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Ementa: A teoria do cinema narrativo classsico. As teorias da vanguarda francesa. Montagem e 
ideografia. Fenomenologia do cinema. Audiovisual e realidade. Teoria do plano. Antropologia do 
audiovisual.
Objetivo Geral: Estudar teorias que fundamentaram o cinema narrativo classsico, assim como as
que  surgiram com as  diferentes  escolas  cinematograsficas,  especificamente  a  das  vanguardas
artíssticas na Alemanha, na Unia o Soviestica e França. Estudo da emergeciancia do cinema moderno e
do realismo dos anos 50, dos cinemas do Terceiro Mundo, ates as primeiras reflexo es ideolosgicas
e semiosticas do iníscio dos anos 70. Gecianeros cinematograsficos do grande cinema comercial.

Objetivos Específicos:  Estudo das primeiras teorias do cinema. As reflexo es provenientes da
vanguarda francesa, da escola soviestica, da escola alema . Justificativa artísstica do cinema. Teoria
da montagem. Fenomenologia do cinema. Realismo cinematograsfico em Andres Bazin e Sigfried
Kracauer; plano-sequêeciancia: duraça o e verdade. Antropologia, filosofia e o audiovisual em Edgar
Morin e Merleau-Ponty. Semiostica e cinema, em Christian Metz. O pensamento cinematograsfico
alternativo  a  Hollywood:  reflexo es  cinematograsficas  latino  americanas  e  africanas.  O  debate
ideolosgico do cinema. Justificativas para os gecianeros cinematograsficos comerciais.

UNIDADE I – A IMAGEM.
1. Elementos  constitutivos  e  derivados  das  imagens.  Relaço es  com  o  real.  A  analogia.

Representaça o  do  espaço;  representaça o  do  tempo.  Reconhecimento  e  rememoraça o.



Imagem e significaça o.
2. Caracteríssticas fundamentais da imagem físlmica. O pensamento visual.
3. Contexto cultural contemporacianeo do surgimento do cinema.

UNIDADE II – TEORIAS DO CINEMA – PLANO GERAL.
1. Teorias do primosrdio. Em busca da esseciancia do cinema. 
2. A tradiça o formativa. Autores, escolas, movimentos. 
3. A tradiça o realista. Autores, escolas, movimentos.
4. Teoria do Autor. Autores, escolas, movimentos.
5. Linguagem cinematograsfica. Gramastica cinematograsfica. Cinema e significaça o. 
6. Fenomenologia e cinema.

UNIDADE III – DOBRAS REFLEXIVAS SOBRE TEORIAS DO CINEMA.
1. Do naturalismo ao realismo crístico. Narrativa classsica hollywoodiana.
2. Crística das teorias da montagem.
3. Teorias  dos  ‘cinemas  novos’  -  enfrentamento  e  resisteciancia  ao  cinema hegemocianico  no

pensamento latino-americano e africano.
UNIDADE IV – CINEMA, IDEOLOGIA E IMAGINARRIO.

1. Contexto cultural preparatosrio. Modernidade, hiperestísmulo e sensacionalismo.
2. Participaça o  afetiva,  projeça o-identificaça o.  Gecianeros  cinematograsficos  e  grande cinema

comercial.
3. O  debate  em torno  do  fator  ideolosgico  do  cinema;  movimentos  por  um cinema  anti-

ilusionista.
Metodologia:
Trata-se de disciplina em modalidade Remota – no contexto do EARTE. O desenvolvimento da disciplina 
consistiras de leituras e estudos orientados, fundamento para discusso es e contextualizaça o histosrica das 
diversas abordagens teosricas do cinema. Sera o disponibilizados textos e endereços de trechos de obras 
representativas para o aparecimento das diversas teorias, obras em torno das quais sera o realizados estu-
dos e debates crísticos. 
Como recursos sera o necessasrios: acesso ain internet, acesso ain plataforma que organize ensino e tarefas e 
disponibilidade de tempo.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:
A avaliaça o se concentraras em:

1. Seminasrios temasticos e produça o de textos de crística;
2. Participaça o ativa nos debates, a partir de leituras orientadas;
3. Presença;
4. Trabalhos escritos.
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Artigos de revistas especializadas e trabalhos apresentados em encontros da asrea.

Cronograma:
Aula 1:  Apresentaça o do programa. Panorama geral da disciplina. Trabalhos que sera o desenvolvidos. 
Critesrios de avaliaça o e organizaça o das dinaciamicas dos encontros. Indicaça o de material audiovisual para 
prosximo encontro (endereço digital)e orientaça o para leituras.

Aula 2: Caracterizando Imagem. Particularidades da imagem frente ain escrita; particularidades da imagem
em movimento. Textos: “A caracterizaça o da Imagem”, cap. 1 do livro de NEIVA, Jr, Eduardo A Imagem./ 
Cap. 1 ‘As caracteríssticas fundamentais da imagem físlmica’, do livro de Marcel MARTIN, A linguagem Ci-
nematográfica. Exemplo físlmico.

Aula 3: Caracterizando a imagem cinematograsfica (breve recapitulaça o de aspectos da linguagem cinema-
tograsfica). Cap 2. “O papel criador da caciamera”, do livro de Marcel MARTIN, A linguagem cinematográfi-
ca/ Filme com exemplos.

Aula 4: Teorias – Uma visa o panoraciamica. Capístulos “Introduça o”, “A tradiça o Formativa”, “Teoria Realista 
do Cinema”, de J. Dudley Andrew, livro As principais teorias do cinema. Filme com exemplos.

Aula 5: Tradiça o Formativa – Munsterberg, Eisenstein, Arnheim e Balascz, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 6:  Tradiça o Realista – Bazin e Kracauer, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 7: Teorias com raíszes psicolosgicas – Jean Mitry, ainda segundo J. Dudley Andrew. 

Aula 8: Teorias com bases filososficas e antropologia profunda – Merleau-Ponty e Edgar Morin. Coletanea 
de textos de Ismail Xavier.

Aula 9:  Teorias semiolosgicas – Christian Metz e Iuri Lotman – o primeiro segundo J. Dudley Andrew + 
texto do livro Estesticas do Filme.

Aula 10:  Teorias da Ideologia – Textos de Fredric Jameson, Bertrand Tavernier e sobre o dispositivo, do 
livro de Ismail Xavier.

Aula 11: Cinemas Novos – Panorama anti imperialista do Festival de Locarno (na segunda metade da des-
cada de 60). Emergeciancia dos cinemas africanos, latino-americanos e asiasticos.

Aula 12: Cinema Novo – Brasil. Textos de Glauber Rocha, Joses Carlos Avellar, Jean-Claude Bernardet e Is-
mail Xavier.

Aula 13: Cinemas Novos – Cuba, Argentina e Bolísvia. Textos de Tomass Gutiesrrez Alea, Santiago ARlvares.

Aula 14: Panorama africano e emergeciancia de novas pautas temasticas – texto de Robert Stam e Ismail Xa-
vier.

Aula 15: Encerramento – Uma afirmaça o anti ilusionista; a revanche hollywoodiana. Textos de Robert 
Stam e Ismail Xavier.


