura oral, 1 ed. 1994, SP: Editora Cortez, 2 ed. 2001, p2L 
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(High Definition Television- TV Digital de alta definiviio) ainda niio ocorreu, ha 

duvidas nas comissoes do govemo, nas esquipes forrnadas pela ABERT (Associaviio 

Brasileira das Empresas de Radio e Televisiio) e ANATEL (Agencia Nacional de 

Telecomunicavi'ies). No memento, a grande questiio e decidir entre os tres padroes que 

existem no mercado: o americano (ATSC), o japones (ISDB) e o europeu (DVB). 

Neste ano houve urn arsenal de materias jomalisticas que explicavam que o melhor 

sistema era o japones. Foram inlimeros consultores cientificos de areas distintas, 

engenheiros, fisicos, cientistas, politicos, donos de empresas de Telecomunicavoes. A 

escolha do padriio estara agora na mao do proximo govemo federal. 

Por tras das grandes fabricantes desses equipamentos e componentes, estiio as 

grandes corporav5es da midia que hoje em dia concentram suas forvas por meio de 

empresas que se fundem e que utilizam essas novas tecnologias para enviar suas 

inforrnav6es. Na Europa ha o Grupo Havas na Fran9a, Grupo Bertelsmann na 

Alemanha e Bristing Sky Broadcasting na Inglaterra onde Rupert Murdoch participa do 

controle da empresa atraves da New Corporation. Estes tres gmpos estiio associados 

em diferentes negocios de exploraviio de TV Digital, TV a cabo e telefonia, na Europa 

e no Continente americano
54

. 

Nos Estados Unidos ha quatro grandes corporavoes a General Eletric, Time 

Warner, Disney e Westinghouse. Tais corporavoes controlam boa parte dos meios de 

comunicaviio e a industria cultural dos Estados Unidos. Este cartel do setor de 

comunicaviio mudou nesses Ultimos 20 anos a linguagem, o formate de programa e a 

estetica de todas as inforrnavoes que recebemos, seja via a cabo, por satelite, TV direta 

seja por qualquer outra forma de comunicaviio. Essa "nova ordem" nas comunicavoes 

tomou-se mais gritante em 1995, quando a Disney sugou a ABC, a Westinghouse 

assimilou a CBS eo imperio de Ted Turner (CNN) foi absorvido pela Time Warner 

que e a maior empresa de multimeios do mundo. A Time Warner controla a CNN 

54 
Hoineff, Nelson, A Nova televistio, desmassijicm;:ao eo impasse das grandes redes, RJ, Relume Dumani, 1996, 

p.l28 
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Interativa (web site), Turner New Media (CD-ROMs), Warner Brothers (produyoes de 

filmes e desenhos animados), Time Warner Entertainment, revistas como a Time, 

Fortune, Life, Sports Ilustrated, People, Money, American Lawyer, Health e outras. 

Tarnbem e proprietaria das produtoras de musicas Columbia House, Warner Chappell, 

The Atlantic Group, Warner Music International, Warner Brothers Records e outras. E 

de produtos e programayoes de TV como Hanna Barbera Cartoons, Campeonato 

Mundial de Luta Livre (vendido atualmente em pay per view via cabo e satelite), New 

Line Cinema, Turner Pictures, Turner Entertainment Co. - MGM, RKO. Na TV a cabo 

ela possui a TBS Superstation, Filmes Cllissicos Turner, TNT, Cartoon Network, Cnal 

Sega (33%), Cinemax, Comedy (50%), E! (49%) e HBO, mais CNN - CNNfn -

noticias de finan9as, Radio CNN, CNN Airport - rede de aeroportos, CNN 

International, Headline News
55

. 

Ainda nos Estados Unidos se encontra a segunda maior empresa do ranking a 

Disney. Ela e proprietaria dos canais de TV e TV a cabo, Canal Nickelodeon, MTV, 

ESPN (80%), ESPN2 (80%), Canal Disney, Disney TV, Touchstone TV, A&E (37% 

com GEe Heatst), Lifetime Network (50%) e Buena Vista TV. Comprou a ABC, que 

e uma rede Nacional de televisao com a radio ABC que possui 21 estayoes e 3.400 

retransmissoras, e e a maior rede de radiodifusao dos EUA. A ABC tern estayoes de 

TV em Nova York, Chicago, Houston, Filadelfia, Sao Francisco, Los Angeles, Albany 

e outras onze cidades (com cobertura de 24,5% dos lares). Na industria 

cinematogr:illca controla a Paramont Pictures, a Walt Disney Pictures, Touchstone 

Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp. A Disney e dona dos jornais 

impressos - Oakland Press, Kansas City Star, Saint Louis Daily Record, Fort Worth 

Star-Telegram, Albany Democrat e outros sete jornais diarios. Associou-se a empresa 

alema Kirch (concorrente da Bertsmann) para disputar o neg6cio da TV digital 56
. 

55 
Revista Aten<;iio, Vozes daAmerica, ano 2, n.7 1996, pg. 70-75 

56 
Paulino, Roseli Figaro, Estudos de Recepr;ao. 0 mundo do trabalho como mediayao da comunicayao, 1999, 

tese de dontorado de comunica<;iio, Escola de Comunica<;iio e Artes da USP, SP, p. 09 
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A Westinghouse e proprietaria da CBS (Rede Nacional de televisao) mais a 

CBS - com 21 estayoes de FM e 18 de AM ( cerca de 2350 emissoras nos EUA 

transmitem programayao da CBS), da ABC video- da rede de noticias CBS e tambem 

possui 14 estayoes em Nova York, Los Angeles, Chicago, Filadelfia, Boston, Miami, 

Sao Francisco, Baltimore, Pittsbur~ Detroit, Mineapolis, Denver, Salt Lake City e 

Green Bay. A Westinghouse distribui sinal de TV via satelite, tern sistemas de 

comunicayoes de telefone e telefonia sem fio e tambem e dona de urna banco o 

Bankers Trust. 

A General Electric e proprietaria da NBC (rede nacional de televisao) com 

emissoras em Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, Filadelfia, Washington, 

Ralei~ Providence e Columbus. Tern a rede de noticias NBC e TV a cabo CNBC, 

Court TV (33% com Time Warner), Bravo (50%), Classicos do Cinema Norte 

Americano (25%), America's Talking (50% com Microsoft (canal interativo de 

noticias), A&E (25% com Disney e Hearst), Filmes independentes (com a Raibow), 

News Sport, Prime, Prism (com a Raibow), Romance Classics e outros sete canais de 

esportes (Florida, Nova Inglaterra, Costa do pacifico, Filadelfia, Chicago, Ohio e 

Cincinnatti). A GE possui tambem a MSNBC uma emissora de noticias junto da 

Microsoft tambem, alem de outras empresas de transportes, satelites e telefonia sem fio 

etc. 

Existe tambem nos EUA a News Corporation Co., de Rupert Murdoch, terceira 

do ranking mundial dona da FOX e de infuneros jomais americanos; disputa com a 

Viacom os canais digitais atraves de urn cons6rcio com a BSKyB, a Bertelsmaun e o 

Canal Plus. 

Rupert Murdoch, conhecido como o magnata das telecomunicayoes, tern ainda 

participayao expressiva nos meios de comunicayao da Australia (seu pais de origem), 

urn teryO da imprensa britiinica, alem da participayaO na BSKyB. Na Asia e 

proprietario do satelite Asia Sta I, que transmite para o Japao, China, Mongolia, India, 
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Ira, Hong Kong. Tern urn acordo na China que lhe permite a transmissao pela StaR TV. 

Na India e proprietario do canal ZeeTV
57 

No Brasil temos a Rede Globo que se assocwu a amencana Tele

Communication Inc. (TCI), maior operadora de TV a cabo do mundo e a News 

Corporation, de Rupert Murdoch e a mexicana Televisa para disputar o mercado via 

satelite. Na America Latina ainda temos o grupo venezuelano Cisneros. A Globo 

tambem se associou a AT&T para telefonia celular, ou ainda a associa~ao do Grupo 

Abril, na area de televisao por assinatura, com as empresas americanas Hoechst, Falcon 

Cable, ABC Capital (esta Ultima agora adquirida pela Walt Disney Company). 

Para Nelson Hoineff (1996), temos uma quantidade imensa de canais e 

possibilidades na TV, e esta variedade de canais cria a necessidade de especializa~ao e 

de segmenta~ao. E ha tambem uma "mesmice" naquilo que d.izem acerca de politica, 

economia, educa~ao e cultura, sao raras as vezes em que vemos urn born programa. 

E nesse arsenal de canais, as crian~as estao se fazendo, pois a cultura esta 

sempre no processo de reelabora~ao. 0 que assistem nossas crian~as? 

Elas perguntam muito sobre o que assistem, procuram atraves das nossas 

conversas, descobrir alguns porques por exemplo uma crian~a entrevistada 

perguntava porque a mae da Ginger (As Told by Ginger, desenho animado canadense 

da Nickelodeon) jogava repolho no vidro do carro quando saia nos dias frios. 0 

desenho e produzido no Canada, hi neva muito, imagino que o repolho funciona como 

urn antidoto ao emba~amento dos vidros do carro. 

Uma outra pergunta, referente ao mesmo desenho, foi acerca de urn epis6dio 

onde a familia teve que se retirar de casa deixando seus pertences, podiam levar apenas 

algumas coisas. Tudo isso porque no Canada ha a ocorrencia de fungos muito 

perigosos ap6s as nevascas. lsso tambem e algo que acontece em urn espa~o-temporal 

bern diferente do nosso pais. 

"Paulino, Roseli Fig;rro, op. cit p.09 
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Estes exemplos sao pequenos, o que assusta e o mesmo processo em diferentes 

culturas, principalmente quando sao expostos nas imagens de TV ou cinema. Cito 

como exemplo urn filme de Milcho Manchevski "Antes da Chuva" de 1994, onde 

aparece imagens de Londres e da Macedonia apresentadas em tres hist6rias que se 

misturam atraves de fragmentos de linguagem. A mi:tsica ouvida por uma garota em 

Londres ao mesmo tempo e ouvida por urn menino na guerra por questoes de etnia 

religiosa na Macedonia. Londres urna cidade que aparece no noticiario noturno como 

normal, possui urn emaranhado de problemas bern semelhantes ao da Macedonia, 

principalmente no que se refere a problemas com etnia religiosa. As roupas usadas sao 

esteticamente parecidas, a marca Adidas aparece nos dois lugares, isso mostra que a 

distiincia nao e suficiente para diferenciar comportamentos. 

Ha no conjunto de imagens lidas pelas crian<;as, urn grande arsenal de perguntas 

e tambem alguns desentendimentos em rela<;ao ao valor simb6lico, por exemplo, 

quando falamos de lugares distantes, culturas diferentes e os mesmos questionamentos. 

Segundo o professor da Universidade de Cambridge- Jolm B. Thompson (1999), esta 

apropria<;ao dos produtos da rnidia e sempre urn fenomeno localizado, no sentido de 

que ela sempre envolve individuos especificos que estao situados em contextos s6cio

hist6ricos particulares, e que contam com os recursos que estao disponiveis para dar 

sentido as mensagens da rnidia e as incorporar em suas vidas. 

Quante mais estes materiais simbolicos sao extraidos de fontes as mais 

diversas, mais os individuos experimentam o cheque de valores como urn 

conflito pessoal- isto e, como urn conflito entre as competitivas exigencias 
que lhes sao feitas ou entre os incompativeis objetivos a que aspiram. De 

qualquer maneira, os individuos sao constantemente chamados a reconciliar, 

ou simplesmente a manter em dificil equilibrio, mensagens que conflitam 

umas com as outras ou com os valores e crenvas enraizadas nas pr3ticas 

rotineiras da vida cotidiana
58

. 

58 Thompson, John B,A midia e a modemidades, Petropolis, RJ, Vozes, 1998, p. !58. 
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Jesus Martin-Barbero comenta que nao ha como dizer sim ou nao a tecnologia, 

ela ja chegou aqui e faz parte do cotidiano. Os interesses pelos filmes de fic9ao 

cientifica, seriados americanos, com sua formula fetiche, ja sao convertidos em 

estrelas. Barbero acrescenta que o pais que estiver ausente na corrida contra o tempo do 

uso e produ9ao das novas tecnologias, ficara fora da nova revoluyao eletrouica, "dizer 

sim ou nao as tecnologias, e dizer sim ou nao ao proprio desenvolvimento"
59

. 

Barbero tambem ressalta a importancia de estarmos atentos a este modelo global 

de organiza9ao do poder com rela9ao as novas tecnologias na America Latina. Cita 

para ilustrar, Michel de Certeau, quando diz "o modo de !uta daquele que nao pode se 

retirar para "seu" Iugar e assim se ve obrigado a lutar no terreno do adversario"
60

. 

Desta forma Certeau propoe urna saida, nas palavras de Barbero que seria tomar o que 

vern como "energia" potencial de fora e desenvolver algo a partir dos requisitos da 

propria cultura. 

Isto quer dizer que as vezes a Unica forma de assumir ativamente o que nos e 

imposto, e fazer mudar a imposi9ao do objeto; na verdade, configuni-lo de outra 

maneira em sua fun9ao. 

E para ilustrar esta afirma9ao, Barbero cita urn exemplo de urn bairro pobre de 

Lima onde urn grupo de mulheres organizou urn mercado. Nele havia urn gravador e 

alto-falantes, que apenas o administrador utilizava. Com a colabora9ao de urn grupo de 

apresentadores, as mulheres do mercado come9aram a usar o gravador para saber o que 

os habitantes do bairro pensavam sobre o mercado, para tocar a musica nas festas e 

para outros fins. Ate que a censura se apresentou, na figura de urna religiosa que 

ridicularizou o jeito de falar dessas mulheres e condenou a ousadia de pessoas que 

"sem saber falar", atreviam-se a usar os alto- falantes. Provocou-se assim urna crise; 

durante algumas semanas, as mulheres nao quiseram saber mais do caso. Algum tempo 

depois, porem, o grupo de mulheres procurou os apresentadores e afirmou "Pessoal, a 

59 
Martin-Barbero, Jesus, Dos Meios a Mediq:ao, RJ, ed. UFRJ, 1997, p. 252-257. 

60 Certeau, M A Jnvenrao do Cotidiano, RJ, ed. Vozes, 19%, p.23. 
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gente descobriu que a religiosa tern toda a razao; a gente nao sabe falar, e nesta 

sociedade quem nao sabe falar nao tern a menor possibilidade de se defender nem pode 

nada. Mas a gente tambem passou a entender que com a ajuda desse aparelhinho aqui 

- o gravador - a gente pode aprender a falar"
61

• Desse dia em diante as mulheres do 

mercado decidiram comecar a narrar suas pr6prias vidas; deixando de usar o gravador 

apenas para escutar o que os outros diziam, elas passaram a usa-lo para aprender a falar 

por si pr6prias. 

Estima-se que as pessoas assistem de 3 a 5 horas dianas de TV no Brasil e que 

77% da programacao das TVs Nacionais, TVs a cabo e satelite, provem dos EUA
62 

Estes dados exemplificam o movimento de concentracao e fragmentacao que 

caracteriza o processo da globalizacao dos programas de televisao em nosso pais. 

Acredito que este arsenal de canais s6 poderao render beneficios se houver urn 

uso social e cultural de sua programacao para crianca. E tambem que as escolas e pais 

possam ser os mediadores destas informacoes. Nao ha como passar desapercebido 

diante de tantas ofertas de canais, alguem deve realizar esta mediacao, para que o 

conhecimento seja algo que liberte e nao algo que seja colocado, jogado sem devidas 

explicacoes. 

Nestes novos tempos cresce a importiincia de continuarmos a valorizar a crianca 

como sujeito ativo em suas relacoes cotidianas, valorizar sua subjetividade e 

possibilitar espacos nos quais as criancas possam mostrar o que e proprio dela, as 

brincadeiras, a rica imaginacao em suas manifestacoes criativas, o alternativo nas suas 

acoes de resistencia e a sua voz de contraposicao. 

61 
Barbero, Jesus Martin, Dos meios iis mediar;oes, p. 257. 
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Almeida, Andre Mendes de, Midia Eletronica seu controle nos Estados Unidos e no Brasil, Ed Forense, RJ, 

1993, p. 25 
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1.2.1. A Escolha do V Chip dos Estados Unidos tambem agora no Brasil: 

Categorias para repensar a programa~ao voltada para crian~a na televisao 

Inventam hist6rias, complementam a legislayao existente, promovem discussoes 

sobre a qualidade da televisao, estudam as legislayoes de paises que sao perfeitos em 

relayiio a sua programayiio infantil, premiam programas e continuam sempre 

encontrando soluyoes paliativas sem resolver de urna maneira concreta urn beneficio 

para o que a crianya vee ouve. 

Desta maneira chegou aqui no Brasil o V Chip, com seis anos de atraso, mas 

chegou como soluyao para o problema de programayiio da televisao para as crianyas. 

Esta e mais urna forma de decidir cartesianamente o que e born ou nao para faixa 

euiria infantil segundo o criterio dos censores. 0 equipamento - V Chip - e apenas urna 

tecnologia a mais para encobrir os problemas na programayiio. 

Pensam nas crianyas quando resolvem, atraves de c6digos de leis, implantar 

alguns criterios para as programayoes de televisao, como, por exemplo o V Chip 

votado tambem no Brasil, dentro do Ministerio da Comunicayao, em fevereiro 2002. 

Esse V Chip foi adotado em 1996, acrescentado a lei da Televisao para as 

crianyas de 1990 - aCTA (Children Television Act) onde surgiu a ideia do V Chip. 

Esta lei foi promulgada nos Estados Unidos da America pelo presidente Bill Clinton. 0 

presidente lanyou a lei como V Chip para que todas as TVs ja saissem das industrias 

com a tecnologia. Mas se a pessoa quisesse colocar o V Chip na TV antiga poderia 

comprar urn dispositive ao custo de cinqiienta d6lares. 

Nao ha nenhurn componente magico nisso, o V Chip e urn chip comurn de 

computador que bloqueia alguns tipos de programas, quem faz a triagem do que e 

adequado ou nao para os filhos sao os pais. Ate 1999 metade das TVs nos Estados 

Unidos da America ja possuiam o chip. As fabricas de televisores serao obrigadas a 

incluir o chip nos aparelhos que produzem e as emissoras, a classificar seus programas, 

segundo urn criterio estabelecido pela nova lei. 

39 



Capitulo 1 

Paralelamente a implantayao do V Chip tambem foram lan9adas em campanha 

nos Estados Unidos da America as abordagens de classificayiio dos programas de TV, 

urn conselho baseado na idade e no conteUdo de programas, para que os pais decidam 

qual o conteudo que seus filhos vao receber, sao enviados para as residenciais manuais 

rmpressos com as classificayoes dos programas segundo os conselhos de idade e 

conteudo. 

Sem querer desconsiderar a legislayao americana para TV, que desde 1969 

possui urn Conselho de Comunicayiio a FCC (Comissao Federal de Comunicayiio) 

6rgao controlador das concessoes, da programayiio e de todos os acordos que existem 

em relayiio aos meios de comunicayiio, serao tecidos alguns comentarios expostos em 

urn Congresso lntemacional sobre Comunicayao e Educa9iio em 1998. 

Nos EUA o V Chip funciona mais ou menos desta maneira: existem algumas 

classificayoes para o V Chip, onde encontramos os simbolos TV G indicam programas 

livres, TV PG com decisiio dos pais, TV 14 para jovens depois de 14 anos, TV MA s6 

para os adultos, TVY para todos os jovens, TVY7 para crianyas acima de 7 anos, 

DLSV com linguagem sexual e violencia. E quando o V Chip foi instalado nos EUA, 

o Prof. Dale Kunkel da Universidade da California - Santa Barbara, gravou os 

programas que eram considerados livres na classificayiio do CTA - FCC (TVG) 

durante tres meses e descobriu que havia 20% de violencia, 9% de comportamento 

sexual, 7% de linguagem sexual e 5% de linguagem voltada para o publico adulto. 

Isso quer dizer que quem classifica estes programas geralmente nao usa de 

criterios que valham para todos os segmentos de jovens. E como se a faixa etaria de 

cada crian9a fosse correspondente aos demais da mesma idade, na verdade nenhurn 

criterio baseado na divisao de faixa etaria, dara conta da multiplicidade que e a pessoa 

hurnana. 

Tenho como exemplo urna experiencia vivida recentemente: fui ao cmema 

assistir ao filme Cidade dos Sonhos de David Linch, por sinal urn filme belissimo e 

40 



Capitulo 1 

intrigante, mas no meu ponto de vista e urn filme para os adultos e nlio para 12 anos, 

como estava em sua sinopse. No filme ha varias conexoes e informar;oes diferentes e 

isso dificulta a associar;lio para os adolescentes. Resultado: - na minha opinilio os 

criterios usados pelos censores de idade estlio inadequados. Ouvi urn adolescente que 

assistiu e nlio se sentiu a vontade com as cenas dos fihne de Linch. 

No Brasil ainda os V Chips ainda nlio estlio em funcionamento, a iniciativa das 

emissoras para alertar os pais ainda e muito timida. A maior parte mostra urn aviso 

antes do inicio do programa informando que ele contem cenas impr6prias. Se alguma 

crianr;a liga a TV quando a transmisslio ja comer;ou, o alerta sera inutil. Quando os V 

Chips entrarem em operar;lio ele fara urna leitura do c6digo enviado pela emissora e 

seguira as instrur;oes dadas pelo dono do aparelho. Se os pais quiserem, programam 

seus televisores para nlio receber imagens de sexo, de pancadaria e com uso de palavras 

de baixo callio. E quando urna atrar;lio com essa classificar;lio comer;ar nlio havera 

recepr;lio. 

Ha legislar;oes do audiovisual mrus preocupadas com as programar;oes 

televisivas e tambem centradas no mercado industrial audiovisual. Preocupada com a 

qualidade de TV para crianr;as e adolescentes foi criada urna cupula mundial, o 

SUMMIT, coordenada pela The World Summit on Media for Children Foundation, que 

ja ocorreu em Melbourne na Australia em 1995, a segunda em Londres Inglaterra em 

1998 e a terceira em Tessalonica na Grecia em 2001. Em 2004 sera pela primeira vez 

na America Latina na cidade do Rio de Janeiro. As cupulas acontecem a cada tres anos 

e relinem criadores, produtores, diretores, distribuidores, representantes da industria, 

pesquisadores, educadores, crianr;as e jovens, buscando influir na legislar;lio, produr;lio 

e comercializar;lio de produtos de midia no mundo todo. 

Ha legislar;oes de audiovisuais que independem de urna tecnologia para garantir 

a qualidade de programar;lio para crianr;as e adolescentes sao: a da Inglaterra que segue 

urn sistema misto com forte regulamentar;lio publica tanto no setor publico como no 

comercial; a da Franr;a que tern urn controle govemamental bastante rigido; e a do 
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Canada, que e urn sistema misto com fraca regulamenta'(iio sobre o setor comercial que 

oferece uma maior liberdade ao audiovisual mas niio deixa nunca de olhar os interesses 

da populayiio. 0 Canadit por exemplo realiza oficinas (ONF - Oficina Nacional do 

Filme) e cria diversos produtores independentes, niio aceita tudo o que vern via sate lite 

e faz questiio de construir uma produ'(iio para demanda cultural intema. A 

regulamentayiiO intema de produyiiO audiovisual e bastante seria no que diz respeito as 

produ96es locais. 0 Canada nacionalizou sua radiodifusiio ja na epoca do radio em 

1929 e continuou sua luta a partir de 1958 para desenvolver sua industria audiovisual 

atraves do Conselho de Radiotelevisiio Canadense (CRTC). Em 1984 houve uma 

in:tluencia do neoliberalismo junto a uma recessiio economica muito severa. 0 govemo 

reviu toda legisla'(iio e procurou, "apesar da fragilidade a sombra do gigantismo da 

produyiio audiovisual americana", incentivar as produ96es locais. Resultado: o Canada 

continua produzindo ate os dias de hoje, mesmo diante de uma regulamenta'(iio livre
63

. 

0 rnodelo globalizado de TV atorniza as relay(ies sociais, prornove o 

individualisrno possessivo, define as relavoes hurnanas ern fi.m~o de 

rnotivavoes cornerciais, despolitiza, convertendo a dernocracia real ern urna 

dernocracia do consurno e distorce a diversidade cultural, abrindo espa9o a 

urna cultura global que legitirniza a expansiio transnacional
64

• 

Martin-Barbero nesta mesma linha de pensamento, diz que a televisiio atrai 

porque a rua expulsa, e na onda de violencia que assola o pais (principalmente numa 

cidade como Campinas) e dos medos que vivem os meios de comunicayiio. "Medos 

que provem secretamente da perda de sentimento de pertencimento em cidades nas 

quais a racionalidade formal e comercial acaba com a paisagem em que se apoiava a 

memoria coletiva ... "
65 

63 Tremblay, Gaetan & Michel Saint-Lurent,As industrias audiovisuals no Canada, Comunica<;iio & Sociedade, 
Ano XIII, n"22, dezembro 1994, ed. IMS /SP, p31. 
64 Norrene Janus e Reis Matta apud Fontcubert, Mae & Mompart, Josep Luis Gomes, Altemativas em 

Comunicacion, Barcelona, Mitre, 1983 - p. 82 
65 

Souza, Mauro Wilton, op. cit. p. 33 
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Os telejomais insistem em ediy5es que prevalecem o medo, a ansiedade, a perda 

de qualidade de vida, o sexo e a violencia, porque tudo isso vende. Ha urna dinfunica 

no momento de constmir a mensagem para o telejomal que e estmtura-la segundo a lei 

de Newton "para toda a9iio tern uma rea9iio", repeti9iio das imagens de destaque, isso 

para valorizar a hiperrealidade na edi9ii0 e tambem salientar o erro como ponto 

principal da inforrnayiio. 

0 canal GNT exibiu no pay per view urn programa chamado Signal to Noises, 

como e a constmyiio de urna noticia produzido pelo Channel Zero, urna produtora 

independente americana. Acompanharam para isso a reporter de urn canal americano 

de Los Angles - Debra Snell por 12 horas cobrindo urna vitima de assalto em 

Lancaster. Ela busca depoimentos para sua materia primeiro entre os policiais, depois 

com os vizinhos da vitima e por Ultimo entrevistou a vitima. Em sua busca ela 

privilegia apenas os depoimentos emocionados e sensasionalistas, porque ela tern 

apenas 1 minuto e 17 segundos para editit-la dentro do telejomal que possui 30 

minutos. As noticias sempre estao relacionadas com o interesse do dono da concessao 

da TV onde o reporter esta trabalhando. A primeira norma e que os telespectadores 

buscam na TV e no telejomalismo o brilho que falta em suas vidas pacatas. 

Segundo Joan Ferres isso e chamado de efeito placebo, onde urna substiincia 

inocua, mas que aparentemente nao o e, produz urn efeito real devido a falsa 

consciencia de sua nao inocuidade. 

Na experiencia televisiva, urn produto aparentemente inocuo produz urn efeito 

real precisamente pela falta de consciencia de sua nao inocuidade. 

0 efeito placebo produz seus efeitos terapeuticos gra9as as expectativas da 

pessoas. A experiencia televisiva produz seus efeitos socializadores precisamente pela 

falta da expectativa. 

Se no efeito placebo, o paciente abre as portas de sen psiquismo pela fe que 

tern no poder do tratamento, na experiencia televisiva o espectador deixa 
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aberta as usa por ingenuidade e desconhecimento do poder socializador do 
·66 

me1o 

A TV, no seu modo de expor as imagens, mostra como se fosse verdade o que e 

parte da verdade. No mesmo docurnentario apresentado pela GNT tern o depoimento 

de urn editor de telejomal que diz que sem lucro niio ha liberdade de expressiio. Por 

este motivo sempre que assistirmos no telejomal urn excesso de hist6rias de medo e 

violencia, niio podemos esquecer que a televisiio estii transformando os fatos em 

hist6rias surpreendentes para que continuemos ligados no canal. 

Este e urn ponto importante a ser ressaltado neste trabalho, jii que se pretende 

atraves desta experiencia, construir urna leitura critica atraves das media~Y5es que 

ocorrem na recep~YiiO das crian~Yas e a televisiio. 

1.2.2. 0 papel da televisao no cotidiano a partir do trabalho reafizado 

0 filme iraniano - "0 Silencio" (Mohsen Makhmalbas 1998), me fez pensar 

sobre "o ouvir"; em urna das cenas, o personagem principal, urn menino cego, entra 

dentro de urn onibus e ouve a conversa de duas meninas que tentam de todas as formas 

decorar urn trecho de urna poesia e niio conseguem. Na mesma cena ele de repente 

come!Ya a declamar a poesia. Elas lhe perguntam como ele conseguira aquela proeza jii 

que elas tentavam desde o dia anterior. E ele responde dizendo que o olho nos entretem 

demais, e que, por este motivo, faz com que niio prestemos aten!Yiio as palavras. No 

filme ele ensina a proeza para as meninas, pede para que elas fechem os olhos para 

aprender com maior facilidade. 0 trecho da poesia estii abaixo: 

66 Ferres, Joan, op. cit p.35 

"Nao fale rnais sobre o que houve ontem. Nao se preocupe com o que 

acontecera arnanha. Nao conte com o futuro nem com o passado. Viva o 
momento e niio perca tempo." 
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Eugen Baucar, fot6grafo esloveno cego, diz que as pessoas que enxergam nao 

veem corretamente; ele diz que quem enxerga o mundo, ve o mesmo mundo atraves 

dos olhos dos outros. As pessoas que tern o sentido da visao acabam se permitindo 

serem cegas, esquecem de ver o mundo proprio interior. Ele ainda afirrna que hit no 

mundo uma cegueira generalizada diante principalmente dos cliches criados pelo 

homem. Basta zapear a programa9ao da televisao e perceber os assuntos que estao em 

voga. Ou mesmo acompanhar as noticias jornalisticas, na maioria das vezes e 

perceptive! as repeti9oes e cliches impostos. 

Prefiro olhar por mim mesmo. Isso e mais importante, niio se deve falar a 

lingua dos outros, usar o olhar dos outros. Po is assim existimos atraves dos 

outros. E preciso existir atraves de si mesmo ... 

Para mim a linguagem e a imagem estiio ligadas. A palavra e cega, mas e a 

palavra que toma visivel. A palavra sendo cega toma visivel, cria imagens e e 
gra\'aS a palavra que temos imagens. Hoje a imagem cria-se sozinha, niio e 
resultado da palavra. A meu ver isso e muito GRAVE. E preciso haver urn 

equilibrio entre a palavra e a imagem
67 

Walter Benjamin (1975) afirrna em "0 Narrador" que estamos perdendo a 

capacidade de ouvir atentamente e com isso perdemos tambem as pessoas que escutam. 

Benjamin diz que e o fun da comunidade de ouvintes, porque o homem no seculo 20 se 

voltou para fora, para o progresso. 

Joachim-Ernst Berendt em sua obra "Ouvir o Mundo" diz: "0 Olho conduz o 

homem ao mundo; o ouvido leva o mundo ao homem". Segundo ele o primado do olho 

come9ou na hist6ria ocidental exatamente no momento em que se desenvolveu o 

pensamento racionalista (Ciro Marcondes Filho 1999)
68

. 

67 
Engen Baucar Jane/ada Alma documentario de Joiio Jardim e Walter Carvalho, 2002. 

68 
Marcondes Filho. Ciro, Alice do pais do vi deodrome: de como os receptores for am tragados pel a 

interatividade da comunicac;iio eletr6nica. in: Revista de Estudos sobre praticas de recep<;iio a produtos 

mediaticos, ECA/USP, ano II, u"4, 2" semestre 1999. 
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Este trabalho procurou aproximar a crianya, no pnmerro momento, de uma 

forma antiga de comunicar-se, - contar hist6ria - atraves da televisiio. Usar este 

instrumento do fascinio - a TV - para contar hist6rias e realizar com a crianya a leitura 

do audiovisual. 

No primeiro momento desta pesquisa a escolha do conto, a fitbula narrada como 

no radio, foi feita para se trabalhar com o ouvir - se a crianya fechar os olhos e ouvir, 

conseguirit realizar a reflexiio necessaria para desenvolver uma nova narrativa para 

televisiio. Consegue, por exemplo, criar imagens oniricas a partir do ouvir. 

Sabe-se atraves de documentos escritos que o homem expressa a necessidade de 

contar suas hist6rias oralmente desde os prim6rdios da civilizayiio. Segundo Robert 

Darnton (1986) as tradiy6es orais tern urn enorme poder de resistencia. 

Em sua teorizayiio sobre a questiio da leitura e dos leitores, Robert Darnton 

mostra a importiincia de que neste circuito da comunicayiio sejam inseridos niio apenas 

o publico, mas tambem sua formas de apropriayiio das mensagens. 

Os folcloristas reconheceram seus contos em Her6doto e Romero, em antigos 

papiros egipcios e em plaquetas de pedra caldeias; e reproduziram-nos por escrito no 

mundo inteiro, na Escandinitvia e na Africa, entre indianos as margens do Bengala e 

indios ao longo do Missouri. A dispersiio e tiio notitvel que alguns chegaram a acreditar 

em "hist6rias primordiais" e num repert6rio bitsico, indo europeu, de mitos, lendas e 

contos
69

. 

Privilegiar a tradiyiio oral dentro da midia que mais a dificulta - a TV - e 

permitir uma nova maneira de construir "o pensar" e a participayiio como trabalho de 

relayiio camera de video/trabalho criativo na tela semelhante a relayiio escrita/leitura. 

69 
Darnton, Robert, 0 Grande Massacre dos Gatos, RJ, ed, Graal, 1984, p. 36 
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Este trabalho realiza urna descri9ao mais precisa sobre a experiencia visual das 

crian9as, quanto ao que elas veem em termos de programas e generos e quais as 

associa9oes que elas fazem perante a linguagem audiovisual. 

Segundo o professor Jolm B. Thompson da Universidade de Cambridge, "a 

narra9ao de hist6rias teve urn papel central na forma9ao de sentido do passado e do 

mundo, muito alem das media9oes locais." 

Ele continua dizendo que estas dimensoes hist6ricas sao repassadas ate hoje 

atraves da vida cotidiana. E reafuma que "0 papel das tradi9oes orais nao foi 

eliminado, mas estas tradi9oes foram suplementadas, e ate certo ponto reconstituidas 

pela difusao dos produtos da rnidia"
70

. 

A TV como objeto de pesquisa 

Existem alguns trabalhos importantes que contribuiram como inicia9ao deste 

novo enfoque da leitura critica e recep9ao na comunica9ao: Em "A noite da 

madrinha", Sergio Miceli (1972) trabalhando com o audit6rio do programa da Hebe 

Camargo, realizou urn ensaio pioneiro no Brasil na area de sociologia dos meios de 

comunicayao de massa. Ele aliou a analise empirica dos programas de audit6rio em 

televisao a urna reflexao acerca da industria cultural nurna sociedade subdesenvolvida. 

"A TV e o quadro de referencia sociocultural: o publico dos telepostos de Siio Luiz do 

Maranhao" (Nelly de Camargo, 1972) e urn trabalho que desvenda o publico atraves 

de urna pesquisa minuciosa de entrevistas. "Cultura de Massa e Cultura Popular: 

Leitura de openirias" (Eclea Bosi, 1972) e urn trabalho sobre o universo feminino das 

operarias de urna fabrica, onde a pesquisadora revela que o processo de 

desemaizamento cultural e o acelerado mercado industrial dos meios de comunicayao 

sao capazes de dizimar culturas inteiras. 

70 
Thompson, John B, op cit p. 38 
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Na area de comunicayao, as experiencias mais importantes foram desenvolvidas 

a partir da inspiraviio na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, e isso enriqueceu 

muitos os trabalhos ja na decada de 80, que tinham a leitura critica da comunicayao 

como intermediaria. Em "Leitura Social da nove/a das oito ", Ondina Fachel Leal 

(1986), realizou urna etnografia de audiencia comparando a recepyao de telenovela em 

diferentes classes sociais; Carlos Eduardo Lins da Silva trabalhou a recepyao de urn 

telejomal entre os trabalhadores de duas localidades no Guaruja, atraves do conceito de 

pesquisa-a9iio de Michel Thiollent no livro "Muito A/em do Jardim Botanico" ( 1985); 

"0 Pica-Pau: Her6i ou Vilao" de Elza Dias Pacheco (1985) retrata a recep9iio do 

desenho animado junto as crian9as de duas classes sociais diferenciadas com o objetivo 

de levantar os efeitos ideol6gicos do desenho Pica-Pau. A pesquisadora Rosa Maria 

Bueno Fischer em "0 Milo na sala de Jantar" (1984) trabalhou o discurso das 

crian9as e adolescentes sobre suas preferencias criticas e expectativas em relaviio a 

programayao televisiva. 

No final da decada surgiram mais trabalhos como referencia da leitura critica da 

comunicayao e recepyao: "Rosa Purpura de cada dia: trajet6ria de vida e cotidiano de 

receptores de telenovela", de Mauro Wilton Sousa (1986), que trata do processo de 

recep9ao como urna forma de entender as interpretayoes que as pessoas realizam ao 

receber as mensagens da telenovela; "Elementos para democratizm;ao da televisao no 

Brasil" (Joao Luis Tilburg, 1987) e outro trabalho que estuda o processo de recep9iio e 

procura estrategias para democratizar a televisao, alem disso o pesquisador realizou 

varios trabalhos com leitura critica da televisao, incluindo urna publicayao da SEP AC 

(Servi9o a Pastoral da Comunicaviio) das edi9oes Paulinas. 

Come9aram a aparecer muitos encontros sobre o que a crian9a recebe das 

informayoes via televisao. Ha por exemplo muitos trabalhos e encontros a respeito do 

assunto, Karl Popper (filosofo vienense) e John Condry (psic6logo americano) 

lan9aram o livro "Televisiio: um perigo para a democracia", urn trabalho extenso 

resultado da convivencia com crian9as, ressalta os efeitos da televisao e tambem ha 
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urna preocupa~ao com o aspecto cultural e educacional da cnan~a em rela~ao a 

televisao. 

Existe tambem o trabalho da professora Maria Luiza Belloni no Centro de 

Ciencias da Educa~ao da Universidade Federal de Santa Catarina; a professora 

coordena a Oficina Pedag6gica de Multimidia e o Laborat6rio de Multimidias. Ela 

escreveu "0 que e midi a ~ educm;iio" e relata sua experiencia no programa de 

forma~ao do telespectador. Ela organizou urn kit de materiais pedag6gicos (video e 

impresses) para realiza~ao da leitura critica da comunica~ao nas escolas de Santa 

Catarina. 

Hit tambem o pesquisador Ismar de Oliveira Soares que coordena o Nucleo de 

Comunica~ao e Educa~ao da USP em Sao Paulo. 0 professor participa de todas as 

importantes decisoes nacionais e intemacionais que dizem respeito a crian~a diante da 

televisao e supervisiona todas as pesquisas desta area de atua~ao hit vitrios anos. Ele e 

responsavel por dois Congresses intemacionais da area de Educa~ao e Comunica~ao. E 

esta ja organizando o proximo SUMMIT que e urn encontro intemacional dos 

produtores e educadores de programas voltados para crian~a em 2004 no Rio de 

Janeiro. 

A UNESCO lan~ou, tambem em 2002, urn livro cujo titulo e "A Crianr;a e a 

Midia, imagem, educar;iio e participar;iio" que mostra vitrios pesquisadores de diversos 

paises que buscam a rela~ao da crian~a com a imagem, educa~ao e a participa~ao da 

crian~a com a midia. Os estudos de comunica~ao atraves da recep~ao adotaram urn 

novo "Iugar" de observa~ao. Estes estudos assumem a existencia de possibilidades 

mllltiplas de produ~ao de sentidos e, portanto, de experiencias vividas, de 

temporalidades hist6ricas de grupos, de classes sociais e de identidades culturais. 

T odos estes fatores atuam como mediadores no processo comunicacional. 

49 



Capitulo 1 

Neste trabalho, como ja foi colocado, utilizo o conceito de mediayao proposto 

por Jesus Martin-Barbero e Guillermo Orozco, em seus estudos de cultura popular e 

recepyao 

0 te6rico Jesus Martin-Barbero se preocupa com os aspectos de vida dos 

usuarios da comunicayao, onde acredita que o estudo de pequenos grupos sempre e 

urna oportunidade para se entender a macro comunicayao. E Guillermo Orozco 

apresenta todo o respaldo pratico com o estudo da comunicayao e as mediayoes 

familiares e da escola, principalmente no que diz respeito a leitura critica da 

comunicayao. Orozco defende esta teoria hit vinte anos, hoje esta estabelecido na 

Universidade de Guadalajara no Mexico. Por ultimo, mas nao menos importante, 

Nestor Garcia Canclini que luta por urna comunicayao mais aberta para todos, que 

elege o receptor como produtor de cultura, e afirma que a cultura e o material 

espiritual de urn povo. 

A partir destes caminhos pretendo me aproximar da crian9a e buscar no seu 

ambiente a expressividade cultural da televisao em sua vida. Buscarei junto das 

crianyas urn retorno ao ato de ouvir a partir da televisao. 
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2.1. Contar historias na TV : muita imagina~ao na escola e no estlidio de 

TV. 

" ... Que o menino de olho esperto saiba ver tudo 

Entender certo o sinal certo se perto do encoberto 

F alar certo desse perto e do distante porto aberto ... " 

Caetano Veloso, Santa Clara Padroeira da televisao 

A hist6ria desta pesquisa teve inicio da seguinte maneira: durante minha p6s 

graduayao no departamento de multimeios da Unicamp, cursei urna disciplina 

intitulada "0 video como instrumento de pesquisa e criayao", que me levou a pensar o 

processo de produ9ao de urna maneira bastante diferente daquela que estava habituada 

como produtora de audiovisual. Durante o curso tivemos que desenvolver urn video a 

partir de urna poesia de Charles Baudelaire sobre o vinho. Todos receberam a poesia e, 

a partir do que imagimivamos da poesia, elabonivamos o roteiro. No meu caso usei a 

poesia como devaneio e uni a ela urn trecho do 'Poema sujo" de Ferreira Gullar. Gostei 

demais do resultado, porque pude real9ar a minha percepyao do vinho atraves das 

imagens que construi. Urn trabalho bern diferente do que estava acostumada a fazer 

diante das imposiyoes dos formatos e linguagens do audiovisual. A televisao, na 

verdade, sugere linguagem e formatayao. Este formato tern que ter ritmo e encaixar-se 

na serializayao que a linguagem televisiva espera. Desta forma pude fugir das 

construyoes costumeiras do formato pre-exigido e o ritmo e o tempo proposto foram 

reapropriados segundo os meus sentimentos. 

No dia da amostra dos videos todos os alunos conseguiram dar visibilidade a 

seus pr6prios sentimentos. Cada urn demonstrou isso atraves do audiovisual 

construido. 
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Logo em seguida fui convidada por urna amiga do Centro de Comunicayiio da 

Unicamp para iniciar urna produ9iio que incluia vanos contadores de hist6rias. 0 

objetivo do trabalho era a realizaviio de programas em video que ensinassem as 

professoras do ensino publico a contar hist6rias. Me envolvi com o trabalho, mas niio 

pensei em produzir programas, e sim em desenvolver nas escolas algo parecido com a 

disciplina cursada na Unicamp. Imaginei urn metodo aberto no qual as crian9as 

pudessem ter espayo para a criaviio. 

Na primeira pre-produviio, ouvi a contadora de hist6rias nurn curso voltado para 

os professores da rede Municipal de Campinas e ja fui arquitetando a metodologia do 

trabalho com a hist6ria e a TV 

Com base em leituras do Orozco e Barbero, cne1 urn pnmerro metodo de 

atua9iio junto das crian9as atraves da media9iio e leitura critica da televisiio. 

Comevamos as grava9oes e a cada dia sentia vontade de mudar, acrescentar, 

realizar o trabalho. As duas primeiras experiencias foram realizadas dentro da sala de 

aula. As tres Ultimas foram realizadas no estitdio da TV Unicamp. A primeira 

experiencia foi realizada nurna escola particular onde foram ouvidas duas hist6rias. As 

outras quatro experiencias foram realizadas na escola publica e em todas foi utilizada 

apenas urna hist6ria. Foi deixado urn espayo de cria9iio no qual as crian9as podiam 

imaginar com a camera, com o microfone, urna moldura que explicasse o 

enquadramento da camera e algumas fantasias. 

Abaixo descrevo as cinco experiencias: 

2.1.1. Relato das experiencias nas salas de anla na escola 

Primeira experiencia (14/11/2000)- Escola do Sitio 

Era urna ter9a feira, 14 de novembro de 2000, estava tudo certo com a escola, a 

diretora e as professoras nos aguardavam. 0 que niio era esperado era a chuva intensa e 
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torrencial que nao deu tregua ao trabalho. Fomos para a Escola do Sitio, com urn 

espas:o extemo muito born, com muitas arvores. Ravia planejado alguns momentos no 

espas:o extemo da escola, mas, com as chuvas, trabalhamos dentro de duas salas de 

aula: a de terceira serie, onde ficou montado o cenano e a da quarta-serie, onde 

organizamos urn atelie de desenhos. As turmas foram unidas porque nesta escola o 

niunero de alunos e pequeno. 

Foram contadas duas bist6rias: "A Moc;a Tecelii" de Marina Colassanti (urn 

conto su:fi), tempo: 5'50", sinopse: A mos:a desta bist6ria possui urn tear magico em 

que tecia tudo o que precisava e desejava para ser feliz. Esse e urn conto Sufi que nos 

faz repensar sobre coisas e pessoas que aparecem em nossa vida e que vamos deixando, 

mesmo que nos fas:am mal; trata-se de urna reflexao sobre nossa condis:ao de poder, 

para mudarmos o que esta errado. Abaixo a bist6ria: 

A MO«;:A TECELA71 
- "Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol 

chegando atnis das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, 

para comevar o dia. Delicado tra<;o cor de luz, que ela ia passando entre os 

fios estendidos, enquanto Ia fora a claridade da manha desenhava o horizonte. 

Depois las mais vivas, quentes las iam tecendo hora a hora, em Iongo tapete 

que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as petalas, 

a mova colocava na lanyadeira grossos fios cinzentos do algodilo mais 

felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia urn fio de 

prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha 

cumprimenti-la a janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio 

brigavam com as folhas e espantavam os passaros, bastava a mova tecer com 

seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar-se a natureza. 

Assim, jogando a lanvadeira de urn !ado para outro batendo os grandes pentes 

do tear para a frente e para trils, a mova passava seus dias. Nada !he faltava. 

Na hora da fome tecia urn !indo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o 

peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a Iii 

71 Colassanti, Marina, Doze reis e a mow no labirinto do vento, SP, ed. Nordica 1985. 
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cor de Ieite que entremeava o tapete. E a noite, depois de lanc;ar seu fio de 

escuridao, dormia tranqiiila. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que 

queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela prOpria trouxe o tempo em que se 

sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria born ter urn marido ao 

!ado. Nao esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa 

nunca conhecida, come9ou a entremear o tapete as las e as cores que Jhe 

dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapeu 

emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava 

justamente acabando de entremear o Ultimo fio da ponta dos sapatos, quando 

bateram it porta. Nem precisou abrir. 0 mo9o meteu a mao na ma9aneta, tirou 

o chapeu de pluma, e foi entrando na sua vida. Aquela noite deitada contra o 

ombro dele, a m09a pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda 

mais sua felicidade. E feliz foi, por algum tempo. Mas se o homem tinha 

pensado em filhos logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em 

nada mais pensou a nao ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. - Uma 

casa melhor e necessaria - disse a mulher. E parecia justo, agora que eram 

dois. Exigiu escolher as mais belas las cor de tijolo, fios verdes para os 

batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, ja nao Jhe pareceu 

suficiente. - Por que ter casa, se podemos ter palacio - perguntou. Sem querer 

resposta, imediatamente ordenou que fosse de prata. Dias e dias, semanas e 

meses trabalhou a mo9a tecendo tetos e portas, e patios e escadas, e salas e 

salas e p09Qs. A neve caia Ia fora, e ela nao tinha tempo para chamar o sol. A 

noite chegava, e ela nao tinha tempo para arrematar o dia. T ecia e entristecia, 

enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritrno da lan9adeira. 

Afinal o palacio ficou pronto. E entre tantos comodos, o marido escolheu 

para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. - E para que ninguem 

saiba do tapete- disse. E antes de trancar a porta it chave, advertiu: Faltam as 

estribarias. E nao se esque9a dos cavalos. Sem descanso tecia a mulher os 

caprichos do marido, enchendo o pal<icio de luxos, os cofres de moedas, as 

salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. 

E tecendo, ela pr6pria trouxe o tempo em que sua tristeza Jhe pareceu maior 

que o palitcio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como 

seria born estar sozinha de novo. So esperou anoitecer. Levantou-se enquanto 

o marido dormia sonhando com novas exigencias. E descalc;a para nao fazer 
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barulho, subiu a louga escada da torre, seutou-se ao tear. Desta vez nao 

precisou escolher linba nenhuma. Segurou a lan~adeira ao contnirio, e 

jogando-a veloz de um !ado para o ontro, come~ou a desfazer seu tecido. 

Desteceu os cavalos, as carruagens, as estribarias, os jardius. Depois desteceu 

os criados e o palacio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu 

na sua casa pequena e sorriu para o jardim alem da janela. A noite acabava 

quando o marido, estranhando a cama dura, acordou, e espantado olhou em 

volta. Nao teve tempo de se levantar. Ela ja desfazia o desenho escuro dos 

sapatos, e ele viu seus pes desapareceudo, sumindo as pemas. Rapido, o nada 

subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapeu. Entiio, 

como se ouvisse a chegada do sol, a roo~ escolheu uma linha clara. E foi 

passando-a devagar entre os fios, delicado tra~ de luz, que a manhii repetiu 

na linba do horizonte." 

A ontra hist6ria e "A Celebrar;!lo do Riso" de Eduardo Galeano, tempo: 1'14", sinopse: Esta 

hist6ria e sobre Jose Luis Castro - um contador de hist6rias muito animado e alegre, ele mora numa 

cidade onde todas as pessoas adoram ouvir suas hist6rias. Abaixo a hist6ria: 

A Celebra~ao do Riso 72 
- "Jose Luis Castro, o carpinteiro do bairro, tern a 

mao muito boa. A madeira, que sabe que ele a arna, deixa-se fazer. 0 pai de 

Jose Luis tinha vindo Ia de uma aldeia de Pontevedra para o Rio da Prata. 0 

filho recorda o pai, o rosto aceso debaixo do chapeu panama, a gravata de 

seda no colarinho do pijama azul-celeste, e sempre, sempre coutando 

hist6rias desopilantes. Onde ele estava, lembra o filho, o riso acontecia. De 

todas as partes vinha gente para rir, quando ele coutava, e a muhidiio se 

amontoava. Nos vel6rios era preciso levantar o ataude, para que todos 

coubessem - e assirn o morto ficava em pe para que todos coubessem - e 

assirn o morto ficava em pe para escutar com o devido respeito aquelas coisas 

todas, ditas com tanta fra~. E de tudo o que Jose Luis apreudeu de seu pai, 

isso foi o principal:- 0 importante e rir- eusinou-lhe o velho -. E rir juntos. 

72 Galeano, Edoardo, 0 livro dosAbrar;os, Porto Alegre, ed L&PM, 2000, pg 215. 
55 



Capitulo 2 

Depois das duas hist6rias contadas pela contadora Malu Neves no estUdio, pre

gravadas, dividimos as crian~as em dois grupos: os que queriam desenhar depois de 

ouvir a hist6ria e os outros que queriam apresentar atua~oes diante da camera. As 

crian~as elegeram palavras chaves de cada hist6ria e, a partir das palavras, criaram sua 

narrativa audiovisual. 

Nem sempre a palavra chave foi apenas uma, as vezes cnavam frases ou 

mllitiplas palavras. A inten~ao do trabalho era permitir urn espa~o para cria~ao de 

forma diniimica e aberta. 

A escolha que fizeram durante o processo de cria~ao era o principio do criar no 

aprendizado de constru~ao do audiovisual. Naturalmente foram montando duplas de 

atua~oes e algumas crian~as quiseram realizar sozinhas sua atua~ao a partir da hist6ria. 

Os desenhos foram a op~ao para as crian~as que se sentiram mais timidas em 

atuar. Algumas crian~as criaram desenhos maravilhosos, com detalhes sensiveis, 

alguus destes mostrados no ANEXO 5, 6 e 7. Outras crian~as quiseram realizar as duas 

op~oes, o desenho e a atua~iio. Neste momento deixei-as livres, o mais importante era a 

aceita~iio da proposta e tambem o interesse em participar da experiencia. 

Vale mencionar que nenhuma crian~a negou-se a participar e os professores 

tambem se envolveram com as atividades e se sentiram muito a vontade, inclusive o 

professor de teatro, que participou ativamente dando urn depoimento e tambem 

fazendo urna atua~iio. 

Isso niio estava no projeto, mas foi urn instante rico porque foi possivel perceber 

que as crian~as da escola se sentem a vontade ao lado dos professores. Mas niio 

podemos esquecer que a escola segue urna linha construtivista, as crian~as estao 

acostumadas com urn ritmo mais aberto proporcionado pela escola. Cabe aqui 

mencionar Vigostsky (1993) que afirma que a crian~a eo que ela tern de inter-rela~oes 

T como meio ,_ 

73 
Vigotsky, Lev Semenovich, Pensamento e Linguagem, ed. Martins Fontes, SP, 1993, pg. 12 
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A Escola do Sitio, existe ha vinte e cinco anos, e uma escola arborizada com 

cerca de trezentos alnnos. La existe urn trabalho intenso com aulas de musica e teatro e 

isso ja facilita qualquer trabalbo altemativo e criativo jnnto das crian~as. 

As palavras escolbidas da hist6ria "A celebra~ao do Riso" foram "alegria" 

(quatro vezes), "humor na vida" (uma vez), "imagina~ao" (duas vezes); a maioria das 

crian~as escolbeu a palavra "riso" (oito vezes). E na hist6ria "A mo~a Tecela" foram 

"eu quero" e "eu preciso" (seis vezes) e "uma ideia" e "urn tear" (nove vezes). 

0 que mais chamou a aten~ao foi uma dupla de meninos que escolbeu fazer uma 

cena a partir da hist6ria A Celebrac;iio do Riso de Eduardo Galeano. A dupla criou uma 

cena onde urn garoto empurra o outro e o amigo empurrado come~a a ficar muito triste. 

Entao o outro que empurrou resolve contar uma hist6ria engra~ada e o amigo esquece 

do empurrao e come~a a rir. Eles emendam hist6rias e ficam conversando e rindo 

de las. 

0 conteudo das hist6rias se transforma em outras hist6rias depois da recep~ao 

das crian~as. E o born humor, a partir da hist6ria de Eduardo Galeano, foi lembrado 

como uma possivel estrategia para as respostas do cotidiano. 

Na hist6ria "A Moc;a Tecelii" as crian~as resolveram encontrar solucoes para os 

problemas do Brasil, muitos resolveram tecer o fim do desemprego, das criancas 

abandonadas, da violencia e da cormp~ao no governo. 

Na verdade, todos se transformaram na moca tecelii, meninos e meninas, e em 

pouco tempo desteceram o que desagradava e teceram o que tinha urn significado 

interessante do ponto de vista deles. 

0 que me chamou atencao e que ninguem respeitava o limite da moldura que foi 

elaborada para que as criancas compreendessem o limite do enquadramento da camera. 

Antes de iniciar mostrei como se faz TV, o limite do iingulo da camera, mostrei como a 

camera enxergava a moldura. Ninguem respeitou tal fato e isso mostra, sem duvida, 
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que as crian9as estiio preocupadas com sua imagina9ao, em primeiro Iugar; depois vern 

os limites. 

Seguindo este mesmo pensamento Joan Fem~s (1999f
4 

diz que a crian9a nao faz 

apenas a percep9iio primana e a:firma que o ser hurnano mede a imagem pelo seu punch 

(energia, ritmo, pique); no caso da palavra, ela e medida por sua densidade. Se a 

palavra tende a se impor por seu peso, a imagem se impoe por sua capacidade de 

choque. E para ilustrar o autor expoe este fato: "Uma velha lenda chinesa conta que urn 

imperador pediu urn dia ao primeiro pintor de sua corte que eliminasse a gigantesca 

cascata que havia pintado numa parede do palacio, porque o ruido da agua o impedia 

de dormir" 
75

. 

Se a imagem tern este poder de encantamento e choque, o sentido da audi9iio 

mostra que o que entra pelo ouvido vai para dentro e niio colabora para a 

extemaliza9iio do choque. Walter Benjamin ilustra muito bern esta passagem dizendo 

que na tradi9iio oral, o ouvinte e aquele que sera o proximo narrador. Ele se apropriara 

da historia contada e acrescentara a ela todo o seu repertorio. 

Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, acrescenta urn poder enorme as 

palavras que emergem do gmpo; ele a:firma que elas siio decodificadas e relacionadas a 

urn contexto, dando ao gmpo urna dimensiio existencial muito importante. Ao 

dimensionarmos as palavras que ganham significado e sentido, pensamos sobre nossa 

existencia e o "tema gerador niio se encontra nos homens isolados da realidade, nem 

tampouco na realidade separada dos homens. So pode ser compreendido nas rela9oes 

homem-mundo" 
76

. 

74 
Ferres. Joan, Televisiio Subliminar:socializando atraves de comunicac;oes despercebidas, ed Artmed, Porto 

Alegre RS, 1998 p.42. 

'
5 

Ferres. Joan, op. cit., p.41 
76 

Freire, Paulo, A Pedagogia do Oprimido, ed. Paz e Tena, RJ, 1974, p. 93 
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Na experiencia de Vygotsk:y com cnanyas pequenas aparecem as seguintes 

situayoes: - "se voce pergunta para urna crian9a o que e urn caracol, ela responde que 

ele e pequeno, que se arrasta no chao, que sai da "casa"; se voce pergunta o que e urna 

avo, ela pode responder que ela tern urn colo macio". Para Vygotsk:y a crianya se 

expressa de urna maneira muito clara sobre as impressoes que tern das coisas. Pensar 

para a crianya significa antes de mais nada lembrar (memoria). 0 desenvolvimento 

cognitivo inicia-se pela memoria
77

• 

Ha muitos caminhos para experimentar a criayiio do audiovisual, mas essa 

experiencia me fez lembrar da formula magica para o desenvolvimento da criatividade 

de Gaston Bache lard: junyiio das palavras "memoria" e "imaginayiio", isso e possivel 

atraves das lembran9as e das imagens que criarnos a partir das palavras que ouvimos. 

Somente quando a alma e o espirito estao unidos num devaneio pelo 

devaneio e que nos beneficiamos da uniiio da imaginayiio e da memoria(_ .. ) 

para constituir a poetica de uma inffincia evocada no devaneio, cumpre dar a 

lembranya sua atmosfera de imagem 
78

• 

Segunda Experiencia: (15/05/2001)- Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira 

Na Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira fui no dia 15 de maio de 2001, 

tambem urna terya-feira. Neste dia passei somente a historia "A Moya Tecela", porque 

na primeira experiencia o momento da criayiio foi urn pouco confuso com duas 

historias. Por este motivo achei melhor apresentar apenas urna historia e observar a 

riqueza dos gmpos em desenvolver o roteiro. Logo apos a historia, as cnanyas se 

reuniram em gmpos de tres ou quatro e prepararam algumas historias. 

Foi interessante observar que as crianyas nao tinham noyiio do video, 

preparavam a partir das ideias que surgiam, nao sabiam pianos e nem mesmo a 

disposiyiio das ciimaras; coube a mim como mediadora da historia e do audiovisual 

explicar o processo das escolhas de pianos e posi9iio de cii.mera. Naquele momento, as 

• Vigotsky. Lev Semyonovich.. A Format;ilo Social da Mente, ed .Martins Fontes, SP, 2001, p. 56-57. 
78 Bachelard, Gaston, A Poetica do Devaneio, op. cit, p. 98/99. 
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vezes, entravam em intennimiveis perguntas e bagunyas, mas acabavam 

compreendendo urn pouco o processo de produ9iio, o que era o mais importante. 

Mais uma vez pude notar o interesse das crianyas em participar de uma atividade 

extra classe, e a TV pode ser vista de uma maneira diferente do convencional "assistir 

TV". No comeyo eu achava que terminaria numa edi9iio o trabalho realizado com as 

crianyas, mas depois entendi que e 0 material bruto e que e rico e diniimico nestas 

atividades. 0 momento do desenvolvimento do video e que merece destaque neste 

processo e nao a edi9iio. 

Mas para este novo processo de construir urn audiovisual sem as tecnicas 

elaboradas do produtor, como coloca Gosciola (1990)
79 

e necessario "abrir mais o 

leque da percepyiio no momento da capta9iio". Sentir tudo o que acontece entre os 

alunos, consegnir a participayiio do grupo e leva-los a refletir sobre o audiovisual. 

0 produtor possui dominio dos c6digos da linguagem audiovisual, as crian9as 

que participam da experiencia ainda nao tern. Este desconhecimento muitas vezes 

enriquece a relayiio entre produtor e crianyas, porque neste momento surge a dimensao 

da construyiio da criayiio sem o interesse de concluir uma boa imagem. Rudof 

Arnheim
80

, professor do departamento de Estudos Visuais e Ambientais da Harvard 

University (EUA), desenvolveu obras consideradas classicas sobre percepyiio visual 

ligada a arte e a psicologia. Ele mostra que a "percepyiiO pode tambem ser influenciada 

pelos desejos e temores do observador (realizador)", assim como por seus 

conhecimentos. Assim a videogravayiio junto das crianyas tern que partir desta 

possibilidade, a existencia de uma nova realidade, nova forma de construyiio do 

audiovisual. Sem a preocupayiio com a iluminayiio, lentes, cenario, iingulos, os 

movimentos e os enquadramentos. 

'
9 

Gosciola, Vicente, Tecnologias da Infonnat;iio e novas atores socials, Com. e EduC39i}o ano II, n• 04, ed. 

Moderna, USP, set/dez 1995, p. 48 
80 

Amheim, Rudolf, Arte e percept;iio visual: uma psicologia da visiio criadora, ed. Pioneira, SP, 1991 

60 



Capitulo 2 

Estes pontos sao importantes quando construimos o produto audiovisual para 

entrar no mercado consumidor. Conforme Jose Geraldo Couto "a guerra pelo mercado 

consumidor de produtos audiovisuais vai ser uma das mais cruciais do frm do 

seculo"
81

. Acredito que ja estamos nessa guerra pelo mercado consumidor ha muito 

tempo, como relata o cineasta documentarista Llan Ziz
82 

que trabalhou como mercador 

de imagens. Ele afirma que aprendemos nos cursos de cinema e televisao a nos 

escondermos atras das ciimeras como moscas e que foi urn born aprendiz porque captou 

para as ciimeras das agendas de imagens intemacionais, em 1983 a hist6ria de 

cortadores de cana das Filipinas; em 1984 nas terras do Peru a vida de mulheres cujos 

maridos e pais morreram na guerrilha; em 1985. Na Guatemala e assim por diante 

vendendo e comprando no grande mercado da midia. 

0 cineasta come9ou a mudar quando a midia se tomou o objeto de estudo e 

reflexao para ele. Seu primeiro estudo foi avaliar a cobertura da fome na Eti6pia em 

1992, uma grande tragedia humana que foi vendida e transformada pela industria de 

TV. As imagens geraram centenas, talvez milhares de horas de imagens e os africanos 

esfomeados tomaram-se ate comerciais de televisao pela AT&T empresa de telefouia 

americana. Tudo e uma questiio de poder que faz com que os africanos esfomeados 

apare9am em excesso em todos os canais de informa9ao. Questiio de poder entre quem 

capta a imagem, quem compra, quem vende e quem e o protagonista dos fllmes e da 

noticia. Aqui no Brasil temos urn exemplo muito ilustrativo: a Rede Globo de televisao 

utilizou imagens de crian9as de rua para usar numa propaganda de frm de ano. 

Regis Debray reflete sobre as tres idades do olhar e afirrna que "o poder e 

dinheiro sao dois tutores da arte, o mercado da arte e tao velho quanto a propria arte"
83

, 

diz ele. 

81 
Folba de sao Paulo. 1° de janeiro de 1994 in Vicente Gosciola. op.cit. p.49. 

82 
Documentirio de Not Channel Zero (prodntora independente americana). intitulada -Imaginando a si. 

imaginando os outros. de janeiro de 2000. 
83 

Debray. Regis, Vida e Marte da Imagem, uma historia do olhar no ocidente, Petropolis, RJ, ed Vozes, 1993, 

p.207. 
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Realizar urna produyao com base na criayao das cnanyas revela a 

impossibilidade do uso das tecnicas utilizadas pela televisao. Na minha experiencia 

como realizadora e pesquisadora de audiovisual, ate hoje, conheci apenas urna 

produtora australiana, Lesley Osborne, da Australian Children's Television Fundation 

(ACTS) que busca desvendar o uuiverso infantil. Ela consegue produzir, atraves do uso 

de computayao gnifica, cenanos e construyao dramatica, urn resultado que nos tira do 

entendimento 16gico, isso porque se baseia no pensarnento infantil, desse modo 

apresenta entretenimento e educayao voltado para as crianyas. 

Se todas as pessoas envolvidas no processo de produyao de TV pensassem no 

receptor com respeito, como atores sociais, como reflete Barbero, talvez estivessemos 

realizando materiais que mudassem toda a 16gica comercial da televisao e de sua 

serializayao. 

Nesta quarta experiencia ainda estava preocupada com o material bruto que iria 

para a ediyao. Desta forma pensei nos ruidos da sala de aula e da escola. Desta maneira 

convidei a mesma sala para ir ate urn esmdio de TV na Unicamp. Mais tarde este 

material foi usado como mais urna experiencia para este projeto e nao apenas 

construyao de urn material sem ruidos. As crianyas nao conheciam urn esmdio e 

tambem a professora nao conhecia o processo de produyao de urna televisao. 

Neste dia trabalhamos urna nova hist6ria nesta mesma sala de aula, abaixo estao 

as experiencias no esmdio: 

2.1.2. 0 estlidio e o fazer TV 

Nestas duas Ultimas experiencias do pre-projeto as crianyas foram levadas para 

urn esmdio de TV, onde puderam compreender o processo de produyao de televisao. 

Eu tinha, desde o principio, a preocupayao de faze-los sentirem-se em casa e no esmdio 

foi urn processo urn pouco demorado, mas logo ficaram a vontade e comeyaram a 

operar os equipamentos e desenvolver o trabalho. 
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Nos dois ultimos encontros, durante as fases do processo: ouvrr urn conto 

(fabula), construir urn audiovisual e construir a narrativa para TV, muitas surpresas 

ocorreram. Procuro relatar abaixo: 

Terceira experiencia (04/07/2001) - Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira no 

estudio 

Nesta terceira experiencia trabalhei a hist6ria: "0 teatro de Sombras da Ofelia", 

de Michael Ende; tempo:l2'11", sinopse: a personagem principal desta hist6ria e 

Ofelia, urna velha que apesar de pobre era muito bondosa e cuidava de muitas sombras 

sem dono. 0 tema bondade e morte e retratado nessa hist6ria de urna maneira muito 

simples e bonita. Alem de retratar as novidades e a velocidade dos novos tempos. 

Abaixo a hist6ria: 

Teatro de Sombras da Ofelia
84 

"Nurna cidade pequena e antiga, vi via urna velhinha chamada Ofelia. Quando 

ela veio ao mundo - e isso tinha acontecido ha muito, muito tempo - seus 

pais disseram: 

Urn dia nossa filha vai ser urna grande atriz. 

E puseram o nome de uma conhecida personagem de uma pe~a de teatro. 

Mas a linica coisa que a pequena Ofelia herdara dos pais era ao gosto pelas 

grandes palavras dos poetas. E ela tampouco poderia se tomar urna atriz 

famosa. 0 motivo e que sua voz era bern fraquinha. 

Mesmo assim, ela queria servir a arte, ainda que da forma mais humilde. 

Na velha cidadezinha havia urn belo teatro. Bern em frente ao palco ficava 

uma caixa que nao era vista por quem estivesse na plateia. Toda noite Ofelia 

ficava naquela caixa e soprava para os atores as falas de seus papeis, para que 

eles nao perdessem o fio da meada. A voz fraquinha de Ofelia era perfeita 

para isso, pois os espectadores nao ouviam. 

Durante toda a sua vida Ofelia fizera esse trabalho, e sentia-se muito feliz 

com ele. Com o tempo Ofelia foi aprendendo de cor todas as grandes 

comedias e tragedias, e ja nao precisava mais ler as falas das personagens nos 

livros. 

Assim, Ofelia foi envelhecendo e os tempos forma mudando. Cada dia vinha 

menos gente ao teatro, pois ja havia cinema, televisiio e outros divertimentos. 

Aumentava o niunero de pessoas que tinham automoveis. Quando elas 

queriam assistir a urna p~a de teatro, iam depressa a cidade grande mais 

84 
Ende, Michael, 0 teatro de sombras de Ofelia, SP, ed. Atica, 1993. 
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proxima, onde podiam ver artistas mais famosos e onde podiam se exibir 
melhor. 

E entiio aconteceu que o teatro da velha cidadezinha foi fechado, os atores 

tiveram que ir embora, e ate Ofelia foi despedida. 

Quando acabou 0 ultimo espetacu]o e a COrtina desceu pe]a ultima vez, e]a 

ficou mais urn pouquinho no teatro, sozinha. Sentada em sua caixa, ficou 
lembrando a vida passada. De repente ela viu uma sombra balan9311do pra Ia 

e pra ci nos bastidores; ora ficava enorme, ora ficava pequena. Mas niio 

havia nada nem ninguem fazendo aquela sombra. 
Ola - disse Ofelia com sua voz fraquinha - quem esta ai? 

A sombra assustou - se e se encolheu. Ela nao se parecia com nada, nao 

tinha uma forma definida. Logo ela se recompos e ficou grande novamente. 

Desculpe - disse ela - eu niio sabia que tinha alguem ai. Eu niio queira 

assusta-la. Estou escondida aqui porque nao tenho onde ficar. Por favor nao 

me mande embora. 

Voce e uma sombra? -perguntou Ofelia. 

A sombra fez que sim. 

Mas uma sombra sernpre pertence a alguem - continuou Ofelia. 

Nao - disse a sombra - nem todas. Existem muita sombras no mundo que 

nao tern dono. Ninguem quer saber delas. Eu sou uma dessas sombras. 

Chamo-me Sombra Marota. 

E nao e triste nao pertencer a ninguem?- disse Ofelia. 

Muito triste - garantiu a sombra, e deu urn pequeno suspire - mas o que e 
que se pode fazer? 

Voce nao gostaria e vir comigo? - perguntou a Ofelia. - Eu tambem nao 

pertenvo a ninguem. 
Seria muito born, seria maravilhoso. Mas eu teria que ficar colada em voce e 

voce ja tern sua propria sombra. 

Acho que voces duas vao se dar muito bern - disse Ofelia. 

A sombra de Ofelia fez que sim. 

A partir de entiio, Ofelia passou a ter duas sombras. As poucas pessoas que 

notaram ficaram espantadas e acharam aquilo muito esquisito. Como Ofelia 

niio queria que falassem mal dela, pedia a uma das duas sombras que entrasse 

em sua bolsa e fica sse escondida durante o dia. As sombras pod em se 

acomodar em qualquer cantinho. Urn dia Ofe!ia estava na igreja falando urn 

pouco com o born Deus, na esperanva de que ele ouvisse sua voz fraquinha 

(ela nao tinha certeza de que ele a ouvia), quando de repente viu uma sombra 

na parede branca. A sobra dava a irnpressiio de ser muito magra, embora nao 

se parecesse com nada conhecido. Ela estendeu a miio como se estivesse 

irnplorando. 

Vocetambem e uma sombra sem dono? -perguntou Ofelia. 

Sim, mas ouvimos falar que ha uma pessoas que nos acolhe e aceita ser nossa 

dona. Essa pessoa e 
voce? 

Eu ja tenho duas - respondeu Ofelia. 

Entiio uma mais nao vai fazer diferenva - falou a sombra em tom de suplica. 

- Voce nao quer ficar 

comigo? E tiio triste e solitario nao Ter ninguem! 

Mas como e seu nome?- perguntou Ofelia delicadamente. 

Meu nome e Negra Anglistia- sussurrou a sombra. 
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A partir dai, quase todo dia sombras sem dono vinham procurar Ofelia, pois 
existem muitas sombras perdidas no mundo inteiro. 

A quarta sombra chamava-se Morte Solitaria. 

A quinta sombra, Noite Enferma. 

A sexta, Nunca Mais. 

A setima, Peso Oco. 

E as sombras niio paravam de chegar. Ofelia era pobre, mas felizmente as 
sombras nao precisavam comer nada nem tinham necessidade de roupas para 

se aquecer. 

0 linico problema e que seu pequeno quarto ficava escuro e apinhado das 

muitas sombras que moravam com ela porque ninguem, a niio ser ela, as 
queria. E como Ofelia tinha born corayiio, nao as mandavam embora. 

Mas o pior foi quando as sombras come9aram a brigar. Elas disputavam os 

melhores lugares, brigavam entre si, e muitas vezes havia verdadeiras lutas 

de boxe entre elas. Quando isso acontecia, Ofelia nao conseguia dormir. 

Entiio ficava na cama, de olhos abertos, tentando, com sua voz fraquinha, 

acalmar as sombras. Mas de nada adiantava. 
Ofelia nao estava acostumada a lidar com disputas, a niio ser aquelas que 

apareciam nas gran des palavras dos poetas e nas p~s de teatro. Mas is so era 

uma outra coisa. E entiio acontece que urn dia ela teve uma boa ideia. 

Ou9affi urn pouco - disse ela para as sombras - se querem continuar aqui, 

terao que aprender uma coisa. 

As sombras pararam de brigar, e de todos os cantos do quarto ficaram 

olhando Ofelia, cheias de esperanva. 
Entiio ela recitou para as sombras as grandes palavras dos poetas, que ela 

sabia de cor. Ela repassava frase por frase, com muita paciencia, e pedia para 

que as sombras as repetissem. As sombras eram muito esfor9adas e 
inteligentes tambem. 

Aos poucos elas foram aprendendo todas as grandes comedias e todas as 

gran des tragedias do mundo. 

A vida delas mudara bastante. As sombras podiam representar os mais 
diferentes papeis. Elas podiam to mar a forma de urn anao ou de urn gigante, 

de uma pessoa ou de urn passaro, de uma arvore ou de uma mesa. 

Muitas vezes elas representavam pela noite adentro, diante de Ofelia, as mais 

belas pevas de teatro. E ela lhes soprava as frases que esqueciam, para que 

niio perdessem o fio da meada. 

Durante o dia, porem, todas ficavam na bolsa de Ofelia - menos sua pr6pria 

sombra, naturalmente. Sim, as sombras podem, quando querem, ficar 
incrivelmente pequenas. 

As pessoas niio viam as sombras de Ofelia mas nntavam que algo estranho 

estava acontecendo. E as pessoas nao gostavam de nada fora do normaL 

A velha esta muito esquisita - diziam as suas costas deviam p&-Ja num 

asilo para que cuidasse, deJa. 

Outros falavam: 

Ela deve estar Jouca. Quem sabe o que ela pode vir a fazer qualquer dia 

desses? 

E todos a evitavam. 

Urn dia, finalmente, veio o proprietario do quartinho que ela morava e disse: 

65 



Capitulo 2 

Entlio - disse o proprietario - o melhor e a senhora mudar-se, embora eu 

lamente muito. 

Ofelia pos tudo o que possuia - e que niio era muito - numa mala e foi 

embora. Comprou uma passagem, pegou o trem e saiu pelo mundo afora sem 

saber ao certo onde ia. 

Quando ja tinha viajado bastante, desceu do trem e foi andando. 
Numa miio ela carregava a mala; na ontra, a bolsa com suas sobras. 

Era uma rna muito comprida. 

Por fun chegou ao mar e niio pode seguir adiante. Sentou-se, entlio, para 

descansar urn pouco e adorrneceu. 

As sombras sairam da bolsa e ficaram it sua volta, perguntando-se o que 

deviam fazer. 

Para falar a verdade, e por nossa culpa que Ofelia estit nessa situa~o. Ela nos 

ajudou e agora temos que ajuda-la . T odas aprendemos alguma coisa com ela, 

talvez agente consiga fazer algo para ajuda-la. 

Quando Ofelia acordou, contaram-lhe do plano que tinham feito. 

Ah, isso e uma bondade de voces. 

Ao chegarem a uma aldeia, tiraram o lenc;:ol branco da mala e penduraram urn 

varal. E comec;:aram a representar no lenc;:ol as pec;:as que Ofelia lhes ensinara. 

A propria Ofelia sentou-se por tcis do lenc;:ol e soprou-lhes as grandes 

palavras dos poetas, para que niio perdessem o fio da meada. 

No comec;:o vieram uns dois garotos e olharam espantados. Mas it tarde 

apareceram tambem alguns adultos, e no final todos pagavam algum 

dinheirinho pelo interessante teatro. 

E assim Ofelia foi de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Suas sombras 

transforrnavam-se em reis e hobos, em nobres donzelas e fogosos corceis, em 
feiticeiros e flores, conforrne a necessidade. As pessoas vinham, assistiam, 

riam e choravam. Logo Ofelia ficou conhecida, e aonde quer que fosse era 

esperada ansiosamente, porque sempre tinha algo interessante a apresentar. 

As pessoas aplaudiam e todos pagavam alguma coisa, uns mais, ontros 
menos. 

Depois de certo tempo. Ofelia ja tinha juntado dinheiro o bastante para 

comprar urn carrinho velho. Ela levou-o a urn pintor e pediu-lhe que o 

pintasse com belas cores e escrevesse dos dois !ados do carro. 

TEATRO DE SOMBRAS DE OFELIA 

Com esse carro, Ofelia andou pelo mundo inteiro, acompanhada de suas 
sombras. 

Bern que a historia poderia acabar aqui, mas as coisas passaram de maneira 

diferente. Urn dia, quando Ofelia se encontrava presa com seu carro em uma 

tempestade de neve, pareceu-lhe subitamente uma sombra gigantesca, ainda 

mais negra que as ontras sombras. 

voce tambem e mais uma daquelas que ninguem quer? 

Sim- disse a sombra devagar- acho que se pode dizer isso de mim. 
Voce quer que eu seja sua dona? - perguntou Ofelia. 

Voce gostaria de ficar comigo?- perguntou a sombra, e aproximou-se mais 

umpouco. 

Ja tenho sombras mais que o suficiente - disse a velhinha - mas pode vir 
corrugo. 

Voce niio gostaria antes de saber meu nome?- quis saber a sombra. 

Como voce se chama? 
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Chamam-me Morte. 

Entao houve urn grande silencio. 

Ainda assim voce quer ficar comigo? - perguntou a sombra finalmente, com 

vozmansa. 

Sim- disse Ofelia - pode vir. 

Entao a grande e fria sombra a envolveu e tudo escureceu it sua volta. 

Mas subitarnente ela se achou com olhos novos, olhos que eram jovens, 

claros e nao mais velhos e miopes. E nao tinha mais necessidade de usar 

6culos para ver oude estava: 

Ela estava na porta do ceu. A sua volta havia figuras muito bonitas, trajadas 

com belas roupas coloridas e riudo para ela. 

Quem sao voces?- perguntou Ofelia. 

Voce nao nos reconhece mais?- disseram elas. - Somos as muitas sombras 

que voce adotou como suas. Agora estamos livres, nao precisamos mais 

vagar pelo mundo. 

A porta do ceu se abriu, as luminosas figuras entraram, e junto com elas 

Ofelia. Elas a levaram a urn maravilhoso palacio, que era, na verdade, o mais 

belo e suntuoso teatro que se possa imaginar. Na entrada, lia-se em grandes 

letras douradas: 

TEATRO DE LUZ DE OFELIA 

E desde aquele dia as sombras representam o destine dos homens, segundo as 

grandes palavras dos poetas, que os anjos tambem couseguem entender. E 

assim eles aprendem como e mesquinho e como e grandiose, como e triste e 

como e divertido ser homem e viver na terra. 

E Ofelia sopra-lhes as palavras para que nao percam o fio da meada. 

Dizem, tambem, que de vez em quando o born DEUS vern assistir ao 

espetitculo. Mas isso a gente niio pode afirrnar com certeza. 

Desta vez foi a terceira serie, as crianc;:as estavam animadas para participar. Para 

leva-los ate outro ambiente foi necessario uma serie de autorizac;:oes dos pais e da 

escola. Chegando na TV Unicamp organizamos urn passeio mostrei a ilha de edic;:ao, os 

desenhos em movirnento na computac;:ao gnifica, os roteiros e os eqnipamentos que 

utilizariam no esrudio. Puderam ver e compreender como e todo o processo de uma 

produc;:ao audiovisuaL 

Antes de entrarem no esrudio, eles ouviram mais uma vez a hist6ria da Ofelia. 

Quando chegou o momento da organizac;:ao no esrudio, percebi que nao houve 

empenho da professora em organizar anteriormente o trabalho em sala de aula, toda 

preparac;:ao havia ficado sob a responsabilidade apenas dos alunos. Por este motivo as 

crianc;:as nao tinham preparado o roteiro e os projetos estavam ainda embrionarios para 

67 



Capitulo 2 

realizar a capta9ao no esmdio. Isto nao era o esperado, ja que nas outras experiencias as 

professoras haviam compreendido o projeto e haviam trabalhado com ele como 

extensao de seus trabalhos em sala de aula. 

Antes que eu soubesse que nao haviam sido preparados os roteiros de atua9ao. 

as crian9as quiseram ir ate o esmdio e iuiciaram suas escolhas diante dos 

equipamentos. Cada grupo de tres escolheu seus lugares: alguns escolheram a camera, 

outros o switcher. Mas os grupos de apresenta9ao flzeram algo diferente do que 

haviamos combinado, come9aram a relatar o que haviam entendido da hist6ria do 

teatro de sombras de Ofelia fazendo associa96es com suas vidas diante da camera. 

Fiquei surpresa com os relatos das crian9as. Olhando de frente para camera, 

comeyaram a explorar seus intrigantes sentimentos em relayao a suas vidas. Algumas 

choraram em frente a camera contando suas lembranyas e tambem seus conflitos. 

Como a personagem Ofelia e uma velhinha, alguns associaram as avos: urn menino 

todo alegre e agitado lembrou de sua av6 que havia falecido ha pouco tempo, foi 

relembrando a sua rela9ao com ela no cotidiano e de repente come9ou a chorar. 

Em seus depoimentos e declara96es, a maioria das crian9as se mostrou 

apavorada em rela9ao a violencia, o tempo todo repetiam esta questao e mencionavam 

frases. Nas falas apareceram repetidas vezes as palavras, "medo", "dificil", "muito 

perigoso", "bandidos", "ladroes", "temos que tomar cuidado", "nao da para sair 

sozinho", "tern muito traflcante na rna", "Campinas e uma cidade muito violenta" etc. 

Ap6s a grava9iio fui conversar com a professora que mostrou ser o espelho das 

crian9as. Ela falava repetidamente as palavras ditas pelas crian9as, "viotencia ", 

''peri go", "muito dificil" e aflrmou assistir diariamente varios programas que retratam 

o tema violencia de uma maneira sensacionalista na televisiio. Segundo Guillermo 

Orozco, a apropria9iio do que vimos nas mensagens televisivas e constatada depois nas 

rela9oes que temos com as media9oes institucionais. Ele ressalta que a escola e a rua 

sao as mais importantes para as crian9as do ensino fundamental. As crian9as com 
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certeza tinham na professora uma media<;ao importante, tanto que repetiam suas 

coloca<;oes no que diz respeito ao medo. 

No esmdio fiquei, nurn primeiro momento, urn pouco aflita com as declara<;oes 

das crian<;as e tive muito dificuldade em reagir diante dos conflitos apresentados. A 

principio considerei urn material de pouco valor, comecei a questionar se eu nao 

deveria repensar o projeto e a atua<;ao junto as crian<;as. Na verdade, eu queria fazer 

aflorar a criatividade e nao deixar espa<;o para a memoria e lembran<;as. Pensei que se 

fosse caminhar nessa mesma ideia deveria buscar auxilio atraves de urna assessoria da 

psicologia infantil e pedagogi~ nao me sentia a vontade diante de tantas delicadas 

manifesta<;oes. Quando sozinha assisti aos depoimentos espontaneos das cnan<;as, 

pude perceber que era urn material intrigante e refleti sobre todos os aspectos. 

0 esmdio e urn Iugar escuro, as luzes acesas e os colegas filmando, o silencio 

necessario para captalj:ao da fala: urn cenario perfeito para que algumas lembran<;as 

surgissem a partir da hist6ria ouvida. 0 espa<;o foi criado para que as crian<;as se 

sentissem a vontade e narrassem seus sentimentos diante dos olhos dos arnigos. 

No mesmo dia da capta<;ao, a professora ficou muito emocionada ao ouvir as 

hist6rias pessoais dos alunos. Ela comentou que ja estava lecionando para a sala ha 

dois anos e nao conhecia os alunos ate aquele momento. Atraves de lembran<;as de 

alguns alunos, a professora lembrou de suas pr6prias hist6rias que a fizeram muitas 

vezes se sentir triste e tambem chorou 

Ap6s assistir as declara<;oes das crian<;as pela segunda vez, cheguei a conclusao 

de que a sala que nao seguin o metodo proposto, no caso como pesquisadora desejav~ 

e, na verdade, a sala certa e correta para o desenvolvimento do processo de narra<;ao da 

televisao. Mais tarde, depois de avaliar as imagens e narrativa das crian<;as a partir da 

hist6ria, pude ver a necessidade que as crian<;as tern em ter espa<;os para falarem sobre 

o que veem e sentem. 
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No primeiro dia no esrudio apesar do incomodo pela falta de participa<;iio da 

professora no processo de constru<;iio do audiovisual, ocorreram os depoimentos dos 

alunos e da professora que foram muito importantes na constru<;iio da segunda etapa 

deste trabalho. Como ja abordei na introdu<;iio, este foi o dia que marcou a mudan<;a de 

percurso deste trabalho, iniciando nele urn espa<;o para a narrativa infantil sobre a TV. 

Quarta experiencia (05/07/2001)- Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira 

Quando fiquei decepcionada com o grupo relatado acima, convidei a turma da 

professora Maria Alda da quarta serie (a da segunda experiencia) para participar 

tambem da grava<;iio no esrudio de televisao e utilizei a mesma hist6ria - "A mo<;a 

tecela", ja trabalhada em sala de aula. Supus que a turma, ja tendo participado 

anteriormente, compreenderia melhor a ideia da experiencia e teria urna outra 

experiencia ao desenvolver o trabalho em outro espa<;o de atua<;iio. Eles entenderiam o 

silencio de grava<;iio, se organizariam perante as cameras em outro espa<;o. 

Entenderiam ainda mais a linguagem da televisao que assistiam em suas casas. Nesta 

experiencia coloquei as crian<;as para participarem da grava<;iio, cada urn escolheu sua 

fun<;iio no momento da grava<;iio e marcavam seus pontos de atua<;ao, iluruinavam e 

colocavam a camera nos lugares pensados em conjunto. Transformaram-se, em poucos 

minutos, em diretores e realizadores de audiovisual. 

Os alunos demonstraram muito interesse pelas grava<;oes neste dia, havia 

intermedia<;iio entre eles e as cameras. Todos estavam com suas anota<;oes (roteiros) 

defiuidos, discutiam entre eles como seria o il.ngulo de grava<;iio. Enquanto as equipes 

de produ<;iio se preparavam, as outras equipes ficavam cuidando das cameras e do 

switcher. 

Como tudo ocorreu com muita qualidade, marcamos outra grava<;iio para agosto 

com urna nova hist6ria "0 teatro de Sombras de Ofilia", para outra parte da sala desta 
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quarta-serie, jii que diferente da escola particular, na escola publica hii muitos alunos 

em sala de aula e niio haveria condi96es de estarem todos juntos no esrudio. 

A professora Maria Aida, da quarta-serie, disse desconhecer ate aquele 

momento como se faz TV. Depois destas experiencias ela comentou que sua maneira 

de perceber TV havia mudado. Isso ajudou-a a discutir a televisiio em sala de aula. 

Atualmente esta professora e diretora de urna escola de adolescentes em Hortolilndia e 

jii me solicitou para que eu !eve meu projeto para seus alunos. 

Quinta experiencia (21/08/2001)- Escola Estadual Jose Pedro de Oliveira 

A mesma turma da professora Maria Aida, s6 que dessa vez o outro grupo de 

quinze crian9as foi ate o esrudio. Infelizmente esta grava91io foi perdida; todo material 

foi gravado em DVcam (urn sistema digital), e como havia poucas fitas neste formato, 

os tecuicos da TV Unicamp alegaram que houve perda do material antes que 

realizassem a c6pia. Tenho as informa96es de memoria e em anota96es realizadas 

durante a realizayiio do trabalho pelos alunos. Tenho tambem fotos e alguns 

questioniirios que foram passados para entender urn pouco sobre o uuiverso dessas 

cnanyas. 

Neste dia os alunos utilizaram os exemplos colocados na proposta de ayiio e 

usaram o telejomal como formato, entrevistas e cenas teatrais. Todos esses foram 

propostos durante a apresenta91io da metodologia para as professoras em sala de aula. 

Estas crian9as apresentaram total apropria91io do esrudio, acredito que a 

experiencia inicial na sala de aula deixou-as mais a vontade diante do processo de 

produ91io de TV. Alem disso, e claro, como jii foi mencionado, as apropria96es do que 

assistem na TV tern urna ressonilncia muito boa na relayiio com a professora. A 

professora mencionada e aberta as novas experiencias, seus alunos silo criativos e estiio 

integrados enquanto grupo. 
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Orozco cita Dorr (1990)85 que considera que as crian<;as estao em urn processo 

intenso de desenvolvimento, pois sao urn segmento da audiencia mais vulneriivel que 

outros em suas inter-rela<;oes com a televisao. A cultura aparece associada com a 

media<;ao da idade - por este motivo e tao importante a media<;ao da rua e da escola. 

As crian<;as nascem e continuam a intera<;ao com as pessoas ao seu redor atraves de 

jogos e diiilogos. 

A professora desta sala aproveitou o momento do trabalho para implantar os 

conteudos desenvolvidos em sala de aula como, por exemplo, a importiincia de ser 

cidadao atraves de a<;oes. Urn exemplo bastante ilustrativo: urn de seus alunos havia 

me encontrado no superrnercado, (jii que eu morava tambem no mesmo bairro) e ela 

aproveitou o nosso encontro para mostrar a importancia de estarrnos interligados na 

constru<;ao da educa<;iio e rela<;oes. Alem disso, a professora, a partir do nosso trabalho, 

mudou sua atitude frente aos alunos. Agora ela pergunta a eles o que tern feito em suas 

horas livres, o que tern assistido na TV, e sempre que pode orienta suas participa<;oes 

diiirias e tambem coloca, atraves de sua posi<;iio como professora, limites em rela<;iio ao 

tempo de televisiio ( depois de ter visto o resultado da pesquisa quantitativa com seus 

alunos). Como coloca Orozco, a cultura orienta o sujeito direta ou indiretamente acerca 

das a<;oes adequadas ou inadequadas de acordo com sua idade ou em rela<;iio a fatores 

como, por exemplo, as maneiras de desfrutar o tempo livre, as forrnas de 

entretenimento, os hiibitos de aprendizagem e hiibitos de ver televisiio. 

85 
Orozco~ Gillermo, Televidencia: perspectivas para el anillises de los procesos de recepci6n televisiva, 

"''recepci6n televisiva y mediaciones, Ia construcci6n de estrategias porIa audiencia", cuadernos de 

comunicaci6n y pnicticas sociales 6, p. 77 72 



Capitulo 3 

CAPiTULO 3-A TV PARA AS CRIAN(:AS 

Urn ditado popular: Quem conta urn conto aurnenta urn ponto 

Era uma vez um indio que trabalhava para um portugues. Um dia, o 

fazendeiro pediu para o indio Jevar cento e cinqiienta laranjas para um outro 

fazendeiro. 0 indio foi, contente levar. No meio do caminho, sentiu sede e 

chupou duas laranjas. Certo de que ninguem tinha visto, foi embora e 

entregou as laranjas junto com a carta. 0 fuzendeiro a leu e disse para o 

indio: - "Diga para seu patrao que ele errou na conta. Aqui so tern cento e 

quarenta e oito laranjas". 0 indio ficou aflito e fulou para o fuzendeiro que 

ele as tinha chupado, mas gostaria de saber quem !he havia contado, pois ele 

estava certo de que ninguem vira. 0 fuzendeiro, sorrindo !he apontou a carta. 

0 indio saiu de Ia intrigado: como um papel era capaz de tal proeza? E se 

preparou para a proxima vez. De outra feita, o portugues pediu que levasse 

aquelas Jaranjas junto com ontra carta. Estava escrito que eram duzentos 

laranjas. 0 indio saiu para a entrega, parou no meio do caminho e, antes de 

chupar duas laranjas, sentou em cima da carta para que esta niio visse. Qual 

niio foi sua surpresa quando o outro fuzendeiro !he afirmou estarem faltando 

duas Jaranjas. Dessa vez o indio ficou sabendo do significado da escrita. Por 

isso, quando a gente escreve, a gente pode se ausentar. 
86 

Esta pequena hist6ria nos faz pensar sobre a possibilidade de comeyar a 

desvendar alguns misterios. 0 desconhecido estit sempre por perto, mas urn dia 

descobrimos partes de seu misterio. Foi assim como indio, pode ser assim com quem 

desconhece o processo de produ9ao da televisao. 

Segundo Baccega (2000)
87 

e necessano construir urn aluno com urna leitura 

critica da comunicayao, que saiba que ha por tnis da informa9ao televisiva todo urn 

filtro no momento de escolha de imagens, na ediyao. Compreender o processo de 

produ9ao da televisao faz com que tenhamos urna maior autonomia de discutir sobre o 

quevemos. 

86 Anjos, Jose Vilson,A Alma Brasileira, SP, ed Saraiva, 1994. p.l06 
87 

Baccega, Maria Aparecida, Comunica<;iioleducQ(,:iiO: aproximQ(,:iJes in A TV aos 50 criticando a televisiio 

brasileira no seu cinqiientenario, ed Fund Perseu Abremo, 2000, p. 96 
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Porem, iniciar urn trabaJho nas escolas com este objetivo niio e urn trabaJho 

muito facil. Encontrar espa9o entre as coordenadoras e diretoras e muito tranqiiilo, a 

maior dificuldade e o convencirnento de boa parte dos professores em participar de urn 

trabaJho conjunto. Muitos mostram medo e confusiio no momento de abrir suas salas 

de aula. 

Neste trabaJho, o prirneiro contato com as crianyas foi realizado atraves de urn 

questionario quantitativo, que esta abordado no item 0 Iugar da TV para as crianc;as 

neste capitulo. As crianyas preencheram o questionario e atraves deste obtive alguns 

dados para delinear o que assistem, quanto assistem de televisiio e quais programas 

preferem. Das cern crianyas que preencheram o questionario, setenta eram da escola 

publica. 0 nlimero de crianyas foi maior na escola publica pois o nlimero de alunos nas 

salas de aula era maior e tambem porque ha mais salas de aula e niio seria justo 

trabaJhar com urna Unica turma. 

Atraves do questionario quantitativo e de conversas durante o preenchirnento do 

mesmo, durante nosso prirneiro encontro, descobri o que gostariam de desvendar na 

televisiio. Em seguida trabaJhamos as hist6rias e a construyiio da grava9iio a partir da 

hist6ria. Neste capitulo apresento a narrativa realizada com as doze crianyas no item A 

narrativa das crianc;as sabre a televisiio, sendo que seis crianyas sao da escola 

particular e seis da publica. 

Os dados obtidos, durante nossas conversas sobre a televisiio, me levaram a 

valorizar esta forma de trabalho de leitura critica sobre a televisiio em conjunto com a 

escola. Acho muito irnportante que as universidades e os cursos de ciencias sociais que 

desenvolvem traballios com a televisiio (sociologia, antropologia, psicologia, 

pedagogia e comunicayiio) desenvolvam trabaJhos de mediayiio entre os meios de 

comunicayiio e professores, alunos, escolas e pais. 

Lembro-me da minha vontade inicial em comeyar este trabalho com a hist6ria e 

o audiovisual, motivada pela observayiio de Maffesoli, quando ele expoe a existencia 
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de uma conjuga<;ao entre o fantasrico e o coridiano e acrescenta que em nossas cenas 

dianas com toda sua normalidade e banalidade esta contida uma carga de fantasrico e 

magia, "como nos contos, nas lendas populares, a imagem eufemiza o que, na priirica 

de todo dia passa despercebido"
88 

As estruturas miticas que podem ser encontradas no rico corpus de lendas e 

contos, e isso em todas as civilizay0es humanas, ao integrar a prittica e a 

poetica, o visivel e o invisivel, o racional e o irracional, fortificam sobretudo 

a socialidade de base
89 

Robert Damton diz que o coridiano apresenta situa<;oes que sao boas para se 

pensar e por isso resolveu estudar os contos populares franceses
90

, por intermedio de 

uma pesquisa hist6rica e cultural. 

Foi lendo seu livro e entendendo o por que as pessoas dao significado a algumas 

hist6rias, que ao ouvir as hist6rias contadas pelos contadores de hist6rias no estU.dio, 

acreditei que seria realmente uma excelente experiencia com as crian<;as, no senrido de 

compreender como elas pensam as hist6rias e tentam elaboni-las, adaptando- as em 

uma narrativa audiovisual. 

Damton busca atraves de suas pesquisas compreender como as pessoas comuns 

entendiam o mundo nos contos populares e dii maior enfase aos camponeses da Fran<;a 

do seculo XVIII. Ele queria descobrir nao so o que pensavam mas sobretudo como 

pensavam: "evidencias escritas provam que os contos exisriam antes de ser concebido 

o "folclore", neologismo do seculo XIX. Os pregadores medievais utilizavam 

elementos da tradi<;ao oral para ilustrar argumentos morais"
91

. 

A:finna tambem que "rejeitar os contos populares, porque nao podem ser 

datados nem situados com precisao, como outros documentos hist6ricos, e virar as 

88 Maffesoli. Michel, A conquista do presente, RJ, ed. Rocco, 1984, p. 73 
89 Maffesoli, Michel, op.cit, p. 77. 
90 Darnton, Robert, 0 Grande Massacre dos Gatos, ed. Graal, RJ, 1986 p. 29 
91 Ibd. p.31 
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costas a urn dos poucos pontos de entrada no universo mental dos camponeses, nos 

tempos do antigo regime"
92 

Seguindo este mesmo pensamento, Walter Benjamin fala em "0 Narrador" da 

importiincia do trabalho manual enquanto se ouve hist6ria. Darnton descreve, em suas 

observa96es, como eram os lugares onde eram contadas as hist6rias. Ele fala que o 

primeiro registro dos contos foi realizado em 1547, de nome "Propos Rustiques" 

relatada por Noel du Fail: 

livro que situou as origens dos contos nas tradi9oes camponesas e mostrou 

que eles eram transmitidos, porque Noel du Fail fez a primeira descriyao por 

escrito de uma importante institniyao francesa, a veillee , reuniao junto a 
lareira, a noitinha, quando os homens consertavam suas ferramentas e as 

mulheres costuravam, escutando historias que seriam registradas pelos 

folcloristas trezentos anos depois e que ja duravam seculos
93

• 

Procuro mostrar a televisiio dentro deste cenario, embora com tantos anos de 

diferen9a., mas tentando passar a hist6ria por meio de papeis, lapis de cor, canetas e 

borrachas na sala de aula. Os dois primeiros encontros foram realizados em sala de aula 

e acredito que o resultado foi urna experiencia bastante rica, pois as crian9as se 

familiarizam com os recursos audiovisuais como urna ferramenta a mais em suas mesas 

de trabalho. Me receberam de forma bastante calorosa quando fui ouvi-los sobre como 

veem e como recebem as informa96es da televisiio. 

Se permitirmos que a televisiio ingresse no mundo infantil do mesmo modo que 

todas as outras coisas, pelo ludico, a televisiio passa a ser tambem urn objeto de analise 

seria pois, segundo Bastos (1988r, a crian9a passa a comporta-se diante da TV como 

nurna brincadeira, urn divertimento a mais. Lima95
, diz que e indiscutivel que a crian9a 

se apropria do espa9o atraves do jogo, "pela brincadeira., pela sirnula9iio e encena9iio 

92 op. cit. p . .32 
93 Darnton, Robert op. cit. p.32 
94 

Bastos, Laura, A Criaru;:a diante da TT~ um desafio para as pais. PetropOiis, RJ, ed. Vozes, 1988. 
95 Lima, Mayumi S. A recupera<;iio da cidade para as crian<;as. Arquitetnra & educa~o. Sao Paulo: Nobel, 1995. 

p.183 io Renata Sieiro Fernandes, Memoria de Meninas, caderno CEDES 56,, I' edi~o, 2002 p.81-102 
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que ela inventa e vive, e, atraves deles, vai desenvolvendo o seu conhecimento sobre o 

mundo concreto, a realidade social e seus papeis". 

Johan Huizinga acrescenta em seus estudos a importiincia do jogo na 

construyao da realidade. 

Procuraremos considerar 0 jogo como 0 fazem OS proprios jogadores, iStO e, em sua 

sigoifica~iio prilruiria. Se verificarmos que o jogo se baseia na manipula~iio de certas 
imagens, numa certa "imaginaviio" da realidade ( ou seja, a transforma¢o desta em 
imagens ), nossa preocupaviio fundamental sera, entiio, captar o valor e o sigoificado 

dessas imagens e dessa imagina¢o. [ ... ]As grandes atividades arquetipicas da 
sociedade hmnana sao, desde inicio, inteiramente marcadas pelo jogo. Como por 
exemplo, no caso da lingnagem, esse primeiro e supremo instrumento que o homem 
fmjou a fim de poder comunicar, ensinar e comaodar. E a lingnagem que !he perntite 
distinguir as coisas, defini-las e constalli-las ao dominio do espirito. Na cria¢o da 
fala e da lingnagem, bnscando com essa maravilhosa faculdade de designar, e como 
se o espirito estivesse constaotemente saltando entre a materia e as coisas pensadas. 
Par detras de toda ex-pressiio abstrata se oculta uma meuifora, e toda meuifora e jogo 
de palavras. Assim, ao dar expressiio a vida, o homem cria urn outro mundo, urn 

mundo poetico. ao !ado ao da natureza. 
96 

3.1. 0 Iugar da televisao para as crian~as 

Toda pedra que ela encontra, toda flor colhida e toda borboleta apanhada e 
para ela ja o come9o de urna cole¢o e tudo aquila que possui representa-lhe 

urna ooica coleviio. Na crianva essa paixiio revela seu verdadeiro rosto, o 

severo olhar de indio que nos antiquarios, pesquisadores e bibliomanos 

continua a arder, pon\m com urn aspecto turvado e maniaco. Mal entra na 

vida e ja e o ca9ador. Cava os espiritos cujos vestigios fareja nas coisas; entre 

os espiritos e coisas transcorrem-lhes anos, durante os quais seu campo visual 

perruanece livre de serem humanos. Sucede-lhe como em sonhos: ela nao 

conhece nada est:ivel; acontece-lhe de tudo, pensa a crianva, tudo !he 

sobrevem, tudo acossa. Seus anos de nomade sao horas passadas no bosque 

onirico. De Ia ela arrasta a presa para casa, para !impa-la, consolida-la, 

desenfeiti9:i-la.97 

0 desenho mostrado no ANEXO 8 foi realizado por uma garota de nove anos, 

que participou da primeira etapa deste projeto, no dia 17 de outubro de 2001, urn mes e 

seis dias ap6s o atentado de 11 de setembro. 

96 Huizinga, John, Homo Ludens: OJogo como elemento da cultura, SP, ed.,. Perspectiva, 1980, p.07-08 
"Benjamin, Walter, Rejlexoes: A crlam;:a, o brinquedo, a educa9ao, SP, Summus editorial, 1984, p.79-80. 
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Coloquei-o porque ele ilustra a delicadeza e amplitude do olhar da crian9a. Ela o 

chamou de Braeustao, que une Brasil, Estados Unidos e Meganistao, e para completa

lo escreveu uma frase: "tudo pode estar em qualquer Iugar, no ceu, na neve, no vulciio 

e no Afeganistiio ". 

Na sua leitura das imagens que assistiu pela TV, repetidamente, achava que tudo 

estava rnisturado nao conseguia separar nada. Os predios do World Trade Center estao 

ao lado do Corcovado, no Rio de Janeiro; os vulcoes se rnisturam com a praia e com os 

esportistas de ski. 0 papai noel passa no meio de toda fuma9a. A tocha da Estatua da 

Liberdade de Nova York esta asfixiando o Cristo do Corcovado. 0 mau eo bern estao 

juntos nesta tregua e o Bin Laden esta imerso na lava. 

As associa9oes realizadas pelas crian9as sao pela percep9ao primaria (Joan 

Ferres 1998). A crian9a no momento de receber uma informayao associa e qualifica o 

que esta vendo por uma metodo binario, consegue enxergar dois lados antes mesmo de 

recebe-la. 0 que toma dificil nesta conexao de valora9ao e que na maioria das vezes 

necessita do adulto para transferir o significado. 0 adulto, por sua vez, realiza o mesmo 

processo de associa9ao, mas logo escolhe apenas urn lado. Muitas vezes tern apenas o 

relato e algumas conversas que tambem dependem da televisao. 

Maturana apresenta uma visao que tambem mostra a forma com que nos 

apropriamos das imagens quando tentamos desvendar seus siguificados. 

[ ... ] ao tentar conhecer o conhecer acabamos por encontrar com nosso proprio 

ser. 0 conhecer do conhecer nao se ergue como urna arvore com urn ponto de 

partida solido, que cresce gradualmente ate esgotar tudo o que ha para 

conhecer. Parece-me rnais com a situa~o do rapaz na galeria de quadros de 

Escher, que admira urn quadro que, de modo gradual e imperceptive!, se 

transforrna na cidade e na galeria onde ele pr6prio se encontra. Nao sabemos 

onde situar o ponto de partida: fora ou dentro? A cidade ou a mente do rapaz? 

0 reconhecimento dessa circularidade cognitiva, no entanto, nao constitui urn 

problema para a compreensao do fenomeno do conhecer. 
98 

(Maturana esta se 

referindo ao artista Maurits Comelis Escher, e a figura foi realizada em 1956, 
intitulada: A galeria dos quadros). (ANEXO 9) 

98 Maturana, A arvore do conhecimento: as bases bio!Ogicas do entendimento humano, Campinas/Sp, ed. Psy, 

1995, p. 260/261. Maturana esta se referindo ao artista Maurits Comelis Escher, e a figura foi realizada 
em 1956, intitulada: A galeria dos quadros). 
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Se as pessoas antes de realizar uma reflexiio sobre os fatos consegmssem 

realizar o mesmo processo infantil, talvez tivessemos pessoas pensando e refletindo 

melhor sobre os assuntos da realidade. 

Os apocalipticos da televisao nao deveriam esquecer que, nas origens da cultura 

da letra escrita e, portanto, em plena cultura oral, Socrates acusava como nao autentico 

o conhecimento adquirido mediante a palavra escrita, por considerar que ela 

marginalizava processos mentais que eram chave na cultura oral
99

. 

A primeiras pesquisas sobre crian9a e televisao, como ja foi abordado na 

introdu9iio deste trabalho, eram realizadas a partir do que a TV causava de efeito na 

crian9a. Nesta rela9iio a televisao e considerada nociva e causa de problemas na escola. 

Dizem, por exemplo, que a TV e a grande vila na falta de estimulo a leitura. Esquecem 

da forma como se organizam as casas (que e a mediayao situacional colocada por 

Orozco), colocando, por exemplo, a televisiio no centro de interesse das moradias. E 

tambem da forma como conduzem suas atividades, deixando sempre aos momentos de 

relaxamento a televisao como companhia. 

Quero tentar mostrar que a TV nao e a Unica vila. Sem duvida a grande maioria 

de seus programas nao possuem uma boa qualidade para crianyas e jovens. Escolhi as 

teorias de Orozco e Barbero, porque eles perceberam, na metade da decada, que 

deviamos prestar aten9iio ao receptor enquanto sujeito ativo no movimento da cultura e 

de suas escolhas. Nesta epoca as pesquisas voltadas para televisao perguntavam: - 0 

que as crian9as fazem com a TV? Desta forma temos urn arsenal diferente de respostas 

e pesquisas participativas do receptor. 

99 
(Platiio, Fedro, em banquete, Fed6n, Fedro p.365 in Ferres, Joan !998) Ferres. Joan. Televisiio 

subliminar:socializando atraves de comunicaqi!es despercebidas, Porto Alegre, ed Artmed, 1998, p. 57/58. 
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Guillermo Orozco estruturou todo o seu trabalho a partir de Anthony Giddens, 

na teoria da estrutura91io social, voltou-se com suas pesquisas para o estudo cultural e 

socialligado as crian9as e segne suas pesquisas a partir de algnmas perguntas: - "Como 

se da o processo de recep91io entre as crian9as? Quais os processos sociais que 

interagem com a televisiio para influenciar as crian9as? Como e a percep91io infantil da 

TV mediada por outras for9as? Como poderao ser melhor estruturadas as estrategias de 

recep91io em familia e nas escolas?"
100 

Orozco compreende a pesquisa de recep91io a 

partir do enfoque integral do receptor e considera que este receptor e ativo com as 

a9oes culturais. 

Este trabalho nasceu da necessidade de compreender continuamente as 

apropria9oes simb6licas que as crian9as fazem das imagens e das informa9oes da 

televisao e tentou construir espa9os para que as crian9as pudessem se expressar, com 

suas opinioes e com criatividade. 

Walter Benjamin colocava suas observa9oes sobre a forma como conduziam a 

educa91io das crian9as nas escolas criticava as cartilhas e concluiu que a sociedade 

tambem conduz as crian9as "a submissao acritica e sem resistencia". 

Para ele estava surgindo uma nova sensibilidade e apresentou, em seus escritos, 

palavras que nos fazem pensar sobre o empobrecimento da experiencia na epoca 

moderna. Realizou uma analise fecnnda da estreita rela91io existente entre as 

transforma9oes tecnicas das sociedades e as modifica9oes da percep91io. 

Quando vemos estes inumeros canais entrando em nossas casas precisamos 

buscar uma nova maneira de media-los e nao apenas recebe-los sem conversar e 

discutir com os jovens e crian9as que o recebem. 

Resultados quantitativos 

100 Orozco, Guillermo, Televidencia: perspectivas para el antilises de los procesos de recepci6n televisiva, 

cuaderenos de comunicacion y praticas sociales, Univ. lberoamericana, 1994, p. 73-75 
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A FIGURA 1 demonstra os dados coletados perante as cnanyas sobre a 

televisao a cabo. 

Possui TV a Cabo? 

FIGURA 1 - Porcentagem das crian~as entrevistadas que possuem TV a cabo em 

cas a. 

A maior parte das crianyas entrevistadas sao da escola publica, por esse motivo 

63% nao possuem TV a cabo e 37% tern TV a cabo. Para minha surpresa uma parte 

significativa da escola publica possui TV a cabo em casa. 0 custo mensa! da TV a cabo 

em Campinas e cerca de quarenta e nove reais e ela tern ganho espayo nas moradias das 

classes com baixo poder aquisitivo. A justificativa, na maioria das vezes, e que os pais 

gostam de assistir filmes e falam disso com entusiasmo porque desta maneira 

conseguem os canais de desenho. 

A FIGURA 2 mostra os canais de TV que as crianyas entrevistadas assistem. 
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Canais que Assistem 
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FIGURA 2 - Canais assistidos pelas crian~as entrevistadas. 

A grande maioria tern preferencia pelo SBT, do empresario Silvio Santos, como 

canal de entretenimento. Os canais a cabo entraram na maioria das respostas, mesmo 

entre as crian.yas que ainda nao possuem TV a cabo. Na pergunta sobre o porque 

gostariam de ter TV a cabo, disseram que gostariam de ter porque desta maneira 

assistiriam ao Cartoon Network, canal da Warner que passa desenhos. 0 conhecimento 

do canal na emissao da TV a cabo e total entre as crian.yas que ainda nao possuem TV a 

cabo. 

A FIGURA 3 mostra o que as crian<;as entrevistadas mais gostam de assistir na 

televisao. 
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FIGURA 3 - Tipos de programas que as crian~as entrevistadas mais gostam de 

assistir. 

Esta pergunta ajuda a ilustrar a resposta de que gostariam de ter o canal Cartoon 

Network; a grande maioria, 40% das crianyas, entre 09 e 13 anos prefere os desenhos 

do que qualquer outra programayiio da televisao. Em segundo Iugar da preferencia 

estiio as telenovelas, com 24%. Foi surpresa ouvir dos meninos que preferem novela. 

A nove!aMarissol foi a escolhida entre os meninos, ja as meninas preferem 0 Beijo do 

Vampiro, seguida da novela Esperam;a que assistem porque todos em casa estao 

assistindo. 

Segundo o pesquisador Austin
101 

da Michigan State University, a televisiio 

dentro do ambiente familiar serve como catalisador de interayiio entre os membros da 

familia. Se a familia assisti muito televisao, ou tern como opyiio alguns programas de 

TV, as crianyas tambem serao obrigadas a assisti-los. 

101 
Austin, E. W. Influences of family communication on children's television interpretation processes (as 

influencias da comunica9ao familiar no processo infantil de interpreta9ao da televisao) Communication Research, 

17, n' 04, 1990- p.545-564, Washington State University. 
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Ap6s ter ouvido as cnan9as, percebo que na diniimica de suas rela9oes 

familiares a televisiio aparece como pano de fundo no estar-junto familiar. 

Principalmente as crian9as da escola publica, porque a maioria possui apenas uma TV 

em casa. Para ilustrar, cito trechos e fa9o comentlirios sobre as entrevistas, tomando o 

cuidado de citar somente a primeira letra do nome da crian9a. A entrevistadora e 

identificada apenas com a letra "A". 

A- Que horas que vc acorda? 

PC- Ah: 10 horas. 9:30 ... agora eu estou acordando 9:30, porque minha tia esta Ia. ela nao deixa eu 

dormir mais. 

A . . mas porque vc dorme ate tarde, vc dorme muito tarde a noife? 

PC- Ah! Deixa eu ver ... umas 10 horas. 11. por ail 

A- Hum! Eo que vc ficafazendo ate esse horario? 

PC- Ah! Fico Ia. assistindo TV! 

A- F;? Assistindo o que? 

PC- Aquela nove/a Ia do Vampiro. tern a outra nove/a tambem.- Esperanra. 

A- Voce faz as refeiroes na mesa com a sua familia? 

PC- Ah! Nao eu como em frente da TV. mesmo! 

A- Vc come emfrente da TV sempre. 

PC- E sempre como em frente a TV. todo mundo em cas a tambem .. 

PC ao demonstrar sen cotidiano nos da a dinil:mica do estar-junto com seus pais 

e familia. 0 pesquisador Teixeira102 (1985) nos mostra queM problemas no assistir em 

excesso a TV no que diz respeito a saude das crian9as. Ele coloca o problema da 

digestiio, postura e articula9iio da voz como os mais importantes neste assunto. 0 

diretor do fihne Cidade de Deus, Fernando Meirellesto3 escreveu urn texto sobre como 

os programas infantis irnpoem o consumo de guloseimas que niio sao saudaveis para 

as cnan9as. 

0 pedido destes programas e para que as crianyaS tomem-se consurnidoras 

vorazes, e mais que isso, obrigue seus pais a se tomarem tambem. Algumas 

estatisticas ciao conta de que uma crian9a que assista em media tres a quatro 

102 Teixeira, Ltriz Monteiro, A crianc;a, e a televisiio: amigos ou inimigos, SP, ed. LoyoLA, !985, p. 20 
103 Meirelles, Fernando, A infiincia consumida, in Novaes Adauto, Rede imaginaria, SP, Cia das Letras, p.263 
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horas de televisao por dia assistira em torno de 400 mil comerciais durante 
sua vida escolar"u". 

Ha outros fatores que entram nestas experiencias entre as criaw;;as, familiares e 

as informayoes da televisiio, como o nitmero de TVs dentro de casa, o horatio de 

trabalho dos pais e a atitude destes em relayiio a televisiio. 

Por exemplo se as crian9as possuem TV no quarto, como e comum nas respostas 

das crianyas da escola particular, provavelmente teriio livre arbitrio no momento de 

ligar a TV e assistir o que quiserem sem restriyoes. 

0 professor Silverstone diz que o lar e onde voce vive cotidianamente e a TV 

fomece esse sentimento. 0 lar tambem e urn ambiente (espayo) simb6lico que fomece 

uma identidade, e acrescenta que: 

... embora sua posi9iio material estabele\'ll limites profundos para as 

oportunidades disponiveis de consumo e auto-expressao, dentro destes 

limites e, de alguma forma, algumas vezes, a!t\m deles, a moradias podem ser 

de:finidas por si pr6prias como urn ambiente estetico, avaliador, emocional, 

moral, privado e publico - urn modo de vida - do qual eles dependem para 

sua sobrevivencia e seguran9a tanto quanto dependem de seus recursos 

materiais.105 

Algumas crianyas da escola particular ao serem perguntadas sobre o cotidiano, 

disseram que ficam muito tempo em seu quarto porque nele tern tudo, o computador, o 

som, o instrumento musical e seus CDs. MA acrescentou que quando viaja nas ferias, 

gosta de ficar pouco tempo e pede logo para voltar porque sente falta de seu 

computador, do seu som e dos jogos. 

Os filmes ganham a terceira preferencia nesta pesquisa, e os generos que as 

crian9as elegeram foram os de ficyiio cientifica e terror. 

104 
Crippa, Ana Maria de Souza, Pub/icidade: uma nova causa de ansiedade das crianyas, SP, ECNUSP, 1984. 

p.102 in Gomes, ltania, Maria Mota. Efeito e Recepyiio: A interpretar;iio do processo receptivo em duas 

tradi96es de investigayiio sabre os media, Salvador: Facom!UFBA, 2000 p. 100 
105 

Silverstone, Roger, Television and every day, London, Routledge, 1994, p.490. 
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Quando cheguei ao resultado do programa Chaves exibido no SBT como 

preferencia das crian9as, lembrei-me do comentano da escritora Ruth Rocha que 

ressaltou em uma entrevista sua preferencia ao programa. A autora prefere o programa 

Chaves ao Castelo Ra Tim Bum, da TV cultura que ganhou o premio de melhor 

programa mundial em 1999. 

0 Castelo e consistente, tern 6timos atores e atrizes e, no deserto da TV 

brasileira, e urna rnaravilha. Mas e muito over, exagerado. 0 Castelo tern 

muita cor, ruido, grito, correria, apelo sensoriaL As crian93-s, principalmente 

as menores, tern dificuldade em assimilar o que acontece na tela. { ... } da 

mesrna forma, o excesso de estimulos diminui a sensibilidade infantiL 
106 

Ela diz que o Chaves pode ser pobre, feio mas quem escreve o roteiro e 

inteligente. Ela o admira porque e circense e as crian9as se identificam com os 

dialogos, com os trocadilhos, com as cenas de pastelao e com o personagem-titulo. 

Para Ruth Rocha o programa Chaves e uma atra9li0 simples e divertida que nao faz mal 

aninguem. 

A FIGURA 4 mostra o nfunero de horas por dia que as crian9as entrevistadas 

passam diante da TV. 

0 resultado fmal do tempo que as crian9as assistem TV me surpreendeu, pois eu 

nao fazia ideia de que elas ficavam tanto tempo em frente da televisao. Os dados da 

UNICEF, no livro A crianc;a e a midia: imagem, educac;iio, participac;iio
107

, no capitulo 

que apresenta o acesso a midia e uso da midia entre as crian9as de 12 anos no mundo, 

demonstra que elas ficam uma media de tres horas dimas em frente a televisao. lsto e 

cinqiienta porcento a mais do tempo passado com qualquer outra das atividades como 

ir a escola, praticar esportes, encontrar os amigos, conversar com a familia, etc. 

Alguns autores nao levam em consideraylio o nfunero de horas que uma crian9a 

assiste televisao (Fiske 1987, Silverstone 1991) e dizem que nao faz diferen9a desde 

106 
Revista Veja entrevista para a revista Coristas demais: a escritora e pedagoga Ruth Rocha avalia o que a TV 

oferece hoje as crianfas, 05 de maio de 1999, p.l56-157. 
107 

Feilitzen, Cecilia V .• A crianfa e a midi a imagem, eduCGfi'iO, participGfi'io, op. cit 70-71. 
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que a crian9a mantenha outras intera9oes com os amigos, com os professores e com a 

familia. 

2 

QJantas HOras Voce Assiste 1V por Dia? 

3horas 

13o/o 

4horas 

W'lo 

1 bora 

2% 

5+horas 

43% 

FIGURA 4- Numero de horas por dia que as crian~as entrevistadas assistem TV. 

Porem, diante dos dados obtidos nas duas pesqmsas, a quantitativa e a 

qualitativa, vale considerar que o tempo excessivo gasto com a televisao prejudica as 

oportunidades de encontros e intera96es. 0 tempo de exposi91io a programa91io da 

televisao e muito grande comparado com outras atividades que as crian9as tern na 

escola ou com qualquer outra atividade. Em nossas conversas repetem sempre o fato de 

nao terem o que fazer, ficam muito tempo sem possibilidades de outras atividades. 

Falam que e dificil sair sozinhos porque e perigoso ir para casa de amigos. Nao 

mostraram nenhuma intera91io com os amigos, professores e familiares, no que diz 

respeito as mensagens televisivas. 0 tempo de exposi91io a televisao para as crianyas 
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da escola publica e maior do que o tempo de escola, o tempo dedicado as tarefas 

escolares, a leitura, ouvir musicas ou nidio e ajudar a familia. 

Ja as criant;:as da escola particular tern uma pequena exposit;:iio a televisao mas, 

por outro lado, tern urn tempo de exposit;:ao a computadores muito maior que da escola. 

3.2. As mudan~as nas experiencias das intera~oes 

Mas e espantoso pensar como tanta coisa sumiu, 

... arrastados pelo ar 

junto com as nuvens, 

a isso responde a manha 

que com suas muitas e azuis velocidades 

fr I 
. . 10& 

segue em ente a egre e sem memona. 

Lembrar men tempo de criant;:a facilita entrar na conversa sobre as mudant;:as 

das experiencias e das interat;:5es. Eu morava em uma cidade pequena, onde uma das 

primeiras imagens vista na TV foi a descida do homem na lua. Nao havia fixat;:iio pela 

programal(iio da TV e nem mesmo pelos atores e atrizes. 

Era uma rua pequena com 10 casas de cada lado, a rua terminava no rio. Eo rio 

era motivo de orgulho da cidade e tambem daquela rua. Viviamos debrut;:ados em suas 

aguas, fascinados pelo cheiro e pelos peixes que vez por outra se pescava e se comia. 

Todo ano havia enchente que ao inves de nos assustar, como nos noticiarios de 

televisao, nos alegrava. 0 balao onde terminava a rua virava uma imensa piscina 

trazendo em seus cantos imensos carac6is. Hoje me disseram que tais carac6is sao 

perigosos, mas na epoca nao havia sujeira, nem cheiros fortes. 0 rio tinha cheiro de 

peixe e os carac6is eram lindos e ponto final. Esquistossomose foi uma palavra 

aprendida bern mais tarde. 

108 Gullar, Ferreira, 0 poema sujo. RJ, Jose Olympio ed .. p.58 
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Nossas brincadeiras eram deliciosas, nada se baseava na TV, eram brincadeiras 

intermimiveis. Quando fui crescendo nesta rna. fui notando a ausencia dessas 

brincadeiras. Todos os dias urna nova TV chegava, e cada vez menos brincavamos 

debaixo do ceu. 

Hora da novela, hora de programas especiais, e conforme ia descendo a rna ate 

minha casa ouvia os plins plins nos afastando, vindo das portas e janelas abertas e cada 

vez mais plins plins. As conversas na mercearia, na praya e na rua se baseavam no que 

havia passado na TV. 

Na experiencia humana, o espa<;:o nunca e urn vazio. Ele e sempre o Iugar 

repleto de significados, lembran<;:as e objetos e pessoas, que atravessam o 

campo de nossa memoria e dos nossos sentimentos, despertam tristezas e 

alegrias, prazeres e dores, tranqiiilidade e anglistias [ ... ] e o Iugar de 

reconhecimento de si e dos outros, porque e no espa<;:o que ele ( o ser 

humano) se movimenta, realiza atividades, estabelece rela<;:oes sociais. 109 

Bachelard diz que quando reconhecemos atraves da memoria os lugares onde se 

deu nossa hist6ria fomecemos importante valor ao tempo, e continua "em mil alveolos, 

o espayo retem o tempo comprimido. 0 espayo serve para isso."110 E niio podemos 

deixar que as outras experiencias sejam mais importantes que a rememorayiio de nossa 

hist6ria. Walter Benjamin acrescenta que o capitalismo trouxe a extinyiio progressiva 

da experiencia. Diz que o capitalismo trouxe a intensidade das situayoes de choque em 

diferentes dominios. E a partir disso outra forma de sensibilidade e introduzida, a 

experiencia e substituida por urn tipo de sensibilidade coletiva que se expressa como 

vivencia. 

Viver no cotidiano com a exigencia extema de preencher sua vida com urn 

excessivo nU.mero de lazer e esperar o fun de semana como se fosse sempre o ultimo de 

sua vida siio exemplos de experiencias de vivencias de choque que nos fala Walter 

Benjamin. Elas distorcem as instiincias psiquicas encarregadas de captar e absorver o 

109 
Lima. Mayumi S. op. cit p.l87 

110 Bachelard, Gaston, A poetica do espa,:o, RJ, Eldorado, 1985, p.24 
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choque no mundo modemo e isto faz predominar sobre as instiincias encarregadas de 

. - • . ill 
armazenar as 1mpressoes na memona. 

Sobre a velocidade e percep~iio, Martin-Barbero (2001) diz que hoje a 

tecnicidade nos pennite afastar cada vez mais do nosso proprio corpo e de nossos 

interesses intrinsecos e faz urn comentirio sobre os Mapuches
112 

que precisam de 

tempo para avaliar e reorganizar-se para compreender a comunidade imaginada. 

Martin-Barberom, em urn curso voltado para comunicadores na Pontificia 

Universidade Catolica de Sao Paulo, disse que esta hegemonia norte-americana 

chamada de globaliza~iio e imperialismo. Principalmente no que diz respeito ao 

audiovisual, invadem nosso territorio, tomam conta do nosso mapa temporal e do nosso 

horizonte mental. Isso nos coloca no mesmo contexto cultural. Barbero diz que hoje ja 

niio existe mais culturas transpondo a outras e sim urna jun~iio de todas as culturas. 

Diz tambem que quando os Mapuches falam de urna reorganiza~iio, na verdade 

estiio tentando nos colocar a importiincia de niio nos deixarmos ser levados por esta 

velocidade sem rumo e sem fronteiras. 

Benjaniin e Barbero acrescentam que a Uni.ca coisa que nos sobra sao memorias. 

Cada urn de nos tern suas proprias imagens, Barbero ainda diz que os territorios estiio 

desgarrados, ha neste momento urna pluraliza~iio da memoria. Precisa haver urna 

reescritura da historia de muitos paises - cuja cultura esta sendo imaginada e niio 

exposta. 

Ha a necessidade de se desenvolver urna cultura, dentro das universidades e nos 

tempos e nos espa~os das residencias, de niio estimularmos as crian~as a ligar a 

televisiio. Precisamos criar novos espa~os para encontros, porque segundo Michel 

1
II Benjamin, Walter, Obras escolhtdas Vol. I, magia e tixntca, arte e politica: ensaios sabre literatura e htstoria 

da cultura, SP, ed. Brasiliense, 1987, p. 114-115. 
112 Curso sobre Medim;i!es Comunicativas da Cultura , com Jesns Martin-Barbero na Pontificia Universidade 

Cat6lica de Siio Paulo de 9-11 de maio de 2000 
113 Martin- Barbero, Jesns, Comnnica<;iio pessoal no curso "Mediaroes Comuntcattvas da Cultura" de 09 a 11 de 

maio de 2000, PEPG em Ciencias Sociais, PUC Siio Panlo. 
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Maffesoli "o ser humano precisa falar para poder existir, e falar de si para poder 

tambem construir uma imagem pr6pria"
114 

3.3. A narrativa das crian~as sobre a televisao 

a cada instante 

ou mesmo uma casa ... 

desigual segundo o bairro e a classe, 

e da rota¢o do capital. 

Mais Jenta nos legumes mais r:ipida no setor industrial, 

E da rotavao do sono sob a pele, do sonho nos cabelos?
115 

Ha varios pontos de partida para analisar as narra9ao das crian9as sobre TV. 

Neste trabalho busco as media96es individuais e institucionais de Orozco. 

Das media96es elencadas por Orozco116
, que sao as media96es institucionais, 

individuais, tecnol6gicas e de referencia, as media96es institucionais e as individuais 

sao as mais importantes para a idade escolhida neste trabalho. E sera a partir destas 

media96es que estarei focando as narrativas das crian9as. 

Quando Orozco fala das media96es institucionais para as crianyas desta idade, 

fala da importiincia da familia e da escola como mediadores e mostra que na media9ao 

familiar sao importantes: 1) a comunicayao familiar, no que diz respeito as regras 

disciplinares e a orientayaO social que a familia proporciona as crianyas; 2) a percepyaO 

dos adultos no que diz respeito ao seu papel como mediadores do que a crian9a recebe 

da televisao e 3) o nivel educacional dos paise os habitos televisivos das pessoas com 
. . 

quem as cnan9as conVIvem. 

Na media9ao escolar sao importantes: 1) o metodo pedag6gico da escola; 2) a 

tarefa que os professores dao a seus alunos para que a fa9am em seu tempo livre; 3) o 

114 
Maffesoli , Michel, Comunicavao pessoal, palestra na Casper Libero de Sao Paulo, ·~fa/end a das ideologias 

e asfonnas de politica" no dia 16-09-2002. 
ll5 Gullar, Ferreira, 0 poema sujo, RJ, Jose Olympio ed., p.59 
116 Orozco, Gilllermo, op. cit. p. 83-94 
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uso sistematico de textos e a discussao em sala de aula de temas de programas vistas na 

televisao e 4) a autopercepviio dos professores com respeito a seus papeis mediadores 

diante dos programas que assistem seus alunos. 

A partir deste ponto dou inicio a apresentaviio da narrativa das crianvas sobre 

televisao; lembro que foram entrevistadas 12 crianvas, em 3 semanas consecutivas, seis 

crianvas da escola particular e seis crianvas da escola publica. 

Escolhi crianvas do mesmo universo geografico. As duas escolas estao 

instaladas no distrito de Barao Geraldo em Campinas, SP, onde esta localizada a 

Universidade Estadual de Campinas, uma das maiores do pais. Como foi colocado por 

Orozco, apesar do espa9o geografico ser o mesmo, nem todos os referentes culturais 

disponiveis sao conbecidos e difundidos no espavo social da escola publica. Ha 

tambem as diferenvas sociais que demonstram, na maioria das vezes, serem urn 

importante diferencial no acesso as referencias culturais. 

Discrimino nas TABELAS 1 e 2 as crianvas entrevistadas e mostro alguns 

resultados das pesquisas realizadas: 

TABELA 1- Caracteristicas das crian~as entrevistadas da escola publica. 

Inicial do Genero ldade N° irmaos Escolaridade Moradia Segunda 

nome da (anos) dos pais lingua 
crian-;a 

G f 11 0 1° grau aluguel 

s f 11 1 analfabetos agregado 

N f 11 0 2° grau aluguel ingles 

D m 12 0 1° grau propria 

PC m 13 2 1° grau aluguel 

J m 12 1 2° grau aluguel 

f = feminino e m = masculino 
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Todas as crianyas da escola particular tern acesso ao computador domestico, 

enquanto nenhuma crianya da escola publica tern acesso ao computador. Porem a 

escola publica possui vinte computadores em uma sala fechada, mas nao possui 

nenhum professor que saiba utiliza-los em suas aulas. 

TABELA 2- Caracteristicas das crianyas entrevistadas da escola particnlar. 

Inicial do Genero Ida de N° irrniios Escolaridade Moradia Segunda 

nomeda (anos) dos pais lingua 

crian~;a 

MA f 11 1 supenor propria ingles 

Gi f 11 
1 supenor propria frances .) 

L f 12 0 supenor propria 

M m 11 2 supenor propria ingles 

A m 12 1 supenor propria ingles 

p m 11 1 supenor propria ingles 

f = feminino e m = masculino 

A mawna dos entrevistados da escola publica mora em casa alugada onde 

tambem compartilham da moradia outros familiares e nao so o pai, a mae e innaos. Por 

exemplo G, P, S, J moram com os pais, avos e tios que na maior parte vieram de 

outros estados. 

G mora com onze pessoas e divide seu quarto, ha urn ano, com uma tia doente. 

Seus pais e parentes trabalham fora, fica boa parte em companhia da tia ou sozinha em 

casa. 0 garoto PC mora com tias e primas e sua avo materna. 

As outras crianyas entrevistadas moram na companhia de seus avos patemos ou 

matemos. Apenas N mora com sua mae. Durante o dia ela fica sozinha e as vezes vai 
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para a casa de seus avos matemos que moram proximo de sua residencia. N se 

diferencia de seus colegas na escola, esta sempre em contato com as atividades 

culturais do bairro e da cidade de Campinas, fala ingles fluente ( estuda ha quase tres 

anos) e participa ativamente de grupos de teatro e dan9a da cidade. 

Porem N tern urn diferencial das meninas da escola particular, ela tern que 

limpar a casa e fazer o almo9o todos os dias. Na sua casa nao tern empregada 

domestica. Em seus depoimentos mostra responsabilidade e muita organiza9ao. Mesmo 

tendo no seu cotidiano a incumbencia do cuidado da casa e das refei9oes dimas, ela 

tern tempo para ler, estudar e participar do teatro de sua escola de ingles. N le uma 

media de dois livros ao mes, e uma excelente aluna na escola e e considerada a pessoa 

mais alegre da sua sala. 

A ~ Como e o seu relacionamento com seus amigos ? 

N ~ Ah. tem alguns assim que eu niio me dou muito bem mas tem outros ... na minha classe eu sou 

amiga de todas, inclusive eu foi nomeada a mais engrar;ada de todos porque eu sou a mais 

brincalhona. E assim, eu tenho amizade com todo mundo. 

Durante os nossos encontros N relatou que eles foram muito importantes 

para que ela repensasse o tempo que ela estava passando em frente a TV: 

A~ Quanta tempo voci! passou na frente da televisiio nesta semana? 

N ~ (Pensativa) Duas, tri!s horas. diminui bastante. 

A~ Par que voci! diminuiu? 

N ~ E (pensa) E acho que agora eu tenho que passar menos tempo na frente da televisiio e me dedi car 

iis coisas que eu tambem gosto de fazer. tipo a minha lil;iio, umas coisas assim. coisas do ingli!s. textos 

e ler mais. essa converso me fez pensar nisso .... 

A ~ E porque voci! acha que o que tem na televisiio e pior que fazer as outras coisas? Voci! pode me 

fazer essa comparar;iio? 

N ~ Ah. se eu ficar em frente da televisiio muito tempo eu vou deixar de fazer minha liriio, que e uma 

coisa importante. Eu vou deixar de praticar esportes, alguma coisa assim, pra jicar sentada na frente 

da TV, a TV niio faz nada pra mim. 

94 



Capitulo 3 

N se diferencia dos seus outros colegas que dependem exclusivamente da 

televisao como op<;ao de entretenimento. 

Guillermo Orozco
117 

fala da importil.ncia de saber na media<;ao individual, o 

genero, a etnia, a idade, e a origem social geografica. A coloca<;ao de Orozco sobre o 

espa<;o geogratico nao se aplica a N, ela e uma exce<;ao. 

E nos caso de genero saliento que N e G sao meninas que tern facilidade se 

dedicar a outras atividades alem da escola, embora G tenha acesso apenas as atividades 

oferecidas pelas igrejas que frequenta com seus farniliares. 

A diferen<;a entre elas tambem se da pelo fato de que a mae de N esta 

preocupada com o que N faz, sobre o tempo que ela tern livre e suas participa<;oes nas 

outras atividades. As restri<;oes dos pais ajudam muito a crian<;a a se guiar pelas ofertas 

que estao expostas no cotidiano. 

Silverstone mostra a importil.ncia da rela<;ao entre as crian<;as e seus pais na vida 

cotidiana. 0 autor identifica a familia "como urn espa<;o cultural, no qnal as mensagens 

da midia sao mediadas"ll8 

Orozco cita Morleyll
9 

quando fala da politica na sala de TV, essa politica 

come<;a com a decisiio do que vai ser visto na televisiio, que frequentemente e urn 

objeto de disputa na familia e o que defme tambem o interciimbio espacial da casa, a 

agenda cotidiana da familia e a orienta<;ao do modelo comunicativo entre os membros e 

as op<;oes de entretenimento dentro da casa. 

Outro dado importante e que as crian<;as da escola publica nunca assistem TV 

sozinhas, ja as crian<;as da escola particular, quando veem TV, assistem sozinhas. 

As crian<;as da escola publica tern como Unica op<;ao de lazer a televisao. Ja as 

crian<;as da escola particular nao, elas tern urna gama de ofertas culturais, alem de 

1!10rozco, Guillermo, Television e audiencia un enfoque qualitativo, op. cit p.43 
118 Silverstone, Roger. Television and every day, Londos, Routledge, p.38 
119 Morley, D., Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure" in Orozco, Guillermo op. cit. p.51 
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passews e outras atividades extra escolares. Mas a mru.ona das cnanyas das duas 

escolas, reclamam que nao tern contato com os amigos fora da escola. 

0 dia livre das crianyas da escola particular e a sexta-feira, mas as cnanyas 

resolvem descansar neste dia ou optam por passar o tempo no computador em casa, ou 

em lojas de interatividade e nao para encontrar os amigos. 

A- Voce niio costuma encontrar com seus amigos fora da escofa? 

AD -E. eu nao costumo encontrar eles. 

A- Niio tem ninguem Ia perto da tua cas a? 

AD- Niio. Ninguem perto. 

A - E voce niio costuma fazer nada durante a semana. Nem nofim de semana voce encontra os amigos 
? 

AD- Niio. E. eu niio costumo encontrar eles. 0 nuiximo que acontece e eu estar no Shopping Dom 

Pedro e ai eu encontro o H 'E ai H ? Tudo bem ? ITa, falou. I Voce vai comer agora ? I Ah, agora eu 

vou assistir um jilme. I Ai. so que a gente niio converso ... e assim. 

A-Ah. ta. Voces acabam ntio ficando juntos. E is so ? 

AD-E.Eu ... 

A - Voce acha isso ruim ou bom ? 

AD- Ah. niio sei. Eu acho que as vezes. tipo assim, na escola eu fico todo dia com eles e ai quando eu 

saio com a minha familia eu acho mais legal jicar com a minha familia do que com amigos. mas me 

fazfalta. 

Lucilene Cmy em sua dissertayao de mestrado demonstra que as cnanyas 

precisam das relayoes de amizade ou mesmo da proximidade com pais e parentes, para 

que elas possam garantir a existencia da comunicayao interpessoal. A autora diz, ainda, 

que e muito importante encontros com amigos, porque as partir deles e que as crianyas 

e jovens interpretam e realizam a apropriayao dos significados das mensagens que 

recebem na televisao. Os amigos sao urn dos principais grupos de referencia para 

crianyas e jovens, e contextualiza: 

Se todas essa estrutura basicamente comercial dos meios de comunica93o de 

massa e particularmente da televisao, nao parece disposta a alterar tao grave 

situa93o, e necessaria que pelo menos a recep9ao da programa9ao seja alterada, 
em curta espa9o de tempo, atraves dos varies grupos responsaveis pela 

d - d . 120 
e uca9ao e cnan9as . 

12° Cury, Lucilene, Crian9as & televisiio & comunica9iio: um estudo do comportamento comunicativo de 

crianr;as durante a recepr;iio de "cartasfilmadas, disserta9a0 de mestrado, ECNUSP 1982, p.99-!0l 
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Na escola particular aparecem duas crian9as que se diferenciam da maioria, M e 

L que assistem mais TV sozinhos do que as crian9as da escola publica, e niio preferem 

nenhuma outra arividade apesar de terem possibilidades e acesso as mesmas. 

Ja na escola publica a Unica que possui TV no quarto e G. que tern este 

privilegio porque a ria se mudou para sua casa e donne no quarto com ela. Por este 

morivo trouxe a televisiio e as duas conversam e disputam a programa9iio. A ria da G e 

a mediadora do que ela costmna assistir na televisiio. G usa muito a ria quando discorre 

sobre o que assiste na televisao. A ria opina sobre os programas assisridos, a 

propaganda polirica (que estava sendo exibida durante nossas conversas) e sobre os 

politicos, mas quem vence na disputa do que assistir, segundo G, e sempre a ria. 

Quando pergunto sobre de que maneira G assiste televisiio, ela menciona a ria 

em seus comentarios. G fala muito pouco dos pais que tambem possuem TV no quarto 

deles. 

G- A televisi'io e da minha tia. por is so que diJ uma briga mais ou menos porque ela quer assistir uma 

coisa. eu quero assistir outra. Por exemplo. eu quero assistir Marissol e ela quer assistir outra coisa. 

Esperam;:a. Ai fica aquela coisa, 'poe Ia. Ah. ni'io. A televisi'io e minha. Ah, ni'io. 0 quarto e meu. Ah, 

ni'io. Eu quero assistir aquila. Ah, ni'io. Voce ja assistiu. · Ai fica essa coisa de eu quero assistir, voce 

quer assistir mas ela acaba sempre vencendo. 

Antes da ria chegar, ha urn ano atras, eles moravam todos juntos em uma Unica 

casa, ela diz a "casa da frente", depois que a ria chegou ela tambem ganhou uma TV e 

uma ria no quarto e explica desta maneira: 

G-... Niio, porque era assim. Meu pai jicava na sa/a e minha miie jicava no quarto dela porque no 

quarto dela tinha televisiio e nasa/a tambem Enti'io minha mile jicava assistindo no quarto dela e a 

gente ficava assistindo aquelas nove/as mexicanas. A gente adorava assistir aquelas nove/as. E meu 

pai jicava assistindo filme, essas coisa, nasa/a. Entiio eu assistia com ela. 0 horario que ele quisesse 

dormir. ele vinha pra dormir e eu tinha que dormir. Entiio eu ni'io tinha muito horario ... pra assistir 

meus programas ... 
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G, por estar morando nurna casa onde tern muitas rela9oes sociais entre tios, 

avos e primas, tern urn rico dominio de representa9oes simb6licas, o que faz com que 

tenha urna serie de referencias no momento de discursar. Ela costuma contar que os 

membros da familia discutem muito sobre religiosidade. Quando pergunto sobre a 

igreja e sua religiao e engra9ado, pois a cada dia ela diz que pertence a urna religiao 

diferente, urn dia ela e cat6lica, noutro ela e evangelica e quando pe90 para explicar ela 

se apropria do Ultimo discurso de algum adulto de sua casa. 

G- Ontem passou o Ratinho, minha tia colocou, porque minha tia e espirita e eu sou evangelica. 

Imagina ne ? Da uma briga. Minha vo mora na frente, minha vo e evangelica. Minha vo odeia que 

fa/a. E ela fica, 'E, porque so uns ladrfio, sem vergonha. · Porque ela acredita que tem reencarnac;fio e 

minha avo acredita que se morrer, ou vai pro inferno ou pro ceu. Entfio fica aquela briga, aquele 

debate ne? 'Ai. porque onde ja se viu. Esses ladri5es. Fica tendo que dar dizimo. Tendo que dar oferta 

e eu falo assim ' 'Tia L, nfio se intromete. 'Ai minha vo que nfio agiienta 'quando ela falar essas 

coisa, voce seja bem sem educa<;fio com ela porque quando a gente fala do espiritismo ela e bem sem 

educar;:fio com a gente. 'Ai, eu nfio gosto de ser sem educar;fio com ela.[ . .] Sabe quando a pessoa.fica 

se intrometendo ? Entfio. A minha vo nfio gosta dessas coisa e as duos ficam debatendo. Uma fala que 

e is so, a outra fa/a que e aquila. Ai uma fica jogando na cora da outra [ . .] Porque agora a outra tia 

minha esta na Universal. Ai outro dia eu sai pro ir na igreja e peguei uma foto da minha mfie e do meu 

poi porque a minha vo falou pro eu pegar. Ai ela virou e falou assim, 'Ai, cuidado viu? Vfio fazer 

macumba za. 'Falou isso. Eu vi rei e fa lei, 'Ai, macumba faz lil no centro espirita que abaixa aqueles 

franca rua la. ' 

Na familia de G OS adultos freqiientam vanas religioes. Uma e da Igreja 

Universal do Reino de Deus a outra e da Igreja Intemacional da Graya. Para a 

Universal a av6 conseguiu levar todos os filhos e tambem a neta G. A outra igreja 

evangelica o avo freqiientava sozinho, mas agora a av6 e G o acompanham, 

freqiientando as duas Igrejas. Durante as nossas conversas, G come9ou urn curso de 

ingles na Universal. 0 curso e dado por urn professor da Unicamp. Abaixo descrevo 

urn trecho onde ela explica sua religiosidade: 

G -E. eu sou catolica. Eu sempre vou assim na matriz. Sempre nfio. A coisa mais rara que tem e eu ir 

na igreja. Na catolica ne? Meu poi e minha mfie nem se fa/a. Vfio na igreja quando tem batizado ou 

quando e missa de alguem que morreu. S6 que eu vou segundo, de sexta e domingo e as vezes quarto 

eu vou na igreja ai. Entfio tem aquela divisfio m!? Eu sou catolica mas vou na igreja de crente. 
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A - E sua vo mudou de religiao entiio ? Eta era catolica e comer;ou .. .. 

G - Niio. A minha avo, olha que rolo, minha vo e meu v6 era catolico. Depois eles foram pro 

espiritismo, so que ja faz uns 15 anos que minha vo ta ai nessa igreja. Depots eles foram pro 

espiritismo mas dai minha vo niio gostou do espiritismo. ai veio prai e ta ate agora ai. Ai minha vo 

comet;ou, faz 3 anos. minha vo comer;ou a me levar pra Ia e ai eu ia ... meu v6 e da igreja da frente. 

minha avo da universal. eu vou com ela e com minhas tias ... (pensa) minha amiga tambem vai... 

Nos outros dias G se divide entre ir na igreja do avo e da mae, que raramente vai 

a igreja. Vale comentar que apesar de sera Unica crian~a na casa G fica muito tempo 

em frente a televisao e na companhia dos adultos. Assiste a programas que nao sao 

adequados a sua idade (onze anos). Ela comenta que sabe que esses programas nao sao 

para sua idade, mas que gosta de assisti-los. Nenhurn adulto conseguiu irnpedir que ela 

assista aos programas. Seu pai pede para ela desligar depois de urn certo programa, 

mas ela nao desliga. Me parece que nao ha urna regra disciplinar com observa~ao dos 

pais, por este motivo ela negligencia o pedido do pai. 

Durante as entrevistas com G recome~ou urn seriado na Rede Globo, Presenc;a 

de Anita, ela comentou que ja havia assistido com sua mae da primeira vez. E desta vez 

assistiria porque sua tia disse que duvidava de que ela iria assistir. A tia desafia o que 

deseja ver na televisao com G, assirn ela consegue ver o programas que deseja sem 

explicitar o seu desejo. 

Acredito que para a tia da G e dificil assumir que gosta de programas deste 

genero. Mas G sabe que a tia a desafia por este motivo, ela e muito esperta e 

inteligente. Neste dia ela disse que por causa da ria, ja havia assistido A Engrac;adinha 

(baseado na pe~a de Nelson Rodrigues), llha da Seduc;iio e outro programas como 

Ratinho, J6 Soares, que passam muito tarde da noite. G fala repetidamente que nao tern 

sono e por este motivo assiste televisao ate tarde da madrugada. 

Fico pensando que as aulas de ingles na igreja, irao colaborar para que G durma 

mats cedo. A Igreja, no caso da familia de G, oferece condi~oes para que eles 

encontrem outras pessoas e tenham possibilidades de ter contato com outras atividades. 

No caso especifico de G, ela encontrou na igreja urn motivo para dormir mais cedo. 
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Uma pesquisa da Michigan University
121 

que entrevistou 800 crian9as entre 10 e 

15 anos reve1ou que a maioria das crian9as e jovens assistem a programas R (restritos a 

idade) sem a restri9iio dos pais e o trabalho comenta: "a TV a cabo nurna casa pode 

resultar nurn acesso aos programas adequados na mesma medida que aos inadequados" 

Pude perceber que a maioria dos meninos tern como objetivo ser jogador de 

futebol. Com exce9iio de JP que quer ser engenheiro meciinico e que tern algo a 

diferenciii-lo dos outros. Ele sabe cozinhar e deixa tudo pronto para a mae na hora do 

almo90. Me disse que tern urn caderno de receita e que assiste quase diariamente o 

programa da Bandeirantes - Dia a Dia e da Globo - Mais Voce que passa receitas. 

Alias este Ultimo programa e muito assistido pelas crian9as da escola publica que 

estudam a tarde. Quase todos dizem que assistem ou para ouvir piadas ou para pegar 

algruna receita. 

S e urna menina muito calada, quase niio fala, mora com seus pais nurna fazenda 

como agregados. Os pais trabalham na fazenda e S vern caminhando para escola. Ela 

nunca conheceu o mar e diz que este e seu sonho. Ela assiste todos as novelas mas tern 

preferencia pela novela do Vampiro. 

G adora urn grnpo de rock, e demorou mas conseguiu, entre o tempo de nossas 

conversas, pendurar urn poster do lado de sua cama, do grnpo que ela gosta. E ainda 

comprou urn chaveiro e urna camiseta do grnpo, que acompanha suas idas a igreja. 

Estava durante a nossa conversa tentando comprar urn CD pirata, que e mais barato 

segundo ela, para poder cantar sozinha na sua casa. 

Jii as crian9as da escola particular tern acesso a clubes esportivos, aulas 

extracurriculares de musica e linguas e participam de grnpos culturais. Gi. por exemplo 

faz parte de urn grnpo de dan9a e jii morou por dois anos fora do pais. 

121 Atkin, D. J. , Greenberg, B. S., Baldwin, T., The home ecology of children "s te/e>1sion >1ewing: parental 

mediation and the new video environment (A ecologia domestica da assistencia infantil a TV: a medim;ao dos 

paise o novo ambiente eletr6nico) Jonrnal of Communication, Michigan State University, 41 (3), 1991, p.40-51. 
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As cnan9as da escola particular niio gostarn muito de assistir televisiio, 

escolhem os programas que assistem. Os desenhos escolhidos forarn As told by Ginger, 

Sorriso Me tali co, Rocket Power e Bob Esponja, todos sao eruitidos pelo canal a cabo 

Nickelodeon que e da segnnda maior empresa americana, a Disney. As meuinas 

gostam tambem da novela 0 Beijo do Vampiro, mas niio a acompanharn diariarnente. 

Os meuinos entrevistados da escola particular preferem jogos de CDROM. 

Todos os meuinos entrevistados gostarn do jogo Counter Strike, urn jogo onde hit a 

participal(iio de outras crian9as durante a competil(iio. Este e urn jogo de terroristas que 

colocarn bombas explosivas e os policiais tern que desativa-las. Quanto mais bombas 

desativadas mais pontos voce recebe na jogada. Tern como jogar o jogo em CD ROM, 

mas as crian9as preferem ir a estes centros de jogos eletrouicos porque conseguem 

. . 
grupos para Jogar o mesmo JOgo. 

Pude observar que as crian9as que niio gostarn da prograrnal(iio televisiva tern, 

tarnbem, preferencia pela imagem. 

0 que me charnou a atenl(iio e que os meuinos da escola particular reservarn urn 

diana semana para jogarem este Counter Strike. Saem de suas casas e ficam, tres horas 

ou mais jogando o mesmo jogo. Veja o depoimento abaixo: 

A ~ 0 que voce costuma fazer junto com seus ami gas ? 

P ~ Eu. ah. eu vejo mais amigos na escola e eu chamo .. ami gas eu nao chama pra ir em casa. A gente 

nao, esse tipo de relacionamento a gente nao ... 

A ~ Niio tem esse ... se encontrar fora da escola ? 

P ~ Encontrar a gente as vezes encontra porque agora todo mundo ta jogando um jogo que chama 

Counter Stricke, que e um jogo e norma/mente a gente vai so pra jogar. 

A ~ Engrm;ado, eu ouvi varias vezes sabre este jogo ... E ai voces conversam sobre esse assunto, sabre 

esse jogo aqui na escola ? 

P ~E. aqui na escola a gente fa/a bastante. 

A ~ Faz bastante tempo que voce conhece esse jogo ? 

P ~ Niio, eu comecei a }agar nesse ana. 

A ~Em que Iugar voces viio pra jogar esse jogar ? 

P ~ Conecty chama. Fica em frente ao Au! us. 

A ~ E e gostoso }agar esse jogo ? E muito legal ? Sabre o que e esse }ago ? 
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P E (rindo) ... E um time de terrorista e um time de anti-terrorista. 0 time anti-terrorista. em algumas 

Jases. eles tem que desimplantar a bomba que o time terrorista implanta. E entiio voce vat comprando 

arma. compra bomba. taca bomba e tem varias fases. varias armas. 

A - Porque deve ter um sistema de avanrar dentro do jogo niio tem ? 

P- De nivel assim ? Niio. assim niio. Voce joga e um time. E um time contra outro time. 

A- E voce costuma asststir televisiio ? 

P- Televisiio eu assisto pouco. Prefiro estes jogos do que TV .. 

Alem do jogo Counter Strike os meninos da escola particular gostam do RPG, 

porque e urn jogo que da para se criar personagens e eles tern controle sobre o que eles 

sao. Veja a conversa abaixo: 

A -Mas a escolha do personagem no RPG como e feita ? Voce decide o que vat ser ? 

AD - E. eu decido o que eu quero. Porque e assim, tipo assim, tem uma Jicha, ai voce tem que, 

seguindo umas regras. voce tem que preencher aquela Jicha. E aquelas fichas siio sua forra. sua 

destreza. sua inteligencia. seu conhecimento, sua defesa passiva, sua reac;iio quando ve alguem, qual a 

sua primeira reariio. Por exemplo, voce tem a sua vantagem. Tipo assim. voce tem a voz bonita. voce 

sabe tocar violiio. sua vantagem ou sua desvantagem - ser surdo, voce niio tem brar;o. voce canta 

muito mau, voce tem algum vicio ___ essas coisas. 

A -Mas voce geralmente joga com esse mesmo personagem ou tem varios ? 

AD- Niio, eu gosto de jicar mudando. E tem varios tipos de RPG. Tem o Gurpes . tem o ... Esse que 

eu jogo e o AD&D, sabe, que e o neg6cio de !dade Media, neg6cio de fantasia de dragiio ... 

A- Qud o ultimo personagem que voce criou? 

AD- Ultimo persona gem eu criei um elfo um vampiro. 

A - Dura bastante tempo esse jogo ? 

AD - Ah, depende. 0 tanto que voce quiser porque sempre vai ter aventura nova. E. tipo assim, voce 

pode fazer uma historia de uma vida inteira. 

Nestas narrativas percebi que as crian9as ja estao inseridas neste novo Iugar 

sociaL Buscam o novo, seja na programa91io da televisao, como e o caso das crian9as 

da escola publica, ou nos novos jogos que entram no mercado diariamente, como e o 

caso dos meninos da escola particular. 

Como salienta Mauro Wilton "o principio da p6s modemidade e exatamente a 

mudan9a do tempo: ao inves de linear, eu entro no tempo individuaL Ao inves de usar 
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a tecnologia para reforvar as condivoes de dominio do hoje para o arnanhii, eu busco as 

tecnologias como condi9ao do prazer hoje."
122 

Se anahsarmos os depoimentos das crian9as em suas escolhas diarias na 

programa9ao da televisao e na op9ao de lazer perceberemos que eles estao mais 

pr6ximos da "civilizavao da imagem", como salienta Mauro Wilton.
123 

Outra colocavao importante diz respeito ao "estar-junto", que esti cada vez mais 

dificil, segundo as narrativas das crian9as. Elas mostram a distiincia dos amigos no 

cotidiano. 

No caso do resultado das narrativas, quem proporciona o "estar-junto" sao as 

diversas igrejas que a menina G e sua familia buscarn diariamente. E interessante 

sahentar que eles nao conseguem esta proximidade dentro das casas, precisarn de urn 

Iugar - como a igreja e a escola- para mediar este contato. 

Os meninos da escola particular buscarn os jogos eletronicos nas lojas de 

interatividade. Estao compartilhando o mesmo espa9o mas distantes. 

Sem duvida estamos vivendo numa epoca de grandes mudanvas de contatos e 

novas sensibilidades. Continuamos humanos, resistentes e necessitamos logicarnente 

de contatos, interavoes, participa9oes e trocas. Para isso tambem precisamos reeducar 

nossas sensibilidades. 

Termino com uma colocavao de Mauro Wilton: 

Estar junto e uma expressao da sociologia para dizer exatarnente o seguinte: 

individualrnente nos niio conseguimos ser pessoas, cidadiios. Isoladamente, e 
impossivel. Tern que ser em conjunto. Talvez seja esta a grande relayiio que 

as linguagens da comnnicayiio estabelecem com o processo educacional e 

familiar (grifo meu) [ ... ] Quando nos vamos deixar de reproduzir conteudos 

para mediar sensibilidades, para mediar consciencia critica, para mediar 
transformayoes sociais? 

124 

122 
Sousa, Mauro Wilton de, Novas Linguagens, SP, ed Salesiana, 2001, p.20 

123 op. cit. p.21 
124 

op. cit p.30-31 103 



CONSIDERA(:OES FINAlS 

Qualquer processo de pesquisa que envolva sujeitos e nao "objetos" dificulta a 

realizavao de urna analise mais conclusiva. A situavao toma-se mais complexa quando 

este sujeito e a crianva. Como penetrar neste universo tao subjetivo e fugidio? A 

experiencia de ser mae foi urn dos primeiros alicerces que me ajudaram a compreender 

este mundo onirico. A leitura de muitas pesquisas relativas a esse tema tambem 

contribuiu para ampliar o meu conhecimento sobre o universo infantil. 

A dimensao que a televisao ocupa no cotidiano, em especial para as crianvas, 

tern sido objeto de muitas e acirradas discussoes. Seria a televisao a grande vila? Ap6s 

ouvir muitas crianvas, ouso dizer que a televisao nao representa urn mal por si s6, mas 

que a sua utilizavao excessiva pode levar a crianva a urn mundo sem referencias, ou 

melhor, dependendo da programavao, submete-a a urn mundo das coisas, do 

consmrusmo. 

0 que estas aniilises reforvam e a novao de circularidade que as mensagens 

perfazem. A crianva (assim como muitos adultos) nao consegue compreender tudo o 

que e veiculado pela TV e, o que e pior, nao tern interlocutores que possam saciar suas 

duvidas. Na contemporaneidade, o ritrno frenetico das pessoas impede que estas 

tenham urn contato mais proximo, mais dial6gico. Esse problema reflete-se na relavao 

entre pais e filhos e entre professores e alunos. 

Pude perceber que poucos pais conversam com seus fil.hos sobre o conteudo 

televisivo. E mais fiicil assinar urna TV a cabo do que dialogar. Essa situavao tambem 

nao e muito diferente na escola, jii que a escola nao tern projetos de leitura critica da 

televisao. 

Foi possivel notar, por exemplo, que urna das crianvas reduziu o seu tempo de 

exposivao ao aparelho ap6s algumas conversas que realizamos durante o processo de 

pesqmsa 
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Outro aspecto interessante e que as crian9as das escolas particulares, embora 

tenham mais referencias culturais do que as das escolas publicas, tambem nao 

partilham de trocas relativas as mensagens a que sao expostas pelos meios de 

comunicayao. De qualquer form~ quando a crian9a tern acesso a outras referencias 

culturais, hi! urn estimulo para se refletir urn pouco mais sobre as mensagens 

veiculadas. 

A programa9ao televisiva tambem segue urna composi9ao de serializa9iio 

fragmentada. Imagino que as escolhas das crian9as se dao da mesma forma: a maioria 

das crian9as entrevistadas nao escolhia o program~ assistia porque a TV ja estava 

ligada. Em suas falas pude perceber que quando a pergunta era para que lembrassem 

sobre o que elas tinham visto durante a semana na televisao, ou resurn1ssem a 

programayao escolhid~ muitas vezes a resposta era o esquecimento. 

A "p6s-modernidade" oferece urna serie de informa9oes fragmentadas e me 

parece que traz no comportamento das pessoas esta mesma fragmenta9ao. Desta 

maneira fica traduzido em seus depoimentos a palavra esquecimento, nao aprofundam 

a conversa nem com os aruigos e nao tern a oportunidade de fazer o mesmo com os 

prus. 

Foi urna grande surpresa compreender o universo das crian9as, elas estao abertas 

a cria9ao e ao conhecimento. Mudei minha postura como mae, deixo mais espa9os para 

a conversa em nossa cas~ nao que eu nao deixasse, mas acho que todos nos estamos 

vivendo urn momento de velocidade nos comportamentos e sendo consumidos pela 

voracidade dos novos tempos. 

Deixo nestas considera9oes uma reflexao necessaria: - voltemos ao tempo de 

boas conversas, de olhares e trocas. Assim como foi lembrado por Walter Benjanrin 

que os trabalhos manuais nos aproximam das pessoas e do ato de ouvir. Penso que 

deviamos, sim, continuar a desenvolver trabalhos que promovam a leitura critica da 

televisao, mas dar a eles urna nova forma que possa fazer com que as crian9as tenham 
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oportunidade de experimentar a proximidade do "estar junto", compartilhando da 

criayao, construyao e do "ouvir" ja tao esquecido. 

Chegar ao frm implica em virar uma pagina e deixar estatica esta experiencia 

que ja foi tao viva para mim. 

Entretanto me faz pensar que prossigo com uma nova condiyao, sabendo urn 

pouco mais do que antes e que sempre preciso fazer novas buscas. 

Termino com Mario Quintana: 

As reticencias sao os tres primeiros passes do pensamento que continua, por 

conta pr6pria, o seu caminho ... 
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urn universo novo, onde tudo ganha novos sentidos. 
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ANEXO 1 - 0 Projeto Hora da Historia na escola 

Responsavel pelo projeto na escola: Maria Angela Pavan (aluna da p6s gradua<;:ao em 

multimeios - Institute de Artes - Unicamp) 

Hoje somas bombardeados par tal quantidade de imagens a ponto de 

niio distinguir mais a experii!ncia direta daquilo que vimos hit poucos 

segundos na IY 

... Se inclui a visibilidade em minha lista de valores a preservar foi 

para advertir que estamos correndo o peri go de perder uma jaculdade 

humana fundamental: a capacidade de p6r em joco visoes de olhos 

jechados, de jazer brotar cores e jormas ... 

Italo Calvino 

CondipJes de participariio no projeto Hora da HistOria (HH): 

- A idade necessaria para participa<;:ao do HH e de 09 a 13 anos. De preferencia que estejam 

cursando a 4• ou s• series. 

Disponibilidade para deslocarem-se ate o estUdio de TV com a devida autoriza<;:ao 

assinada pelos pais ou responsaveis. 

- Concordancia dos pais ou responsaveis atraves de autoriza<;:oes de uso de imagem e para 

responderem questionarios. 

- Aceita<;:ao do projeto "Hora da Hist6ria" pelo professor, diretor e coordenador da escola 

com autoriza<;:ao devidamente assinada. 

Objetivos do projeto 

Fazer com que as crian<;:as entendam e vivenciem o processo de produ<;:ao da televisao. 

Realizar uma grava<;:ao em audiovisual a partir da hist6ria contada (ha varias hist6rias 

contadas por diversos contadores de hist6rias). 
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Metodologia de aplicll{:iio nas escolas 

Este projeto e baseado na metodologia de Guillermo Orozco da Universidade de 

Guadalajara - Mexico, na leitura critica da televisao. Mas procura dentro desta metodologia 

urn espayo em aberto para que a criatividade tenha espayo (Umberto Eco 1972). Abaixo 

co loco alguns passos para que haja entendimento na proposta de abertura do audiovisual para 

as crianyas na escola: 

1- 0 primeiro contato e realizado por Maria Angela Pavan (pos graduanda de Multimeios - IA 

Unicamp) ou pela procura da escola. Em seguida hit uma visit a na escola para 

conversarmos sobre o espayo disponivel para a apresentayao do da ideias da fabula e o video. 

Hit tambem uma conversa com as professoras das series escolhidas sobre a projeto. 

2- Atraves da historia e da valorizayao da oralidade abrimos o espayo do audiovisual para as 

crianyas. 0 HH e urn projeto aberto para os contadores de historias, professores e 

principalmente as crianyas. Hit a valorizayao de historias contadas, contadores e a imaginayao 

das crianyas neste processo. A partir da historia as crianyas escolhem as palavras chaves e 

criam com a colaborayao da professora o que desejarem para a gravayiio que sera realizada 

apos uma semana. 

3- A historia e gravada com antecedencia, ja existem dez historias gravadas ( fabula ou conto) 

por vitrios contadores de historias, ela sera exibida para as crianyas com uma semana de 

antecedencia a grava9ao. Existem historias gravadas em sala de aula e em esrudio de televisao. 

Alguns Passos: 

1° Passo- Apresento a proposta do trabalho para as crianyas (a ideia do audiovisual aberto). 

Explicamos aqui tambem sobre o processo de produ9ao do video e TV, a pre produ9ao, 
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produyao e a p6s produ9iio, mostro urn programa gravado de TV e explico como funciona o 

processo de produyiio. 

2° Passo - 0 video pre gravado do "contador de hist6rias" e passado para as crianyas e 

mostro que a partir da hist6ria contada, eles estiio livres para se expressar para o audiovisual. 

Na verdade eles tern que estar cientes que teriio liberdade para esta construyiio. Assim que 

termina o conto as crian9as selecionam as palavras chaves e estil aberta a construyiio do 

audiovisuaL 

Algumas dicas 

Abaixo sugiro dicas para professoras sobre as atuayi)es das crianyas diante da camera 

a partir da hist6ria. 

As crian9as poderiio entrevistar (enquetes), falar com a camera, comentar sobre a hist6ria 

que acabou de ouvir, lembrar de fatos que remetem (mem6rias) a hist6ria contada, 

escrever uma poesia ou redayiio, desenvolver uma cena ( construir cenilrio ), criar uma 

musica, desenhar, criar personagens em quadrinho - desenho, apenas desenhar .... 

Lembramos que algumas crianyas ficam timidas diante da proposta , os desenhos, 

reda9iio, poesia. .. seriio inseridos dentro do projeto que tern a intenyiio de realizar urn 

metodo em aberto. 

*0 mais importante e que se abra a possibilidade de outras criat;oes - s6 darei algumas 

sugestoes: 

Cenas (teatro, novela, cinema, diillogos) 

Desenhos 

Entrevistas ( enquetes, bate-papo) 

Fale com a Camera (moldura com xales e chapeus- disponibilizando urn outro momento 

para as crianyas) 
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Quadrinho - A vov6 ja dizia ... (usam aqui o xale e o chapeu e lembram algum fato - aqui 

pode entrar duplas ou sozinhos) 

3° Passo - Fecho o trabalho na escola com a exibi.;:iio do material bruto recolhido durante as 

grava.;:oes. E explico que neste momento ha a "decupagem" para edi.;:iio, s6 darei continuidade 

a edi.;:iio se houver a disponibilidade da professora e dos alunos para mais urn dia de ausencia 

na escola. 0 importante neste projeto e a cria.;:iio e atua.;:iio das crian.;:as. F alamos sobre a 

edi.;:iio e comentamos para que saibam que a produyiio de TV original continua. Ha a 

reprodu.;:iio da fita para cada professora que participar deste projeto. 

Para o interciimbio das escolas sugiro o "video carla" para troca de informaroes entre as 

escolas: 

Video carta 1- para as escolas I pode utilizar a moldura do HH, e as crian.;:as mandam 

recados para outras escolas, contando do seu bairro, da sua escola, de seu cotidiano, da sua 

professora, o que aprenderam este semestre eo que pretendem para o futuro. 

Perguntas sugeridas para o take sobre o futuro: 

Como vejo o mundo? 

Como gostaria que ele fosse? 

que posso fazer para melhoni-lo? 

que espero do futuro? 

Video carta 2- utilizam a mesma moldura do "HH"e deixarn o recado para o prefeito, para o 

presidente do Brasil, para quem eles quiseram... dentro da moldura , caixa de papeliio ou 

como preferirem) 
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Observar;iio: A ideia principal e separar as equipes dentro da sa/a de aula (2/4 crianr;as 

para cada bloco sugerido) . Uma equipe para cada bloco! ou (importante) / deixar aberto 

para as crianr;as apresentarem outras intervenr;oes. o bloco de cenas, desenhos e poesias, 

entrevistas (enquetes). 
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ANEXO 2 - Questiomirio- pesquisa quantitativa 

Pesquisa - A narrativa da TV como suporte para a percepyiio do cotidiano - leitura critica e 

mediav5es a crianva e a TV. 

aluna pos graduaviio de multimeios: Maria Angela Pavan 

Blocol 

Nome. ____________ idade 

Enderevo _______________________ n° 

Bairro ___________________ ___ 

Cidade ________ ___ 

Horiuio da escola -------------

Escola ________________ _ 

Bloco2 

Mora: Com os pais ( ) 

Numero de irmiios ( ) 

Com os avos ( ) Mora com a mile ( ) 

0 Iugar onde mora: Casa propria ( ) Casa alugada ( ) 

Bloco3 

Coloque X em dois tipos de programas que vc mais assiste na TV 

( ) Esportes 

( ) Programas de auditorio 

( ) Filmes 

( )Telejomais 

( ) Novelas 

( )Desenhos 
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( )Nenhum 

( ) Outros Quais ry --------------------

Voce assiste TV: 

( ) as vezes 

( ) 1 vez por semana 

( ) so nos fins de semana 

( ) todos os dias 

Quantas horas? _____________ _ 

Bloco4 

Como voce assiste TV: 

( ) sozinho 

) com os pais 

( ) com irmaos 

( ) com amigos ( 

( ) outros -------------

Bloco5 

Como voce fica sabendo dos assuntos importantes para sua vida no dia a dia? 

( ) atraves da escola ( ) atraves da professora 

( ) atraves dos pais ( ) atraves dos amigos , vizinhos 

( ) atraves da TV ( ) atraves dos jornais e revistas 

( ) Outros meios Quais?------------------

Bloco 6 

Assinale 5 atividades de que voce mais gosta de fazer nas horas vagas 

( )assistir a televisao ( ) conversar com os am1gos 

( ) alugar fita de video para ver em casa ( ) ouvir radio 
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( ) ouvir musica 

( ) ir a parques 

( ) ir ao cinema 

( ) praticar esporte 

( ) ler 

( ) outras Quais? ______________________ _ 
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ANEXO 3- Roteiro - Questiomirio Qualitativo 

Projeto - A narrativa da TV como suporte para a percep.;:ao do cotidiano - leitura critica e 

media.;:oes, a crian.;:a e a TV 

Aluna de p6s gradua.;:ao em multimeios: Maria Angela Pavan 

Pertendmento- identificar a no.;:ao de pertencimento familiar, amizade e Iugar. 

Onde voce nasceu? 

Onde voce mora? Sempre morou neste Iugar? 

Fale do seu bairro e os lugares de lazer que ele oferece. 

Conte sobre seus fins de semana, feriado e ferias e sobre que eu voce mais gosta de fazer 

nos dias de folga. 

Qual o nome dos seus avos, voce convive com eles? 

Como e seu relacionamento com seus pais, irmaos e familiares? 

Quantas pessoas trabalham em sua casa eo que eles fazem? 

Narre o seu dia, sobre o seu cotidiano. 

Conte como e seu relacionamento com seus amigos. 0 que voces costumam fazer juntos, 

sobre o que conversam (qual assunto ). Com que freqiiencia voce os encontra fora da 

escola? 

Rel~iio da crianra com a televisiio - caracterizar semanalmente a forma com que a crian.;:a 

assiste a televisao. Este questiontrrio sera aplicado durante quatro semanas com as mesmas 

cnan.;:as. 

- Quais programas de televisao que voce assistiu nesta ultima semana? 

Por que? 
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Quanto tempo de televisiio voce assiste por dia ? 

E no fim de semana, quanto tempo ? 

Voce assiste diariamente a televisiio sozinho ou acompanhado? 

Se for acompanhado com quem (pais, irmiios ou amigos)? 

Do que voce gostou de assistir na televisiio na ultima semana? E do que voce niio gostou 

de assistir na televisiio? 

que voce sentiu e por que" 

Voce conversou com alguem sobre o assunto do programa que assistiu? 

Conte quais informay(jes que voce viu na televisiio e o que comentou (com a familia, com 

os amigos)? 

que voce viu no jomal e revista na ultima semana, conte qual informaviio eo que ela dizia" 

Aspecto cultural na vida da crian{:a - perceber o acesso das crianvas a vida culturaL 

Qual grau de importancia destes meios na sua vida: TV, Radio, Revistas, Jomais e Livros. 

Costuma ler livros, que tipo de livro? 

Voce costuma jogar videogame. Que tipo de jogo voce tern ou gosta de jogar" 

Voce tern acesso ao computador" 

Caso tenha o que usa no computador: CD ROM, Qual? Internet? Redator? 

Voce costuma passear nos fins de semana? 

que voce costuma fazer nestes dias? 

Voce assiste a shows, teatros, orquestras? 

- Voce costuma ir ao cinema? 

Quantas vezes ao mes" 

Voce viaja com freqiiencia? 
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N o~iio de participa~iio ( media~iio institucional) - observar se a crian.ya tern uma rela.yiio de 

participa<;iio com os aspectos institucionais do bairro (associa.yao de bairro, igreja, feiras 

livres, esporte na escola). 

- Voce participa de atividades esportivas ou religiosas do seu bairro? 

- Conte como sao essas atividades? 

- Individual (media.yao individual). 

Identificar qual projeto de futuro que a crian.ya tern para si mesmo. 

- Fale o que voce gostaria de realizar e ainda niio realizou? 

0 que voce mais deseja neste momento? 

- 0 que voce deseja para 0 futuro? (social coletiva) 

- Qual e seu maior sonho? 
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Anexo 4 - Pieter Bruegel, Childrens' Games 1560 





Anexo 5 - Desenhos da historia "a mo~a teceHi" 
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Anexo 6- Desenhos da hist6ria 
"celebra~iio do riso" 





Anexo 7- Desenhos da historia "teatro de sombras de Ofelia" 





Anexo 8 - Desenho de uma menina de 9 anos 
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Anexo 9 - Escher- Galeria de Quadros 1956 

M.C. Escher 


