
Oreconhecimento da Educomunicação,

por meio de políticas públicas, e sua in-

serção nos espaços de educação formal,

apontam novos desafios para os pes-

quisadores comprometidos com o campo. Um des-

ses desafios seria pensar em formas de acompanha-

mento e em instrumentos de avaliação com o obje-

tivo de garantir a coerência epistemológica e legiti-

mar práticas e projetos educomunicativos nas esco-

las da rede pública de ensino.

Por outro lado, no âmbito da educação formal, im-

põe-se a necessidade de ampliação e sistematização

dos processos avaliativos, bem como a formulação de

instrumentos de acompanhamento e avaliação, por,

ao menos, três razões:

1) as escolas são cobradas pelo poder público e pela

sociedade em geral, por resultados em relação ao des-

envolvimento social, emocional e cognitivo dos alu-

nos;

2) ao se transformar em política pública, a Educo-

municação passa a ser financiada pelo governo, o que

exige acompanhamento dos investimentos; 

3) as autoridades responsáveis pela manutenção das

políticas públicas não estão diretamente envolvidas

com as práticas educomunicativas nas escolas e pre-

cisam acompanhar esses processos. Para tanto, valem-

se de instrumentos de avaliação e relatórios para che-

car resultados.

Como parte da equipe de assessoria do Programa

Nas Ondas do Rádio da Secretaria Municipal de Edu-

cação de São Paulo (SMESP), cuja origem foi o Proje-

to Educom. Rádio (2001-2004), temos trabalhado na

elaboração e proposição de um modelo de avaliação

que atenda, ao mesmo tempo, as necessidades da rede

e os princípios da Educomunicação. Na sequência, ex-

plicaremos como o modelo foi concebido a partir das

áreas de intervenção da Educomunicação. 

As áreas de intervenção da Edu-
comunicação e suas interações

Desde a conclusão do trabalho de pesquisa reali-

zada pelo NCE-ECA-USP entre os anos de 1997 e

1999, Soares tem definido a Educomunicação como

um «novo campo de intervenção social, identificando-

o com o conjunto das ações voltadas ao planejamen-

to e implementação de práticas destinadas a criar e

desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e

criativos em espaços educativos». (SOARES, Ismar. de

O. Educomunicação - o conceito, o profissional, a apli-

cação: contribuições para a reforma do Ensino Mé-

dio. São Paulo: Paulinas, 2011)

Estamos falando, portanto, de formas de interven-

ção variadas que visam melhorar a qualidade das açõ-

es comunicativas em espaços educativos através do

exercício do direito à liberda-

de de expressão, valendo-se,

inclusive, das tecnologias da in-

formação e da comunicação. 

Essas formas – ou áreas de

intervenção – se expressam,

segundo Soares, em exercícios

de leitura crítica dos meios,

em produções coletivas mi-

diáticas, em práticas democráticas de gestão dos re-

cursos da informação e da comunicação, em mani-
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festações artísticas da liberdade de expressão e da ci-

dadania e, também, por meio da reflexão epistemo-

lógica, voltada para a legitimação do próprio campo.

Trata-se de um leque de ações que, embora possuam

suas especificidades, não acontecem isoladamente,

mas, no mínimo, convergem em seus objetivos.

O exercício de leitura crítica dos meios, por exem-

plo, não se restringe mais e apenas à análise de pro-

dutos como peças publicitárias, manchetes e artigos

de jornais, histórias em quadrinhos, telenovelas etc.,

com o objetivo de desvendar conteúdos ideológicos

por traz de seus discursos. Entende-se hoje que o pro-

cesso de produção midiática – jornal, vídeo, progra-

ma de rádio, fanzine e outros – é, também, um caminho

importante a ser percorrido para a compreensão de

como se dá a produção de

sentidos através das diferen-

tes linguagens. Nesse sentido,

os exercícios de produção mi-

diática em ambientes educati-

vos têm por finalidade a apro-

priação crítica das novas tec-

nologias e de suas linguagens,

e o empoderamento dos su-

jeitos por meio do protagonismo de crianças e jovens.

Esses exercícios, por sua vez, demandam uma ges-

tão democrática de recursos, de processos e, também,

de produtos que resultam desses mesmos processos.

Em outras palavras, uma gestão do tipo participativa

que, guiada pelo diálogo, faça prevalecer os interesses

coletivos em detrimento dos interesses individuais,

que garanta o acesso de todos aos recursos da in-

formação e que tenha por compromisso promover

a difusão do conhecimento.

O entendimento da natureza convergente dessas

ações é, pois, fundamental para a avaliação de práticas

educomunicativas no espaço escolar.

Para elaborar um instrumento de avaliação parti-

mos, assim, das características gerais que, em con-

junto, definem um projeto educomunicativo no es-

paço escolar: a educação para e pelos meios, o estí-

mulo ao protagonismo juvenil, o exercício do direito

à liberdade de expressão e a gestão democrática dos

recursos da informação e da comunicação. Essas ca-

racterísticas foram detalhadas e traduzidas em obje-

tivos para, então, se transformarem em indicadores

de resultados.

Educação para a Comunicação
ou Leitura crítica dos meios

O fato de a mídia exercer hoje um papel prepon-

derante em nossa sociedade, ao lado de instituições

como a família, a Igreja e a escola, e constituir-se como

instância mediadora da relação

que os homens estabelecem

entre si e com o mundo é, sem

dúvida, um dos maiores des-

afios para a Educação. 

A nossa concepção de mun-

do, a maneira como encara-

mos a vida, a forma como nos

relacionamos, aquilo em que

acreditamos, enfim, os sentidos e significados que atri-

buímos à realidade em nossa volta, passam de algu-

ma forma, pela mídia. Para Setton, «refletir sobre as

mídias a partir do ponto de vista da educação é ad-

miti-las enquanto produtoras de cultura». (SETTON,

M. G. Mídia e Educação. São Paulo: Ed. Contexto, 2010.

p. 13)

A cultura midiática, no entanto, como qualquer cul-

tura, está diretamente ligada ao contexto sócio-his-

tórico que a criou e a partir do qual deve ser com-

preendida: a sociedade capitalista. Nesse contexto,

não podemos negar o caráter ideológico da mídia que,

em poder de poucos, tende a reforçar as crenças e

valores daqueles que a detém como se fossem as cren-

ças e os valores de toda a sociedade. Segundo Bac-

os exercícios de produção
midiática em ambientes
educativos têm por finali-
dade a apropriação crítica
das novas tecnologias



cega, «os produtos (televisivos) colocados ao alcance

da população são, portanto, alguns recortes do pro-

cesso histórico, para que ela os leia como se consti-

tuíssem o processo histórico todo». (BACCEGA, M.

Discurso da comunicação: encontro entre ficção e re-

alidade. Comunicação & Educação, v. 12, n. 3, 2010.

2007, p.31)

Uma educação comprometida com o seu tempo e

que tenha por objetivo elevar

o ser humano à condição de

sujeito de sua própria história,

deve, então, promover o con-

hecimento dos processos téc-

nicos e simbólicos através dos

quais construímos socialmen-

te nosso sistema de crenças

e valores. Em outras palavras,

a educação deve estimular a capacidade de análise crí-

tica dos meios e de suas mensagens.

A leitura crítica, nesse sentido, pressupõe a análise

dos discursos e comportamentos produzidos pela mí-

dia dentro do contexto histórico e social em que são

criados, com o propósito de desvendar as contradi-

ções ali presentes; da mesma forma, pressupõe o en-

tendimento dos processos de captação, tratamento

e edição de sons e imagens que possibilitam, cada vez

mais, a manipulação da realidade; pressupõe, também,

decifrar a intencionalidade das escolhas por trás da

diagramação das capas de revistas e jornais que criam

hierarquias entre os temas abordados; pressupõe, ain-

da, o entendimento do processo de produção de fa-

tos noticiosos a partir da relação, nem sempre neu-

tra, que as agências de notícia estabelecem com as

suas fontes informação etc.

Uma vez esclarecidos os objetivos de uma inter-

venção educomunicativa na escola, ou projeto edu-

comunicativo, a partir do viés Educação para a Co-

municação, propomos alguns questionamentos que

permitiriam saber em que medida esses objetivos es-

tão sendo alcançados: o projeto tem contribuído para

que os educandos desenvolvam a capacidade de ana-

lisar criticamente as mensagens midiáticas, superan-

do o senso comum? Tem ajudado a desenvolver cri-

térios para análise da própria comunicação e da co-

municação de terceiros? Tem

contribuído para que os edu-

candos criem mecanismos de

seleção frente ao universo de

informações disponíveis? O

exercício de análise das men-

sagens midiáticas tem possi-

bilitado criar uma interação

mais crítica e criativa com os

meios? 

Essas são algumas perguntas que permitiriam che-

gar a indicadores parciais de resultados, já que a Edu-

comunicação não se limita à leitura crítica dos meios.

Comunicação para a Educação
ou Mediação tecnológica na Edu-
cação

A incorporação das tecnologias da informação e da

comunicação (TIC) aos processos de ensino-apren-

dizagem tornou-se um imperativo. Não apenas em

função de um mercado de trabalho cada vez mais com-

petitivo e exigente, mas também em virtude das ex-

pectativas de crianças e jovens que não podem mais

ser atendidas pela tríade professor-giz-lousa.

Cada vez mais acessíveis, as TIC estão criando es-

paços autônomos de socialização e de interação com
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o conhecimento, estão mudando a forma como o ser

humano percebe e se relaciona com o tempo e o es-

paço e ampliando as possibilidades de lazer e de en-

tretenimento. Nesse sentido, uma criança que cresce

em contato com as novas tecnologias, dificilmente

conseguirá se adaptar a uma estrutura de ensino tra-

dicional, centrada na figura do professor e voltada para

a transmissão de conteúdos pré-estabelecidos. 

No entanto, a Comunicação

para a Educação não deve ser

reduzida ao uso das TIC na es-

cola tendo em vista apenas a

motivação dos alunos e a pre-

paração dos jovens para o

mercado de trabalho.  A esco-

la deve usar o potencial da co-

municação para desenvolver a

capacidade de expressão de indivíduos e grupos no

exercício da democracia, promovendo o diálogo, o di-

reito à liberdade e a cidadania. 

A relação dos educandos com as novas tecnologias,

portanto, deve ir além da análise crítica dos proces-

sos de produção e produtos da mídia. Hoje, a apro-

priação crítica das novas tecnologias passa pela apro-

priação de procedimentos e técnicas de produção,

com o objetivo de se criar formas originais de co-

municação e disseminação do conhecimento. Passa

também pela opção por processos colaborativos de

aprendizagem e pela defesa dos interesses coletivos

em detrimento de interesses pessoais, tendo em vis-

ta uma sociedade menos competitiva e, portanto, mais

solidária. 

Vídeos, podcasts, blogs e jornais de autoria coleti-

va são alguns exemplos de recursos usados em es-

paços educativos para o desenvolvimento da capaci-

dade de expressão e exercício da democracia. 

Um projeto educomunicativo, assim, poderia tam-

bém ser avaliado a partir do viés Comunicação para

a Educação – ou Mediação Tecnológica em Educa-

ção. Através de questionamentos embasados em seus

objetivos, chegamos, então, a novos indicadores de re-

sultados: o projeto tem possibilitado a experimenta-

ção de múltiplos usos das tec-

nologias da comunicação na

educação? Tem incentivado o

acesso às tecnologias como re-

cursos de expressão e para o

exercício da democracia, indi-

cando melhorias na capacida-

de de expressão dos educan-

dos e da comunicação em ge-

ral dentro da escola? Tem estimulado a produção mi-

diática de forma colaborativa? Tem estimulado a pro-

dução e divulgação de programas midiáticos de ca-

ráter educativo? 

Direito à liberdade de expressão

Considerando a herança histórica de uma educa-

ção marcada pelo autoritarismo e por relações de po-

der assimétricas, a liberdade de expressão entre crian-

ças e jovens ainda é vista, muitas vezes, como uma

ameaça dentro da escola.

A construção de uma sociedade democrática, no

entanto, passa pelo exercício desse direito, uma vez

que a vontade da maioria só pode ser conhecida e

respeitada mediante a manifestação dos indivíduos.

A elaboração de pensamentos e opiniões próprias,

A relação dos educandos com
as novas tecnologias, por-
tanto, deve ir além da análise
crítica dos processos de produ-
ção e produtos da mídia



por outro lado, se dá no processo de socialização, na

relação que estabelecemos com o outro e na troca

de conhecimentos e experiências, ou seja, no livre de-

bate de ideias e manifestação do pensamento. 

Em outras palavras, o desenvolvimento da capaci-

dade de expressão e a conquista da autonomia pas-

sam pelo exercício da liberdade, que deve ser enten-

dido também como exercício pedagógico, capaz de

promover a consciência de que somos responsáveis

pelas ideias e opiniões que emitidos e defendemos.

Em outras palavras, o exercício da liberdade na es-

cola deve ter como meta a liberdade responsável de

expressão, condição para que a escola seja humani-

zada. 

Dessa forma, um projeto educomunicativo na es-

cola pode ser avaliado a partir de seus princípios,

em particular, o direito à liberdade de expressão. Nes-

se sentido, os seguintes questionamentos seriam ne-

cessários: O projeto tem estimulado a capacidade de

expressão verbal (oral e es-

crita) e não-verbal (o sorri-

so, por ex.) dos membros da

comunidade escolar e a cria-

ção de ecossistemas comuni-

cativos abertos e francos? Tem

promovido o diálogo e o livre

debate de ideias e opiniões?

Tem promovido o respeito às

diferenças (de gêneros, crenças, étnicas) e aceitação

dos gostos pessoais? Tem possibilitado a mudança de

percepção dos educadores em relação a criança/jo-

vem/comunidade e vice-versa?

Protagonismo infanto- juvenil

O estímulo ao protagonismo juvenil está direta-

mente ligado à construção democrática da vida em

sociedade. Uma sociedade democrática, por sua vez,

demanda cidadãos participativos, dispostos a discu-

tir os problemas da comunidade e da Nação a qual

pertencem, propondo soluções originais e partici-

pando das decisões juntamente com os seus pares, de

forma direta ou através do voto. Iniciativa, autonomia

e criatividade são, portanto, essenciais para a demo-

cracia e poderão ser estimuladas desde a infância. Daí

optarmos pela expressão protagonismo infanto-juve-

nil e não apenas juvenil.

As novas tecnologias da informação e da comuni-

cação podem estimular o protagonismo de crianças

e adolescentes porque criam novas possibilidades

de participação social e estimulam a autonomia no

processo de construção do conhecimento. Na pro-

dução de vídeos, jornais, blogs, programas de rádio

etc., crianças e adolescentes experimentam diferen-

tes papéis e tomadas de decisão, aprendem a cons-

truir argumentos e a defender suas próprias ideias,

percebem que fazem parte de um grupo social e des-

cobrem o poder da negociação. Os processos de pro-

dução midiática são, nesse sentido, experiências de ci-

dadania.

Assim, um projeto educo-

municativo na escola poderá

ser avaliado pela sua capacida-

de de estimular o protagonis-

mo infanto-juvenil. Nessa dire-

ção, propomos os seguintes

questionamentos: o projeto

tem contribuído para o surgi-

mento de lideranças demo-

cráticas? Tem estimulado a criatividade e a autonomia

de crianças e adolescentes? Tem promovido a parti-

cipação e a iniciativa na escola? Tem estimulado o sur-

gimento de novos projetos?

Gestão democrática dos recursos
da informação e do conheci-
mento 

A criação de políticas públicas de Educomunica-

ção tem permitido o financiamento de projetos com

o objetivo de ampliar o potencial comunicativo da co-

munidade educativa. Esses projetos demandam re-

O estímulo ao protago-
nismo juvenil está direta-
mente ligado à construção
democrática da vida em so-
ciedade
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cursos humanos e tecnológicos. Assim sendo, as tec-

nologias da informação e da comunicação devem ser

apropriadas coletivamente, garantindo a todos o aces-

so à informação e o direito de expressão, além do do-

mínio dos processos de produção midiática. 

Os produtos obtidos a partir dos exercícios cole-

tivos de produção midiática, por sua vez, devem ser

encarados como formas de socialização do conheci-

mento produzido na escola. Nesse sentido, devem

se estender a toda comunidade. Trata-se da organiza-

ção do trabalho coletivo e da articulação entre poder

público, escola e comunidade tendo em vista a pro-

dução e a difusão do conhecimento. Tudo isso requer

algum tipo de gestão. 

É sabido que a Educomunicação nasce no contex-

to de luta pela democracia e a ela serve. Assim, espe-

ra-se que a gestão dos processos e dos recursos ne-

cessários à sua implementação seja do tipo partici-

pativa. 

A avaliação de um projeto educomunicativo com

foco na gestão da informação e da comunicação, por-

tanto, aponta outros indicadores de resultados que

com os demais permitirão analisar uma intervenção

educomunicativa em todas as suas dimensões. Nessa

direção seriam pertinentes questionamentos como:

o projeto tem permitido a apropriação democrática

dos recursos da informação e da comunicação? Tem

estimulado o trabalho colaborativo e o envolvimen-

to de educadores, educandos e membros da comu-

nidade? Tem possibilitado a criação de canais de co-

municação e expressão para o exercício da cidada-

nia? Tem reforçado a opção

pelo diálogo como forma de

superação de conflitos?

Uma vez elencadas as per-

guntas, coube a nós pensar

em tipos de respostas que

efetivamente permitiriam criar

critérios de avaliação para

projetos educomunicativos desenvolvidos em esco-

las. Achamos que seria melhor partir de respostas ob-

jetivas – sim/ não/ em parte – considerando, princi-

palmente, o fato das escolas públicas trabalharem com

educação de massa. A seguir, incluímos um espaço

no qual as respostas pudessem ser justificadas por

meio de dados qualitativos e, quando possível, quan-

titativos, com a possibilidade de ampliação e apro-

fundamento das respostas iniciais. Por fim, criamos um

espaço para descrição de ações futuras, estimuladas

inclusive pelo exercício de avaliação.

Algumas considerações:

A avaliação de intervenções educomunicativas se

dá no processo; portanto, é contínua e permanente.

A elaboração de um instrumento avaliativo e seu uso

periódico (avaliação bimestral/ semestral/anual) será

útil para a melhoria do processo.

Na educomunicação priorizamos a avaliação par-

ticipativa. Portanto, recomendamos que o instrumento

seja respondido coletivamente. Isso ajudará o grupo

a enxergar todo o processo. Quando isso não for pos-

sível, o instrumento poderá ser adaptado e usado para

auto-avaliação. Ex: Tenho melhorado minha capacida-

de de expressão, isto é, estou me comunicando mel-

hor dentro e fora da escola? Tenho participado mais

das atividades coletivas e tomado iniciativas dentro

dos grupos? As respostas, no entanto, deverão ser ana-

lisadas posteriormente pelo professor responsável

pela gestão do projeto.

Conclusão

A partir das especificidades das áreas de interven-

ção da Educomunicação – e da interação entre elas

–, e dos princípios que norteiam uma ação educo-

municativa, chegamos a um modelo de avaliação que

permitiria analisar os projetos educomunicativos em

todas as suas dimensões. No entanto, não se trata

de um modelo pronto, acabado. Requer aperfeiçoa-

mento e adaptações em situações particulares, como,

por exemplo, projetos educomunicativos desenvolvi-

dos no âmbito da educação especial, no âmbito da

educação profissionalizante e outros.

Não obstante, acreditamos que seja um passo im-

portante para a consolidação e qualificação de práti-

cas educomunicativas nas escolas, uma vez que per-

mitiria justificar investimentos

na implementação e continui-

dade dessas ações. Além dis-

so, um instrumento adequado

de avaliação, usado de forma

correta e sistemática, contribui

para a organização do grupo,

permite que cada um se per-

ceba enquanto sujeito e parte

do coletivo, faz enxergar avanços e retrocessos, esti-

mula o diálogo e a reflexão em torno dos valores cons-

truídos socialmente, possibilita a construção de no-

vos conhecimentos, ajuda a promover outras inicia-

tivas etc.

Dessa forma, um instrumento de avaliação de açõ-

es e projetos educomunicativos cumpriria muito mais

do que uma função técnica. Ele seria parte impor-

tante do exercício da cidadania e do próprio pro-

cesso de construção da democracia na escola, além

de permitir a reflexão e vigilância epistemológica em

torno do conceito de Educomunicação.

um instrumento de avalia-
ção de ações e projetos
educomunicativos cumpri-
ria muito mais do que uma
função técnica
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