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EMENTA 
 
Abordagem contemporânea para os entrelaces entre comunicação social, ciência e tecnologia. As 
interfaces comunicacionais para temas ligados ao meio ambiente e à sociedade. O jornalismo 
científico e as formas de divulgação das concepções, políticas e usos tecnológicos da sociedade.  
  

 
OBJETIVOS 

 

Possibilitar que o discente conheça o desenvolvimento do pensamento científico, o conceito de 
Ciência  e Tecnologia e a sua aplicabilidade no cotidiano, assim como o uso do instrumental da 
comunicação para difusão, divulgação e disseminação da Ciência & Tecnologia.  
 

 
METODOLOGIA 

 
1. Aulas expositivas sobre tópicos do conteúdo programático, com apresentação de slides digitais e 
material de apoio em mídia impressa (textos teóricos e de imprensa) e audiovisual (entrevistas e 
vídeo-documentários). 
 
2. Análise de conteúdo sobre textos e publicações de divulgação científica, jornalismo científico e 
campanhas publicitárias. 
 
3. Exercícios práticos de aplicação do conteúdo, incluindo: 

• Produção de resenhas sobre obras indicadas (livros e filmes); 
• Visita monitorada a laboratório e/ou centro de pesquisa; 
• Palestras e entrevistas com pesquisadores convidados. 

 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Ciência & Tecnologia  

• Conhecimento tradicional X conhecimento Tácito X conhecimento científico 
• Construção do conhecimento científico e da tecnologia  
• Qual o gênero da ciência? 
• Revisão do conhecimento científico e tecnológico na perspectiva de Gênero e Raça 
• A história da ciência e a ausência da mulher e do negro 

 
Comunicação da Ciência 

• Comunicação pública da ciência 
• Demandas de popularização do conhecimento científico 
• Disseminação, difusão e divulgação científica 
• Segmentos de público interessados em ciência 
• Publicações e veículos segmentados e especializados 
• Políticas de C & T e de divulgação do conhecimento científico  
• Arte e ofício feminino para comunicação da C&T  
• Jornalismo científico como mediação crítica das ciências 
 

Ciência, Comunicação e Sociedade 
• As ciências e as tecnologias na exploração do meio ambiente e do corpo humano  
• Os dilemas éticos da ciência e da comunicação  

• Compromissos sociais da difusão e divulgação científica 
 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada tomando em consideração 3 tipos de ações:  
 1)  Ensaio teórico sobre o primeiro módulo; 
 2) Análise de um produto que trate de divulgação científica ou jornalismo científico; 
 3) Desconstrução e construção de uma campanha publicitária. 
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