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Ementa: Reflexões contemporâneas sobre a sociedade, poder e subjetividades a partir dos marcos 
teóricos das teorias da Comunicação. A comunicação como campo conceitual de conhecimento e 
pesquisa e como um conjunto de discursos e práticas sociais empíricas. Correntes teóricas, 
paradigmas e tendências dos estudos de comunicação. A pesquisa em comunicação na América 
Latina e no Brasil. Os estudos brasileiros como dimensões epistêmicas da tradição do pensamento 
comunicacional brasileiro.  



 

 

Objetivo Geral:  
Compreender as referências teóricas que fundamentam os conceitos contemporâneos do campo da 
Comunicação Social em articulação com as contribuições interdisciplinares para a construção de 
conhecimento no campo. 
 
Objetivos Específicos:  
. Desenvolver re f lexões teór icas acerca do campo da comunicação e  da p rá t ica  
comunicac iona l  na contemporane idade; 
.  Conhecer e analisar modelos e conceitos do processo de comunicação contemporâneo; 
. Compreender a importância desses conceitos e modelos para a análise dos meios de comunicação, 
a atuação e o seu papel social; 
. Contextualizar de forma crítica as concepções de comunicação, de sujeitos, corpos e territórios na 
contemporaneidade; 
. Proporcionar à/ao pós graduanda/o a materialização de teoria/s da comunicação na análise dos 
fenômenos midiáticos; 
. Desenvolver trabalhos, aplicando a/s teoria/s a partir de temas previamente discutidos, em 
interseção com os temas dos projetos de pesquisa da/os pós graduanda/os.  

 
 

Conteúdo Programático: 
A teoria como prática libertadora e a importância da criticidade para o mundo que estamos 
construindo;  
Escolas clássicas da Comunicação Social e suas contribuições para a construção de 
conhecimento no campo; 
Perspectivas latino-americanas; 
Comunicação social na disputa pela hegemonia cultural e política; 

       Versões na/da contemporaneidade: autorias, temas, agendas de pesquisa: teoria feminista, pós          
colonialismo, gênero, racialidades, cultura (áudio)visual, corpo e território. 

Metodologia: 
Aulas expositivo-dialogadas sobre temas previamente definidos a partir do Conteúdo Programático. 
Painéis expositivos. Rodas de análise.  

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
 
Participação nas rodas de análise – 2,0 (dois) pontos; 
 
Participação nos painéis expositivos – 2,0 (dois) pontos; 
 
Artigo final com temática que contemple a aplicação de questões debatidas em aula e em interseção 
com os temas dos projetos de pesquisa da/os pós graduanda/os – 6,0 (seis) pontos. 
 
A média final corresponderá à média aritmética das notas obtidas nas atividades acima descritas. 
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Planejamento – disciplina ministrada entre 04/10/23 a 07/12/23: 
 
Aula 01: 
04/10 = Apresentação e discussão do Plano da disciplina, da metodologia das aulas e das 
pesquisas discentes  
 
Aula 02: 
05/10 =  A importância da criticidade para o mundo que estamos construindo — A teoria como 
prática libertadora 
 
Aula 03: 
11/10  = Estudos norte americanos de Comunicação  
 
Aula 04: 
18/10  = Escola de Frankfurt 
 
Aula 05: 
19/10  = Estudos culturais 
 
Aula 06: 
25/10 = Estudos latino-americanos  
 
Aula 07: 
26/10 = Estudos latino-americanos 
 
Aula 08: 
01/11 = Corpo e território  
 
Aula 09: 
08/11= Imagem e política 
 
Aula 10: 
09/11 = Teoria feminista e cultura (áudio)visual 
 
Aula 11: 
16/11 = Orientação para elaboração dos artigos finais 
 
Aula 12: 
22/11 = Gêneros e sexualidades no contexto comunicacional 
 
Aula 13: 
23/11 = Racialidades e representatividade 
 
Aula 14: 
29/11 = Fluxos migratórios: memória e imaginário 
 
Aula 15: 
30/11 = Entrega e apresentação oral dos artigos produzidos  
 
Aula 16: 
06/12 = Entrega e apresentação oral dos artigos produzidos 
 
Aula 17: 
07/12 = Avaliação e encerramento da disciplina 
 
 
 



 

 

PROFESSORA: Gabriela Santos Alves – gabriela.alves@ufes.br 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


