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1. EMENTA: O jornalismo como forma social de conhecimento. A noção de jornalismo 

integral e o conceito de hegemonia, em Gramsci. Jornalismo, conhecimento e hegemonia: 

reflexões sobre o papel do jornalismo na construção da hegemonia na sociedade. 

 

2. JUSTIFICATIVA: A presente disciplina pretende pensar o papel do jornalismo na 

sociedade, considerando a crise por que passa a democracia representativa, e seus reflexos na 

crise de credibilidade enfrentada pelo conjunto das instituições das sociedades democráticas 

contemporâneas, entre as quais se destaca a imprensa. 

 

3. OBJETIVOS: a) Refletir teórica e criticamente sobre o jornalismo como forma social de 

conhecimento; b) Examinar as noções de jornalismo integral e o conceito de hegemonia, 

presentes na obra de Antonio Gramsci; c) Correlacionar, conceitualmente, Jornalismo, 

Conhecimento e Hegemonia, considerando o papel da imprensa na construção da hegemonia de 

ideias na sociedade. 

 

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: Será composto de duas partes: (a) Presença e participação 

pertinente nos seminários de aula, trazendo questões sobre os diversos textos também por 

escrito (peso de 50%). (b) Produção de um paper (pequeno ensaio, em torno de 7 páginas) 

sobre tema relacionado à disciplina, a ser combinado (peso de 50%). 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO: A disciplina será desenvolvida em 7 (sete) encontros 

de 3 h/a, nas datas e horários supra indicados. Serão realizadas aulas expositivas dialogadas, a 

partir das leituras indicadas, com a apresentação das ideias centrais pelos professores e por 

alunos designados para tal, e debate a partir das questões trazidas pelos demais alunos em cada 

aula. 
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