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A superficialidade, o desenraizamento, a 

velocidade no lugar da duração, nas palavras da 

organizadora, são algumas das características 

de nossa contemporaneidade que colocam 

em operação e garantem a permanência 

do consumo no centro de nossas práticas 

socioculturais, engendradas pela comunicação-

mídia. Comunicação e culturas do consumo 

emerge, pois, como obra fundamental na 

tentativa de entendimento e esclarecimento do 

espírito de nosso tempo. O livro promove uma 

reflexão acadêmica do consumo, desvelando 

seu pertencimento no campo da comunicação. 

Essa arena, da relação comunicação/consumo, 

é justamente o território de lutas e debates do 

Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas 

de Consumo da Escola Superior de Propaganda 

e Marketing – ESPM/SP, qual a organizadora 

faz parte. Essa instituição também promove o 

Simpósio Nacional Comunicação e Práticas de 

Consumo, o qual, por sua vez, em sua quinta edição 

(2007), gerou os textos deste volume.

Revisitando grandes pensadores, os autores dos 

textos que compõem a obra fazem ricas leituras 
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e trazem luz aos estudos das relações entre 

comunicação e consumo. A organizadora divide 

e distribui os textos em três grandes blocos bem 

definidos, mas que também se complementam. 

Na primeira parte – Reflexões de Benjamin, 

Habermas, Horkheimer e Adorno: modernidade, 

o novo sensorium –, os quatro autores retornam 

aos tempos em que a sociedade do consumo 

estava ainda no seu início, ainda na construção 

dos contornos que iria ganhar, para explorar 

o que agora já está sedimentado e – por que 

não – naturalizado. Olgaria Matos passeia por 

Paris e pelos pensamentos de Walter Benjamin 

para procurar entender a sociedade do consumo 

que estava emergindo. A mesma cidade e o 

mesmo autor também são trazidos à tona por 

Sônia Campaner M. Ferrari para, a partir da 

fantasmagoria, trabalhar a questão da fascinação 

dos bens sobre os consumidores. Partindo 

de Habermas, Wolfgang Leo Maar discute as 

mudanças na esfera pública com a nova formação 

social que surge no século XX: a sociedade 

de massa. Continuando na mesma linha e 

finalizando este bloco, Gabriel Cohn retoma 

o sexagenário conceito de indústria cultural, 

revelando sua complexidade.

A segunda parte – Marx, Gramsci, Bourdieu, 

política, tecnologias: relações com o consumo –, 

da mesma forma, traz as contribuições de outros 

clássicos. O consumo, a partir de Marx; as formas 

de produção e demais esferas que as envolvem, a 

partir de Gramsci; e o gosto, a partir de Bourdieu 

são os principais. Celso Frederico é quem 

traz Marx para o centro da discussão sobre o 

consumo: enfatiza a inter-relação entre produção, 

circulação e consumo, bem como a dominância 

desta última fase no interior desse processo. Já 

Ivete Simionatto percorre os escritos de Gramsci 

e constata que parece estar no movimento 

dialético entre estrutura e superestrutura a 

contribuição maior deste teórico italiano para 

se pensar as manifestações da comunicação e do 

consumo na sociedade capitalista. Continuando, 

consumo remete a gostos, e é dessa temática que 

tratam Clóvis de Barros Filho e Felipe Tavares 

Paes Lopes em A dominação pelo gosto: o 

consumo na sociologia de Bourdieu. Segundo 

Bourdieu, o gosto é socialmente construído e a, 

por ele denominada, “ideologia do gosto natural” 

opera naturalizando diferenças que são sociais. 

Na sequência, os olhares de Rose de Melo Rocha 

e Gisela Castro iluminam os pensamentos sobre 

a comunicação e a mídia nas suas múltiplas 

interfaces com as práticas de consumo. Castro 

centrou sua discussão na articulação entre mídia 

e consumo no mercado globalizado, explorando 

aí os padrões midiáticos que atuam como 

moduladores identitários. Já Rocha assume 

uma leitura essencialmente política desta 

relação comunicação-consumo, reconhecendo 

de antemão o alastramento social da mídia 

e o consumo como conjunto de processos 

socioculturais complexos.

Marcas, grifes, símbolos e estilos de vida, que 

fazem inevitavelmente parte do cotidiano de 

consumidores/cidadãos de pequenas cidades a 
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grandes metrópoles, são “vendidos” em Consumo 

e publicidade, a terceira parte do livro. A 

publicidade é uma esfera fulcral nas culturas 

do consumo por ser a categoria de comunicação 

que coloca explicitamente em circulação 

as mensagens que objetivam diretamente 

o consumo, promovendo a manutenção do 

sistema. João Carrascoza, objetivando tratar da 

publicidade e suas interações com o consumo, 

detém-se em representativas estratégias retóricas 

de anúncios, que, afinal, em sua essência, 

pretendem inserir o sujeito na sociedade do 

consumo. Em Entre mundos distintos: notas 

sobre comunicação e consumo em um grupo 

social, Everardo Rocha e Carla Barros percorrem 

caminhos para vencer o desafio de construir um 

conhecimento mais amplo do complexo universo 

do consumo, entendido como experiência de 

cultura. E no centro desta cultura do consumo 

parece estar o corpo. Daí a problematização que 

realiza Vladimir Safatle da atual transformação 

do corpo em palco fundamental de manifestação 

de aspirações políticas. Igualmente, Tânia 

Hoff, em estudo analítico, constata que as 

representações de corpo na publicidade brasileira 

permitem perceber ideologias, preconceitos 

e aspirações de cada época numa trajetória 

histórica. Ainda dentro da lógica do consumo, o 

mundo do trabalho é explorado por Vander Casaqui 

a partir das diretrizes de Marx e Engels, numa 

tentativa de identificar suas transformações. As 

mudanças sinalizam que o trabalho parece passar 

de local de tensões para local de conformação 

harmônica ao mundo dos produtos.

Finalizando a obra, o leitor percebe que se trata 

apenas de um início. Um início dos estudos 

acadêmicos do consumo que, sem estereótipos, 

não foge das dimensões polêmicas e complexas 

do tema. O livro deixa claro que, nas grandes 

dimensões da cultura comunicacional atual, a 

comunicação pressupõe obrigatoriamente seu 

outro lado, o consumo, as práticas de consumo – 

material e simbólico.
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