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APRESENTAÇÃO

Neste e-book as reflexões giram em torno dos estudos voltados para as áreas 
da linguística, da literatura e das artes. Não é uma obra, unicamente, composta por 
estudos e investigações linguísticas, tampouco destinadas somente ao fazer literários 
e ao estudo das artes. Estas reflexões são constituintes de uma coletânea plural das 
ideias e dos conhecimentos que aqui se apresentam, assim como devem ser todas 
as investigações que têm o ser humano como principal agente de problematizações 
e soluções.

Os trinta e três capítulos que dão formatos e sentidos à obra estão no mesmo 
patamar das propostas em que é valorizada cada forma como os seus autores se 
debruçam sobre seus escritos, suas análises e suas investigações, denotando que o 
ser humano é, por excelência, um sujeito que está envolvido e inserido na linguagem 
para entender outros contextos comunicativos, poéticos, estéticos e discursivos.

Todos os capítulos são necessários e imprescindíveis para a efetivação desta 
obra, pois felizes e ousados são os autores que se propuseram a demonstrar como 
os diferentes conhecimentos estão sendo formulados e construídos nos diferentes 
contextos de realização da linguagem.

Em cada capítulo a presença das marcas singulares é latente, porque a 
linguística utiliza-se da literatura e da arte para criar seus objetos de investigação, 
análise, estudo, problematização e de construção de sentidos, visto que é na 
linguagem que os questionamentos podem tomar formas em propostas e sugestões. 
Assim como a literatura se utiliza da arte, a arte refaz o mesmo caminho da literatura 
e da linguística, mas de maneira mais singular, porque cumpre a nobre missão de 
nos encantar.

As (in) subordinações semânticas que compõem esta obra se justificam pela 
diversidade de conhecimentos e de saberes estruturados contidos em cada parte 
deste e-book. Entendê-las e construir pontes dialógicas na formação cognitiva do 
sujeito são algumas das funções dos trinta e um capítulos que formatizam as ideias 
lançadas nesta coletânea plural.

Assim, todos os autores que aqui se propuseram, fazem votos de que os 
leitores, principais interlocutores desta obra, encontrem as respostas para seus 
questionamentos e, mais ainda, sejam capazes de elaborar outras questões na 
criação de possibilidades que se estabelecem em uma cadeia interconectada de 
saberes.

Ivan Vale de Sousa
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RESUMO: O presente artigo pretende 
expor o conceito e a ocorrência de um 
fenômeno comunicacional e tecnológico que 
tem aplicação cada vez mais frequente na 
sociedade, especialmente na área educacional. 
Tal fenômeno é chamado de transmídia. Por 
meio do método de pesquisa exploratória com 
os estudantes do município de Breves, Ilha do 
Marajó (interior do Pará), notou-se a presença e 
a importância da transmídia no cotidiano escolar, 
principalmente nos momentos de pesquisa e de 
exposição dos conteúdos.
PALAVRAS-CHAVE: Transmídia, educação, 
Breves-Pará.

EDUCATIONAL INNOVATION: THE 
OCCURRENCE OF TRANSMEDIA IN THE 
SCHOOL LIFE OF YOUNG PEOPLE ON 
BREVES-PA CITY (MARAJÓ ISLAND)

ABSTRACT: This paper intends to expose the 
concept and occurrence of a communicational 
and technological phenomenon that is 
increasingly applied in society, especially in 
the educational area. Such a phenomenon is 
called transmedia. Through the exploratory 
research method with students from Breves, 
Marajó Island (Pará countryside), we noticed 
the presence and importance of transmedia in 
school daily life, especially during the moments 
of research and exposure of the contents.
KEYWORDS: Transmedia, education, Breves-
Pará.

1 |  INTRODUÇÃO

Os processos de aprendizagem 
acontecem para além dos muros da escola, 
tal como estabelece a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional em seu artigo 
1º, ao alegar que a educação abrange os 
processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais 
(BRASIL, 1996). Nesse sentido, a escola, 
enquanto instituição de ensino se caracteriza 
como apenas um dos espaços em que se faz 
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possível “o aprender”, dado que que “não é a educação que forma a sociedade de 
uma determinada maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de uma 
certa forma, estabelece a educação que está de acordo com os valores que guiam 
essa sociedade”(FREIRE, 1975, p.30). Reconhecemos, portanto, a necessidade e, 
é possível dizer, a responsabilidade que a escola tem em considerar e valorizar as 
experiências, saberes e práticas cotidianas vivenciadas pelos alunos em diferentes 
espaços sociais, e até mesmo nos espaços virtuais, não menos usuais ao contato 
interpessoal, através de variadas mídias. 

Vivendo a chamada “era da informação”, os jovens da atualidade e, 
principalmente, os nativos digitais, não se satisfazem com apenas uma fonte de 
informação quando se interessam por um determinado conteúdo. Há uma diversidade 
de formas pelas quais podem ser compartilhados e distribuídos conteúdos, ideias 
e informações, processo também chamado de “convergência” (Jenks, 2006). Em 
decorrência deste fluxo de conteúdos através das múltiplas plataformas midiáticas 
surge o fenômeno denominado transmídia (Kinder, 1991). Considerando esta 
variedade de instrumentos a serem utilizados para espalhar uma história, assunto, 
ideia, observa-se a oportunidade de atrair a atenção do público alvo com maior 
facilidade. Estratégia que pode ser aproveitada no âmbito educacional, visando 
maior interesse dos alunos sobre os conteúdos escolares, e também o melhor 
esclarecimento dos mesmos. 

2 |  OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo geral abordar o conceito e analisar a ocorrência 
do fenômeno da transmídia no cotidiano dos jovens estudantes do município de 
Breves, localizado no arquipélago do Marajó, estado do Pará, e como esta prática 
vem influenciando o aprendizado dos alunos.

3 |  METODOLOGIA

Para a realização do trabalho foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico 
e a coleta de dados, através da elaboração de um questionário, com propósito de 
identificar a ocorrência do fenômeno comunicacional em discussão.

Os resultados do presente trabalho, puderam ser quantificados por meio da 
análise de dados e a utilização de ferramentas estatísticas. Foram entrevistados 147 
alunos, os quais cursavam o 3º ano do ensino médio, os mesmos com idade entre 
15 e 20 anos.
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4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao estudar a influência das novas tecnologias de informação e comunicação 
no ambiente educacional pôde-se observar a tendência da “não-satisfação” 
informacional, ou seja, a absorção de um conteúdo por um único meio midiático. As 
pessoas tendem a complementar a informação sobre determinado assunto obtida 
na TV com mais informações sobre este mesmo assunto na Internet, por exemplo. 
Isto se chama “transmídia”. Cada mídia tem uma contribuição específica para a 
totalidade e em determinadas situações um estudante poderá optar pela qual mais se 
adequa às suas preferências, tornando assim a prática da pesquisa mais prazerosa. 
A transmídia oportuniza diferentes experiências a quem aprende, por incorporar a 
mensagem às diversas mídias, visando esclarecer uma determinada história.

Para Geoffrey Long (analista de mídia e estudioso de transmídia) em entrevista 
para o site www.revistapontocom.org.br “uma história transmídia pode ser usada 
para promover o aprendizado entre os próprios alunos, para realizar pesquisas, para 
escrever os seus resultados e criar novas histórias, para compartilhar seu trabalho 
com os outros e pensar diferentemente sobre o problema que está sendo estudado”.

Para descobrir o quanto este fenômeno comunicacional tem atingido os 
estudantes do município de Breves/PA, utilizou-se o método de pesquisa exploratória. 
Realizou-se uma pesquisa de campo com estudantes na faixa etária entre 15 e 20 
anos fazendo as seguintes perguntas:

• Você sabe o que é transmídia?

• Você utiliza mais de um tipo de mídia para realizar uma pesquisa escolar?

• Qual é a mídia mais utilizada ou de sua maior preferência para realizar uma 
Pesquisa?

• Em uma apresentação de trabalho, você considera importante utilizar recur-
sos multimídia como slides, vídeos, músicas e imagens?
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As respostas referentes à “Pergunta 1” (Figura 1) indicam o desconhecimento 
dos alunos sobre o conceito de transmídia, embora estejam inseridos neste fenômeno 
como se pode observar no gráfico que representa a “Pergunta 2”. 

A “Pergunta 3” indica a “Internet” como principal meio de informação utilizado 
pelos estudantes consultados. Isto pode ocorrer em virtude de a internet possibilitar a 
utilização de mídias distintas de modo cooperativo. A televisão e o rádio, por exemplo, 
eram dois meios de comunicação de massa que funcionavam separadamente e que 
nesse contexto podem ser conjuntamente acessados via internet. (LIBANIO, 2019, 
p.159)

Quanto à “Pergunta 4” os estudantes foram unânimes em reconhecer a 
importância dos diversos tipos de mídia na dinâmica dos trabalhos escolares. Os 
jovens acreditam que a utilização de mídias diversificadas pode prover melhor 
compreensão e interesse dos receptores das informações, fazer o conteúdo tornar-
se mais abrangente e atraente. 

Fontes diferentes também ajudam a identificar factoides, ou seja, informações 
falsas/duvidosas. Segudo Massarolo e Padovani(2019) embora o professor continue 
sendo responsável pela mediação entre o conhecimento e o aluno, ele não é mais a 
única figura capaz de validar uma informação, pois é possível buscar outras inúmeras 
fontes para acumular, filtrar e produzir saberes. (p.3)

Dessa forma, o aluno se torna ativo sobre o conhecimento que recebe, 
construindo o saber juntamente com o professor, e associando o que ainda é novo 
ao conhecimento que ele já domina através do contato com outras plataformas de 
informação e comunicação.

5 |  CONCLUSÕES

De acordo com os dados levantados na pesquisa, observou-se que, mesmo 
em lugares onde os estudantes encontram dificuldades no acesso às informações, 
tal como ocorre na ilha do Marajó, não se submetem a uma única plataforma 
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midiática para complementar o conhecimento do conteúdo que lhes é exigido. 
Consequentemente, o fenômeno da transmídia se faz cada vez mais presente no 
cotidiano do público mencionado, tanto ao realizar pesquisas para um trabalho 
escolar quanto ao transmitir informações aos colegas de turma e professores. Dessa 
forma, constata-se o alcance e a relevância das novas tecnologias de informação e 
comunicação para a educação, no sentido de possibilitar aos alunos e professores 
uma experiência de ensino-aprendizagem mais dinâmica, participativa e completa.
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