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EMENTA 

 
Panorama das diversas correntes teóricas da comunicação contemporâneas. As teorias latino-americanas. Os principais 

estudos brasileiros. 

OBJETIVOS 

Definir os conceitos de comunicação e compreender o processo comunicacional em suas várias vertentes. Reconhecer as 

diversas teorias e suas especificidades. Contextualizar as concepções de comunicação na contemporaneidade. 

Proporcionar ao aluno a utilização das teorias da comunicação na análise crítica dos fenômenos midiáticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. O campo científico da Comunicação Social. 
2. O paradigma epistemológico pós-moderno. 
3. Cultura, ideologia e discurso: panorama conceitual e articulações com o campo 
4. A escola francesa da comunicação: E. Morin e R. Barthes. 
5. Sistema cultural dominante: manipulação e hegemonia nos meios de comunicação. 
6. Estudos culturais. 

6.1 A cultura do outro e a etnografia. 
6.2 Estudos feministas. 
6.3 A questão das identidades. 
6.4 Pensamento decolonial. 

7. A cultura da mídia. 
8. Estudos de recepção: a questão do sujeito. 
9. Pensamento latino-americano: comunicação, cultura, política e suas mediações. 
10. Os estudos de memória. 
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OBSERVAÇÃO 

 
ESTÃO VEDADAS TODAS AS FORMAS DE REGISTRO DE SONS, IMAGENS E/OU IMAGENS E SONS 
DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS PRESENCIAIS E EVENTUALMENTE REMOTAS. 
 
 
 

METODOLOGIA 

 
A disciplina será ministrada às terças-feiras, das 18h às 22h em aulas expositivas e/ou dialogadas sobre textos 
paradigmáticos. Análise fílmica. Seminários e debates. 
 
 

CRITÉRIOS/ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
1. Os estudantes deverão ter o mínimo de 75% de frequência a ser computada, por chamada nominal, 

ao fim das aulas.  
2. O grau obtido na disciplina será a média referente a duas notas: N1 e N2. 
3. A N1 será uma prova teórica individual. A N2 será um seminário em grupo. 
4. A segunda chamada e a prova final serão uma prova individual sem consulta. 
 

CRONOGRAMA 

 
Aula 1 – apresentação da ementa, da bibligrafia e do curso e explicação sobre os critérios de avaliação. 
Aula 2- O campo científico da Comunicação Social. 
Aula 3 - O paradigma epistemológico pós-moderno. 
Aula 4 -Cultura, ideologia e discurso: panorama conceitual e articulações com o campo 
Aula 5 -A escola francesa da comunicação: E. Morin e R. Barthes. 
Aula 6 - Sistema cultural dominante: manipulação e hegemonia nos meios de comunicação. 
Aula 7 – Revisão de matéria. 
Aula 8 – N1 
Aula 9 – entrega da N1. 
Aula 10 - Estudos culturais. 



1.1 A cultura do outro e a etnografia. 
1.2 Estudos feministas. 
1.3 A questão das identidades. 
1.4 Pensamento decolonial. 

Aula 11 - A cultura da mídia. 
Aula 112 -Estudos de recepção: a questão do sujeito. 
Aula 13 - Pensamento latino-americano: comunicação, cultura, política e suas mediações. 
Aula 14 -Os estudos de memória. 
Aula 15- N2. 
Aula 16 – Segunda chamada e prova final. Entrega de resultados. 
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