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EMENTA 
Apresentação e discussão de conceitos e da história dos patrimônios, museus e memórias sociais, com especial enfoque 
nos museus como espaços de memória, e o seu papel na formação da sociedade. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Bloco 1 – Patrimônios 
 
- Apresentação da disciplina; 
- Definições (UNESCO, Constituição Brasileira de 1988, teóricos da preservação e outros - documentos); 
- As cartas patrimoniais; 
- Os vários tipos de patrimônio; 
- Evolução do conceito de patrimônio, desde os monumentos históricos até às produções culturais virtuais/patrimônio 
digital; 
- Como o patrimônio se organiza/institucionaliza em alguns países (Inglaterra, França e Itália); 
- A história do patrimônio brasileiro (anteprojeto de Mário de Andrade, Rodrigo Mello Franco de Andrade e Decreto 
Lei 25/37, Aloísio Magalhães e o CNRC e o patrimônio hoje); 
- Patrimônio museológico. 



Bloco 2 – Museus 
 
- Definições e terminologia ao longo do tempo; 
- A história do museu (do gabinete de curiosidades ao museu virtual); 
- A instituição (missão, funcionamento, acessibilidade, equipe técnica, etc.); 
- O código de ética do ICOM e outros documentos de boa conduta e prática; 
- A formação de coleções e acervos – coleções reais, pilhagens (guerras), escavações arqueológicas, heranças 
familiares, tráfico ilícito, etc.; 
- A materialidade e a imaterialidade dos acervos; 
 
Bloco 3 – Memórias Sociais 
 
- O museu como espaço de memória (s) – locais de guarda, estudo, documentação e exibição de acervos; 
- A representação da memória individual e coletiva no museu; 
- Relações entre coleções museológicas, narrativas e trajetórias sociais; 
- Memória oral, escrita e visual e a formação de acervos áudio-visuais (museus da imagem e do Som, centros de 
história oral, etc.); 
- Imagem, memória e história; 
- Acervos fotográficos e memória social; 
- A preservação e a transmissão da memória social no museu. 
 
Bloco 4 – Relações entre patrimônios, museus e memórias sociais – seminário discente 
 
Serão abordados quatro temas (ou estudos de caso), abaixo sugeridos, um tema por aula, com dois grupos apresentando 
suas pesquisas. 
- O museu como meio de preservação da memória social. 
- A memória social abordada (ou contida) em alguns museus locais. 
- O museu e seus aspectos tangíveis e intangíveis. 
- A musealização de acervos da UFPE. 
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