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Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício Laboratório

40 20

Ementa: Lei de imprensa, legislaça�o de telecomunicaço� es. Instituiço� es dedicadas a4  regulamentaça�o da 
comunicaça� o. Delitos, contravenço� es, crimes. Responsabilidade, reparaça�o por dano moral, multas, detença�o. A 
Constituiça�o Brasileira. O Estado Democra9 tico de Direito. Os direitos humanos. A proteça�o dos direitos humanos na 
ordem brasileira. Leis especiais. O direito a4  informaça�o e o direito de comunicar. Legislaça�o em Jornalismo e em 
Publicidade e Propaganda.

Objetivos Específicos:

 Conhecer os mecanismos legais que envolvem a atividade da comunicaça�o 

 Analisar casos de desrespeito a4  e9 tica profissional

 Desenvolver um espí9rito crí9tico em relaça�o a4  atividade profissional

 Discutir as implicaço� es sociais e polí9ticas da pra9 tica da comunicaça�o e sua normatizaça�o. 

 Levantar questo� es e9 ticas a partir da ana9 lise do fazer profissional.

Objetivo principal: 

Conhecer os mecanismos legais, normativos e e9 ticos que orientam a atividade do jornalismo. Analisar 
criticamente casos de e9tica profissional. Desenvolver uma visa�o crí9tica em relaça�o a4  atividade



Conteúdo Programático
Organizaça�o polí9tica do Estado Democra9 tico
Evoluça�o dos conceitos de regulaça�o
Evoluça�o dos conceitos regulamentaça�o das comunicaço� es
Legislaça�o brasileira e a regulamentaça�o da comunicaça�o
Lei de Acesso a4  Informaça�o e a nova Lei Geral de Proteça�o de Dados
Deontologia para comunicaça�o
Declaração universal dos Direitos Humanos 
Concepção Multicultural dos Direitos Humanos 
Direitos Humanos e marcas de discriminação 

Metodologia:

• • Aulas expositivas, dialogadas e interativas 
• • Leitura de textos conceituais e legais 
• • Estudos de casos e debates 
• • Apresentação de seminários 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

• Participação nos debates em sala de aula – 2 pontos. 
• Apresentação de seminários (2x) – 4 cada . 
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29, n. 2, p. 89-101, jul./dez. 2006 
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Códigos deontológicos: 
Fenaj, ANJ, Aner, Abert, The New York Times, Grupo Globo, Rede Gazeta. 

Cronograma:

Aula 1:  Apresentação da Turma, ementa e conteúdo programático 

Aula 2: A comunicação como bem público e a necessidade de regulação. Texto de referência: “Por que regular 
os meios de comunicação?” (VALENTE, 2013). 

Aula 3: Conceitos de legislação, normatização e ética. Texto de referência: "Norma, normação, normalização, 
normatização e normalidade" (LOPES; FABRIS, 2016). 

Aula 4: “Capitalismo de Vigilância” e os desafios do mundo "plataformizado". Texto de referência: "Cultura 
da Vigilância" (LYON, 2018). 

Aula 5: Legislação Brasileira e a regulamentação dos meios de comunicação. Texto de referência: "Regulação 
da radiodifusão" (ROSA, 2008). 

Aula 6: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Marco Civil da Internet e Lei de acesso à informação. Texto 
de referência: "Compliance de dados pessoais" (FRAZÃO, OLIVA, ABILIO, 2019). 

Aula 7: ALVES, Fabrício Germano. Greenwashing e sua configuração como publicidade enganosa e abusiva sob
a perspectiva do microssistema de proteção e defesa do consumidor. Revista Thesis Juris, v. 9, n. 1, 2020. 

Aula 8: CORNU, D.. Da deontologia do jornalismo à ética da informação. Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra, 2021. 

Aula 9: Seminários Legislações aplicadas às práticas comunicacionais (parte 1): 

Exercício de apresentação em sala de aula - Apresentar brevemente a legislação a respeito e debater as implica-
ções no exercício da profissão: Estatuto da Infância e Juventude, Direito de Imagem, Difamação, calúnia e injú-



ria, Direitos autorais, Direito ao Esquecimento (direito à vida privada), Lei Rouanet, Lei do Audiovisual. 

Aula 10: Seminários Legislações aplicadas às práticas comunicacionais (parte 2)

Aula 11: Estudos de casos. Texto de referência: “Escola Base e Imprensa o Jornalismo no Banco dos Réus” 
(BARBOSA, 2014) 

Aula 12: Declaração Universal dos Direitos Humanos e a crítica decolonial de Boaventura de Sousa Santos. 
Texto de referência: “Direitos humanos: o desafio da interculturalidade” (SANTOS, 2009) 

Aula 13:  MARTINS, L. Os sete matizes da ética. Intercom - Revista brasileira de Ciências da Comunicação. 
São Paulo, v. 29, n. 2, p. 89-101, jul./dez. 2006 

Aula 14: Seminários finais avaliativos, tema “Direitos Humanos e Comunicação”: raça, classe, gênero, sexua-
lidade, etarismo, imigrantes e interseccionalidades 

Aula 15: Seminários finais avaliativos, tema “Direitos Humanos e Comunicação”: raça, classe, gênero, sexua-
lidade, etarismo, imigrantes e interseccionalidades 


