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1 EMENTA 
 

Estudo das relações entre jornalismo e história enquanto espaços de aproximação e 

confronto. Os métodos e escolas do campo da História e suas influências e 

contribuições para a construção de uma história do jornalismo. As transformações 

históricas, teóricas e conceituais do jornalismo brasileiro e piauiense. Os jornais como 

fontes historiográficas. Aspectos da conformação do campo profissional. A trajetória 

histórica do jornalismo e dos jornalistas no Brasil. Os jornais e os jornalistas no 

processo de formação da opinião pública. Memória e narrativa jornalística.  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

Apresentar subsídios para o aprofundamento do debate teórico- metodológico acerca 

dos campos jornalístico e histórico. Debater as teorias da História, sobretudo, História 

Cultural, além de aprofundar os conceitos de história e memória e a inter-relação entre 

estes e o discurso histórico do campo jornalístico. Oferecer ao aluno uma visão ampla 

da trajetória do jornalismo, objetivando embasá-los no desenvolvimento de suas 

pesquisas na área.   

 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

3.1  As interseções, coincidências e divergências entre os campos jornalístico e  

 histórico 

3.2 A História Cultural e sua contribuição para o desenvolvimento de pesquisas no  

 Campo jornalístico 

3.3 História e Teoria Social  

3.4 Conceitos de Memória e Memória Coletiva  

3.5 Memória como elemento constituinte do Poder – seus vazios e silêncios 

3.6 Conceitos e Problemas  da História 

3.7 Construção do discurso histórico jornalístico  

3.8 A constituição da esfera pública e sua importância na consolidação do campo 

 jornalístico 

3.9 As peculiaridades do jornalismo brasileiro ao longo de sua trajetória 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

Aulas expositivas. Debates. Seminários. Filmes. Palestras.  

 

 

5 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação terá como base os debates em sala de aula, os seminários e a elaboração de 

um artigo científico.  
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