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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ESTUDOS EM MEMÓRIA SOCIAL I 

MODALIDADE: PRESENCIAL 

ANO/SEMESTRE: 2023/1 

CARGA HORÁRIA: 45 horas                                NÚMERO DE CRÉDITOS: 3        

DIA E HORÁRIO DAS AULAS: SEXTAS-FEIRAS, 14h-17h. 

PROFESSORES: Ana Amélia Lage Martins e Eliezer Pires     
 

EMENTA:  
A memória como fenômeno social. A fundação do campo de estudos em memória social. A constituição da 
Memória Social enquanto objeto no contexto das Ciências Humanas. Principais abordagens teóricas e 
metodológicas (a construção do conhecimento a partir da memória social). Representações de tempo em 
diferentes sociedades: tempo cíclico, tempo mítico e tempo linear ou histórico. Memória Social, mito e narrativa. 
Memória Social e História. Memória Social e memória individual. Memória coletiva. Memória Social, linguagem e 
sistemas simbólicos. Memória Social, tradição e criação. A conjugação da lembrança e do esquecimento na 
construção da Memória Social. Memória Social e relações de poder. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
• Inserir os alunos na compreensão do território epistemológico da Memória Social. 
• Proporcionar o reconhecimento dos percursos intelectuais de autores de referência do campo. 
• Estimular o entendimento de questões teórico-metodológicas e conceituais relacionados aos estudos 

da memória social, a partir da contribuição de autores clássicos e contemporâneos. 

METODOLOGIA: 
 
Aulas expositivas e dialogadas, com divisão dos encontros em dois momentos: 
  
1) exposição sobre o tema da aula; 
  
2) debates em sala de aula, envolvendo uma prática educativa na construção ativa do conhecimento oriunda da 
apreensão crítico-reflexiva de situações da realidade aplicando categorias conceituais presentes nos textos da 
disciplina. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Módulo 1: Memória e Teoria Social. A dialética lembrança-esquecimento.  O campo de estudos da Memória 
Social. Representações do tempo. Memória Social, mito e narrativa. Memória e História. A memória coletiva.  
 
Módulo 2. Memória, Identidade, Espaços e Narrativas. Lugares de Memória. Narrativas em disputa. Memória e 
espaços públicos. Memória e Identidade. Experiências, subjetividades e construção de discursos.  

 
 



CRONOGRAMA DA AULAS 
 

Data Conteúdo 

14/04/23 
 

Apresentação do Programa 
O campo de estudos da Memória Social 
A dialética lembrança-esquecimento 
 
 

28/04/23 
 

O que é memória? 
 

 
05/05/23 

 
Memória, Mito e Narrativa  

 
12/05/23 

 
Memória e Representações do Tempo  

 
 
19/05/23 

 

Memória e História 

 

26/05/23 A Construção Social da Memória 

 
 
02/06/23 

 

A Memória Coletiva 

 

09/06/2023 Atividade remota 

 
 
16/06/23 

 
 
Lugares de memória 

 
 
23/06/22 

 

Lutas sobre o passado 

 

30/06/23 Memória, espaço e patrimônio 
 

07/07/23 Memória, identidades e construção de subjetividades 
 

14/07/23 Memória, tecnologias e contemporaneidade 
 
 

  
 

 



AVALIAÇÃO: Trabalho escrito em formato de artigo científico. 
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