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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 sétimo 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, aqueles e aquelas 
que pensam e intercruzam as diferentes interfaces educacionais

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. 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 a Educação. 

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: O objetivo deste artigo é 
desenvolver e apresentar um entendimento 
sobre a “pedagogia jornalística”, para fins de 
investigação acadêmica, por um lado. Por outro 
lado, o trabalho destina-se também ao breve 
estudo do emprego dessa “pedagogia” nos 
cursos de graduação na modalidade de EAD 
(Educação à distância) no Brasil. Cabe salientar 
que as aspas, nesse contexto, indicam um 
termo genérico. Para fins de desenvolvimento 
deste trabalho, o termo Pedagogia Jornalística 
vincula-se às técnicas de comunicação, 
sugestão e persuasão comumente utilizadas no 
âmbito das mídias jornalísticas, principalmente, 
porém abrangendo os meios de comunicação 
de entretenimento como o rádio, a televisão, 
o teatro e o cinema. Portanto, tal pedagogia 

referida aqui não é, necessariamente, um 
campo de estudo científico. Todavia, abarca os 
estudos científicos direta ou indiretamente, pois 
é uma seara de interesse social e educacional 
em função do impacto que a mídia em geral 
projeta sobre os cidadãos da sociedade 
brasileira. Entretanto, e apesar do uso para 
fins diversos, a pedagogia jornalística tem sido 
utilizada, de modo adequado e servindo aos fins 
acadêmicos, como parte do desenvolvimento de 
diversos cursos de graduação na modalidade de 
EAD. Em grande parte dos casos, há benefícios 
elevados para a educação à distância. A partir 
do desenvolvimento deste artigo, foi possível 
compreender que a pedagogia jornalística 
é uma temática que requer um estudo mais 
aprofundado, na medida em que a compreensão 
maior de suas particularidades e nível de 
impacto social e educativo poderia resultar 
em um aprendizado de técnicas pedagógicas 
que os professores poderiam aplicar tanto 
no ensino à distância quanto no presencial 
– quando possível e dentro dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Em 
síntese, a comparação dessa pedagogia com a 
ciência da educação é meramente ilustrativa e 
não deve ser registrada literalmente. O objetivo 
foi chamar à atenção para a possibilidade 
de aprender com as técnicas que a mídia 
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utiliza diariamente para a consecução dos objetivos corporativos já estabelecidos. Essa 
aprendizagem poderia ser útil como conhecimento para o trabalho docente em sala de aula 
e durante a elaboração das atividades educativas.  
PALAVRAS-CHAVE: EAD, pedagogia jornalística, técnicas, docentes, educação.

JOURNALISTIC PEDAGOGY

ABSTRACT: The purpose of this article is to develop and present an understanding of 
“journalistic pedagogy”, for academic research purposes, on the one hand. On the other hand, 
the work is also intended to briefly study the use of this “pedagogy” in undergraduate courses 
in the distance learning modality in Brazil. It should be noted that the quotation marks, in this 
context, indicate a generic term. For the purpose of developing this work, the term Journalistic 
Pedagogy is linked to the communication, suggestion and persuasion techniques commonly 
used in the scope of journalistic media, mainly, but covering the means of entertainment 
communication such as radio, television, theater and cinema. Therefore, such pedagogy 
referred to here is not necessarily a field of scientific study. However, it encompasses scientific 
studies directly or indirectly, as it is a field of social and educational interest due to the impact 
that the media in general projects on the citizens of brazilian society. However, despite the 
use for different purposes, journalistic pedagogy has been used, in an appropriate way and 
serving academic purposes, as part of the development of several undergraduate courses in 
the distance learning modality. In most cases, there are high benefits for distance education. 
From the development of this article, it was possible to understand that journalistic pedagogy 
is a theme that requires further study, as a greater understanding of its particularities and 
level of social and educational impact could result in a learning of pedagogical techniques 
that teachers could apply both in distance and in-person teaching - when possible and within 
the principles of reasonableness and proportionality. In summary, the comparison of this 
pedagogy with the science of education is merely illustrative and should not be taken literally. 
The objective was to draw attention to the possibility of learning from the techniques that the 
media uses daily to achieve the corporate objectives already established. This learning could 
be useful as knowledge for teaching work in the classroom and during the development of 
educational activities.
KEYWORDS: Distance education, journalistic pedagogy, techniques, teachers, education.

1 |  INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a pedagogia jornalística, ora aqui assim “nomeada”, vem sendo 
bastante empregada nos cursos que utilizam a modalidade de educação à distância – 
EAD.

Assim sendo, o objetivo deste artigo é desenvolver e apresentar um entendimento 
sobre a “pedagogia jornalística”, para fins de investigação acadêmica, por um lado. Por 
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outro lado, o trabalho destina-se também ao breve estudo do emprego dessa “pedagogia” 
nos cursos de graduação na modalidade de EAD no Brasil. Cabe salientar que as aspas, 
nesse contexto, indicam um termo genérico.

Outrossim, é salutar destacar que se trata de um estudo introdutório e o texto não 
se propõe ao esgotamento do assunto. Por sua relevância social e educacional, toda a 
retórica argumentativa desenvolvida visa o fomento e a discussão acadêmica sobre a 
temática.

Para fins de desenvolvimento deste trabalho, o termo Pedagogia Jornalística vincula-
se às técnicas de comunicação, sugestão e persuasão/convencimento comumente 
utilizadas no âmbito das mídias jornalísticas, principalmente, porém abrangendo os meios 
de comunicação de entretenimento como o rádio, a televisão, o teatro e o cinema, por 
exemplo. 

Nas páginas seguintes, serão expostas as características e os cenários, além dos 
cursos de EAD, onde essa pedagogia tem sido aplicada.

2 |  A PEDAGOGIA JORNALÍSTICA

A Pedagogia é a ciência da educação1 e está preocupada, sobretudo, com o estudo 
das metodologias aplicadas ao ensino, de modo intencional, e com a didática, do ponto 
de vista das técnicas utilizadas.

Todavia, e para fins de desenvolvimento deste trabalho, será utilizada uma 
classificação convencional e genérica do termo “Pedagogia Jornalística”. Porém, essa 
designação não significa que foi criado um novo ramo da ciência da educação no contexto 
desse trabalho.

Por analogia, as técnicas empregadas nessa pedagogia podem ter relações com 
as utilizadas pela pedagogia tradicional. Por exemplo, a pedagogia jornalística usa como 
técnica a informalidade, a formalidade, a empatia, o drama, a comédia, a simulação, a 
ilustração, o desenho, a entrevista, a pesquisa, o debate, a conferência, o painel etc.

Por outro lado, é possível entender que a mídia atua com bases em princípios 
neoliberais e fins econômicos, restando evidente que essa pedagogia não é “vazia” como, 
às vezes, aparenta. 

De igual modo, é prudente considerar que a pedagogia jornalística faz parte do 
cotidiano dos cidadãos brasileiros e o impacto dela sobre a forma de viver e pensar de 
cada indivíduo é de difícil avaliação sem um estudo particularizado e adequado.

Portanto, tal pedagogia referida aqui não é, necessariamente, um campo de estudo 
científico. Porém, abarca os estudos científicos direta ou indiretamente, pois é uma seara 
de interesse social e educacional em função do impacto que a mídia em geral projeta 

1. Dicionário da Língua Portuguesa/ [organização do texto Sandra Esteves de Souza; revisão crítica Ciro de Moura Ramos], 
Itapevi, SP: Fênix, 2000.
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sobre os cidadãos da sociedade brasileira.
Assim sendo, em termos genéricos, o jornalismo brasileiro, sobretudo o televiso, 

se utiliza da intencionalidade pedagógica - própria da Pedagogia tradicional (de origem 
grega)- para o atingimento de determinados objetivos, sejam eles informativos ou de 
cunho político, por exemplo.

No entanto, em grande parte dos casos, o resultado alcançado pela pedagogia 
jornalística é uma educação não-formal às avessas, pois ela não demonstra ter 
compromisso com aquela formação educacional de obrigação do Estado e da família 
(conforme preceitua o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988). 

Outrossim, é importante lembrar que a educação não-formal – aquela desenvolvida 
em espaços não formais- é parte da educação promovida pela sociedade e se soma à 
educação humana integral do indivíduo e, por isso, carrega seu grau de importância social 
e educacional.

Por outro lado, essa pedagogia chamada de jornalística é pragmática e objetiva 
o atingimento de resultados que interessam a grupos específicos de determinada 
sociedade, na promoção de condutas e/ou pensamentos alinhados aos interesses 
políticos, econômicos, sociais etc e na defesa do status quo desses grupos.

Por isso, essa pedagogia é desenvolvida, sobretudo, por meio da técnica da sugestão, 
criando “sonhos” ou necessidades desnecessárias nos indivíduos (expectadores, ouvintes, 
leitores etc.). Assim, ela consegue, por exemplo, atender às demandas exigidas pelo 
grupo de pessoas que fazem parte do corpo empresarial dominante de determinado país.

A mesma sistemática descrita no parágrafo anterior pode ser posta em movimento, 
em relação a outros setores da sociedade como a política, a religião etc.

Dentro desse contexto, é importante considerar a teoria da Análise de Discurso – AD 
(ORLANDI, 2005), na medida em que a pedagogia jornalística é enviesada pela natureza 
de seu próprio objetivo de comunicação como prática social de informar sobre fatos 
ocorridos em determinada sociedade. Pois, os indivíduos tendem a relatar as ocorrências 
de fatos sociais conforme sua visão de mundo, seu entendimento prévio ou alinhado a um 
objetivo pessoal.

Entretanto, e apesar do uso para fins diversos, a pedagogia jornalística tem 
sido utilizada, de modo adequado e servindo aos fins acadêmicos, como parte do 
desenvolvimento de diversos cursos de graduação na modalidade de EAD. Em grande 
parte dos casos, há benefícios elevados para a educação à distância.

Na EAD, técnicas de motivação – que visam estimular e prender a atenção do 
indivíduo- semelhantes às utilizadas na televisão, no rádio e no teatro fazem parte da 
estrutura do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo, nas aulas em vídeo e no 
próprio estilo da escrita dos materiais didáticos que compõem o percurso formativo de 
determinado curso de graduação, por exemplo.
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Como aluno também dessa modalidade de ensino, pude comprovar que as técnicas 
utilizadas efetivamente conseguem captar e manter a atenção do discente durante as 
aulas.

De igual modo, os recursos audiovisuais, em uma perspectiva pragmática, ilustram 
os conteúdos trabalhados em aula e as cenas teatrais e cinematográficas (como no 
cinema e novela) simulam problemas práticos de forma bastante pedagógica, facilitando 
o processo de fixação dos conteúdos e permitindo, em certa medida, uma experiência 
simulada – na medida em que o aluno projeta-se mentalmente no cenário de resolução 
de problemas que foram planejados intencionalmente para o fim específico daquela aula.

Por outro lado, a eficácia das referidas técnicas e recursos utilizados depende da 
formação adequada dos docentes e profissionais envolvidos na produção e execução dos 
cursos na modalidade de EAD, lembrando que esta forma de ensino já foi profissionalizada 
no Brasil e no mundo.

Portanto, os profissionais da educação desse campo de atuação devem possuir 
domínio das técnicas e recursos comumente empregados no âmbito da pedagogia 
jornalística. Desse modo, o estudo de técnicas teatrais, jornalísticas, da produção 
televisiva e do cinema são essenciais nesse contexto, dentro das necessidades concretas 
e específicas de cada profissional que trabalha com a EAD. 

3 |  CONCLUSÕES

A partir do desenvolvimento deste artigo, foi possível compreender que a pedagogia 
jornalística é uma temática que requer um estudo mais aprofundado, na medida em que a 
compreensão maior de suas particularidades e nível de impacto social e educativo poderia 
resultar em um aprendizado de técnicas pedagógicas que os professores poderiam aplicar 
tanto no ensino à distância quanto no presencial – quando possível e dentro dos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em síntese, a comparação dessa pedagogia com a ciência da educação é meramente 
ilustrativa e não deve ser registrada literalmente. O objetivo foi chamar à atenção para 
a possibilidade de aprender com as técnicas que a mídia utiliza diariamente para a 
consecução dos objetivos corporativos já estabelecidos. Essa aprendizagem poderia ser 
útil como conhecimento para o trabalho docente em sala de aula e durante a elaboração 
das atividades educativas. 
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Sociedade de controle  155, 156, 164, 165, 167, 168

T

Técnicas  1, 4, 9, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 108, 116, 142, 144, 159, 162, 164, 166, 170, 171, 193, 

199, 200, 201, 202, 203, 208, 220

U

Universidade  1, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 34, 37, 48, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 85, 89, 95, 106, 111, 

113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 137, 139, 140, 149, 151, 169, 176, 178, 188, 194, 197, 198, 

199, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 231

V

Violência  15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 128, 129, 130, 131, 134, 

135, 160, 187, 206, 207, 208

Violência Doméstica  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35








