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Nesse volume seguindo a pol tica editorial da revista E-com contemplamos a divulga o da

pesquisas  na  rea  da  Comunica o  e  a  interface  da  Comunica o  com  reas  afins.  Os

artigos  demonstram  o  car ter  interdisciplinar  e  multifacetado  da  rea  da  comunica o

Assim foram selecionados dois artigos que discutem quest es ligadas  cinematografia, dois

que  discutem  a  rela o  da  Comunica o  com  a  Hist ria,  dois  que  discutem  a  rela o  da

Comunica o com pol ticas publicas e um artigo que discute a produ o editorial de duas

revistas  sobre  boa  forma  f sica.  Para  a  resenha  Renato  Pereira  comenta  o  recente

lan amento de dois livros do grupo de pesquisa de Comunica o GRIS (Grupo de pesquisa

de Imagem e Sociabilidade) do programa de p s-gradua o da UFMG. 

Em Cinema de Massa e Cinema de autor sob o ngulo da autoria Jos  Wanderson Lima

Torres discute a pol mica quest o cinema de autor e cinema de massa sobre novos ngulos

argumentativos.Torres  ao  discutir  a  teoria  cinematogr fica,  proposta  pelos  franceses  dos

Cahiers  -  a  pol tica  dos  autores  -  demonstra  que  a  prioridade  conferida  por  Bazin  e  seus

seguidores  em  rela o   inten o  do  diretor  (como  autor  do  filme)  e  o  desempenho  do

espectador  na  interpreta o,  ao  apenas  resgatar  essa  inten o,   equivocada  no  contexto

hist rico contempor neo revisado pelos construtos te ricos da Semi tica, do Estruturalismo

de Barthes, a an lise do discurso e a est tica da recep o.  Torres, portanto sinaliza que tais

construtos  te ricos  recolocaram  o  lugar  do  sentido  que  agora   uma  constru o  do

leitor/espectador  em  di logo  com  a  obra.  O  autor  n o  nega  a  possibilidade  de  autoria  do

diretor (embora n o tenha autoria plena) que segundo o autor  a ponta de lan a  de um

trabalho  coletivo  em  que  um  sujeito   constitu do.  Mas  reconhece  que  a  atribui o  de

autoria  em  grande  parte  depende  do  espectador  e  para  tanto  depende  de  sua  educa o

est tica  filmica.  O  autor  ent o  prop e  ressaltar  as  escolhas  do  diretor  como  elemento  de

distin o entre o cinema de autor e o cinema de massa e baseia seu argumento na atitude

tico-pol tica que pode ser adotada pelo diretor do cinema de autor.      

Iara Sydenstricker problematiza sobre a rela o entre dramaturgia e t cnicas de anima o a

partir da an lise de um produto televisual: a cria o de uma b blia para s rie de anima o

infantil.  O  artigo  busca  compreender  como  se  estabelecem os  v nculos  entre  dramaturgo,

animadores e personagens, tendo em vista o fato de n o haver atores em cena, nem mesmo

palco, cen rio ou loca o reais.



O objetivo do artigo de Eliza Bachega Casadei   discutir  alguns aspectos interdiscursivos

existentes entre a narrativa da Hist ria e a apresenta o do presente posta em opera o pela

narrativa  jornal stica.  Para  isso  a  autora  prop e  partir  de  dois  par metros  principais:  os

efeitos de sentido que s o mobilizados na inser o dos dados hist ricos na constru o das

reportagens e os intertextos e os interdiscursos que s o mediados a partir do jogo de reenvio

mobilizado por essas narrativas hist ricas. Assim a autora pretende articular uma discuss o

sobre  uma  narrativa  posta  no  passado:  a  hist ria  e  o  discurso  jornal stico  que  aponta  o

presente e revelar a partir de um processo de desconstru o anal tica a din mica do modus

operandi  de  determinadas  mat rias  que  ao  citar  eventos  hist ricos  faz  uso  de  alguns

artif cios que fornecem uma ideia falseada de validade hist rica e veracidade os quais s o

postos  em  opera o  para  a  constru o  de  um  discurso  jornal stico  opinativo  sobre

determinados eventos ou dados da realidade. 

Olhando por outro ngulo a rela o hist ria e Comunica o, Thiago Eloy Zaidan pretende

demonstrar  como  a  constru o  de  um  determinado  discurso  pol tico  (posteriormente

considerado  hist rico  na  forma o  da  hist ria  pol tica  brasileira)  foi  montado  a  partir  da

interven o  ou  participa o  dos  meios  de  comunica o  social  para  a  efetiva  forma o  de

um consenso em torno da articula o do golpe de Estado de 1964 no Brasil.

Os autores Greicy Mara Fran a, Lairtes Chaves Rodrigues Filho e Mayara Martins Alves da

Quinta  e  Silva  apresentam  no  artigo  intitulado  Responsabilidade  social  e  divulga o  de

pol ticas  p blicas  ambientais:  Um  estudo  de  caso  da  assessoria  de  comunica o  da

Secret ria  de  Meio  Ambiente  e  desenvolvimento  Urbano  de  campo  Grande/  MS  os

resultados parciais  da experi ncia de pesquisa experimental  da contribui o acad mica na

implanta o do n cleo de comunica o social da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano de Campo Grande. Os autores analisaram as mat rias do mbito

das  pol ticas  ambientais  do  munic pio  e  verificaram o  desenvolvimento  da  divulga o  de

materiais  informativos  em  meio  ambiente.  Tamb m  foram  analisados  os  sites  noticiosos

pelo trabalho de acess ria que difundem conhecimentos e comportamentos de acordo com

as pol ticas ambientais da cidade e os coment rios p blicos realizados nesse site.    

J  Antonio  Carlos  Sardinha  prop e-se  a  realizar  uma an lise  da  quest o  da  Comunica o

P blica no Brasil e o sistema de Sa de, considerando a rela o que esse estabelece com o



p blico  a  partir  dos  planos  de  trabalho  da  Comiss o  de  Informa o  e  Comunica o  do

conselho Nacional  de Sa de.  O autor  parte do pressuposto que a Comunica o do Estado

estabelecida entre o Estado e a sociedade enfrenta o desafio de  consolidar a Comunica o

P blica  como  pol tica  a  ser  implementada  no  contexto  de  est mulo   transpar ncia  e  

participa o na gest o p blica.   

No artigo Revistas Femininas de bem-estar: Um estudo comparativo entre Boa Forma

e  Women S  Health  Juliana  Lopes  de  Almeida  e  rsula  Batista  Bai o  fazem  um  estudo

comparativo entre as revistas femininas dedicadas a h bitos saud veis e corpo em boa forma f sica:

Bem -estar  e   Women S  Health.  O  enfoque  baseou-se  em  uma  busca  explorat ria  das

metodologias da an lise da linguagem do conte do e na an lise do discurso.
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