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APRESENTAÇÃO

Etimologicamente, a palavra “influência” deriva do ato ou efeito de influir, ação 
que uma pessoa, organização e/ou ator social exerce sobre outrem. Liga-se ao 
prestígio, ao crédito, à ascendência, ao predomínio e ao poder. Poderíamos dizer, 
assim, que pensar a influência da Comunicação remete a um universo caleidoscópico, 
investido de nuances que envolvem sujeitos, nações, narratologias, mídias virtuais 
e de massa, jornalismo, comunicação pública, publicidade, cinema, produção 
audiovisual, relações públicas, marcas, etc.

Destarte, este e-book intitulado “A influência da Comunicação 2”, comunga 
estudos, olhares e análises de pesquisadores de todo Brasil que trafegam pelos 
campos do jornalismo, da comunicação pública e política, das mídias emergentes, do 
bios virtual e das práticas/experiências do consumo, contribuindo para a elaboração 
de uma obra que debate o estatuto da Comunicação em um contexto cada vez mais 
midiatizado e permeado pela cultura de consumo.

Carecemos de uma renovação das condições teóricas, epistemológicas, 
profissionais e metodológicas da Comunicação e do fulcral laço social, tão frágil nas 
sociedades expostas aos imprevisíveis ventos da globalização, da midiatização e do 
consumo sem bússola. Desta perspectiva, podemos produzir mecanismos analíticos, 
dados e informações que geram impacto social e auxiliam no entendimento, mas, 
também, na construção de um mundo melhor e mais justo.   

(Re)conhecer a influência da Comunicação para a sociedade, as organizações, 
os Estados-nação e os sujeitos, tornou-se sine qua non para a gestação da paz, a 
redução das desigualdades econômicas, culturais e sociais. Assim como a política 
perpassa o tecido social, a Comunicação, igualmente, se entrama por esse tecido, o 
define, o significa, o ressignifica e o constitui. 

Necessitamos admitir os desafios, desvios e dificuldades da Comunicação, 
abraçando as oportunidades, esperanças, possibilidades e influências que dela 
efluem.  

Marcelo Pereira da Silva
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar 
ética e legalmente anúncios publicitários 
destinados ao público infantil que foram veiculados 
no primeiro semestre de 2016 e apreciados pelo 
Conselho de Auto-regulamentação Publicitária. 
O método utilizado foi à análise de dados 
teóricos partindo da proibição legal das peças 
publicitárias, juntamente com a comparação 
das campanhas que foram proibidas pelo 
CONAR no primeiro semestre de 2016.  Entre 
os resultados esperados está a construção de 
um gráfico comparativo com os fundamentos 
legais que impedem a propaganda infantil para 
ser comparada com as peças analisadas pelo 

CONAR. A intenção é confirmar a contínua 
realização de peças para esse público, mesmo 
com a impossibilidade legal. A interpretação 
dos dados, do ponto de vista científico, serve 
para que o discente desenvolva o senso crítico 
necessário ao estudante de publicidade e 
propaganda em relação ao consumo de massa, 
suas estratégias e o controle exercido pela 
sociedade e Estado. A análise mostra categorias 
de peças publicitárias combatidas pelo Conar e 
por ONGs do setor.
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade. Propaganda. 
Ética. Conar. Publicidade infantil. 

CHILD ADVERTISING: PANORAMA OF 
PLAYS AFTER A LEGAL BAN

ABSTRACT: The purpose of this study was to 
ethically and legally analyze advertisements for 
children that were aired in the first half of 2016 
and were reviewed by the Advertising Self-
Regulation Board. The method used was the 
analysis of theoretical data based on the legal 
ban on advertising, along with the comparison 
of campaigns that were banned by CONAR 
in the first half of 2016. Among the expected 
results is the construction of a comparative 
graph with the legal foundations that prevent 
children’s advertising to be compared with the 
pieces analyzed by CONAR. The intention is to 
confirm the continuous production of pieces for 



A Influência da Comunicação 2 Capítulo 13 153

this audience, even with the legal impossibility. The interpretation of the data, from the 
scientific point of view, serves for the student to develop the critical sense necessary 
for the student of publicity regarding mass consumption, its strategies and the control 
exercised by society and the state. The analysis shows categories of advertisements 
fought by Conar and ONGs in the sector.
KEYWORDS: Advertising. Advertising. Ethic. Conar Children’s advertising.

A publicidade, usando de suas estratégias midiáticas persuasivas, se aproxima 
cada vez mais das crianças, aproveitando as necessidades e o potencial de consumo 
desse público alvo, que inclusive atua como forte influenciador das compras 
familiares. Por sua vez, a autorregulamentação do setor, representada pelo Conar, 
tenta regulamentar esse tipo de anúncio, mas mostra-se insuficiente em relação aos 
anseios da sociedade, principalmente quando diversos anúncios infantis incentivam 
o consumo de alimentos que fazem mal à saúde. Discute-se, inclusive, a proibição 
das publicidades para crianças com menos de 12 anos e, no início de março de 
2016 a 2º Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proibiu a publicidade dirigida 
às crianças, que não têm condições de identificar ou entender o que significa uma 
peça publicitária e seu caráter de persuasão. Mediante esse cenário que compõe 
a sociedade de consumo e transforma as crianças em consumidoras cada vez 
mais cedo, cria-se uma metodologia de análise das peças publicitárias que foram 
denunciadas ao Conar no ano de 2015 e no primeiro semestre de 2016 para a 
discussão ética e legal das publicidades para o público infantil. O título do projeto 
destaca o caráter interdisciplinar quando os referidos anúncios são analisados, 
descritos e interpretados sob o viés da atitude cidadã, da ética, da moral e das 
leis. Analisar ética e legalmente anúncios publicitários destinados ao público infantil 
que foram veiculados no primeiro semestre de 2016 e apreciados pelo Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária. Análise de dados teóricos partindo da proibição 
legal das peças publicitárias, juntamente com a comparação das campanhas que 
foram proibidas pelo CONAR no primeiro semestre de 2016. Entre os resultados 
esperados está o comparativo com os fundamentos legais que impedem a 
propaganda infantil para ser comparado com as peças analisadas pelo CONAR. 
A intenção é confirmar a contínua realização de peças para esse público, mesmo 
com a impossibilidade legal. A interpretação dos dados, do ponto de vista científico, 
serve para que o discente desenvolva o senso crítico necessário ao estudante de 
publicidade e propaganda em relação ao consumo de massa, suas estratégias e o 
controle exercido pela sociedade e Estado. A análise mostra categorias de peças 
publicitárias combatidas pelo Conar e por ONGs do setor.



A Influência da Comunicação 2 Capítulo 13 154

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 09 março, 
2014.

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 09 março, 2014.

CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. Disponível em: http://
www.conar.org.br/. Acesso em: 09 de março, 2014.

INSTITUTO ALANA. Disponível em: http://www.alana.org.br. Acesso em: 9 março, 2014.

JACOBINA, P. V. Publicidade no direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1996.



A Influência da Comunicação 2 Capítulo Índice RemissivoÍndice Remissivo 286

ÍNDICE REMISSIVO

A

Abbas kiarostami  103, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115
Alike  277, 279, 280, 281, 282, 283
Análise de conteúdo híbrida  89, 90
Análise do discurso  76, 79, 82
Assédio  184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 258, 259
Assistência social  52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62
Ativismo online  184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 195

B

Binge watching  217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228

C

Chantal akerman  230, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240
Cibercultura  4, 87, 101, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 157, 182, 183, 267, 
276, 285
Cinema intelectual  230, 231, 232, 235, 239
Cinema iraniano  103, 104, 109, 111, 114
Close reading  277, 280, 284
Clube da alice  116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Compras online  116, 121
Comunicação  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 
103, 113, 116, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 
143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 194, 195, 196, 197, 202, 213, 
215, 216, 222, 223, 229, 241, 248, 249, 253, 261, 262, 264, 266, 274, 278, 279, 283, 285
Comunicação mercadológica  92, 126, 127, 135, 137
Comunicação organizacional  89, 90, 91, 101, 103, 136, 137, 167, 184, 195
Comunicação política  61, 103
Conar  152, 153, 154
Conhecimento  18, 19, 23, 25, 31, 38, 41, 45, 55, 72, 76, 79, 80, 89, 90, 91, 93, 97, 100, 127, 142, 
143, 144, 147, 150, 171, 172, 173, 174, 176, 182, 188, 198, 208, 210, 222, 255, 261, 275, 277, 285
Consumidor  2, 7, 30, 127, 128, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 154, 195, 221, 265, 266, 
267, 275, 285
Consumo  5, 7, 48, 58, 70, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 130, 135, 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 201, 212, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 227, 228, 229, 245, 251, 257, 261, 264, 267, 268, 271, 275, 285
Convergência  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 195, 264, 265, 266, 
267, 272, 275, 276



A Influência da Comunicação 2 Capítulo Índice RemissivoÍndice Remissivo 287

Cortes na educação  76, 79, 82, 83, 84, 85
Cultura popular  126, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 138, 241, 245, 275
Curitiba  75, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 151, 195, 207

D

Democracia  52, 53, 57, 60, 61, 65, 69, 77, 78, 144, 158, 161, 186, 205
Dogmatismo  14
Dogmatização na linguagem  14, 15, 25

E

Engenharia genética  169, 170, 179
Ética  33, 55, 65, 152, 153, 159, 169, 178, 179, 181, 182, 203

F

Facebook  6, 56, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 98, 101, 116, 117, 
119, 120, 121, 124, 149, 150, 164, 251, 252, 254, 262, 263
Ficção seriada  217, 218, 264, 265, 266, 267, 268, 271
Folkcomunicação  126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 139
Folkmarketing  126, 128, 130, 131, 135, 136, 137, 139
Forma e conteúdo  30, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242
Fotografia  30, 198, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 278
Fotografia de família  207, 208, 209, 210, 213, 215

G

Gaby amarantos  241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Gaúchazh  1, 5, 6, 8, 9, 12

H

Habitus  135, 207, 209, 210, 213, 214, 215
Hashtag  184
He jiankui  169, 170, 177, 178
Humans of New York  251, 252, 253, 254, 256, 257, 261, 262

I

Identidades  44, 86, 144, 180, 187, 207, 213, 248, 249, 250
Imaginário  3, 30, 32, 38, 91, 196, 199, 201, 212, 216, 242, 278
Interatividade  3, 46, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 172, 177, 178, 183, 277, 
279, 280, 281, 282, 283

J

Jornalismo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 50, 
51, 133, 134, 196, 206, 251, 252, 253, 255, 256, 262, 285
Jurunas  241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250



A Influência da Comunicação 2 Capítulo Índice RemissivoÍndice Remissivo 288

L

Lei de acesso à informação  63, 64, 65, 68, 69, 70

M

Manifestação artística cultural  103
Maratona  217, 221, 224, 228
Mídia  4, 5, 12, 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 60, 77, 82, 
86, 88, 101, 118, 132, 135, 141, 143, 147, 150, 155, 159, 162, 163, 168, 189, 195, 205, 218, 
221, 222, 239, 241, 246, 248, 250, 264, 266, 267, 277, 278, 279, 283, 285
Mitologia  196, 203

N

Narrativa  16, 18, 35, 109, 148, 212, 217, 226, 234, 246, 251, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 
262, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 283

P

Parintins  126, 127, 128, 129, 131, 132, 137, 138
Pesquisa exploratória  217, 228
Popularização da ciência  169, 170, 173, 174, 175, 176, 181, 182
Pós-verdade  196, 197, 198, 206
Produção de conteúdo  3, 7, 8, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 89, 101, 267
Publicidade infantil  152

R

Rádio  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 72, 96, 171, 266
Redações convergentes  40, 41, 51
Regionalização  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51
Residência hill  264, 265, 268, 269, 270, 271, 275, 276

S

Serguei eisenstein  230, 239
Sites de redes sociais  76, 79, 87
Streaming  217, 220, 222, 223, 229, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 275

T

Tecnologia  6, 45, 65, 67, 70, 74, 88, 98, 124, 126, 127, 142, 143, 151, 158, 171, 172, 174, 176, 
178, 180, 182, 183, 210, 212, 239, 241, 242, 244, 248, 266, 268, 278, 279
Transparência  57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 159, 170
Twitter  72, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 116, 150, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 204, 254



A Influência da Comunicação 2 Capítulo Índice RemissivoÍndice Remissivo 289

U

Universidades federais mineiras  89
Uso e gratificações  217, 218

V

Violência  27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 95, 181, 187, 192, 200, 254, 258
Visibilidade  31, 38, 60, 89, 90, 91, 93, 97, 100, 101, 109, 184, 185, 188, 195



2 0 2 0




