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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O terceiro volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e 
Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, 
é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, todos aqueles que pensam a 
educação e suas interfaces com as tecnologias. 

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro e as questões voltadas a tecnologia. Os 
capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização 
de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do contexto 
educacional e que apresentam como objeto de estudo as questões tecnológicas e 
educacionais. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Tendo em vista a relevância das 
novas tecnologias no contexto escolar, o uso de 
vídeos vem atraindo alunos e professores e tem 
ganhado espaço nos mais variados debates da 
sociedade contemporânea. Este relato tem como 
objetivo descrever as ações realizadas com 
alunos do Ensino Fundamental I, a partir de um 
problema vivenciado em sala de aula, ou seja, 
uma questão étnico-racial. Em direção a uma 
educação libertadora e que busca desenvolver 
no educando a consciência de sua realidade, 
por meio de educação problematizadora e 
humanista. A questão emergente permitiu que 
colocássemos em prática as recomendações 
presentes na BNCC, no que se refere à prática 

midiática e contribuir para a transformação da 
realidade do educando numa escola pública 
da cidade de Praia Grande/SP e  ser um dos 
caminhos para a construção da compreensão 
da realidade e humanização das relações.
PALAVRAS-CHAVE: Criticidade; Produção de 
vídeos; BNCC; Preconceito; Ensino.

VIDEO PRODUCTION IN SCHOOL - MEDIA 

RESOURCE IN HUMANIZING TRAINING 

WITH STUDENTS OF THE 4TH YEAR OF 

FUNDAMENTAL EDUCATION 

ABSTRACT:  In view of the relevance of new 
technologies in the school context, the use of 
videos has attracted students and teachers and 
has gained space in the most varied debates 
in contemporary society. This report aims to 
describe the actions carried out with Elementary 
School students, based on a problem experienced 
in the classroom, that is, an ethnic-racial issue. 
Towards a liberating education that seeks to 
develop in the student the awareness of their 
reality, through problematizing and humanistic 
education. The emerging issue allowed us to 
put into practice the recommendations present 
in the BNCC, with regard to media practice and 
to contribute to the transformation of the reality 
of the student in a public school in the city of 
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Praia Grande / SP and to be one of the ways to build understanding reality and humanization 
of relationships.
KEYWORDS: Criticality; Video production; BNCC; Preconception; Teaching.

1 |  INTRODUÇÃO

O projeto Alma não tem cor surgiu a partir de uma discussão realizada em sala de 
aula sobre o tratamento dado por um aluno a outro - um aluno ofendeu o outro, utilizando 
expressões racistas, e este fato desencadeou reações nos alunos, trazendo à tona a 
necessidade de trabalhar essa questão no universo escolar de forma a sensibilizar os 
alunos sobre as questões raciais e étnicas, por meio do vídeo “Ninguém nasce racista”1 
disponível na plataforma YouTube no canal Helpmeplay, os alunos foram colocados 
em contato imagens de crianças que passaram por situações semelhantes.Partindo do 
próprio discurso dos discentes, durante o primeiro módulo foram discutidos os temas: 
preconceito, discriminação e racismo. 

O segundo módulo consistiu na construção e apresentação de cartazes sobre o tema 
e, posteriormente, elaboração de um vídeo sobre líderes negros que lutaram contra o 
preconceito como Zumbi dos Palmares, João Cândido, João do Patrocínio, João Cândido, 
Martin Luther King JR., Nelson Mandela, Marielle Franco, Dandara dos Palmares. O vídeo 
foi produzido em casa com o auxílio dos responsáveis que acompanharam a produção e 
depois enviaram pelo aplicativo Whatsapp ou pen drive. 

O terceiro módulo consistiu na apresentação do vídeo aos alunos em sala de aula, 
momento em que foram ressaltados aspectos da importância do áudio, lugar da filmagem, 
da produção do roteiro do vídeo etc. 

Na sequência, foi necessário desenvolver explicações sobre aspectos técnicos 
relacionados à produção de um vídeo como: 1. “Produção de roteiro para vídeos”; 2. 
“Editando conteúdos” e 3.  “Criando um vídeo”. 

Durante essas atividades, os alunos fizeram a construção do argumento do vídeo, 
a criação e edição do vídeo que foi editado de acordo com o story board produzido. Os 
alunos puderam perceber a importância do planejamento e de como a coerência textual 
exerce um papel fundamental para que a mensagem do vídeo fosse construída de forma 
clara. 

A edição foi realizada pelo aplicativo Vegas pro. Após a conclusão da edição dos 
vídeos gravados, foi realizada a confecção das bonecas abayomi. Posteriormente, os 
alunos assistiram ao vídeo junto com a equipe gestora da unidade. Por sugestão da 
assistente técnico-pedagógica, o vídeo foi transmitido para os demais alunos da escola. 
Esta ação foi de extrema importância para os alunos, pois perceberam a dimensão do seu 
trabalho dentro da escola em que estavam inseridos.

1.  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FsVnlWd1Zrs. Acessado em 02 de Jul. de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=FsVnlWd1Zrs
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 Os alunos compreenderam como utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética durante uma prática social 
de uso da linguagem para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, 
produzindo conhecimentos, resolvendo problemas e desenvolvendo projetos autorais e 
coletivos. (BRASIL, 2017). 

É importante ressaltar que o ensino midiático destacado por Livingstone (2004) no 
que tange às habilidades de “acesso, análise, avaliação e produção criativa” abrangem os 
ideais da linguagem digital. 

Ideais atingidos durante a realização das atividades. Para Fantin (2007), a cidadania 
precisa ser uma habilidade explorada com atividades com uso das tecnologias também, 
levando em consideração as orientações da BNCC. 

Por meio da experiência relatada, os alunos refletiram sobre os problemas que 
foram discutidos e buscaram formas de solucioná-los. Além disso, ampliaram diversas 
habilidades de linguagem atribuindo sentido às atividades propostas e reconhecendo a 
importância do cuidado e respeito com o outro.

2 |  INSTRUÇÕES PARA DIGITAÇÃO

A produção de vídeos pode auxiliar na solução de problemas no cotidiano escolar. 
Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma sequência didática no contexto 
da produção e roteirização de vídeos. As atividades deram voz para os discentes, que 
compartilharam sua percepção sobre o tema na escola, com amigos e familiares por meio 
da construção de vídeos. Para isso, o presente projeto foi organizado em uma sequência 
didática que consiste em:

 

Fonte: DOLZ, NOVERRAZ E SCHEUWLY, 2004, p. 64.

É possível observar no esquema acima que, para a produção de uma sequência 
didática, é importante compreender sua divisão em: apresentação da situação, a produção 
inicial, os módulos e a produção final. Desta forma, a sequência didática permeia do mais 
complexo, passando pelo mais simples e retorna ao complexo, com o objetivo de sempre 
desenvolver capacidades importantes para o domínio dos gêneros (SOUZA, 2014, p. 97). 
Desta forma, o projeto “A alma não tem cor” foi organizado em uma sequência didática. 
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Ao romper com a educação bancária (FREIRE, 2011) e trazer aspectos de uma 
educação dialógica este projeto passou a ter um viés  inspirado numa proposta metodológica 
da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), buscando a participação do educando e assim 
refletindo sobre o lugar em que ele está inserido na sociedade, transformando a realidade 
e desencadeando uma produção de saber coletivo, oportunizando aos sujeitos envolvidos  
no processo a condição de participantes atuantes.  

É importante ressaltar que, para a aplicação de uma pesquisa-ação, segundo Thiollent 
(2011), são relevantes quatro etapas: exploratória, planejamento, ação e avaliação. Com 
base nisso, foi feita uma sondagem a fim de definir os temas a serem  abordados nas 
atividades. E assim foi possível um maior engajamento dos educandos nas atividades. A 
primeira fase foi a exploratória, norteada a partir de encontros com rodas de conversa livre 
com os discentes, no qual foi houve o momento de reflexão sobre a música “A alma não 
tem cor” de Chico Cesar, bem como sobre preconceito e suas diversas formas.  Por meio 
desta etapa, pudemos definir os encaminhamentos para as outras etapas e definição dos 
módulos da sequência didática.

Os recursos utilizados nas atividades foram: os  computadores da escola com acesso 
à internet, cartolina, lousa digital, smartphones, dicionário de língua portuguesa, retalhos 
de tecidos  coloridos e de TNT e o  software Vegas Pro.
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