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Resumo   

Os jovens têm papel importante no combate à desinformação, em especial no Brasil, em 
que a população abaixo dos 30 anos representa mais de 42% da população. A relação 
entre o jovem e os média demandam novas formas de pedagogia de ensino que possam 
promover diferentes níveis de literacia4, que consideram os aspectos da convergência e 
do transmédia. Neste sentido, a educação escolar pode ser o caminho para despertar nos 
jovens novos saberes sobre os média e o combate à desinformação. Esta pesquisa 
evidencia alguns dados, extraídos da pesquisa de Mestrado em Ciências da Comunicação, 
e teve como objetivo averiguar às percepções, hábitos e práticas dos estudantes em 
relação aos média de comunicação, informação e tecnologias, que podem contribuir para 
o desenvolvimento de habilidades e novas literacia para leituras transmediáticas.  
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Introdução  

 

O fenômeno da convergência alterou a forma como os média passaram a produzir 

informações e, paralelamente, alterou o modo como os diferentes públicos passaram a 

consumir os produtos mediáticos (JENKINS, 2019). Com o advento do transmédia, as 

narrativas passaram a trabalhar de maneira articulada - seja através do empenho dos média 

de comunicação e informação em produzir produtos transmediáticos, como também pela 

aglomeração de narrativas de distintos meios que, dispersas, agregam-se e tornam-se um 

 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XXII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, Braga, Portuga; e-mail: 
eduardofaria202@gmail.com  
3 Universidade Católica Portuguesa. Professor auxiliar na Universidade do Minho, Braga, Portugal; e-mail: 
jgandrade@ics.uminho.pt  
4 (VWD�SHVTXLVD�ID]�XVR�GR�WHUPR�³OLWHUDFLD�PHGLiWLFD´�H�³OLWHUDFLD�SDUD�RV�PpGLD´��DGRWDQGR�R�FRQFHLWR�JUDIDGR�HP�
português de Portugal, ao invés de ³HGXFRPXQLFDomR´��3DUD�&DHWDQR���������FRQFHLWRV�FRPR�PHGLD�literacy, educação 
para os meios, mídia-educação, educação para os média, educomunicação, literacia mediática, letramento mediáticos, 
entre outros, versam todos sobre os interesses ligados ao campo da pedagia e da literatura.  
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imenso hipertexto transmédia a ser consumido. Diante desta realidade, torna-se relevante 

promover aos jovens práticas de ensino que contemplem o transmédia, bem como os 

diferentes aspectros da convergência. Pode-se acrescentar que a integração entre o 

jornalismo e a educação é necessária em tempos em que a desinformação toma conta dos 

média (BRITES, 2015). Neste caminho, incentivar os jovens na busca de informações de 

qualidade não é o suficiente por parte da escola. É preciso, antes de tudo, promover 

formas de literacia mediática, digital e cívica (CARDOSO et al., 2018) que insiram os 

jovens num mundo que se desenvolve e se estabelece sobre as narrativas e onde as 

narrativas são transmediatizadas e fluidizam-se entre informações e desinformações nas 

redes e plataformas. Em especial no Brasil, em que a população abaixo dos 30 anos 

representa mais de 42% da população5. 

Freire (1987), considera que o processo de aprendizagem deve partir da 

³HGXFDomR-DomR´�� 1HVWD� SHUVSHFWLYD�� D� HGXFDomR� QmR� VH� OLPLWD� D� OHFLRQDU� DSHQDV� R�

conteúdo programado e estático descritos nos livros, como também recorre às narrativas 

de um mundo dinâmico e em movimento como método de aprendizagem. Com isso, a 

comunicação, os média, o jornalismo, a informação e, sobretudo, a desinformação não 

são apenas pautas que integram o mundo fora dos muros da escola. A educação em 

tempos de convergência considera os média de comunicação e informação nos processos 

de aprendizagem. Contempla o jornalismo como um exercício para a liberdade da 

informação; a narrativa jornalística como fonte de conhecimento e a desinformação como 

um problema a ser combatido.  

Tendo isso, esta pesquisa considera que a educação em tempos de convergência 

pode agir em oposição à desinformação por intermédio da integração da escola com os 

média, de modo a contribuir para a formação de jovens mais críticos em relação aos 

conteúdos consumidos. Sendo assim, este estudo objetiva identificar as percepções, 

hábitos e práticas dos estudantes de escolas públicas brasileiras em relação aos média de 

comunicação, informação e tecnologias, que podem contribuir para o desenvolvimento 

de habilidades e novas literacia para leituras transmediáticas. O estudo faz uso da 

abordagem quantitativa, por meio da aplicação de inquéritos em duas escolas públicas 

brasileiras. Segundo Malhotra (2006, p. 154), este método de pesquisa permite quantificar 

os dados colhidos mediante instrumentos estruturados e cuja análise seja apresentada de 

 
5 Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html. Acesso 
em 04/06/2022. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html
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forma estatística. Para Zanella (2013, p. 95), o método quantitativo preocupa-se com a 

representação numérica, tenciona a medição mais objetiva e quantitativa dos resultados e 

sua adoção justifica-se na intenção de descobrir quanto uma parcela da população 

compartilha características em comum. A amostra utilizada nesta pesquisa é composta 

por duzentos estudantes6 do ensino médio, com idades compreendidas entre 15 e 18 anos, 

embora alguns estudantes tenham idade superior. Os alunos estavam matriculados no ano 

letivo de 2020, do 1º ao 3º ano do ensino médio, em duas unidades de educação pública 

em São José dos Campos7, no interior de São Paulo.  

Os dados apresentados é um compilado da pesquisa de Mestrado em Ciências da 

Comunicação pela Universidade do Minho. O inquérito com 35 questões divide-se em 

três momentos: a primeira parte compreende à integração da tecnologia no dia a dia dos 

alunos e seus hábitos de utilização dos recursos tecnológicos dentro e fora do ambiente 

escolar; a segunda parte busca identificar os hábitos quanto ao consumo de notícias e 

informações do jornalismo nos média em geral (tradicionais e tecnológicos); por último, 

a terceira parte pretende avaliar de forma prática como os jovens se relacionam com a 

informação, desinformação e identificam as desinformações que estiveram presentes nos 

média do Brasil nos últimos anos. 

 

Convergência entre a escola e os média: promoção de novas formas de literacia aos 

jovens  

 

O cenário atual, com o domínio dos média tecnológicos de comunicação e 

informação, exige o desenvolvimento de novas competências que possam contribuir com 

aprendizado de novas formas de pensar, consumir, interpretar, produzir e compartilhar 

 
6 Considerando a realidade do ensino público nas escolas brasileiras, principalmente nas regiões distantes dos grandes 
centros e capitais - no qual resulta na falta de estrutura informática para aplicação de inquéritos online - optou-se pela 
aplicação de questionário impresso, pela democraticidade que o papel impresso oferece neste cenário. Os dados 
recolhidos e aqui apresentados e analisados resultam do conjunto de 34 questões optativas e discursivas. 
7 * A Escola Estadual Professora Dirce Elias está localizada no bairro dos Freitas. A unidade compreende-se como uma 
escola rural com turmas do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, está situada num bairro com poucos 
recursos, sendo necessário o deslocamento ao centro da cidade para ter acesso a suporte de saúde, mercados, 
universidades, indústrias, etc. Recentemente passou a ter uma biblioteca com livros ainda não catalogados e não possui 
computadores.  
** Escola Estadual Ilza Irma Moeller Coppio, está localizada no bairro Vila Sinhá, próximo à região central da cidade. 
Desde 2013 a unidade passou a trabalhar de forma integral, seguindo um novo modelo adotado pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. A unidade conta com salas temáticas de português, história, arte e geografia, além 
de sala de leitura e informática. A escola oferece aos alunos sete computadores portáteis e dez computadores de mesa, 
sendo preciso dividir os equipamentos em dupla. 
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informações. A apreensão de novas formas de literacias emerge nas sociedades 

PXOWLPHGLiWLFDV� FRPR� UHFXUVR� SDUD� D� FRQVWUXomR� GH� ³QRYDV� IRUPDV� GH� VDEHUHV´�

(PERUZZO, 1999; LOPES, 2011; LIVINGSTONE, 2004). Com a passagem da 

sociedade industrial para a sociedade da informação, o conhecimento pré-estruturado que 

moldou a educação de jovens e adultos em meados do século XX abriu espaço para 

necessidade da adoção de novas ferramentas educativas que possam contemplar também 

os média. 

 Lopes (2011) indica que o conceito de literacia surge a partir dos anos 70, tendo 

como base três elementos-chave: competência de leitura, de escrita e cálculo. O domínio 

destas três competências, consideradas indispensáveis para o bom desempenho na vida 

cotidiana foram responsáveis pela estruturação da educação escolar por décadas. Para a 

pesquisadora (2011, p. 03), o conceito de literacia é amplo e transversal uma vez que não 

se trata apenas do domínio e reprodução do conhecimento em si, mas do domínio crítico 

e reflexivo acerca do conhecimento recebido. Tendo em vista as mudanças que nos 

atravessam, a convergência entre os média coloca a escola diante do desafio que consiste 

na reestruturação pedagógica, por meio da promoção de novas formas de literacia que 

contemplem também as narrativas transmédia e a experimentação de novas ferramentas 

de ensino. Segundo Freire (1987), o uso dos média como ferramenta pedagógica remete 

à transversalidade necessária para que os indivíduos possam desfrutar de uma educação 

transformadora. O educador ressalta que a integração da escola com os média propõe 

despertar a leitura do mudo, fazendo com que a educação se aproxime da realidade.  

No Brasil, segundo Rosa (2016, p. 26), a literacia é tradicionalmente utilizada para 

³GHVLJQDU� QRYDV� KDELOLGDGHV� GHVHQYROYLGDV� SHOR� VXMHLWR� H[SRVWR� jV� QRYDV� PtGLDV��

LQIRUPDo}HV�H� WHFQRORJLDV�´�&RQWXGR��DSHVDU�GR�GRPtQLR�GH�QRYDV� IRUPDV�GH� OLWHUDFLD�

para os média ser o caminho para a educação civicomediática, uma vez que, estes exercem 

grande influência na forma como nos posicionamos em sociedade, existem algumas 

dificuldades de avaliar o domínio destas competências. Livingstone, apontada na pesquisa 

de Pereira, Pinto e Moura (2015, pg. 04), afirma que ³DLQGD�Ki�SRXFRV�HQWHQGLPHQWRV�

sobre a literacia mediática ou sobre como medir e, por conseguinte, poucas evidências 

VREUH�RV�HIHLWRV�GRV�HVIRUoRV�SDUD�D�PHOKRUDU�´� 

Por isso, diferentes tentativas têm buscado dar respostas ao avaliar o grau de 

literacia mediática em jovens e adultos ao redor do mundo. Tendo esta limitação, esta 
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pesquisa busca identificar às percepções, hábitos e práticas dos estudantes em relação aos 

média de comunicação, informação e tecnologias, que podem contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e novas literacia para leituras transmediáticas. Tenciona-

se ainda, num esforço exploratório, levantar questões sobre as possíveis capacidades que 

os jovens detêm no contexto da convergência e que, possivelmente, podem ajudá-los na 

interpretação e nos processos de leituras transmédia das (des)informações. Para Mora e 

6LOYD��������S�������³R�FHQiULR�GD�KLSHUFRQHFWLYLGDGH�H�D�FRQYHUJrQFLD�PLGLiWLFD��DOLDGRV�

às possibilidades de comunicação e informação oriundas desses processos, constituem 

umD�UHDOLGDGH�FRP�LPSDFWRV�GLUHWRV�QR�VLVWHPD�HGXFDFLRQDO�´�'LDQWH�GHVWH�FHQiULR��DV�

autoras argumentam que diferentes diretrizes e documentos educacionais que abordam 

formas de literacia aos jovens ao redor do mundo, surgem da preocupação trazidas pelos 

meios digitais. 

 

Mãos na massa! experimentação dos média e tecnologias como fonte de aprendizado  

 

Os média digitais vêm facilitando há alguns anos a multiplicação de discursos 

alternativos e informações sem precedentes, materializando-se em uma grande arena 

discursiva em que membros anônimos (entre grupos dominantes e dominados) 

desenvolvem discursos com o intuito de moldar a opinião pública. Neste movimento, 

surgem dois grandes problemas: (1) num primeiro momento, quanto maior é a exposição 

à internet e menor for o grau de educação mediática, maiores são as chances de consumir 

e partilhar desinformações; (2) quanto menor forem as possibilidades dos jovens 

convergirem entre os média - redes, plataformas e as suas narrativas - atrelados à falta de 

literacia, os riscos na participação social aumentam exponencialmente. Como enfatiza 

5RVD��������S�������D�OLWHUDFLD�³VH�DSUHVHQWD�FRPR�XP�GLUHLWR�EiVLFR�GH�WRGRV�RV�FLGDGmRV��

SRLV�WDQJH�R�SUySULR�GHVHQYROYLPHQWR�KXPDQR�SHOR�GLUHLWR�GH�VH�H[SUHVVDU�OLYUHPHQWH�´�  

Livingstone (2004, p. 02) considera que o nível mais alto de literacia mediática 

FRQVLVWH�QD�³FDSDFLGDGH�GH�DFHVVDU��DQDOLVDU��DYDOLDU�H�FULDU�PHQVDJHQV�HP�XPD�YDULHGDGH�

GH�FRQWH[WRV´��6RPHQWH�D�SDUWLU�GR�GRPtQLR�GHVWDV�KDELOLGDGHV��D�DXWRUD�FRQVLGHUD�TXH�

seja possível a plena participação democrática dos sujeitos nos debates sociais. Assim, o 

empenho por parte da escola e dos agentes socioeducativos na promoção de novas formas 

de literacia para os média converte-se também numa atitude democrática. Para Caetano 
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(2017, p. 05), às adversidades inerentes à sociedade da informação desafiam à escola e 

agentes que trabalham com educação, em espaços formais e não formais, a buscarem 

maneiras de ampliar a leitura do mundo aos jovens.  

A ideia de convergir a educação com média de comunicação e informação revela-

se como sendo um poderoso instrumento socieducativo capaz de promover o pleno 

exercício da cidadania aos jovens e a participação integral de qualquer cidadão nas pautas 

sociais. De acordo com Peruzzo (1999), a participação na comunicação é um mecanismo 

IDFLOLWDGRU�GD�DPSOLDomR�GD�FLGDGDQLD��«���D�SHVVRD�LQVHULGD�QHVVH�SURFHVVR�WHQGH�D�PXGDU�

o seu modo de ver o mundo e de relacionar-se com ele. Tende a agregar novos elementos 

à sua cultura.  

Após a explosão da internet e das novas tecnologias, Prensky (2001) cunhou o 

WHUPR� ³QDWLYR� GLJLWDO´� SDUD� GHVLJQDU� D� JHUDomR� GRV� MRYHQV� TXH�� VHJXQGR� R� DXWRU�� VmR�

diferentes dos jovens anteriores, não apenas no modo de agir ou se vestir. Ele argumenta 

que estes nativos digitais já nasceram cercados pelas tecnologias, manuseando 

computadores, tabletes, vídeo-games, câmeras de vídeo, telefones, smartphones, jogos 

online e tantos outros dispositivos digitais. Neste sentido, o termo parece dar cabo de que 

os jovens que nascerem após a popularização das tecnologias e das redes já nasceram com 

habilidades suficientes para manuseá-las. Conforme alerta Petrella (2012), é perigoso 

FRPSUHHQGHU�DFULWLFDPHQWH�D�H[SUHVVmR�³QDWLYRV�GLJLWDLV´�DRV�MRYHQV�TXH�FUHVFHUDP�QD�

Sociedade em Rede, por conta do risco de se pensar de maneira generalizada que todos 

os jovens que nasceram após o advento das redes são plenamente capazes de se 

autoeducar para o uso de novas tecnologias. Assim, ao oposto do conceito dos nativos 

digitais, a literacia surge, como já poQWXDGR�SRU�5RVD���������FRPR�IRUPD�GH�³GHVLJQDU�

QRYDV�KDELOLGDGHV´�GRV�PpGLD�jV�WHFQRORJLDV��1mR�VH�WUDWD��SRUWDQWR��GH�HQVLQDU�D�ID]HU��

mas de se pensar, ler e interpretar o que se está fazendo ± e consumindo. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Adesão dos jovens aos média e tecnologias 

 

O processo de aprendizado para leituras transmédia depende do grau de 

transitoriedade no contexto da convergência aos jovens em relação aos média. Ou seja, 
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as possibilidades de convergirem entre os média, plataformas e tecnologias é o que 

possibilita aos jovens desenvolverem comportamentos transmediático (JENKINS, 2019). 

Brites (2015, p. 40) avalia que as tecnologias, mais precisamente a internet, constituem, 

atualmente, uma categoria de bens que não devem ser negligHQFLDGRV� H� ³GHYHP� VHU�

LGHQWLILFDGRV�FRPR�HVVHQFLDLV�SDUD�SUHYHQLU�D� H[FOXVmR�VRFLDO�´� �3DUD� WDQWR��EXVFRX-se 

identificar os hábitos culturais dos adolescentes em relação ao uso das tecnologias e 

consumo dos média de informação, comunicação e do entretenimento.  

Ao serem questionados sobre os média e tecnologias que mais usam no dia a dia, 

���� DILUPDP� TXH� D� LQWHUQHW� HVWi� SUHVHQWH� ³VHPSUH�PXLWDV� YH]HV´� QR� FRWLGLDQR�� ����

responderam que sempre usam smartphones e apenas 7% disseram que 

³UDUDPHQWH�QXQFD´�XVDP�smartphones. A pesquisa identificou que os média tradicionais 

de informação ocupam pouco espaço nos hábitos de consumo dos jovens. Tanto as 

revistas impressas gratuitas, quanto às revistas impressas pagas, não tiveram um número 

significativo de consumidores. 97% dos estudantes responderam que não costumam ler 

UHYLVWDV�SDJDV�H�DSHQDV����UHVSRQGHX�TXH�DV�Or�³VHPSUH�PXLWDV�YH]HV´�UHYLVWDV�JUDWXLWDV��

Na mesma perspectiva, os jornais impressos pagos não costumam participar da dinâmica 

dos HVWXGDQWHV��4XDVH�D�WRWDOLGDGH�������DILUPD�³QXQFD�UDUDPHQWH´�ID]HU�XVR�GRV�MRUQDLV�� 

Apesar do número significativo de jovens com acesso à internet e smartphones 

nas mãos, a televisão mostrou-se resistente como meio mais utilizado em casa pelos 

inquiridos. Metade dos inqueridos (50%) afirmam que a TV esta presente no cotidiano. 

Na mesma linha dos média tradicionais, 8% responderam que ouvem rádio sempre ou 

com muita frequência e 72% afirmaram que nunca ou raramente ouvem conteúdos 

radiofônicos.  

 

Acesso à internet e aos média de informação em casa  

 

O acesso à internet e aos média de comunicação e informação é indispensável para 

a participação dos jovens nos debates sociais (BRITES, 2015; LOPES, 2011). Deste 

modo, o acesso à internet e aos média contribuem para a apreensão de novas formas de 

literacia que emergem nas sociedades multimediáticas como recurso para a construção de 

³QRYDV�IRUPDV�GH�VDEHUHV´��3(58==2��������/23(6��������/,9,1*6721(���������

Neste sentido, buscou-se identificar o envolvimento dos jovens com as redes e com os 
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média de informação. A pesquisa indicada revelou que 89% dos jovens estudantes das 

escolas públicas avaliadas têm acesso à internet dentro de casa, sendo que 11% 

responderam que não tem acesso à internet em casa.  

Em relação aos média de informação, mais precisamente do jornalismo, 72% 

afirmaram não ter assinaturas de jornais, revistas ou sites de cunho informativo. Por outro 

lado, os média do entretenimento ganham mais espaços nas casas dos jovens. Os canais 

pagos de televisão, incluindo os streamings, aparecem com mais frequência na dinâmica 

familiar dos inquiridos. 62% alegaram que possuem assinaturas de canais pagos em 

alguma outra plataforma de vídeo. Já os que possuem acesso apenas aos canais de TV 

aberta somam 47%. O consumo de filmes internacionais está na preferência de 75% dos 

inquiridos, seguido das séries internacionais, com 56 %. Já as produções nacionais, que 

por vezes retratam a realidade dos brasileiros, estão na preferência de pouco mais da 

metade dos adolescentes. À adesão aos filmes nacionais somam 54%, enquanto as séries 

produzidas no Brasil correspondem a 34% de interesse dos jovens.        

  

Regras e práticas de ensino tecnológico nas escolas 

 

6HJXQGR�-HQNLQV��������O��������³VmR�DV�SHVVRDV�TXH�WrP�R maior acesso às novas 

tecnologias mediáticas que dominaram as habilidades necessárias para participar 

SOHQDPHQWH�GDV�QRYDV�FXOWXUDV�GR�FRQKHFLPHQWR�´�6DEHQGR�GR�GpILFLW�GDV�HVFRODV�S~EOLFDV�

brasileiras quanto ao uso das tecnologias, interessou-nos saber sobre os hábitos dos 

estudantes quanto ao uso individual das tecnologias em ambiente escolar. Como as 

escolas reagem ao uso de telefones celulares, smartphones, notebooks e tabletes?  

A maioria dos inquiridos (89%) alegou levar algum dispositivo tecnológico para 

a escola, dado similar ao número de alunos que levam para dentro da sala de aula, 88%. 

Ponderou-se nesta questão que nem sempre o estudante que leva algum dispositivo para 

dentro da escola tem a liberdade de usá-lo dentro da sala de aula. Apesar do número 

considerável de estudantes portando algum tipo de dispositivo, 40% afirmam que a 

política escolar não permite o uso dos dispositivos na unidade.  

Em relação à motivação por parte dos professores em sala de aula, quanto ao uso 

dos dispositivos tecnológicos, 57% considera se sentir motivado a usá-los durante as 

aulas. Apesar do número significativo, 43% disseram que não se sentem motivados a 

fazer uso de tecnologias durante as aulas. A representação dos números que divide quase 
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ao meio o índice de motivação e desmotivação, possibilita-nos refletir sobre a passagem 

em curso entre a cultura do ensino letrado à cultura dos média e da convergência. Até o 

fim do século XX, acreditou-se que a tecnologia poderia ser um recurso indispensável na 

construção do conhecimento extraclasse, sendo quase um perigo para a consolidação do 

conhecimento transferida pelo educador. Entretanto, fazendo uso das práticas 

convergentes, o educador será responsável pela dinâmica interdisciplinar que possa 

trabalhar a tecnologia e os média (ROSA, 2016). Sendo assim, o estímulo ao uso das 

tecnologias em sala de aula pode valer-se dos dispositivos que, como apontam os dados, 

já estão nas mãos dos jovens estudantes das escolas públicas brasileiras. 

 

Práticas utilizadas para buscar informações 

 

Hoje as desinformações chegam a todos principalmente pela internet, e a 

convergência entre os média digitais e tecnológicos, junto com as redes sociais, é quem 

mais se responsabilizam pela disseminação em massa. Se por um lado a convergência 

influencia na multiplicação de informações, por outro a falta de comportamento que 

contemple à convergência pode afetar a compreensão dos fatos narrados pelos média de 

informação. Nesta realidade, habita também uma certa dualidade em relação à 

convergência, já que nem sempre maior quantidade de informações recebidas é sinônimo 

de estar bem informado (FONTCUBERTA, 1999).  

Dos média que aparecem com baixo índice de usabilidade entre os estudantes 

estão os jornais e as revistas impressas, seguido do rádio, respectivamente com 3% e 7% 

de adesão. A televisão e as produções televisivas no âmbito do jornalismo aparecem com 

38% no total consumidores. Em primeiro lugar no uso diário como meio para obter 

informações concentram-se as redes socias, com 50% dos jovens, a metade da 

amostragem. A internet com as produções do jornalismo aparece com 46% e, a seguir, a 

rede aparece no cotidiano de 28% dos estudantes, através de blogues e blogueiros 

disponíveis nas plataformas digitais.   

 

Percepções sobre o jornalismo e as informações jornalísticas  
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A notícia é um conceito aberto e cada um pode definir o que notícia para si de 

acordo com as suas bagagens e vivências (FONTCUBERTA, 1999). Esta definição 

molda-se de acordo com as transformações da sociedade em que está inserida. Contudo, 

em via de regra, em qualquer recorte de tempo as notícias fomentam a participação dos 

cidadãos nos debates, provocando mudanças por meio do acesso à informação. Além 

disso, nenhum indivíduo é capaz de tomar decisões assertivas sem ter o conhecimento 

dos acontecimentos que referem à sua realidade política, social e cotidiana. 

Para tanto, buscou-se identificar o modo como os jovens estudantes relacionam o 

papel do jornalismo e a importância atribuída aos média de informação jornalística na 

sociedade. Verificar como os estudantes de escolas públicas brasileiras assimilam o ofício 

do jornalismo pode contribuir para identificar a função que o jornalismo desempenha no 

imaginário dos jovens estudantes. Por outro lado, também pode fomentar o empenho dos 

profissionais da educação, dos produtores dos média de comunicação e informação, na 

busca de métodos que possam colaborar para a educação mediática dos jovens. No total, 

68% dos estudantes assinalaram a opção que afirma que ³jV�YH]HV�R�MRUQDOLVPR�FRQWULEXL�

para a eduFDomR� H� GLYXOJDomR� GD� FXOWXUD� HP� JHUDO´. A seguir 64% referem que ³R�

MRUQDOLVPR� VHUYH� DSHQDV� SDUD� GLIXQGLU� SXEOLFLGDGH� QRV� PHLRV� GH� LQIRUPDomR´ e 

igualmente a mesma proporção acreditam que ³R� MRUQDOLVPR� VHUYH� DSHQDV� SDUD�

LQIRUPDU´� 

Embora grande parte dos estudantes saibam identificar a função do jornalismo no 

contexto social e 61% concordarem que p� ³LPSRVVtYHO� YLYHU� QXPD� VRFLHGDGH� VHP�

LQIRUPDomR�H�VHP�R�MRUQDOLVPR´, a dificuldade em identificar com exatidão o desempenho 

do jornalismo na sociedade pode estar ligado ao distanciamento da educação com os 

média de informação e comunicação.  

 

Comportamento na partilha de informações 

 

Ponderando sobre o comportamento de partilha nas redes, foi questionado aos 

estudantes se eles costumam compartilhar informações nas redes. Aqui o WhatsApp 

DSDUHFH� VHSDUDGR� GDV� ³UHGHV� VRFLDLV´�� FRP� R� LQWXLWR� GH� LGHQWLILFDU� FRP� FODUH]D� D�

potencialidade de partilha que a plataforma de mensagem indica no cotidiano dos 

estudantes. É sabido que a cultura da partilha é a responsável por colocar a disseminação 
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das desinformações num patamar nunca visto na história da comunicação humana. Por 

essa razão, considera-se importante averiguar de que modo os estudantes atuam neste 

sentido. 

Ao que se refere à partilha de informações no WhatsApp, mais da metade, 59%, 

responderam que não costumam compartilhar informações na plataforma. Por outro lado, 

42% assinalaram que a plataforma de comunicação também é utilizada como meio para 

compartilhar notícias disponíveis na internet. O número de estudantes que não 

compartilha informações no WhatsApp pode parecer satisfatório, mas se considerarmos 

que a aplicação está presente na rotina de 96% deles (como indicou a pesquisa) e que um 

que compartilha informações na plataforma tem uma rede de contatos, o dado ainda sim 

gera preocupação. Em relação ao compartilhamento em outras redes sociais, 63% 

responderam que não têm o hábito de compartilhar informações e 38% afirmaram que 

sim, costumam compartilhar informações nas redes sociais. 

 

Perceções dos jovens sobre a desinformação 

 

Com o intuito de identificar a percepção que os jovens detêm em relação às notícias 

que circularam nos média e nas redes no Brasil, foi aplicado um teste contendo doze 

manchetes mais repercutidas nos últimos anos. Embora a questão seja formulada apenas 

com o uso de manchetes, sendo uma ferramenta frágil e insuficiente para aferir qualquer 

forma de literacia para os média, a enquete levanta questões quanto a capacidade que os 

estudantes detêm em identificar e perceber o que é informação. A leitura crítica das 

informações nos média nasce também da identificação dos meios aos quais as 

informações são veiculadas, bem como a identificação e percepção dos elementos 

contidos nas manchetes e que podem extrapolar a realidade dos fatos. Ademais, o 

desenvolvimento de literacia para as leituras transmédia, fragmentadas, pode surgir com 

a capacidade de circular entre os média, meios e plataformas. Neste caminho, quanto mais 

os estudantes circulam entre os média e se deparam com informações, é possível que 

estejam mais aptos a identificá-las.  

As manchetes indicadas no gráfico abaixo, traz consigo a fonte e/ou o meio a qual doi 

veiculada.  
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Gráfico 01: percepções em relação às informações e desinformações nos média do Brasil 

Fonte: elaborado pelo autor (2021) 
 
 

A manchete com melhor desempenho, com 64% de acerto, indica que ³��HP�FDGD�

�� MRYHQV� HVWi� YLFLDGR� HP� FHOXODU�� DSRQWD� HVWXGR� EULWkQLFR´. Para 7% dos jovens, 

entretanto, esta informação é, na verdade, desinformação.  

 Em seguida, a notícia ³'LVVHPLQDomR� GH� µIDNH� QHZV¶� SDUD� DWDFDU� FDQGLGDWRV�

PDUFD�HOHLomR´ foi identificada como informação por 36% dos estudantes. Contudo, para 

25% essa manchete foi atribuída como desinformação. Em terceiro lugar, o artigo 

publicado pelo El País Brasil em junho de 2018, intitulado ³2�:KDWV$SS� GHL[RX� DV�

HOHLo}HV�PDLV� FRQIXVDV´ foi classificado como informação por 35% dos jovens. 25%, 

entretanto, indicaram esta opção como desinformação. Para finalizar, a manchete ³*UHWD�

7KXUEHUJ� p� HVFROKLGD� µSHVVRD� GR� DQR� SHOD� UHYLVWD� 7Lme, de acordo com 33% dos 

estudantes trata-se de informação. Já 6% acreditam que a manchete é, na verdade, uma 

desinformação e 61% não souberem classificar do que se tratava o título, optando pela 

RSomR�³QmR�VH�LQIRUPDU´�� 

Em relação às desinformações, destaca-se a manchete³0(&�LUi�GLVWULEXLU�µ.,7�

*$<¶� QDV� HVFRODV� SDUD� FULDQoDV´8. A pesquisa indica que, tempos depois, a 

GHVLQIRUPDomR�GR�³.,7�*$<´�QDV�HVFRODV�DLQGD�JHUD�GLVFXVV}HV�H��HPERUD�Mi�WHQKD�VLGR�

FDUDFWHUL]DGD�FRPR�GHVLQIRUPDomR��D�³IDNH�QHZV´�DLQGD�JHUD�G~YLGDV��$�SHVTXLVD�PRVWUD�

que 12% dos estudantes do ensino médio ainda acreditam que esta desinformação é, na 

 
8 Esta desinformação ganhou repercussão nacional no Brasil em 2018, sendo um divisor de águas no resultado das 
eleições, beneficiando os discursos conservadores de grupos radicais ultraconservadores. 
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verdade, informação. Como postulam Keersmaecker e Roets (2017) e Massarani et al. 

(2019), que uma desinformação, mesmo depois de ser comprovada como tal, continua 

exercendo influência nas tomadas de decisões, justamente pela sua capacidade de 

perdurar por tempos. 

 

Considerações finais 

 

A integração das narrativas pedagógicas com as narrativas produzidas pelos média de 

informação e comunicação podem proporcionar o aprendizado de uma realidade 

simultânea, dinâmica e necessária. Por meio da pesquisa, observa-se um distanciamento 

entre a educação escolar e os média de informação e comunicação. Embora a educação 

escolar não seja a única responsável pela construção do conhecimento dos estudantes em 

relação aos média, já que este aprendizado é transversal, o distanciamento da educação 

com o jornalismo pode estar associado às dificuldades que os estudantes indicaram em 

relação ao papel do jornalismo na sociedade. O estreitamento da relação entre a educação 

e os média de informação pode auxiliar os estudantes a identificar a linha tênue que existe 

entre as informações produzidas pelos média do jornalismo de outros tipos de conteúdo. 

A partir apresentados, pondera-se que escolas públicas avaliadas oferecem estruturas 

tecnológicas insuficientes que contemplem os desdobramentos da convergência. Além 

disso, a dinâmica de ensino se caracteriza como insuficiente no sentido de integrar os 

aspectos da convergência mediática como prática pedagógica na promoção de novas 

formas de literacia para os média. Desta forma, impossibilitam que os jovens estudantes 

desenvolvam comportamentos que experienciar a prática de leituras transmédia das 

informações. Como visto, os aprendizados de novas formas de literacias dão-se por 

intermédio da experimentação de novas propostas de ensino. Ou seja, é insuficiente 

apenas oferecer computadores aos jovens estudantes, sem abordar a importância dos 

média do jornalismo, da informação e os caminhos na busca por informações confiáveis. 

Embora façam uso massivo da internet, das redes sociais e das tecnologias de 

comunicação e informação, principalmente dos smartphones, existe pouco empenho no 

consumo de informações produzidas pelos média do jornalismo. Por conta disso, 

pondera-se que os estudantes podem estar mais suscetíveis aos riscos das desinformações 

e menos aptos a identificar o que é informação e o que é desinformação. O 
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comportamento de partilha nas redes e na plataforma WhatsApp reforça que os jovens 

brasileiros em questão, mesmo não tendo pleno domínio sobre o que é informação e 

desinformação, podem contribuir para a propagação de desinformações.  
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