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EMENTA 
Esse curso pretende analisar as relações entre Religião, Cultura e Mídia, no caso da mídia 
protestante do Brasil nos últimos 50 anos. O protestantismo, em suas mais variadas formas, 
vem obtendo bastante visibilidade nos últimos 30 anos no Brasil, devido muito em parte ao 
uso dos meios de comunicação de massa. 
 
 
PROGRAMA 
À luz da História Cultural pretendemos compreender a mídia evangélica como um 
instrumento de propaganda e de instrução, dirigido a "fiéis" e a "não-fiéis", produzido por 
diversos agentes sociais, com interesses variados.  
 Para isso serão abordados os seguintes tópicos: 
- definições de religião e mídia - historicidade e transformações 
- reconhecimento e problematização do campo religioso brasileiro e do protestantismo em 
particular - diferenças entre protestantismo histórico e pentecostalismo 



- mercado consumidor evangélico e mídia - funções, mensagens e formatos 
- comparação entre Brasil e Estados Unidos (o maior produtor de mídia evangélica do 
mundo) - diferenças e semelhanças 
 O curso pretende apresentar um panorama histórico da mídia evangélica no Brasil, 
procurando desenvolver a habilidade de análise de documentos iconográficos e midiáticos, 
enfocando as relações entre mensagem, imagem, sons, contextos históricos, produtores e 
receptores. 

 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
O curso oferecerá aulas expositivas, leitura e discussão de textos acadêmicos, análise de 
iconografia e produtos de mídia audiovisual. 
O curso se dividirá em três módulos: 
Módulo 1) Introdução 
Introdução aos conceitos de Religião e de Mídia, à luz da História Cultural (2 aulas); 
Módulo 2) Compreendendo a mensagem – História do Protestantismo e do 
Pentecostalismo 
- História do Protestantismo e do Pentecostalismo no Brasil (2 aulas) 
- Fundamentalismo religioso, carismatismo, evangelicalismo – comparação entre Brasil e 
Estados Unidos (1 aula) 
- Seminário - *Árvore genealógica* do protestantismo brasileiro (1 a 2 aulas, dependendo 
do número de alunos matriculados) 
Módulo 3) Compreendendo os meios – Mídia Evangélica – Brasil e Estados Unidos 
- Panorama histórico – séculos XIX e XX (1 aula) 
- Cultura Visual (1 a 2 aulas) 
- Mídia impressa (2 aulas) 
- Cultura audiovisual - TV, vídeo, rádio, cinema (2 a 3aulas) 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Participação em sala/presença (freqüência); seminário e trabalho final, em que o(a) aluno(a) 
deverá analisar um produto de mídia evangélica, articulando as leituras e discussões feitas 
ao longo do curso. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 
A ser definido com alunos – forma de agendamento – contato por e-mail: 
elmoura@unicamp.br  karinakbellotti@yahoo.com  
 
 
 


