
14. EMENTAS

Básico Comum

FIL01104 - FILOSOFIA DA COMUNICAÇÃO

Ementa

Compreensão f i losóf ica dos concei tos de comunicação, l inguagem,
informação. Verdade, objetividade e suas relações com as práticas de comunicação.
Processos de produção de verdades. Filosofia contemporânea: linguagem, discurso
e poder.

Referências

BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade técnica.

In: LIMA, Luis Costa (Org.). Teoria da Cultura de Massa. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz

e Terra, 1978, p. 209-240.

BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. 1ª. Ed. São Paulo:

Brasiliense, 1982 (Coleção Primeiros Passos; 67).

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13ª. Ed. São Paulo: Ática, 2003 –

Cap.1 LOGOS: Comunicação e Universidade. Comunicação e Filosofia. Vol. 31, Nº

30. Rio de Janeiro: UERJ, Faculdade de Comunicação Social, 2009.

MARCONDES, D. Filosofia, Linguagem e comunicação. São Paulo: Cortez, 2000.

SOUSA FILHO, Severino Gomes de. Por uma filosofia da comunicação.

Campina Grande: EDUEP, 1999.

SOC01100 - METODOLOGIA CIENTÍFICA

Ementa

Fundamentos histórico-sociológicos dos processos de comunicação. Evolução dos
meios de comunicação. História do jornalismo no Brasil. Perspectiva histórica do
controle da imprensa no país.

Referências

BÁSICA
BRETON, P. & PROULX, S. A Explosão da Comunicação. Lisboa: Editorial

Bizâncio, 2000.
BRIGGS, A. & BURKE, P. De Gutenberg à Internet: uma história, social da
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mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

MATTELART, A. História da sociedade da informação. São Paulo: Loyola, 2002.

COMPLEMENTAR

RUBIM, A.A.C. (org) Idade mídia. Salvador: UFBA, 1995.

SODRÉ, N.W. História da Imprensa no Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

LAGO, C; ROMANCINE, R. História do Jornalismo no Brasil. Florianópolis/SC:

2007.

ROGER, P. A Ascensão da Mídia. Rio de Janeiro, Campus: 2012.

MORAES, D. Por uma outra Comunicação. Rio de Janeiro: Record, 2002.

SOC01123 - SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO

Ementa

Contexto histórico do aparecimento da sociologia. Visão geral e crítica das
grandes correntes sociológicas e seus respectivos conceitos. Teorias
sociológicas da comunicação. Sociedade de massa. Cultura de massa.

Indústria cultural. 

Referências

BÁSICA

ADORNO, T. Sociologia. São Paulo, Ática, 1991.

ARONS, Raymond. O marxismo de Marx. São Paulo, Arx, 2003.

BAHIA, Ricardo. Das Luzes à desilusão. O conceito de indústria cultural em Adorno

e Horkheimer. Belo Horizonte, Autêntica, 2004.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização. As conseqüências humanas. Rio de Janeiro,

Jorge Zahar Editor, 1999.

BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.; HABERMAS, J. Textos

escolhidos. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1975.

CANCLINI, Nestor G. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ,

1997.

CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de

Janeiro, Rocco, 2001.

CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Vols. 1, 2

e 3. São Paulo, Paz e Terra, 1999.

COHN, Gabriel. Sociologia da Comunicação. São Paulo, Pioneira, 1973.

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento
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político. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.

DOMINGUES, José Maurício. Teorias Sociológicas no século XX. Rio de Janeiro,

Civilização Brasileira, 2001.

DURKHEIM, E. Diversos. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1973.

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo, Perspectiva, 1978.

ENGELS, F. e MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis, Vozes, 1993.

FEATHERSTONE, Mike (coord.). Cultura global. Nacionalismo, globalização e

modernidade. Petrópolis, Vozes, 1999.

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo, Unesp, 1991.

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. São Paulo, Civilização Brasileira, 2000.

Diversos volumes.

GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Ed.

Civilização Brasileira, 1982.

LAKATOS, Eva e MARCONI, Marina. Sociologia Geral. São Paulo, Atlas, 1999.

LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da Cultura de Massas. São Paulo, Paz e Terra, 1990.

MARX, Karl. Diversos. Col. Os Pensadores. Vol. 1 e 2. São Paulo, Abril Cultural,

1987.

MARX, Karl. O Capital. Edição popular. Lisboa, Edições 70, s/d.

MARX, Karl. Sociologia. IN: IANNI, Octavio (org.). São Paulo, Ática, 1979.

COMPLEMENTAR

MORAES, Denis de (org.). Por uma outra Comunicação. Rio de Janeiro, Record,

2003.

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, Forense

Universitária, 1986.

QUINTANEIRO, Tânia e outros. Um toque de clássicos. Marx. Durkheim. Weber.

Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2002.

ROCHA, Everardo. A Sociedade do Sonho. Comunicação, cultura e consumo. Rio

de Janeiro, Mauad, 1995.

SCHLESENER, Anita Helena. Hegemonia e cultura: Gramsci. Curitiba, Editora da

UFPR, 2001.

SIMMEL, G. Sociologia. São Paulo, Ática, 1994.

SOUZA, Jessé (org.). A atualidade de Max Weber. Brasília, UNB, 2000.
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VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro, Guanabara,

1987.

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo,

Martin Claret, 2000.

WEBER, Max. Ciência e política. Duas vocações. São Paulo, Martin Claret, 2001.

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1 e 2. Brasília, UNB, 2000.

WEBER, Max. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo, Ed. Moraes, 1987.

WEBER, Max. Sociologia. IN: COHN, Gabriel (org). São Paulo, Ática, 1986.

Básico Específico de Estágio

JOR01079 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

Ementa

Vivências com a produção, edição e distribuição de produtos jornalísticos em
múltiplas plataformas. Aplicabilidade prático-conceitual em situações de trabalho, no
mercado profissional ou laboratório escolar. Elaboração de relatórios de estágio.

Referências

BÁSICA

KOVACH, B; ROSENSTIEL, T. Os elementos do jornalismo. São Paulo: Geração

Editorial, 2004.

LAGE, N. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística.9 ed.

Rio de Janeiro: Record, 2011.

PEREIRA JUNIOR, L. C.  A apuração da notícia: métodos de investigação na

imprensa. Petrópolis: Vozes, 2006.

COMPLEMENTAR

BIANCHI, A. C. M. Manual de orientação – estágio supervisionado. São Paulo:

Thomson Pioneira, 2002.

CAPUTO, S. G. Sobre entrevistas: teoria, práticas e experiências. Petrópolis:

Vozes, 2006.

FELIPPI, A; PICCININ, F; SOSTER, D. A. Edição de imagens em jornalismo.

Florianopólis: Edunisc, 2008.

GROTH, O. O Poder Cultural Desconhecido: fundamentos da Ciência dos Jornais.

Petrópolis: Vozes, 2011.

JORGE, T. M. Manual do foca: Guia de sobrevivência para jornalistas. São
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Paulo: Contexto, 2008.

Básico Específico de TCC

JOR01030 - TCC 1

Ementa

Elaboração de trabalho científico monográfico em temas ligados à comunicação ou
elaboração de projetos editoriais pertinentes ao campo da comunicação que atestem

efetiva competência acerca do pensar/executar em torno do jornalismo em suas
várias possibilidades de manifestação.

Referências

BÁSICA

CHRISTOFOLETTI, Rogerio e LIMA, Samuel (orgs). Reportagem, pesquisa e

investigação. Florianópolis: Editora Insular, 2012.

LEAL, B. S.; ANTUNES, E. e VAZ, P. B. (orgs). Jornalismo e acontecimento:

percursos metodológicos. Vol. 2. Florianópolis: Insular, 2011.

PONTE, Cristina. Para entender as notícias: linhas de análise do discurso

jornalístico. Florianópolis: Insular, 2005.

COMPLEMENTAR

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002

MEDITSCH, Eduardo. Pedagogia e pesquisa para o Jornalismo que está por vir:

a função social da Universidade e os obstáculos para a sua realização. Florianópolis:

Insular, 2012.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo:

Cortez, 2009.

ORLANDI, E. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas, São

Paulo: Pontes, 2001.

SOUSA, Jorge Pedro. Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos

Media. 2 ed. Porto; Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003. Porto: EUFP,

2006.
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JOR01033 - TCC 2

Ementa

Elaboração de trabalho científico monográfico em temas ligados à comunicação ou

elaboração de projetos editoriais pertinentes ao campo da comunicação que atestem

efetiva competência acerca do pensar/executar em torno do jornalismo em suas

várias possibilidades de manifestação. Observação: Neste componente curricular, as

referências devem ser definidas pelo(s) professor(es) orientador(es) e seus

respectivos orientandos, considerando as peculiaridades de cada trabalho, uma vez

que as referências normativas comuns já foram indicadas nos componentes

curriculares voltados ao planejamento da pesquisa e/ou do produto midiático.

Referências

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e

som: um manual prático. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

BARROS, Antonio; DUARTE, Jorge; NOVELLI, Ana Lucia Romero. Métodos e

técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

LAGO, Claudia; BENETTI, Marcia (orgs). Metodologia de pesquisa em

jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,

2010.

BIAGI, Marta Cristina. Pesquisa Científica: roteiro prático para desenvolver

projetos e teses. Curitiba: Ed. Juruá, 2010.

VIEIRA, Sonia. Como elaborar questionários. São Paulo: Atlas, 2009.

KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. et. al.. Como elaborar projetos de pesquisa:

linguagem e método. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

JORGE, Thaïs de Mendonça (Org.). Notícia em fragmentos: Análise de conteúdo

no jornalismo. Florianópolis: Insular, 2015.

Básico Específico do Curso

95



JOR01029 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Ementa

Assessoria de imprensa: conceito, histórico, perspectivas. Regulamentação do
exercício da assessoria. Assessoria de Comunicação. Assessoria de imprensa em
contexto de convergência e de multiplataformas.

Referências

BÁSICA

DUARTE, J.(Org.). Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia: teoria

e técnica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

KUNSCH, M.M.K. Planejamento de relações públicas na comunicação

integrada. São Paulo: Summus, 2004.

FILHO BARROS, C (Org.). Ética e comunicação organizacional. 2 ed. São Paulo:

Paulus, 2009.

COMPLEMENTAR

GIACAGLIA, M. C. Organização de Eventos: teoria e prática. São Paulo: Thomson

Learning, 2003.

MAFEI, M. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. SP:

Contexto, 2004.

MATOS, G. G. Comunicação Empresarial sem complicação. 2 ed, Barueri:

Manole, 2009.

NEVES, R. C. Comunicação Empresarial Integrada. Rio de Janeiro: Mauad, 2000.

SCHWINGEL,C. Mídias digitais: Produção de conteúdos para a web. São Paulo:

Paulinas, 2012.

JOR01075 - COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ementa

Aspectos históricos da relação comunicação e desenvolvimento regional. Enfoques

teóricos. Tendências atuais da pesquisa em Comunicação e desenvolvimento.

Regionalização Midiática. Comunicação midiática: políticas públicas, identidades

locais, cultura, meio ambiente, ciência, tecnologia e sociedade.

Referências

BÁSICA
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SOUSA, C.M. Televisão Regional, Globalização e Cidadania. RJ: Sotese, 2007.

BOLAÑO, C. R. S. (Org.). Globalização e regionalização das comunicações. São

Paulo: Educ/Universidade Federal de Sergipe, 1999.

CANCLINI, N. G. Cultura y comunicación: entre lo global y lo local. Buenos

Aires: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La

Plata, 1997.

COMPLEMENTAR

MELO, J.M; SOUSA, C.M.; GOBBI, M.C.  Regionalização Midiática. Rio de

Janeiro: Sotese, 2007.

PERUZZO, C. Vozes Cidadãs. São Paulo, Angellara, 2004.

DOWBOR, L. Desafios da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 2000.

MORAES, D. Por uma outra Comunicação. Rio de Janeiro: Record, 2002.

ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1998.

JOR01080 - COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA

Ementa

O mundo simbólico. Transformações da comunicação (línguas e meios de
comunicação) no mundo contemporâneo. Objetivo, identificação e compreensão das
práticas de comunicação. Mapeamento das teorias da semiótica. Semiótica – teorias

do signo. Análise de mensagens midiáticas.

Referências

BÁSICA

ECO, U. A estrutura ausente: introdução à pesquisa semiologia. SP: Perspectiva,

1991.

NÖTH, W. Panorama da semiótica: De Platão a Peirce. São Paulo, Annablume,

1995.

SANTAELLA, L. & WINFRIED, N. Comunicação e semiótica. São Paulo: Hacker,

2004.

COMPLEMENTAR

DELEUZE, G. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. RJ: Editora 34, 2000.

DIAS DA SILVA, A. P. Imaginários na cultura. Campina Grande: EDUEPB, 2005.

SANTAELLA, L. Matrizes da Linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal.

São Paulo: Iluminuras, 2006.
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SOUZA SILVA, R.(org).  Discursos simbólicos da mídia. São Paulo: Edições
Loyola, 2005.
FECHINE, Yvana. Televisão e Presença: Uma Abordagem Semiótica da
Transmissão Direta. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008.

JOR01027 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM JORNALISMO

Ementa

Etapas de construção do projeto de pesquisa (formulação do problema, elaboração

de objetivos, justificativa temática, referencial teórico, parâmetros metodológicos).

Planejamento de coleta, análise e interpretação de dados. O que é e como se faz um

projeto científico. Aspectos organizacionais do trabalho para as mídias impressas e

eletrônicas: planejamento voltado à confecção de produtos jornalísticos para jornais,

revistas, rádio, cinema, televisão e/ou internet. Diretrizes para elaboração do projeto

científico ou do produto midiático a ser desenvolvido no TCC.

Referências

BÁSICA

APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia da ciência. Filosofia e prática da pesquisa.São

Paulo: Pioneira Editora, 2006.

BARROS, Aidil de J.P.; LEHFELD, Neide. Projeto de pesquisa: propostas

metodológicas. Petrópolis: Vozes, 2001.

RUDIO, Vítor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: vozes,

2001.

COMPLEMENTAR

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em

Comunicação. São Paulo: Atlas, 2005.

LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação: formulação de um

modelo metodológico. São Paulo: Loyola, 2001.

MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –

TCC DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Vários autores. EDUEPB, 2011.

MINAYO, Maria Cecília. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:

Vozes, 1999.

SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e pesquisa. São Paulo: Hachker Editores, 2001.
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JOR01008 - ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

Ementa

Compreensão do conceito de ética na cultura. Noções de ética e direitos humanos

aplicadas à sociedade contemporânea. Ética e deontologia no jornalismo.

Reconfigurações jornalísticas e o surgimento de novos dilemas éticos. O discurso

propositivo acerca de cidadania e ética no jornalismo do Brasil e da Paraíba.

Referências

BÁSICA

BUCCI, E. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

CHRISTOFOLETTI, R. Ética no jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008.

COSTA, C. T. Ética, jornalismo e uma nova mídia: uma moral provisória. Rio de

Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

COMPLEMENTAR

KARAM, F. J. Ética Jornalística e Interesse Público. SP: Summus, 2004

KARAM, F. J. C; LIMA, S. Jornalismo, Crítica e Ética. Florianópolis: Insular, 2016.

MORIN, E.  O Método VI: ética. Porto Alegre: Sulina, 2005.

FILHO, Clóvis. Ética na Comunicação. Summus, 2003.

LIMA, Venício Arthur de. Regulação das comunicações: história, poder e direitos.

São Paulo: Paulus, 2011.

JOR01023 - GESTÃO DE EMPRESAS JORNALÍSTICAS

Ementa

Conceitos de administração aplicados às empresas jornalísticas. Modelos de

gestão. Estrutura organizacional das empresas jornalísticas (públicas, privadas e

comunitárias). Modelos de negócios no jornalismo: mercado, distribuição e

comercialização. Gestão de pessoas. Gestão de qualidade. Empreendedorismo no

jornalismo. Crowdfunding para o jornalismo.

Referências

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 9. ed.- São Paulo:
Manole, 2014.
RAINHO, João Marcos. Jornalismo freelance: empreendedorismo na
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comunicação. São Paulo: Summus, 2008.

FONSECA, Virginia Pradelina da Silveira. Indústria de notícias. Capitalismo e

novas tecnologias no jornalismo contemporâneo. Porto Alegre: editora da

UFRGS, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão. O novo papel dos recursos humanos nas

organizações. 4. ed.- São Paulo: Manole, 2014.

PÉREZ, Rosario de Mateo; SAURA, Laura Bergés; CASALS, Marta Sabater.

Gestión de empresas de comunicación. Sevilla (España): Pedro J. Crespo Editor,

2009.

SODRÉ. Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Porto Alegre: Edipucrs,

2012.

SCHMITZ, Aldo Antonio. Agência de comunicação: gestão, desafios e

oportunidades-3. ed.- Florianópolis: Combook, 2012.

TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro setor:

criação de ONGs e estratégia de atuação. São Paulo: Atlas, 2010.

JOR01081 - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO

Ementa

Fundamentos histórico-sociológicos dos processos de comunicação. Evolução
dos meios de comunicação. História do jornalismo no Brasil. Perspectiva histórica
do controle da imprensa no país.

Referências

BÁSICA

BRETON, P.  & PROULX, S. A Explosão da Comunicação.  Lisboa:

Editor ial  Bizâncio, 2000.

BRIGGS, A. & BURKE, P. De Gutenberg à Internet: uma história, social da mídia.

Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

MATTELART, A. História da sociedade da informação. São Paulo: Loyola, 2002.

COMPLEMENTAR

RUBIM, A.A.C. (org) Idade mídia. Salvador: UFBA, 1995.

SODRÉ, N.W. História da Imprensa no Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

LAGO,  C ;  ROMANCINE,  R .  H is tór ia  do  Jorna l ismo no  Bras i l .

F lo r ianópo l i s /SC:  2007 .
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ROGER, P. A Ascensão da Mídia. Rio de Janeiro, Campus: 2012.
MORAES, D. Por uma outra Comunicação. Rio de Janeiro: Record, 2002.

JOR01024 - JORNALISMO DIGITAL

Ementa

Mídias digitais e reconfiguração do campo jornalístico. História e linguagem do
jornalismo digital. Múltiplas convergências. Empoderamento da audiência.
Jornalismo móvel e ubiquidade na sociedade em redes móveis. Ética no contexto
digital.

Referências

BÁSICA

CANAVILHAS. João (Org.). Webjornalismo: 7 características que marcam a

diferença. Covilhã: Labcom: 2014.

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Ed. São Paulo: Aleph, 2009.

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, ambientes e

redes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

COMPLEMENTAR

CANAVILHAS. João; SATUF, Ivan (Org.). Jornalismo para dispositivos móveis:

produção, distribuição e consumo. Covilhã: Labcom: 2015.

LEMOS, André; LÉVY, Pierry. O futuro da internet: Em direção a uma

ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010.

NATANSOHN, Graciela. Jornalismo de revista em redes digitais. Salvador/BA:

EDUFBA, 2013.

SCOLARI, Carlos A. Narrativas transmedia: cuando todos lós médios cuentam.

Barcelona: Deusto, 2013

RÜDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e

autores. 2 ed. Porto Alegre: Sulina, 2013

JOR01013 - JORNALISMO IMPRESSO

Ementa

Teorias da notícia. Os gêneros jornalísticos contemporâneos. As condições de
produção do fazer jornalístico contemporâneo: planejamento, execução e logística.
 Produção laboratorial de um informativo.

Referências
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BÁSICA

BELTRÃO, L. Teoria e prática do jornalismo. Adamantina-SP: Omnia, 2006.

FAUSTO NETO, A. Comunicação e mídia impressa. São Paulo: Hacker, 1999.

FELIPPI, A. et al. Edição em jornalismo: ensino, teoria e prática. Santa Cruz do

Sul–RS: Edunisc, 2006.

COMPLEMENTAR

LAGE, N. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio

de Janeiro: Record, 2001.

LUSTOSA, E. O texto da notícia. Brasília: Editora da Universidade de Brasília,

1996.

MEDINA, C. A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus,

2003.

PEREIRA Jr., L. C. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa.

Petrópolis-RJ: Vozes, 2006.

NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2008.

JOR01011 - LABORATÓRIO DE FOTOJORNALISMO

Ementa

A fotografia documental e a história do fotojornalismo. A fotografia nos gêneros

jornalísticos. As revistas ilustradas e a ascensão do fotojornalismo no Brasil. A

imagem no jornalismo diário: do impresso aos portais de notícias. Fotografia

enquanto representação da realidade social. Ética: direito de imagem, direito de

autor e limites da manipulação das imagens. A prática do fotojornalismo:

especificidades da pauta, cobertura e edição. A reportagem fotográfica: narrativa

visual.

Referências

BÁSICA
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JOR01009 - LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO AO JORNALISMO

Ementa

Jornalismo e seus conceitos preliminares. O caráter factual do jornalismo: noções de

lead, sub-lead, pirâmide invertida e pirâmide deitada. A notícia em seus diversos

contextos informacionais. Relações entre a notícia e as fontes de informação.

Tipologia das entrevistas e reportagens. Jornalismo em multiplataformas.
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JOR01028 - LABORATÓRIO DE JORNALISMO DIGITAL

Ementa

Experimentação de narrativas em jornalismo digital. Planejamento e execução de

produtos em jornalismo digital. Jornalismo em base de dados. Utilização de
ferramentas digitais para produção de conteúdo. Produção, redação e edição em
jornalismo para web.

Referências
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JOR01019 - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO GRÁFICA E DIGITAL

Ementa

Design de Notícias em ambiente de convergência digital. Concepção de projetos

editorias e gráficos em jornal, revista, livros ou outras mídias impressas e digitais.

Concepções de layout para primeiras páginas de revista, jornal e capas de livros.

Confecção de peças gráficas para jornalismo. Fluxo de trabalho digital (digital

workflow). Fechamento de arquivos para gráfica e ambiente digital. Análise de

produtos gráficos (capas, jornais, livros, etc). Produção de produtos digitais gráficos

(revistas digitais, ebook, PDFs interativos, aplicativos).
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JOR01021 - LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO E MÍDIA SONORA

Ementa

Prática laboratorial em produção e edição radiofônica (para rádio hertiziano e

webrádio,compreendendo os seguintes formatos: Programas informativos(

Radiojornais de curta e longa- durações); Técnicas de entrevistas e

Reportagens:Radiojornalismo esportivo; documentários; Especiais;Programas de

Entretenimento e cultural.Produção de produtos sonoros (podcast; audiolivro e

outros).
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JOR01025 - LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO

Ementa

Desenvolvimento e aplicação de conhecimentos teóricos e práticos referentes à
produção jornalística em televisão. Planejamento, produção e execução de material
jornalístico para televisão.

Referências
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JOR01010 - LINGUAGEM FOTOGRÁFICA

Ementa

História da fotografia: desenvolvimento tecnológico e de linguagem. O processo

fotográfico: características ópticas, físicas, químicas e em formatos digitais.

Equipamentos: câmeras, objetivas e acessórios. Variáveis de exposição: velocidade,

abertura e sensibilidade. Temperatura de cor. Iluminação e Fotometria. Gêneros

fotográficos. Regras de composição. Áreas de atuação do profissional. Estética da

fotografia. A imagem fotográfica enquanto expressão artística.
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JOR01039 - OBSERVATÓRIO DE MÍDIA

Ementa

Programas de leitura crítica da comunicação midiática. A emergência e o papel dos
observatórios de mídia. Técnicas de análise crítica de coberturas específicas

(eleições, movimentos sociais, direitos do cidadão, violência etc.) Mídia e poder
local.
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JOR01040 - PRODUÇÃO E EDIÇÃO EM JORNALISMO

Ementa

Concepção e etapas da produção jornalística em uma perspectiva transmídia.

Humanização das narrativas jornalísticas. Jornalismo colaborativo. Edição

multiplataformas e redações integradas. Análise de conteúdos jornalísticos

publicados nas diversas mídias contemporâneas, na perspectiva da produção e da

edição.
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JOR01017 - PROJETO GRÁFICO EM JORNALISMO

Ementa

Contexto histórico da produção gráfica. Conceitos e características da diagramação.

Características e definições de um projeto editorial e gráfico. Processos de edição de

produtos jornalísticos gráficos com uso de tipologias, cores e elementos gráficos na

construção da identidade visual. Elaboração de projeto editorial e gráfico para jornal,

revista, livros ou outras mídias impressas e digitais. Edição e manipulação de

imagens em softwares. Uso e funcionalidades dos principais softwares de editoração

eletrônica.
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JOR01031 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Ementa

A influência da publicidade nos modelos de negócios do jornalismo. Origem e

desenvolvimento da publicidade e da propaganda. Características da linguagem

publicitária. Estética da publicidade. A agência de propaganda. Planejamento de

campanhas publicitárias. Criação de peças publicitárias. Publicidade e propaganda

na internet. Cases de campanhas. Código de ética, direitos e defesa do consumidor.

Peculiaridades da Propaganda Política.

Referências
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JOR01016 - RADIOJORNALISMO E MÍDIA SONORA

Ementa

A história do rádio no Brasil;Aspectos sociais do rádio no contexto atual:O rádio e as

novas tecnologias da comunicação (hertiziano; webrádio); Implicações ético-

ideológicas inerentes ao jornalismo radiofônico; Jornalismo de rádio e participação

popular  A linguagem radiofônica e a sua penetração nas camadas sociais ; novas

linguagens, tendências e possibilidades tecnológicas. O jornalismo no contexto da

mídia radiofônica. Jornalismo de rádio e sua importância para a constituição dos

regionalismos culturais.O
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radiojornalismo e suas técnicas. Dimensões práticas da mídia sonora.
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JOR01015 - TÉCNICAS DE ENTREVISTA  E REPORTAGEM

Ementa

Gêneros jornalísticos. Tipologias de entrevistas. Redação de notícia a partir de
entrevista. Perspectiva dialógica na entrevista pingue-pongue. Desafios e
potencialidades da reportagem. Planejamento, produção e edição de reportagem.  
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JOR01020 - TELEJORNALISMO

Ementa

Introdução à TV e ao telejornalismo. Aspectos históricos do telejornalismo no Brasil e
na Paraíba. A linguagem do telejornal. Produção e execução de pauta. Elementos do
telejornalismo da TV. Aspectos atuais do telejornalismo.

Referências

BÁSICA

PATERNOSTRO, V. I. O texto na TV: manual de telejornalismo, 6. ed. São Paulo:

Campus, 1999.

PORCELLO,Flávio, VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Aluska. O Brasil (é)ditado.

Florianopólis: Editora Insular, 2012.

BISTANE, L. & BACELLAR, L. Jornalismo de TV. São Paulo: Contexto, 2005.

COMPLEMENTAR

ALCURE, L. Telejornalismo em 12 lições: televisão, vídeo, internet. Rio de Janeiro:

Editora PUC Rio/Senac Nacional, 2011.

BARBERO, H. & LIMA, P. R. Manual de Telejornalismo: os segredos da notícia na

TV. São Paulo: Campus, 2002.

BISTANE, L. & BACELLAR, L. Jornalismo de TV. São Paulo: Contexto, 2005.

BRASIL, A. C. Telejornalismo, Internet e Guerrilha Tecnológica. Rio de Janeiro:

Ciência Moderna, 2002.

REZENDE, G. J. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus,

2000.

112



JOR01012 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO

Ementa

Objeto, processo e interdisciplinaridade da comunicação. Semiologia e Lingüística.

Principais correntes teóricas: funcionalismo, estruturalismo e marxismo. A escola
latino-americana. Paralelismo entre teoria da comunicação, teoria da informação e
teoria do jornalismo.

Referências
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JOR01007 - TEORIAS DO JORNALISMO

Ementa

Teorias contemporâneas do jornalismo e as novas concepções metodológicas para

a construção e leitura da realidade. Teorias do jornalismo:  Modelos, concepções e

tipologias. Epistemologia do jornalismo e a desconstrução de velhos paradigmas. A

construção do conhecimento no jornalismo: caminhos possíveis.
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JOR01022 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

Ementa

Concepções de agências de notícias. As agências de notícias no jornalismo

contemporâneo: o processo produtivo destas organizações jornalísticas.

Operacionalização e modelo de uma agência de notícias. Contexto histórico das

agências de notícias. Conceitos e características das agências de notícias.

Jornalismo e tecnologia na interface com as agências de notícia. Os

correspondentes de Guerra. Freelancer como intermediário. Aspectos de distribuição

da notícia e serviços por agências. As redes digitais reconfigurando as agência. O

jornalismo móvel e o paradigma da mobilidade no trabalho das agências.
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com três estudos de caso. 2006. 408 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura

Contemporâneas) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura

Contemporâneas, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação,

Salvador, 2006.
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MORETZSOHN, S. Jornalismo em "tempo real": o fetiche da velocidade. RJ:

Revan, 2002.

COMPLEMENTAR

CANAVILHAS, J. Notícias e Mobilidade: O Jornalismo na Era dos Dispositivos

Móveis. Covilhã: Labcom, 2013.

DANTAS, M. A lógica do capital-informação: fragmentação dos monopólios e

monopolização dos fragmentos num mundo de comunicações globais. 2. ed. Rio de

Janeiro: Contraponto, 2002.

FRANCISCATO, C. E. A Fabricação do Presente - Como o Jornalismo Reformulou

a Experiência do Tempo nas Sociedades Ocidentais. São Cristóvão (SE): Editora

UFS, 2005.

JERÓNIMO, P. Ciberjornalismo de proximidade. Covilhã: Labcom: 2015.

SOUZA, J. C. A. Seja o primeiro a saber: a CNN e a globalização da informação.

São Paulo: Summus, 2005.

HIS01059 - ANTROPOLOGIA CULTURAL

Ementa

Campos de estudo e conceitos básicos. Métodos e Técnicas. Cultura e processos
culturais. Etnocentrismo. Relativismo Cultural. O contexto cultural da pós-
modernidade. Antropologia Aplicada.

Referências

AUGÉ, Marc. Não-lugares: Introdução a uma Antropologia da Pós-modernidade.

Tradução: Maria Lúcia Pereira. 5ª edição. São Paulo: Papirus, 2005.

BARRIO, Angel-B. Espina. Manual de Antropologia Cultural. Recife: Ed.

Massangana, 2005.

CASTRO, C. (Org.). Franz Boas – Antropologia Cultural. 2. ed. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar Ed., 2005.

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: Ciência do Homem, Filosofia da Cultura.

São Paulo: Contexto, 2008.

LARAIA, R.B. Cultura – Um Conceito Antropológico. 11. ed. Rio de Janeiro: Zahar

Editores, 1997.

MELLO, L. G. Antropologia Cultural – Iniciação, Teoria e Temas. 5. ed. Petrópolis:

Vozes, 1991.

ULLMANN, R. A. Antropologia – O Homem e a Cultura. 3ª edição. Petrópolis:

Vozes, 1991.
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VILLAÇA, Nízia & GÓES, Fred (Orgs.). Nas Fronteiras do Contemporâneo:
Território, Identidade, Arte, Corpo e Mídia. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.

SOC01104 - ANTROPOLOGIA CULTURAL

Ementa

Surgimento, desenvolvimento e objeto das Ciências Sociais (Antropologia e
Sociologia). Teorias da Cultura. O corpo como significado; Saúde e Doença.
Tratamento e processo de cura numa perspectiva de construção bio-psico-social e
cultural da realidade humana.

Referências

Básicas

ARON, Raymund. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins

Fontes, 1987.

BOTTOMORE, Tom B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense-Universitária,

1977.

 Complementar

DOUGLAS, M. Pureza e perigo: ensaio sobre as noções de poluição e tabu.

Lisboa: Ed. 70, 1991.

 LE BRETON, D. Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. São Paulo: Papirus,

2003.

 LAPLANTINE, F. Antropologia dos sistemas de representações da doença: sobre

algumas pesquisas desenvolvidas na França contemporânea reexaminadas à luz de

uma experiência brasileira. In: JODELET, D. (Org.). As representações sociais.

Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 241-259.

JOR01035 - CIBERCULTURA

Ementa

Conceito de cibercultura. Cibercultura no contexto da contracultura. Filosofia da
técnica. Tecnologias da Informação. Cibercultura na cultura contemporânea.
Cibercultura e Jornalismo Pós-Industrial. Os teóricos da cibercultura.

Referências
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEMOS, André.. Cibercultura -  tecnologia e vida social na cultura

contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1999.

RÜDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e

autores. Porto Alegre: Sulina, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CANAVILHAS. J; SATUF, I. (Org.). Jornalismo para dispositivos móveis:

produção, distribuição e consumo. Covilhã: Labcom, 2015.

SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do Pós-Humano. Da cultura das mídias à

cibercultura. 1.ed. São Paulo: Paulos, 2003.

LÉVY, Pierre.  O que é o virtual? São Paulo: 34, 1997.

RÜDIGER, Francisco. Elementos para a crítica da cibercultura. Porto Alegre:

Sulina, 2002.

MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. A internet e a rua: ciberativismo e

mobilização nas redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013.

JOR01069 - CINEMA

Ementa

História do cinema. Linguagem de cinema. Escolas cinematográficas. Leitura crítica
de filmes. Produção cinematográfica.

Referências

BÁSICA

AUMONT, J. e MARIE, M. Dicionário teórico e crítico de cinema. SP: Papirus,

2003.

SIMIS, A. Estado e cinema no Brasil. São Paulo: Annablume, 1996.

BERNARDET, J.C. Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro. São Paulo:

Annablume, 1995.

COMPLEMENTAR

AVELLAR, J. C. O chão da palavra. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

GOMES, P. E. S. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e

Terra, 1996.

NAGIB, L. (org.). O Cinema da Retomada: Depoimentos de 90 Cineastas dos

Anos 90. São Paulo: Ed. 34, 2002.

XAVIER, I. A experiência do cinema. São Paulo: Graal, 2003.
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FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Narrativas migrantes: Literatura, roteiro e
cinema. Rio de Janeiro: Editora PUC Rio/7 Letras, 2010.

JOR01046 - COMUNICAÇÃO COMPARADA

Ementa

A pluralidade de instâncias comunicativas. Comunicação e identidades culturais. A
diversidade de linguagens e suas implicações para o exercício do jornalismo.
Estudos comparados acerca de teorias e conceitos do jornalismo.

Referências

BÁSICA

CHAPARRO, M. C. Sotaques d’aquém e d’além-mar: percursos e gêneros do

jornalismo português e brasileiro. Santarém-Portugal: Sortejo, 1998.

LARROSA, J.; SKLIAR, C. (orgs.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da

diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

SOUSA, J. P. Teorias da notícia e do jornalismo. Chapecó-SC: Argos, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MOUILLAUD, M.; PORTO, S.D.(org). Jornal: da forma ao sentido. Brasília: editora

UnB, 2002.

REBELO, J. O discurso do jornal: o como e o porquê. Lisboa: Notícias Editorial,

2000.

SOUSA, J. P. Teorias da notícia e do jornalismo. Chapecó-SC: Argos, 2002.

TRAQUINA, N. O poder do jornalismo: análise e textos da teoria do

agendamento. Coimbra-Portugal: Ed. Minerva, 2000.

LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da

informática. Trad. Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

JOR01037 - COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

Ementa

Comunidade e processo civilizatório. Comunidade, comunicação e mudança social.

ONG’s movimentos sociais e comunicação. Comunicação comunitária, popular e

alternativa. Imprensa, rádio e televisão comunitários. Estudo, elaboração e

encaminhamento de projetos alternativos e/ou experimentais em comunicação

comunitária.

Referências
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BÁSICA

DOWNING, J. D. H. Mídia radical: rebeldia nas comunicações e movimentos

sociais. São Paulo: editora SENAC, 2002.

PERUZZO, C. M. K. Comunicação nos movimentos populares: a participação na

construção da cidadania. Petrópolis: Vozes, 1999.

SALOMÃO, M. Radiojornalismo e vinculação social.  São Paulo: Selo

Universitário, 2006.

COMPLEMENTAR

SEM, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras,

2005.

TRAQUINA, N. & MESQUITA, M. Jornalismo cívico. Lisboa: Livros Horizonte,

2003.

PAIVA, Raquel (org). O retorno da comunidade. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.

PAIVA, Raquel. O espírito comum: comunidade, mídia e globalismo. 2. Ed., Rio de

Janeiro: Mauad, 2003.

DORNELLES, Beatriz. Jornalismo comunitário em cidades do interior. Porto

Alegre: Sagra Luzzato, 2004.

JOR01034 - COMUNICAÇÃO E ARTES

Ementa

A arte como instância relacionada à comunicação. Os principais movimentos de arte

e cultura. Comunicação e arte nas suas vertentes teóricas clássicas e

contemporâneas. Crítica da cultura e da arte no contexto pós-moderno. A arte e as

novas tecnologias de comunicação.

 

Referências

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora.

São Paulo: EDUSP, 2003.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Rio

de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996.

SANTAELLA, Lúcia. Porque as comunicações e as artes estão convergindo?

São Paulo: SP. Paulus, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 2000.

BARTHES, Roland; BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica. São Paulo: Cultrix, 1999.

DOWBOR, L. Desafios da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 2000.

KÜNSCH, D.A; BARROS, L.M. (Orgs.) Comunicação: saber, arte ou ciência?  San

Pablo, Brasil: Plêiade, 2008.

PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. Recife/PE: Ática, 2005.

JOR01049 - COMUNICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Ementa

Conceitos de empreendedorismo social. Noções de administração do negócio social.

Distintos tipos de planejamento empresarial. Comunicação estratégica e

empreendedores sociais. Materialização do plano de comunicação. Comunicação

como modelo de negócio social. O universo digital e a construção do Social Good.

Elaboração de negócios sociais na área de comunicação.

Referências

BÁSICA

MEIRA, Sílvio Lemos. Novos negócios inovadores de crescimento

empreendedor no Brasil.  Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.

NAGER, Marc; NELSEN, Clint; NOUYRIGAT, Franck. Startup weekend: como

levar uma empresa do conceito à criação em 54 horas. Rio de Janeiro: Alta

Books, 2012.

OLIVEIRA, Edson Marques de. Empreendedorismo Social: Da teoria à prática,

do sonho à realidade. Rio de Janeiro: QualityMark, 2008.

COMPLEMENTAR

FROES, César; NETO, Francisco M. Empreendedorismo social: Transição para a

sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

GORINI,Marco; TORRES, Haroldo da Gama. Captação de recursos para startups

e empresas de impacto: um guia prático. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

PERIN, Bruno. A revolução das startups: O novo mundo do empreendedorismo

de alto impacto. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

RIES, Eric. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a

inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São

Paulo: Lua de Papel, 2012.
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TAVARES, Maurício. Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação:
integrando teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

272006 - COMUNICAÇÃO E HISTÓRIA

Ementa

Referências

271007 - COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE

Ementa

Referências

271015 - COMUNICAÇÃO E TERCEIRO SETOR

Ementa

Referências

271026 - COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Ementa

Referências

272008 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

Ementa

Referências
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JOR01053 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Ementa

Conceito de organização e noções de planejamento nas relações de mercado

globalizado. Comunicação corporativa. Papel ddas Assessorias de Comunicação em

diferentes empreendimentos de natureza sociocomunicacional. Importância da

análise das redes, canais e fluxos de comunicação no mercado. Visão, missão e

identidade corporativa no discurso organizacional. Públicos estratégicos das

organizações e táticas de captação interacional. Análise do uso das mídias na

comunicação organizacional. Métodos de avaliação para medir a eficácia da

comunicação em diversas organizações.

Referências

BÁSICA

KUNSCH. M.M.K. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação

integrada. São Paulo: Summus. 2003.

KELLER. K. Comunicação Organizacional: sobrevivência empresarial. São

Paulo. Literarte. 2005

TORQUATO. G. Tratado de Comunicação organizacional e política. São Paulo.

Pioneira Thomson. 2004.

COMPLEMENTAR

VIEIRA. R.F. Comunicação organizacional: gestão de Relações Públicas. Rio de

Janeiro. Mauad. 2004.

BUENO, W. C. Comunicação Empresarial: alinhando teoria e prática. 1. ed.

Barueri/SP: Manole, 2014.

BUENO, W. C. (Org.). Estratégias de comunicação nas mídias sociais. 1ª. ed.

São Paulo: Editora Manole, 2015.

KUNSCH, Margarida M. Krohling (Org.). Comunicação organizacional:

linguagem, gestão e perspectivas. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2009.

MARCHIORI, Marchiori (Org.). Sociedade, comunidade e redes. São Caetano do

Sul, SP: Difusão Editora; Rio de Janeiro: Editora Senac Rio de Janeiro, 2014.
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ARGENTI, Paul P. Comunicação empresarial: a construção da identidade,
imagem e reputação. Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2006.

JOR01065 - COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Ementa

Comunicação Pública: conceitos e características; Marcos históricos da

comunicação pública no Brasil; Espaço público e interesse público; Instrumentos de

comunicação pública e suas aplicações; Comunicação, Estado, Governo e

Sociedade; A comunicação na esfera governamental, privada e não-governamental;

Imprensa, mercado e democracia; Interação entre comunicação e cidadania: o papel

das novas mídias e tecnologias.  

Referências

BÁSICA

BUCCI, Eugênio. O estado de Narciso: a comunicação pública a serviço da

vaidade particular. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

DUARTE, Jorge (Org). Comunicação Pública: estado, mercado, sociedade e

interesse público. São Paulo: Atlas, 2012.

HASWANI, Mariângela Furlan. Comunicação Pública: bases e abrangência. São

Paulo, 2013.

COMPLEMENTAR

JARAMILLO LÓPEZ, Juan C. Propuesta general de Comunicación Pública.

Strategy & Management Business Review, v. 3, n. 2, 2012.

MATOS, Heloiza. (Org.) Comunicação Pública: interlocuções, interlocutores e

perspectivas. São Paulo: ECA/USP, 2012.

SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e

o caso brasileiro. São Paulo: Paulus, Intervozes, 2009.

SORJ, Bernardo. (Org.) Meios de comunicação e democracia: além do Estado e

do Mercado. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011.

WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias.

3.  ed. Porto Alegre: Sulina, 2012.
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JOR01052 - COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIABILIDADE

Ementa

Processos de compreensão do fenômeno de mediação entre comunicação,

sociedade e cultura.  A informação e suas interfaces culturais a partir das seguintes

perspectivas: representações sociais; práticas socioculturais e narrativas sociais.

Conceito de sociabilidade cotidiana.  Análise de processos de produção, recepção,

circulação, consumo e apropriação de bens culturais e simbólicos relacionados às

práticas comunicacionais em diferentes meios, suportes, grupos e contextos

socioculturais.

Referências

 BÁSICA

LEMOS, A; LÉVY, P.  O futuro da internet: Em direção a uma ciberdemocracia

planetária. São Pauo: Paulus, 2010.

PRIMO, AC(Org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.

RECUERO, R. A conversação em rede: Comunicação mediada pelo

computador  e redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012.

COMPLEMENTAR

FAUSTO NETO, Antonio. Comunicação, mídia e sociedade.  Palestra Unisinos.

2012.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,

2005..

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e

hegemonia. Rio de Janeiro/UFRJ: 2001.

MARTINO, Luís Mauro Sá. Comunicação e identidade: quem você pensa que é?

São Paulo: Paulus, 2010.

MORIN, Edgar. A comunicação pelo meio (teoria complexa da comunicação).

Revista Famecos. Porto Alegre. Nº 20. Abril, 2013.

JOR01060 - DESIGN EDITORIAL

Ementa

Fundamentos e conceitos do design editorial na contemporaneidade. Origens do

design gráfico e editorial. A construção do livro: anatomia, projeto tipográfico, teorias

das cores. A práxis em design editorial conforme o tipo ou natureza da obra:

Científica, literária, infantil, etc. Aspectos da convergência digital.
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Referências

BÁSICA

ARAÚJO, Emanuel. A construção do livro. 2ª ed. São Paulo: Edunesp; Rio de

Janeiro: Lexikon, 2008

BRINGHURST, Robert. Elementos do Estilo Tipográfico (versão 3.0). São Paulo:

Cosac Naify, 2005.

DONDIS, DONIS A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes,

1999.

COMPLEMENTAR

DEMPSEY, Amy. Estilos, Escolas e Movimentos: Guia Enciclopédico da Arte

Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

GUIMARÃES, Luciano. A Cor como Informação: A Construção Biofísica,

Linguística e Cultural da Simbologia das Cores. 3ª ed. São Paulo: Annablume,

2004.

HASLAM, Andrew. O livro e o designer II: como criar e produzir livros. São

Paulo: Rosari, 2007.

HENDEL, Richard. O design do livro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

JOR01076 - DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ementa

Concepcao de Direito, seu papel no Estado Democratico e o Direito a Informacao na

sociedade globalizada. Conceito de autoria e suas implicacoes sociais. Legislacao

da imprensa no Brasil e em outros paises. Direito de Telecomunicacoes. Significados

dos direitos autorais nos produtos de natureza midiatica: livros, artigos, musicas,

filmes, pecas publicitarias. Etica nos processos da comunicacao, nocoes de moral e

deontologia. Importancia da etica profissional. Introdução à Propriedade Intelectual

Referências

BÁSICA

ABRAO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. Sao Paulo: Editora do

Brasil, 2002.

BARBOSA, D. B. Uma Introducao a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2003.

FRAGOSO, J. H. R. Direito autoral: da antiguidade a internet. Sao Paulo: Quartier

Latin, 2009.
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COMPLEMENTAR

LEMOS, R. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos

autorais nas atividades empresariais. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

LESSIG, L. Cultura Livre: como a grande midia usa a tecnologia e a lei para

bloquear a cultura e controlar a criatividade. Sao Paulo: Trama, 2005.

BUCCI, Eugenio. Sobre etica e imprensa. Sao Paulo, Companhia das Letras, 2000.

LIMA, C. M; SANTINI, R. M. Copyleft e as licencas do uso de informacao na

sociedade da informacao. In: Ci. Inf., vol.37, no.1, Brasilia, Jan./Apr., 2008

JOR01005 - DOCUMENTÁRIO AUDIOVISUAL

Ementa

História do filme documentário. O filme documentário brasileiro:  tendências estéticas
e perspectivas. Formatos de Documentários. Roteiro de Documentário. Produção e
edição de filme documentário. Produção de Programas especiais para a televisão.

Referências

BÁSICA

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 5.ed. Campinas, SP: Papirus, 2012

LUCENA, Luis Carlos. Como fazer documentários: conceito, linguagem e prática

de produção. São Paulo: Summus, 2012.

RABIGER, Michael. Direção de Cinema: Técnicas e Estéticas. Rio de Janeiro:

Editora Campus, 2007.

Complementar

MARQUES, Aída. Idéias em movimento: produzindo e realizando filmes no Brasil.

Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

GODOY, Hélio. Documentário, realidade e semiose: os sistemas audiovisuais

como fontes de conhecimento. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001.

PRIMO, LANE e CABRAL, SIDARTA (org).PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - IMAGEM,

SOM E MOVIMENTO. São Paulo: Saraiva, 2014

DA-RIN, Silvio.  Espelho partido: tradição e transformação no documentário.
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Rio de Janeiro : Azougue, 2004

PENAFRIA, Manuela. O filme documentário: história, identidade, tecnologia.
Lisboa: Cosmos, 1999.
LABAKI, Amir. É tudo verdade: reflexões sobre a cultura do documentário. São
Paulo : Francis, 2005.

JOR01036 - EDUCOMUNICAÇÃO

Ementa

Relações entre comunicação e práticas pedagógicas: conceitos de educomunicador

e educomunicação. Noções de pedagogia e didática aplicadas ao ensino de

comunicação. A visão comunicacional e educacional de Paulo Freire e Edgar Morin.

Noções de Filosofia da Educação. Análise do papel das mídias nos contextos

educativos. Educar e comunicar na sociedade da informação: tendências e desafios.

Referências

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRAGA, J. L. e CALAZANS, R. Comunicação e educação: questões delicadas na

interface. São Paulo: Hacker, 2001.

CITELLI, A; COSTA, C. C. (Orgs). Educomunicação: construindo uma nova área

de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011.

SOARES, I. O. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. São

Paulo: Paulinas, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEMO, P. Educação e conhecimento: relação necessária, insuficiente e

controversa. Petrópolis: Vozes: 2005.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

2005.

MARTÍN-BARBERO, J. A comunicação na educação. São Paulo: Contexto, 2014.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo:

Cortez, 2000.

NASCIMENTO, R.N.A. Da educação como prática da liberdade à inteligência da

complexidade: diálogo de saberes entre Freire e Morin. Artigo. Biblioteca On-line

de Ciências da Comunicação. Portugal. 2007.
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JOR01041 - ESTÉTICA DA COMUNICAÇÃO

Ementa

Arte, estética e comunicação: conceitos, história e aproximações. Categorias

estéticas. Estética, reprodutibilidade técnica e cultura de massa. Estetização da
realidade. Informação jornalística, mediação técnica e estética da mercadoria.
Leituras e análises estéticas de produções midiáticas.
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JOR01073 - FOLKCOMUNICAÇÃO E CULTURA POPULAR

Ementa

Folkcomunicação. Conceitos, gêneros e formatos. Os estudos pioneiros de Luiz

Beltrão. Folkcomunicação, Teoria e Pesquisa. Avanços e tendências metodologicas

na contemporaneidade. Folkcomunicação, mídia e cultura popular: os

entrelaçamentos necessários.  Temáticas e abordagens folkcomunicacionais na

sociedade  midiatizada. Manifestações folkcomunicacionais e desenvolvimento local.

Possibilidades pedagógicas e educativas no campo folkcomunicacional. Festas

populares no contexto da folkcomunicação e da cultura popular. Rede Folkcom:

Gestão e

128



sistematização da pesquisa e da extensão da folkcomunicação no contexto
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271305 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM MIDIÁTICA

Ementa

A enunciação no processo de comunicação midiática. Conceitos de discurso. Estudo

da subjetividade da linguagem e de suas marcas discursivas, observáveis nos

diversos tipos de textos (jornalismo impresso, radiofônico, televisivo, on-line). A

construção de sentido na mídia e a modalização do discurso.A enunciação no

processo de comunicação midiática. Conceitos de discurso. Estudo da subjetividade

da linguagem e de suas marcas discursivas, observáveis nos diversos tipos de

textos (jornalismo impresso, radiofônico, televisivo, on-line). A construção de sentido

na mídia e a modalização do discurso.
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Ementa

Noções de geopolítica e relações internacionais. Esfera pública. Ciberpolítica e
democracia digital. Contextos geopolíticos e globalização. Política brasileira e
regional.
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Ementa
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SOC01043 - HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA

Ementa

As sociedades indígenas brasileiras. A presença africana no Brasil. Escravidão,

trabalho e resistência negra e indígena. As matrizes africana e indígena e suas

presenças na cultura brasileira: língua, religião, símbolos, artes, literatura, música,

dança, alimentação e demais práticas. Remanescentes indígenas, afrodescendentes

e racismo no Brasil. 
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JOR01058 - INFOGRAFIA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Ementa

Contexto da infografia e visualização de dados. Infoestética. Narrativas baseadas em
visualização de dados no jornalismo. Infografia em multipltaformas. Infografia na
telejornalismo. Desenho de notícias com recursos gráficos.
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LTI01056 - INGLÊS INSTRUMENTAL

Ementa

Introdução à leitura da língua inglesa, através de textos curtos com assuntos

variados relacionados à Computação, matemática ou estatística, contendo estrutura

e vocabulário básicos, sendo abordados de forma funcional e prática, tendo em vista

a compreensão e interpretação. Desenvolvimento e ampliação das estratégias de

leitura.
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JOR01077 - JORNALISMO AMBIENTAL

Ementa

Importancia da consciencia ambiental para os seres humanos, a sociedade em rede

e o planeta. Conceito de desenvolvimento sustentavel aplicado ao jornalismo. O

papel do jornalismo como agente social na tomada de consciencia e na difusao dos

conhecimentos ambientais. Discussao dos temas fundamentais para uma

abordagem sistemica do assunto nos veiculos jornalisticos. Responsabilidade

socioambiental como parametro de formacao do jornalista engajado com a

preservacao planetaria. Producao de pautas e reportagens que contemplem a

problematica ambiental.
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JOR01044 - JORNALISMO DE MODA

Ementa

Conceitos de moda como comunicação e corpo como mídia. A linguagem da moda.

O ciclo da moda e o papel das mídias nesse contexto. A moda ao longo do tempo e

sua relação com a sociedade. Jornalismo especializado em moda: história,

características e tendências. O papel do editorial de moda. Cobertura de eventos de

moda. Fotografia de moda: a grande vitrine das tendências. O jornalismo de moda

nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão, nos portais, nos blogs e nas mídias

sociais.
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JOR01068 - JORNALISMO DE REVISTA

Ementa

Estilo na narrativa jornalistica para revistas. Apropriacao de tecnicas literarias. O

novo jornalismo e a Revista Realidade. Desafios e perspectivas do jornalismo de

revista na sociedade em rede. As novas linguagens baseadas em midias digitais.

Analises de revistas nos mais distintos suportes.
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JOR01067 - JORNALISMO E ACESSIBILIDADE

Ementa

Compreensão do conceito acessibilidade e suas produções no jornalismo. Noções

dos recursos de acessibilidade (audiodescrição, legenda oculta e janela de Libras).

Os compromissos sociedade inclusiva e cidadã. Aplicações de produtos jornalísticos

acessíveis no radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e demais mídias

móveis.
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As relações entre jornalismo e literatura: abordagens históricas. Pontos atinentes e

divergentes. O novo jornalismo ou o jornalismo de autor. O livro-reportagem como

extensão da literatura  e do jornalismo. Análise e discussão das diversas linguagens

que influenciam o jornalismo: prosa literária, poesia, cordel, através dos diferentes
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Jornalismo econômico: contexto. Jornalismo econômico no Brasil e no mundo. O

noticiário e a contextualização da notícia econômica. A especialização na área

econômico. Temas da agenda econômica no jornalismo. Linguagens no jornalismo

econômico. A cobertura econômica em diferentes meios.
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JOR01057 - JORNALISMO EM BASE DE DADOS

Ementa

Definição de jornalismo em base de dados. Big data. Narrativas baseadas em dados.
Estética das bases de dados. Estruturação do jornalismo com dados complexos.
Exploração de fontes abertas para estruturação de narrativas.
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JOR01050 - JORNALISMO ESPORTIVO

Ementa

Esporte na sociedade brasileira. Especificidades do jornalismo esportivo. Etica no
contexto do esporte. Imprensa esportiva nacional e internacional. Desafio da
inovacao na cobertura do futebol. Potencial midiatico das demais modalidades
esportivas. Planejamento e execucao de coberturas de eventos
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Ementa

A suposta imparcialidade da mídia. Movimentos sociais e jornalismo. Apropriação

das mídias digitais pelos mais diversos atores sociais. Conceitos de Midialivrismo.
Modelos de negócio emergentes. Narrativas contra-hegemônicas. Produção de
reportagens experimentais.

Referências

 BÁSICA

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na
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Galáxia (e-book), 2014.

COMPLEMENTAR

BARBALHO, Alexandre; FUSER, Bruno; COGO, Denise (Org.). Comunicação Para

a Cidadania: Temas e Aportes Teórico-Metodológicos. São Paulo: Intercom,

2010.

DOWNING, John, D. H. Mídia radical: rebeldia nas comunicações e movimentos

sociais. São Paulo: Editora Senac, 2002
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SOUSA, Cidoval Morais de; SOUZA, Arão de Azevêdo. (org.). Jornadas de junho:

repercussões e leituras. [Livro eletrônico].Campina Grande: EDUEPB, 2013.

JOR01056 - JORNALISMO MÓVEL

Ementa

Historiciza a relação jornalismo e mobilidade. Conceito de mobilidade. Panororama

das comunicações móveis. Filosofia das tecnologias móveis digitais. Jornalismo

móvel na produção e consumo. Práticas de jornalismo móvel. Realidade Virtual

imersiva. Produção para tablets, smartphones, relógios inteligentes e plataformas

emergentes.

Referências

BÁSICA

SILVA, Fernando Firmino da. Jornalismo móvel. Salvador: EDUFBA, 2015.

CANAVILHAS, João (Org.). Notícias e mobilidade: o jornalismo na era dos
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São Paulo: Annablume, 2013.

MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. @ Internet e #rua: ciberativismo e

mobilização nas redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013.

SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo:

Paulus, 2007

FIDLER, Roger. Mediamorphosis: understanding new media. California: Pine

Forge Press, 1997.

JOR01043 - LABORATÓRIO DE JORNALISMO CONVERGENTE

Ementa

O processo de convergência. Produção jornalística para multiplataformas. Diferentes
formatos e linguagens. Narrativas convergentes. Produtos transmidiáticos. Fluxo de
produção para diferentes plataformas.

Referências

BÁSICA

SALAVERRÍA, Ramon; NEGREDO, Samuel. Periodismo integrado: convergência

de medios y reorganización de redacciones. Barcelona: Sol90Media, 2008.
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COMPLEMENTAR

DEUZE, Mark. Media Work (Digital Media and Society Series). Cambridge-UK:

Polity Press, 2008.

SOSTER, Demétrio de Azeredo, LIMA JUNIOR, Walter Teixeira. Jornalismo digital:

audiovisual, convergência e colaboração. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2011.

BRONOSKY, Marcelo Engel; CARVALHO, Juliano Maurício de. Jornalismo e

convergência. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.

CHRISTOFOLETTI, Rogério (org.). Questões para um jornalismo em crise.

Florianópolis: Insular, 2015.

MOTA, Célia Ladeira; MOTTA, Luiz Gonzaga; CUNHA, Maria Jandyra. Narrativas

Midiáticas. Florianópolis: Insular, 2012.
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271104 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

Ementa

Referências

JOR01055 - MÉTODOS DE PESQUISA EM MÍDIAS DIGITAIS

Ementa

Perspectivas de abordagem de novos métodos. Teoria da Mídia Digital. Netnografia.
Métodos móveis. Pesquisa de Redes Sociais na Internet. Interações mediadas.
Jornalismo em bases de dados.

Referências

BÁSICA

AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel. Métodos de pesquisa

para internet. Porto Alegre: Sulina, 2011.

RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada por
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JOR01064 - MÍDIA  E RELIGIÃO

Ementa

Novos modos de pensar a religião e as religiosidades. Conceitos e processos de
mediação e midiatização. O sagrado midiático: o papel da mídia na disseminação de
diferentes sentidos religiosos. Religião online: estudos das
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possibilidades dialógicas da religião na ambiência da cibercultura mediante sites,

portais e aplicativos. A religiosidade no âmbito da ficção: teledramaturgia e cinema.

Práticas religiosas, estigmas e silenciamentos midiáticos. Apropriações das mídias

pelas instituições e pelos novos movimentos religiosos (NMR). Mídia religiosa

especializada. Revisão bibliográfica dos estudos de religião, religiosidades e

comunicação na sociedade contemporânea.

Referências

 BÁSICA

GASPARETTO, Paulo Roque. Midiatização da religião: processos midiáticos e a
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no mundo cibernético. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

JOR01062 - MÍDIA E POLÍTICA

Ementa

As relações entre o campo da comunicação e a política. Imprensa, Estado e
Sociedade Civil. O conceito de opinião pública. Os meios de comunicação de massa
como cenário da disputa política. As relações conceituais entre poder simbólico,
capital político e capital social.  Os processos de espetacularização
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da política. O Marketing Político. Mídia e processos eleitorais no Brasil. A construção
performática de personagens políticos. O cotidiano da política: perspectiva

antropológica. Estratégias e táticas de mobilização e engajamento no contexto das
mídias sociais. Internet e participação politica: E-government, transparência e
mecanismos controle social.  

Referências

BÁSICA
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JOR01066 - MÚSICA, IDENTIDADE E CULTURA

Ementa

A música em suas interações comunicativas; Música, identidade e multiculturalismo;

Hibridismo cultural e diversidade na experiência musical contemporânea;

Articulações e tensões na construção de identidades e territorialidades; A música

enquanto elemento constitutivo da identidade cultural do Nordeste brasileiro; A

indústria da música num contexto de rápidas mudanças.
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internet. Porto Alegre: Simplíssimo, 2011.

JOR01061 - OFICINAS AVANÇADAS EM INFORMÁTICA APLICADA AO

Ementa

A importância da informática aplicada à comunicação. Noções básicas de

computação gráfica. Utilização dos principais softwares aplicados à produção de

conteúdos jornalísticos nas áreas do jornalismo impresso, televisivo, radiofônico e de

aplicativos para desenvolvimento de páginas na web e para dispositivos portáteis.

Referências

BÁSICA

SCHWEIZER, Bobby; FERRARI, Simon; BOGOST, Ian. Newsgames: journalism at
play. London: The MIT Press, 2010.
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JOR01038 - PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO

Ementa

Os paradigmas do saber científico. Modernidade e pós-modernidade.

Objetividade e subjetividade da ciência. O lugar da ciência e da tecnologia na
sociedade contemporânea. O fazer científico e a comunicação.

Referências
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271502 - PESQUISA EM COMUNICAÇÃO

Ementa

Referências

272013 - PRÁTICA DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA

Ementa

Referências

271016 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Ementa

Referências

JOR01078 - PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO

Ementa

Introducao a psicologia social aplicada a comunicacao, a partir do estudo dos

conceitos fundamentais das teorias psicologicas que estudam o ser humano.

Identidade e comunicacao no cenario pos-moderno. O papel da comunicacao no

desenvolvimento cognitivo: infancia, juventude, terceira idade. Individualismo

contemporaneo como ameaca a comunicacao. Analises de temas sociais e culturais

que influenciam os grupos e individuos na constituicao de suas subjetividades e

comportamentos.

Referências

BÁSICA
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271207 - REALIDADE REGIONAL

Ementa

As transformações contemporâneas da sociedade brasileira, suas múltiplas e

complexas determinações históricas. O rural e o urbano na sociedade nordestina.

Padrões de produção, distribuição e consumo de mensagens em nível local e

regional. Fatores sociais, econômicos e políticos que os influenciam. Estrutura da

comunicação em nível regional.As transformações contemporâneas da sociedade

brasileira, suas múltiplas e complexas determinações históricas. O rural e o urbano

na sociedade nordestina. Padrões de produção, distribuição e consumo de

mensagens em nível local e regional. Fatores sociais, econômicos e políticos que os

influenciam. Estrutura da comunicação em nível regional.

Referências
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271207 - REALIDADE REGIONAL

Ementa

Referências

JOR01045 - SEMINÁRIO DE JORNALISMO ESPECIALIZADO

Ementa

Conceitos de jornalismo especializado. A interface com outros saberes, as novas

demandas sociais. Os atores do fazer jornalístico, a permuta de experiências.

Jornalismo especializado e as tendências de mercado: a diversidade de práticas e a

pluralidade de cenários. Modelos de jornalismo especializado.

Referências

BÁSICA
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Paulo: Summus, 2005.
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JOR01072 - SEMINÁRIO DE JORNALISMO ESPECIALIZADO II

Ementa

Conceitos de jornalismo especializado. A interface com outros saberes, as novas

demandas sociais. Os atores do fazer jornalístico, a permuta de experiências.

Jornalismo especializado e as tendências de mercado: a diversidade de práticas e a

pluralidade de cenários. Modelos de jornalismo especializado.

Referências
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271404 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Ementa

Referências
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271204 - TEORIA DA COMUNICAÇÃO II

Ementa

Referências

JOR01070 - TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO I

Ementa

Espaço flexível às ofertas ocasionais de cursos equivalentes a componentes
eletivos, avaliados como pertinentes ao departamento pelo colegiado de curso.

Referências

CHRISTOFOLETTI, R. Ética no jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008.
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JOR01071 - TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO II

Ementa

Espaço flexível às ofertas ocasionais de cursos equivalentes a componentes
eletivos, avaliados como pertinentes ao departamento pelo colegiado de curso.

Referências
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