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APRESENTAÇÃO 

Encontros de Pesquisadores Gaúchos de História da Mídia 

Cláudia Peixoto de Moura 

Maria Berenice da Costa Machado 

 

O 1º Encontro do Núcleo Gaúcho de História da Mídia foi identificado, no 

momento inicial, como ALCAR SUL, por estar vinculado à Rede Alfredo de 

Carvalho – REDE ALCAR, e ocorrer no Rio Grande do Sul, em novembro de 

2007. O evento teve lugar na Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, em Porto 

Alegre, sendo dirigido a docentes, mestres e doutores, estudantes de pós-

graduação e de graduação, que desenvolvem pesquisas interdisciplinares no 

Estado, focadas na relação entre Comunicação e História. A organização do 

Núcleo Gaúcho ficou a cargo das coordenadoras, na época, dos Grupos 

Temáticos da REDE ALCAR - História das Relações Públicas, Cláudia Peixoto de 

Moura (PUCRS), e História da Publicidade e da Propaganda, Maria Berenice da 

Costa Machado (Centro Universitário Feevale). 

A criação da ALCAR SUL teve como propostas agregar os pesquisadores 

gaúchos dos campos da Comunicação, da História e de áreas afins, que estudam 

a história da mídia; sistematizar um encontro anual para fomentar e divulgar a 

produção acadêmica na área; e contribuir para o fortalecimento da Rede Alfredo 

de Carvalho e seus GTs com a produção originária de estudos desenvolvidos no 

Rio Grande do Sul. O resultado do 1º Encontro foi a constituição de uma rede 

gaúcha com a participação de pesquisadores que possuem estudos concluídos e 

em andamento sobre a área. Além disso, o Encontro teve um caráter preparatório 

para as comemorações dos 200 anos de imprensa no Brasil, programadas para 

2008.  

Com o apoio institucional da PUCRS e do Centro Universitário Feevale 

para sua realização, o encontro obteve divulgação de diversas notícias na mídia 

gaúcha, de forma impressa e virtual. Também contou com cartazes e um flyer 
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virtual, produzidos pela então Agência Experimental de Publicidade e Propaganda 

– AGEXPP, da FAMECOS, sendo enviado a pesquisadores do Estado.  

O evento foi marcante, tanto para os autores que apresentaram suas 

pesquisas enfocando as convergências entre a Comunicação, a História, e as 

áreas afins, como para os assistentes. As expectativas foram superadas, na 

medida em que ocorreram 40 inscrições de trabalhos, cuja origem representou 13 

instituições de ensino superior sediadas no Rio Grande do Sul. Dezenas de 

pesquisadores estiveram presentes e outros manifestaram interesse em participar 

dos próximos encontros.  

A programação do encontro envolveu a constituição do Núcleo Gaúcho de 

História da Mídia, com as assinaturas dos pesquisadores presentes. Houve um 

painel comemorativo aos 30 anos de fundação da Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação – INTERCOM, com o tema "O 

alvorecer da imprensa brasileira: a experiência de Hipólito da Costa", cujos 

expositores, Jacques Wainberg (PUCRS) e Antônio Hohlfeldt (PUCRS), 

debateram o assunto com os participantes do encontro. Após, houve a reunião 

dos pesquisadores gaúchos, para a apresentação dos trabalhos inscritos, que 

foram agrupados em cinco grandes temáticas: a) Jornalismo Impresso; b) 

Comunicação, Comunidade e Mediações; c) Audiovisual - Cinema, Rádio, 

Televisão e Fotografia; d) Publicidade e Propaganda; e) Relações Públicas. 

No 2º Encontro, a denominação ALCAR SUL foi substituída por ALCAR-

RS, em função da abrangência dos estudos. O Centro Universitário Feevale ficou 

encarregado de promover o 2º Encontro do Núcleo Gaúcho de História da Mídia, 

que ocorreu em novembro de 2008, na cidade de Novo Hamburgo, marcando 

mais uma etapa no processo de consolidação da Rede Alfredo de Carvalho - 

REDE ALCAR, no estado do Rio Grande do Sul.  

Deslocar o 2º Encontro para uma cidade da Grande Porto Alegre foi um 

desafio ao grupo organizador. No entanto, os resultados superaram as 

expectativas, seja em número de participantes e público assistente, na quantidade 

de pesquisas, na repercussão alcançada na mídia e nas comunidades acadêmica 

e externa.  

A programação neste ano foi ampliada e ocupou os turnos manhã e tarde. 

Na primeira parte houve a conferência de abertura, ministrada por Ana Paula 



8      Cláudia Peixoto de Moura e Maria Berenice da Costa Machado (Organizadoras) 

 

Goulart Ribeiro (UFRJ) com o tema “Comunicação e História: aproximações 

metodológicas”. O período da tarde foi dedicado às mesas temáticas, ocasião em 

que os integrantes do Núcleo Gaúcho relataram, resumidamente, as pesquisas 

que desenvolvem. Um atrativo foram as exposições paralelas. Uma em 

comemoração aos 200 anos da Imprensa no Brasil, com pôsteres produzidos pela 

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS e as 

réplicas dos 15 volumes do Correio Braziliense, cedidos pela Associação 

Riograndense de Imprensa – ARI. A outra foi dedicada à Publicidade, na qual 

anúncios e materiais promocionais narraram a trajetória da Star, primeira agência 

de propaganda do RS; uma série de pôsteres fez um retrospecto das pioneiras 

agências e das últimas quatro décadas da publicidade em Novo Hamburgo.  

No âmbito acadêmico-científico, o Encontro contabilizou a adesão de mais 

de 100 pessoas, incluindo estudantes de graduação em História. Em relação à 

origem dos pesquisadores, 15 instituições de ensino superior foram 

representadas. Houve a inscrição de 67 resumos, distribuídos em cinco mesas 

temáticas, que caracterizaram a implantação dos Grupos Temáticos da ALCAR 

RS. As denominações e seus respectivos tópicos debatidos em cada GT estão 

registrados a seguir: 

História da comunicação institucional – relações públicas, assessoria de 

comunicação e memória das organizações;  

História da comunicação mercadológica - publicidade, marketing, 

memória da propaganda e acervos;  

História da comunicação tecnológica – rádio, televisão, vídeo, cinema, 

fotografia, Internet, redes sociais, blogs e games;  

História da comunicação midiática – jornalismo, literatura, educação, 

memória da imprensa e acervos; 

História, memória e identidade – processos comunicacionais e 

manifestações culturais.  

Houve uma diversidade no 2º Encontro da ALCAR RS, seja no quesito 

pesquisadores, temas e objetos de estudo, ou ainda em relação aos diferentes 

paradigmas teóricos e metodológicos empregados nos textos. Um olhar mais 

detalhado sobre a origem dos integrantes do evento, bem como das suas 

investigações, suscita a questão: como será, efetivamente, constituída a 
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identidade deste grupo gaúcho? O critério de adesão/aceite será a origem dos 

pesquisadores, seus vínculos de nascimento, moradia, acadêmico, profissional ou 

institucional com o estado do Rio Grande do Sul? Ou a geografia e aderência 

temática da pesquisa com o Estado? Respostas para tais indagações talvez 

perpassem as próximas edições sem uma posição definitiva, considerando a 

complexidade das identidades e a mobilidade no tempo e no espaço, 

características do atual contexto histórico, social, político, cultural, tecnológico e, 

até, ecológico no mundo globalizado.  

Assim se constituiu a ALCAR RS, uma iniciativa conjunta da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, do Centro Universitário 

Feevale e da Rede Alfredo de Carvalho - REDE ALCAR, atualmente transformada 

em Associação Nacional de Pesquisadores de História da Mídia – ALCAR. Esta 

publicação tem como finalidade divulgar a produção acadêmica dos 

pesquisadores da ALCAR RS, por meio dos resumos de estudos concluídos e em 

andamento, que foram inscritos em 2007 e 2008, no 1º e 2º Encontros do 
Núcleo Gaúcho de História da Mídia. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
1º ENCONTRO DO NÚCLEO GAÚCHO DE HISTÓRIA DA MÍDIA - ALCAR RS 

 



MEMÓRIAS DA COMUNICAÇÃO - ENCONTROS DA ALCAR RS      11 

 

 



12      Cláudia Peixoto de Moura e Maria Berenice da Costa Machado (Organizadoras) 

 

INFORMAÇÕES DO 1º ENCONTRO ALCAR RS 

Data: 06 de novembro de 2007 

Turno: tarde 

Local: Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS 

Cidade: Porto Alegre - RS 

PROGRAMAÇÃO: 

14h30min às 15h - Recepção e credenciamento 

15h - Abertura do evento e apresentação das propostas da ALCAR RS  

15h30min às 16h30min - Painel Comemorativo: O alvorecer da imprensa 

brasileira: a experiência de Hipólito da Costa.  

Painelistas: Prof. Dr. Jacques Wainberg (PUCRS) e Prof. Dr. Antônio Hohlfeldt 

(PUCRS) 

16h30min às 16h45min - Intervalo 

16h45min às 19h - Reunião dos pesquisadores gaúchos – com exposição de 

resumos das pesquisas desenvolvidas no sul, agrupadas em cinco grandes 

temáticas:  

• Jornalismo impresso 

• Comunicação, Comunidade e Mediações 

• Audiovisual – Cinema, Rádio, Televisão e Fotografia 

• Publicidade e Propaganda 

• Relações Públicas 

19h - Encerramento e entrega dos certificados  

PROMOÇÃO: 

PUCRS – Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS - Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social – PPGCOM 
Centro Universitário Feevale - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA – 
Comunicação Social  
REDE ALCAR - Associação Nacional de Pesquisadores de História da Mídia  
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APOIO: 

Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS - PUCRS 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - História -PUCRS 

ORGANIZAÇÃO: 

PUCRS – Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS - Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social – PPGCOM 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 

77 pessoas entre pesquisadores e assistentes  

TOTAL DE TRABALHOS INSCRITOS: 

40 ESTUDOS AGRUPADOS EM CINCO GRANDES TEMÁTICAS:  

• Jornalismo impresso – 17 trabalhos inscritos 

• Comunicação, Comunidade e Mediações – 7 trabalhos inscritos  

• Audiovisual – Cinema, Rádio, Televisão e Fotografia – 7 trabalhos inscritos 

• Publicidade e Propaganda – 5 trabalhos inscritos 

• Relações Públicas – 4 trabalhos inscritos 

INSTITUIÇÕES DOS EXPOSITORES/PESQUISADORES: 

Os pesquisadores com trabalhos expostos representaram 13 diferentes 

Instituições de Ensino Superior do Estado:  

Centro Universitário Feevale 

Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 

Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM 

Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 

Universidade de Caxias do Sul - UCS  
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 

Centro Universitário Univates - UNIVATES 
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RESUMOS APRESENTADOS EM 2007 

Os trabalhos estão indicados a seguir, agrupados por temáticas, com os 

respectivos títulos dos estudos apresentados, seus autores e instituições de 

ensino, assim como os resumos inscritos e as palavras-chave.  

TEMÁTICA - JORNALISMO IMPRESSO 

1. A resistência dos trabalhadores na Primeira República através do jornal 
gaúcho O Exemplo (1908/1911) 

Bernardo Caprara - PUCRS e UFRGS 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é resgatar a história do jornalismo operário 

brasileiro na Primeira República. Por intermédio da investigação de 83 

exemplares do jornal porto-alegrense O Exemplo, situados entre os anos de 1908 

e 1911, foi possível defender a hipótese desta imprensa como instrumento de 

resistência orgânica dos trabalhadores naquele período. O primeiro capítulo 

apresenta uma contextualização da República Velha; o segundo traz um 

apanhado acerca dos periódicos existentes no espaço de tempo referido; o último, 

por sua vez, congrega a pesquisa realizada sobre o jornal O Exemplo. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo; História; Imprensa; Operariado. 

2. A mídia como dispositivo da governamentalidade neoliberal – os 
discursos sobre educação nas revistas Veja, Época e IstoÉ  

Vera Regina Serezer Gerzson - UFRGS 

 

Resumo: A pesquisa A mídia como dispositivo da governamentalidade neoliberal 

– os discursos sobre educação nas revistas Veja, Época e IstoÉ, inscrita no 

campo analítico dos Estudos Culturais em Educação, na vertente voltada para as 

análises textuais, utilizou-se de contribuições teóricas de Michel Foucault. O 

corpus foi composto por textos que abordavam a educação, publicados entre os 
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anos 2003, 2004 e 2005, onde as revistas foram compreendidas como 

dispositivos da governamentalidade neoliberal porque em seus discursos sobre 

educação, a racionalidade e as práticas neoliberais, constituintes do projeto 

político predominante nas sociedades contemporâneas, tinham materialidade 

nestas mídias, produzindo discursos e enunciados vinculados com essa 

perspectiva. A pesquisa apontou o poder e as relações de poder neoliberais como 

práticas capilares, insidiosas, incorporadas nos discursos das revistas, sem 

conotação repressora ou autoritária, mas como verdades que circulam nos 

espaços públicos, interagindo produtivamente com seus leitores. 

 

Palavras-Chave: Mídia; Revistas; Educação; Governamentalidade; 

Neoliberalismo. 

3. Jornalismo e representação do sistema artístico-cultural nos anos 80: um 
estudo do jornal Diário do Sul (Porto Alegre, 1986 - 1988) 

Cida Golin - UFRGS 

Ana Cláudia Gruszynski - UFRGS 

 

Equipe: Everton Cardoso (PPGCOM-UFRGS), Flávia Moraes (Bolsista BIC-

UFRGS), Raquel Hirai (Bolsista BIC-FAPERGS), Ana Laura Colombo de Freitas 

(Bolsista Voluntária-UFRGS) 

 

Resumo: A cobertura realizada pela mídia dinamiza e documenta o campo 

artístico e cultural, age na formação de públicos e fornece parâmetros valorativos 

para a interpretação da cultura de um determinado local e época. Esta pesquisa 

pretende discutir a relação entre a prática jornalística e a representação do 

sistema artístico-cultural a partir da análise dos elementos discursivos e gráficos 

da editoria de cultura do extinto jornal Diário do Sul (Porto Alegre, 1986-1988), 

periódico do grupo Gazeta Mercantil. Buscar-se-á compreender como a imprensa 

– especificamente este jornal – documentou e avalizou o sistema cultural em 

meados dos anos 80, época em que o chamado jornalismo cultural aderia ao 

modelo dos "cadernos" e imprimia novas estratégias de cobertura. Trata-se de 
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pesquisa qualitativa e exploratória, de viés histórico-crítico; busca apoio na fortuna 

crítica sobre teoria do jornalismo, campo de produção cultural e design gráfico.  

 

Palavras-Chave: Mídia e Sistema Artístico-Cultural; Jornalismo e Sistema 

Artístico-Cultural; História do Jornalismo Cultural; Jornalismo Cultural e Design 

Gráfico; Diário do Sul. 

4. Olhares Cruzados: imprensa, judiciário e os limites da liberdade de 
expressão  

Paula Casari Cundari - Centro Universitário Feevale 

Maria Alice Bragança - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Como contribuição à História do Jornalismo e ao registro dos efeitos da 

atividade da Imprensa sobre a sociedade, o projeto de pesquisa está relacionado 

a um estudo sobre as relações entre Jornalismo e Poder Judiciário, com base na 

Decisão Judicial sobre o “Caso Editora Revisão” (1991-2003), considerada matriz 

normativa para casos similares. Durante o estudo percebeu-se a necessidade de 

aprofundar a discussão acerca dos preceitos constitucionais do direito da 

informação, e a compreensão dos limites da liberdade de expressão. Verificou-se 

as transformações do conceito da liberdade de expressão e suas variáveis no 

tempo e no espaço, até os estudos mais atuais sobre a constitucionalização do 

direito à informação. Presentes no embasamento teórico as idéias de Freitas 

Nobre (1968, 1998), Alberto André (2000), Nelson Traquina (2001), Antonio 

Hohlfeldt (2001) e José Marques de Melo (1973, 2003).  

 

Palavras-Chave: Jornalismo; História do Jornalismo; Poder Judiciário; Liberdade 

de Expressão. 
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5. Os jogos retóricos: os sentidos produzidos pelas imagens e textos nas 
capas da Folha de São Paulo e Zero Hora nas eleições presidenciais de 2006  

Maria Alice Bragança - Centro Universitário Feevale 

Donaldo Hadlich - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este trabalho propõe uma análise dos enunciados presentes nas capas 

de jornais, a partir de um estudo de caso da cobertura das eleições presidenciais 

de 2006 na Folha de S. Paulo e Zero Hora, durante o primeiro e o segundo turno, 

tendo como referência as reflexões de Cauduro (2004), sobre “Design Gráfico & 

Pós-Modernidade”. A pesquisa constatou que, apesar de manterem 

características modernas em seus design de primeira página, durante aquela 

cobertura eleitoral, os jornais construíram em suas capas jogos retóricos, 

realidades simuladas, onde a interferência da edição, construía e desconstruía o 

“real”. No lugar de documentar os fatos narrados pelas notícias, as imagens 

fotográficas compunham uma simulação de tempo e espaço. Pastiche, ironia e 

colagens são recursos retóricos presentes, interferindo sobre as imagens, através 

de citações, metalinguagem, montagens e intertextualidade. Constatou-se ruídos, 

interferências, oposição de sentidos, que, por vezes, geram uma relativa 

autonomia entre os textos visuais e verbais. 

 

Palavras-Chave: Pós-Modernidade; Comunicação Gráfica; Imagens 

Contemporâneas. 

6. A construção da imagem da prostituição e da moralidade em Porto Alegre 
pelo jornal A Gazetinha: uma análise dos códigos sociais através da 
Hipótese de Agendamento (1895-1897)  

Gisele Becker – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Entre 1895 e 1897 o jornal A Gazetinha, publicado em Porto Alegre, 

constrói uma fala de que as famílias de bem encontravam dificuldades de transitar 

nas ruas da cidade, ocupadas por bêbados, vândalos e prostitutas. A proposta de 

análise pretende se debruçar não apenas sobre a fala do jornal em si, mas sobre 
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a maneira como ele é trabalhado por meio da construção de códigos de 

agenciamento de poder das mensagens elaboradas. Somado a isso, percebe-se 

que a Gazetinha agendou a temática da prostituição e da moralidade. Trabalha-se 

com a hipótese de que a insistência de uma fala ritmada, empregando códigos e 

termos semelhantes e em diferentes espaços do jornal (textos, colunas, anúncios 

publicitários e caricaturas), caracterizando a possibilidade do Agendamento do 

tema, constrói códigos que contribuem para a elaboração de uma mentalidade 

coletiva a respeito da prostituição e da moralidade. 

 

Palavras-Chave: Gazetinha; Agendamento; Moralidade; Prostituição. 

7. Memórias sobre a Imprensa em São Borja  

Cárlida Emerim - UNIPAMPA/UFSM 

Joseline Pippi - UNIPAMPA/UFSM 

 

Resumo: O trabalho apresenta os resultados publicados no livro que surgiu de 

uma disciplina (História do Jornalismo com o aporte de Jornalismo Impresso e 

Introdução ao Jornalismo), num projeto de Ensino intitulado Prolegômenos da 

História da Imprensa em São Borja. A proposta da pesquisa era mapear a história 

da mídia desde a escrita, a radiofônica e a televisiva. O resultado é o livro 

Memórias sobre a imprensa em São Borja editado pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFSM e lançado no Intercom 2007. Este trabalho apresenta o livro 

que trata do resgate da história da mídia na região de São Borja e o Grupo de 

Pesquisa originado a partir dele. Contou com a participação de alunos da Primeira 

Turma (2/2006) do curso de graduação em Comunicação Social – Jornalismo, do 

Centro de Ciências Sociais de São Borja. 

 

Palavras-Chave: História; Mídia Regional; Comunicação. 
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8. História da Mídia Regional – São Borja: a imprensa escrita em São Borja - 
século XIX até 1949 e os últimos 30 anos  

Rodrigo Mendonça, Viviane Alves, Cleber Fontella, Michel Ferreira – acadêmicos 

UNIPAMPA/UFSM 

 

Resumo: Esse trabalho propõe a recuperação da história da mídia local através 

da ordenação e busca do material gráfico jornalístico produzido no município. É 

um roteiro que mostra como a produção de jornal impresso se desenvolveu na 

cidade de São Borja e vem evoluindo desde seu começo, em meados do século 

XIX até a atualidade, mostrando a diversidade de produção dos periódicos nas 

diferentes épocas. Também remonta como a produção jornalística se altera com 

os avanços tecnológicos, como se adapta frente ao advento das novas mídias e 

como se manteve disputando espaço nas diferentes épocas mapeadas.  

 

Palavras-Chave: História; Mídia Impressa; Comunicação; Sociedade. 

9. História e Imprensa: enfoque multidisciplinar para um estudo crítico da 
sociedade e da política  

Sandra Maria Lubisco Brancato - PUCRS 

 

Resumo: O projeto visa examinar as múltiplas formas pelas quais se processa a 

interação entre a história e a imprensa, na medida em que o historiador pode 

recorrer a imprensa para montar um corpus de análise. Tal tarefa exige que o 

historiador siga um procedimento muito adequado, considerando que, na maioria 

das vezes, não faz parte do público-alvo da fonte que utiliza, organizada para 

outros leitores, de outras épocas. Também é importante que se tenha presente 

que a imprensa, de um modo geral, nunca é “inocente”, ou seja, em seu discurso 

não há apenas um simples registro de fatos. Dentro das perspectivas indicadas 

será apresentada a síntese de um estudo de caso a partir de matérias publicadas 

no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, sobre a visita do General George 

Marshall, Chefe do Estado Maior dos EUA à cidade de Porto Alegre, em maio de 

1939. 
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Palavras-Chave: Relações História e Imprensa; Metodologia; Ideologia. 

10. Imprensa e poder no Brasil -1901/1915: estudo da construção da 
personagem Pinheiro Machado pelos jornais Correio da Manhã (RJ) e A 
Federação (RS)  

Luiz Antônio Farias Duarte - PUCRS 

 

Resumo: O trabalho examina as relações entre fontes de notícia e meios de 

comunicação, assim como sua repercussão na audiência, tendo por referências 

os jornais Correio da Manhã (1901-1974) e A Federação (1884-1937), o senador 

José Gomes Pinheiro Machado (1851-1915) e o seu assassino, Francisco Manço 

de Paiva Coimbra (1889-?). Vale-se, para tanto, dos aportes teóricos sobre os 

efeitos da mídia, que vão de Lippmann (1922) a Traquina (2000). Por se tratar de 

um olhar acadêmico sobre o passado distante, entendeu-se oportuno recorrer, 

também, à Hermenêutica de Profundidade, de Thompson (2002), como 

metodologia para a contextualização do período compreendido entre 1901, 

quando surgiu o diário carioca, e 1915, ano do assassinato do político gaúcho. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo e Política; Imprensa e Poder; História da Imprensa. 

11. Mídia, Terrorismo e Agenda Internacional: uma análise das páginas da 
revista Veja (2001-2007)  

Ana Regina Falkembach Simão – ULBRA e ESPM 

 

Resumo: Esta pesquisa interdisciplinar acompanhará, ao longo de seis anos, a 

cobertura da Revista Veja acerca das questões internacionais relacionadas com 

os atentados de 11 de setembro de 2001, que atingiram os Estados Unidos, 

resultando na redefinição de sua política externa, bem como na nova postura 

deste país frente ao terrorismo. O principal objetivo é analisar em que medida a 

Revista Veja estaria apenas reproduzindo o discurso e a agenda política e 

estratégica dos principais atores internacionais, sobretudo, dos Estados Unidos. 

Dentre os conceitos trabalhados destaca-se o de “ansiedade global”, noção que 
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mistifica a figura do inimigo, provocando pânico, insegurança e instabilidade, 

justificando assim ações coercitivas e punitivas de alcance mundial.  

 

Palavras-Chave: Terrorismo; Revista Veja; Ansiedade Global; Política Externa; 

Estados Unidos. 

12. O Desafio da Modernização nas Páginas dos Jornais A Reforma e do 
Commercio Porto Alegre no Final do Século XIX  

Ana Regina Falkembach Simão – ULBRA e ESPM 

 

Resumo: O final do século XIX no Brasil foi marcado pelo término das duas 

maiores instituições brasileiras: a escravidão (1888) e a monarquia (1889). A 

República iniciou tendo que atender uma agenda social, política e econômica 

complexa. Dentre os desafios da nova agenda estavam a necessidade de 

modernizar as cidades, de ampliar os espaços fabris e de estabelecer políticas 

que fossem ao encontro dos interesses das elites agrárias e industriais. Porto 

Alegre neste período, a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, buscava 

reorientar suas políticas urbanas e sociais. Neste contexto, os Jornais A Reforma, 

intitulado o precursor do jornalismo político-partidário no Estado, sendo um órgão 

do Partido Liberal, e o Jornal do Commercio, conhecido como representante dos 

interesses das elites financeira e econômica do Estado, foram importantes porta-

vozes neste momento de mudanças. 

 

Palavras-Chave: Jornal do Commercio; A Reforma; Porto Alegre; Fim do Século 

XIX. 

13. Autoritarismo Político e Imprensa no Brasil Contemporâneo  

Luciano Aronne de Abreu - PUCRS 

 

Resumo: A imprensa, de acordo com a Constituição de 1937, exercia uma função 

de caráter público e, portanto, como dizia Francisco Campos, seu controle não é 
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um instrumento autocrático, mas “uma exigência decorrente da própria natureza 

do seu poder e da sua função. Poder público implica função pública, interesse 

público, responsabilidade pública”. Nesse sentido, por intermédio do DIP e de 

suas publicações, como por exemplo a revista “Cultura Política”, a imprensa 

atuava no sentido de difundir a ideologia do regime e o pensamento dos seus 

intelectuais, legitimando a ordem política autoritária então vigente no país.  

 

Palavras-Chave: Estado Novo; Era Vargas; DIP; Cultura Política; Imprensa. 

14. História da Imprensa de Bairro Porto-Alegrense  

Beatriz Dornelles –PUCRS 

 

Resumo: A partir do levantamento de 31 jornais de bairro que circulam em Porto 

Alegre, no período de 2004 a 2007, pretendemos elaborar a história deste 

segmento da imprensa local, trazendo para a teoria a prática do jornalismo 

comunitário, os critérios de seleção da notícia e a forma de produção destes 

jornais. Apresentaremos características da administração, comercialização, 

distribuição e produção editorial, além de traçarmos um perfil de cada jornalista-

proprietário dos jornais de bairro. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo de Bairro; Jornalista; Notícia Local. 

15. Caderno de Sábado, Jornalismo Cultural no Correio do Povo  

Everton Cardoso - UFRGS 

 

Resumo: Num contexto nacional em que os grandes jornais já possuíam seus 

suplementos literários há cerca de dez anos, o Correio do Povo lançou em 30 de 

setembro de 1967 o Caderno de Sábado, que se propôs a atualizar Porto Alegre 

com parte do que a intelectualidade nacional e internacional produzia. Um 

verdadeiro marco para o jornalismo cultural do sul do Brasil, o suplemento foi de 

grande importância para a configuração do campo de produção artístico-cultural 
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local e para a formação de mais de uma geração de intelectuais gaúchos. Com 

viés histórico-crítico e caráter analítico-exploratório, esta pesquisa, que se 

encontra em estágio inicial, pretende perceber como se constituiu este espaço de 

intersecção entre os campos jornalístico, artístico-cultural e acadêmico em um 

recorte temporal ainda por determinar. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo Cultural; Suplemento; Caderno de Sábado; Correio 

do Povo. 

16. “O Voto da Costela”: o sufrágio feminino nas páginas do Correio do 
Povo (1930-1934)  

Mônica Karawejczyk - PUCRS 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo pesquisar a questão do sufrágio feminino 

sob a ótica do jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Para atingir este intento, se 

selecionou as matérias veiculadas entre os meses de dezembro de 1930 e julho 

de 1934, marcos temporais da pesquisa. A inserção de grandes massas na vida 

política é um fato bastante recente: o sufrágio universal e a igualdade do voto só 

foram conquistados, de uma maneira geral, nos primeiros decênios do século XX. 

Para se analisar o corpus documental da pesquisa, elegeu-se como método a 

Análise de Conteúdo. Almeja-se mostrar uma das tantas maneiras de se trabalhar 

com a imprensa como fonte primária, trazendo, como exemplo, a minha 

experiência com o jornal Correio do Povo.  

 

Palavras-Chave: Análise de Conteúdo; Correio do Povo; Sufrágio Feminino. 

17. A imagem do índio na imprensa do Rio Grande do Sul (1884 a 1910)  

Cíntia Régia Rodrigues - UCS 

 

Resumo: No presente trabalho, pretende-se apresentar a imprensa sul-rio-

grandense na construção da imagem do índio no período que se estende de 1884 
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a 1920, quando da criação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização de 

Trabalhadores Nacionais. Os dois jornais pesquisados foram A Federação e o 

Correio do Povo, ambos situados em Porto Alegre. Os jornais devem ser 

entendidos como instrumentos pelos quais a sociedade produz modelos, 

reflexões e representa percepções de época. Primeiramente, apresentar-se-á de 

que forma as populações nativas da América foram designadas pelos europeus, a 

partir do primeiro contato entre os nativos da América e os europeus. Também 

será tratada a análise das imagens de Índio que foram construídas a partir deste 

primeiro contato. Num segundo momento, ver-se-á quais eram as notícias 

publicadas a respeito dos índios: os bons e/ou maus. Num terceiro momento, será 

analisada uma coluna que era escrita no jornal A Federação, intitulada "Para 

Impressionar o Indígena", a qual trazia notícias principalmente da Europa para 

ensinar os nativos. 

 

Palavras-Chave: Índio; Imagem; Imprensa. 

TEMÁTICA - COMUNICAÇÃO, COMUNIDADE E MEDIAÇÕES 

1. A Intervenção Midiática nas Redes Informais de Comunicação  

Neusa Maria Bongiovanni Ribeiro – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O texto desenvolvido contempla uma análise da intervenção midiática 

na constituição das redes informais de comunicação, principalmente aquelas 

redes que têm a participação das mulheres. O estudo se origina da tese de 

doutorado “A mediação das mulheres na constituição das redes informais de 

comunicação” aprovada em março de 2007, no Programa de Pós-Graduação do 

Centro de Ciências da Comunicação, da Unisinos. O estudo aborda, a partir da 

realidade observada, como as mulheres realizam mediações com os diferentes 

conhecimentos adquiridos no cotidiano de suas vidas, e qual o papel dos meios 

de comunicação nessa formulação de saberes. Como base teórica trabalha-se 

com os estudos de Jesús Martín-Barbero, Maria Cristina Mata, Nestor Canclini, 

Manuel Castells, Octávio Ianni, Muniz Sodré, entre outros autores. 
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Palavras-Chave: Mulheres; Mediações; Redes Informais de Comunicação. 

2. Comunicação e Formação Inclusiva: relações no mundo do trabalho no 
Vale dos Sinos  

Margarete Panerai Araújo - Centro Universitário Feevale 

Agostinho Hernz - Bolsista de Iniciação Cientifica – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: A pesquisa busca investigar a contribuição dos meios de comunicação 

impressos na construção de conceitos e práticas relativas à formação do 

trabalhador. As características sociais, econômicas, políticas, tecnológicas são 

consideradas para investigar o processo de formação implantado. A instauração 

dos novos saberes e orientações relacionados às categorias como competência, 

mercado de trabalho, formação contínua, flexibilização, inserção profissional, 

inclusão social, conversibilidade são atualmente legitimadas e reconhecidas como 

essenciais para o mundo do trabalho. A metodologia será em duas etapas, sendo 

a primeira com o levantamento dos textos de periódicos sobre o mundo do 

trabalho e a segunda etapa com um roteiro de entrevistas junto as agências de 

emprego e análise de dados quantitativos econômicos e sociais sobre os 

municípios envolvidos. Os resultados e produtos esperados dessa investigação 

permitirá uma inferência e uma interpretação sobre os privilegiados esquemas 

estudados, visando explorar os veículos de comunicação e sua grande 

importância em seu momento histórico na formação, bem como, na realidade 

econômica, seus reflexos que invadem os processos produtivos e na construção 

das concepções e práticas relativas a formação. As repercussões e impactos na 

solução do problema focalizado para este estudo buscam um novo caminho frente 

à crise de seus paradigmas e analisa mediante os cenários da atualidade as 

constantes tensões e retroações decorrentes da sociedade. O contexto de 

globalização envolve dimensões que destacam a aprendizagem, reciclagem, 

aperfeiçoamento, formação continuada, responsabilidade social, as condições de 

empregabilidade, entre outros e os indicadores da pesquisa prevêem a produção 

do conhecimento, a relevância social, a identidade da região frente a essas novas 
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regras que enfatizam a necessidade de formação continua frente a flexibilização 

laboral, a empregabilidade e aquisição de novas habilidades. 

 

Palavras-Chave: Formação; Comunicação; Inclusão Social; Mundo do Trabalho. 

3. Cultura, Comunicação e Poder na Triangulação: empresas privadas - 
administração pública – comunidade  

Margarete Panerai Araújo - Centro Universitário Feevale 

Andersom Moriel Mattos - Bolsista de Iniciação Cientifica – Centro Universitário 

Feevale 

 

Resumo: A relação entre o poder privado, o poder público e a comunidade, sob o 

prisma das atuais constituições ecossistêmicas, tem mostrado significativas 

mudanças, implicando em esfumaçamentos das linhas limítrofes entre esses 

lugares. Assim, com freqüência, percebem-se deslizamentos e/ou a 

sobreposições de poderes, particularmente, a sobreposição do poder privado – 

legitimado pela comunidade – ao poder público. Nesse sentido, as empresas 

tendem a se comunicarem e a se instituírem como modelos a serem seguidos, 

como referências (política, de responsabilidade social, de cultura), bem como a 

não serem questionadas pela comunidade, pois que as reconhecem como mitos. 

Frente essa constituição, o presente projeto de pesquisa propõe-se a 

compreender/explicar a triangulação ‘iniciativa privada’, ‘administração pública’ e 

‘sociedade’, procurando desvelar e compreender as relações de força aí 

atualizadas e seu impacto sobre as relações socioculturais. Tem-se o Paradigma 

da Complexidade, proposto por Morin, como base metodológica para 

compreender/explicar essa articulação. Para complexificar o estudo, também 

serão articuladas as teorias e os métodos de análise do discurso e da semiótica. 

A investigação compreenderá o estudo de duas organizações (de médio e/ou 

grande porte) e, de preferência, com forte inserção na comunidade em que 

atuam. A coleta de dados compreenderá observações in loco (organizações e 

comunidade), pesquisas semi-estruturadas (poder público, privado e comunidade) 

e coleta de documentos. O presente projeto de investigação tem total aderência 
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com a proposta institucional, seja sob o viés da pesquisa, do ensino e/ou da 

extensão. Por tratar-se de pesquisa aplicada, ao mesmo tempo, pode-se pensar, 

dentre outras coisas: a) na produção de conhecimento sobre a articulação “poder 

público, poder privado e comunidade”, numa perspectiva pouco estudada; b) na 

possibilidade de se realizar ações para a reflexão sobre essas relações, seja em 

consultorias/assessorias ao setor público e a organizações não-governamentais, 

bem como ao setor privado (cursos, palestras, seminários, projetos); c) na 

tradução das reflexões dessa investigação para pensar as atuais constituições e 

cenários em que se está inserido, constituindo-se em importantes informações 

para o fazer crítico no nível do ensino; d) no agir responsável da instituição, 

fomentando a reflexão e qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Comunicação; Cultura; Poder Público; Poder Privado; 

Comunidade. 

4. Comunicação Comunitária: análise dos canais de comunicação que 
permitem a construção da cidadania na comunidade São Geraldo  

Ruth Marilda Fricke - UNIJUÍ 

Antônio Édson Corrente - UNIJUÍ 

André Gagliardi - UNIJUÍ 

Marcia Regina Haisky Oldenburg- bolsista - UNIJUÍ 

Marcelo Fripp - bolsista - UNIJUÍ 

 

Resumo: A pesquisa trata da importância da Comunicação Comunitária e da 

inserção dos vários instrumentos que podem dar sustentação a esse tipo de 

comunicação. O objetivo é compreender como se dá o processo comunicacional 

entre os pares da comunidade São Geraldo, que formam um contingente da 

camada popular no sentido de entender a sua forma organizativa e de 

planejamento democrático. Nesse sentido realizamos a avaliação dos canais de 

comunicação, verificando como ocorre a comunicação comunitária se é 

comunicação democrática na qual todos os envolvidos podem participar ou se é 

simplesmente comunicação para informar, em que apenas algumas pessoas 
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deliberam questões pertinentes à comunidade e a comunicam aos pares. Dentre 

os objetivos, temos o de conhecer os canais pelos quais acontece a comunicação 

comunitária entre as comunidades e a Igreja São Geraldo, levantando as 

suficiências e insuficiências na troca das relações entre os mesmos. Para tanto, 

procuramos conhecer o público dos movimentos populares da comunidade São 

Geraldo para então analisar e interpretar os instrumentos de comunicação 

comunitária utilizados pela Comunidade. O caminho percorrido na presente 

pesquisa tem como base a articulação entre pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. Procedendo a elaboração do instrumento de pesquisa e a coleta de 

dados, inicialmente entrevistamos lideranças da comunidade a fim de criarmos 

uma base sólida de orientação para construirmos a visão macro da realidade 

empírica. A partir disso, chegarmos às peculiaridades fruto de nosso objeto de 

pesquisa. Premissas: os pensadores e idealizadores da Comunidade São Geraldo 

são os mesmos criadores da Instituição Universitária. Esse fato traz à tona a 

forma organizativa e de desenvolvimento democrático dos gestores e formadores 

de opinião nessa comunidade. A base inicial para a formatação da comunidade 

baseou-se nos indivíduos que detinham o conhecimento, ou seja, alguns Frades 

Capuchinhos bem como lideranças leigas. O desenvolvimento da área urbana e 

rural da comunidade se dá através da ação dessas lideranças que implementam 

os seus trabalhos e esforços em prol da coletividade, promovendo com isso o 

progresso social, econômico e humano dos sujeitos. Os aspectos comunitários 

refletem substancialmente no ser político e na cidadania entre dos pares 

envolvidos. As informações obtidas até este momento nos possibilitaram a 

compreensão e o entendimento de como a Comunidade São Geraldo se organiza 

e se comunica utilizando os diversos canais de comunicação que permitem a 

construção da cidadania nesta comunidade. Por tanto continuaremos verificando 

e investigando como foi que os freis pensadores e a comunidade vislumbraram a 

possibilidade e a criação da nossa Instituição. 

 

Palavras-Chave: Canais; Comunicação; Comunicação Comunitária; Comunidade. 

 

 



30      Cláudia Peixoto de Moura e Maria Berenice da Costa Machado (Organizadoras) 

 

5. Memória do Setor Coureiro-Calçadista através do Jornal NH (1960/2006)  

Claudia Schemes – Centro Universitário Feevale 

Denise Castilhos de Araújo - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este projeto de pesquisa pretende investigar e compreender o papel que 

o Jornal NH teve como veículo que contribui para a construção da memória do 

setor coureiro-calçadista, através de suas produções discursivas, desde sua 

fundação (década 60), aos dias atuais (2006). A problematização da pesquisa 

está baseada nas questões: em que momentos houve o agendamento pelo jornal 

de tópicos relacionados ao setor (hipótese de agendamento); qual a periodicidade 

e quais foram as notícias relacionadas ao setor que apareceram no jornal (análise 

de conteúdo); como foram construídos, ao longo dos anos, pelo NH, conceitos 

relativos ao processo de estruturação da memória do setor coureiro-calçadista, 

bem como quais foram os indivíduos e em que momentos foram mencionados 

pelo jornal (análise do discurso e semiótica). A escolha do veículo justifica-se pela 

abrangência que o mesmo tem no Vale do Sinos, o comprometimento que o 

grupo tem manifestado em relação à comunidade, e o papel que a mídia tem 

realizado, como fonte de pesquisa, de construir a História dos povos. 

 

Palavras-Chave: Setor Coureiro-calçadista; Memória; Jornal NH. 

6. "O doce nada fazer". Um estudo sobre o lazer e identidade(s) em Novo 
Hamburgo  

Cristina Ennes da Silva - Centro Universitário Feevale  

Paula Regina Puhl - Centro Universitário Feevale  

 

Resumo: Neste estudo, analisamos a construção de múltiplas identidades a partir 

do lazer preferencialmente realizado pelos diferentes grupos presentes na 

sociedade local. Busca-se essa questão no que tange o lazer como agente de 

construção de diferentes identidades, bem como na influência dos indivíduos no 

estabelecimento das opções de lazer ofertadas e aceitas na sociedade de Novo 
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Hamburgo na segunda metade do século XX. Nesta sociedade, que em sua 

origem concebeu o trabalho como um valor em si mesmo e as atividades alheias 

a este forma percebidas como “perda de tempo”, enfocamos o lazer, naquilo que 

o configura como forma de ocupação do tempo livre. Nas décadas finais do 

século XX as concepções acerca do lazer apresentavam um perfil diferenciado do 

atual, sendo uma opção de atividade para as horas livres em companhia dos seus 

pares, através, por exemplo, da constituição de associações, tais como clubes de 

bolão, de tênis, tiro, etc. Entre as fontes elencadas para a realização da pesquisa 

está a imprensa local e a memória das pessoas que vivenciaram o período. 

 

Palavras-Chave: Lazer; Identidade; Memória; Trabalho; Ócio; História Oral; Mídia 

impressa. 

7. O jornal “O 5 de Abril” e a construção da identidade da cidade de Novo 
Hamburgo  

Alessander Kerber – Centro Universitário Feevale 

Cleber Cristiano Prodanov - Centro Universitário Feevale 

Paula Regina Puhl- Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Neste trabalho pretende-se partir de uma reflexão teórica sobre a 

análise da influência das mídias na construção de identidades para propor uma 

investigação sobre um caso específico: a construção da identidade da cidade de 

Novo Hamburgo. O estudo utiliza como fonte as reportagens veiculadas entre os 

anos de 1927 e 1928, que marcam o primeiro ano de existência do jornal “O 5 de 

Abril”, o primeiro jornal do município. O semanário teve participação no processo 

emancipatório da cidade, sendo fundado no dia oficial da emancipação e tendo, 

como título, a data da mesma. A partir da compreensão de identidade como idéia 

e sentimento de pertencimento a um grupo, o qual se representa através de uma 

série de símbolos, propõe-se uma análise destas representações.  

 

Palavras-Chave: Jornalismo; Identidade; Cidade. 
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TEMÁTICA – AUDIOVISUAL: CINEMA, RÁDIO, TELEVISÃO E FOTOGRAFIA 

1. Cinema, Imprensa e Sociedade em Porto Alegre (1896 – 1930)  

Fábio Augusto Steyer - UNIVATES  

 

Resumo: Esta pesquisa, publicada pela EDIPUCRS em forma de livro, foi 

originalmente minha dissertação de Mestrado em História pela PUCRS, em que 

analisei o desenvolvimento das primeiras décadas do cinema na capital gaúcha a 

partir de suas interações com a sociedade da época e das múltiplas visões da 

imprensa porto-alegrense sobre o tema. Para tanto, houve a necessidade de 

pesquisar a história de vários jornais e revistas existentes em Porto Alegre entre o 

final do século XIX e a década de 1930. Para minha surpresa, sobre muitos deles 

a bibliografia é até hoje praticamente inexistente, o que me obrigou a buscar 

informações nas fontes primárias, ou seja, nos próprios exemplares dos jornais. É 

essa experiência de pesquisa que gostaria de destacar e compartilhar no 

encontro. 

 

Palavras-Chave: História; Cinema; Imprensa; Rio Grande do Sul. 

2. Voz Alegre: uma reconstrução histórica da primeira rádio comunitária de 
São Sepé  

Ana Paula Wegner Pontes Kasper –UNIFRA 

Glaíse Bohrer Palma - UNIFRA 

 

Resumo: A pesquisa é resultado de um trabalho final de graduação que tem por 

objetivo retratar o papel da rádio “Voz Alegre” em São Sepé, interior do RS, 

comprovando o surgimento da primeira rádio comunitária na cidade. Devido a 

inexistência de documentos que contem a história da rádio, utiliza-se aqui a 

História Oral como método de coleta de dados, analisando a validade deste 

método de captação de informações para o Jornalismo. O objetivo central é 

mostrar como a Rádio Voz Alegre, uma rádio poste surgida nos anos 50, 

caracteriza-se por ter sido uma Rádio Comunitária. Pretende-se, também, agregar 
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ao arquivo histórico de São Sepé e do Rio Grande do Sul material documental, 

resultado deste trabalho monográfico, que sirva como fonte para recontar a 

história dos meios de comunicação. 

 

Palavras-Chave: Rádio; Rádio Poste; Rádio Comunitária; História Oral. 

3. História da Mídia Regional – São Borja: Rádio Fronteira do Sul AM - o 
vácuo comunicativo  

Taís Reis Jalowitzki, Cezar Rodrigues, Michel Benites, Eduardo Martinez – 

acadêmicos da UNIPAMPA/UFSM 

 

Resumo: Uma das características da ditadura militar no Brasil foi a interrupção 

das atividades de diversas emissoras de rádio no país, A Rádio Fronteira do Sul 

AM, de São Borja, fundada em 11 de agosto de 1940, foi uma das emissoras que 

teve suas transmissões interrompidas durante o governo militar em 1975, cujo 

sócio majoritário era o ex-presidente da república João Belchior Marques Goulart 

(Jango), que foi deposto durante o regime. Jango morreu no exílio em 6 de 

dezembro de 1976, época do não funcionamento do veículo rádio na cidade para 

repercutir os acontecimentos. A pesquisa baseia-se em depoimentos orais e 

relatos de profissionais que exerciam a atividade radiofônica naquele período. O 

presente trabalho propõe-se a discutir sobre as implicações e respectivas 

repercussões do vácuo comunicativo entre 1975 e 1977 em São Borja. 

 

Palavras-Chave: História; Rádio; Política; Ditadura; Comunicação. 

4. O Repórter Esso: um noticiário que não saiu do ar há 40 anos... 

Luciano Klöckner – PUCRS  

 

Resumo: Principal síntese noticiosa mundial, O Repórter Esso emitiu as primeiras 

edições em 1935 nos Estados Unidos. No Brasil, os acordes característicos do 

noticiário foram ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 28 de agosto de 
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1941, despedindo-se dos ouvintes em 31 de dezembro de 1968. Se estivesse em 

atividade, a síntese noticiosa de cinco exatos minutos, que foi reproduzida em 15 

países e por 60 emissoras, completaria 67 anos em 2008. No ano que vem, 

quando a Imprensa brasileira comemora dois séculos, oficialmente completa-se 

40 anos do noticioso nas emissoras brasileiras. O registro histórico de O Repórter 

Esso reveste-se de extrema importância, pois ele ainda permanece presente e 

com os conceitos reproduzidos na memória jornalística dos veículos eletrônicos e 

impressos. Sob o ponto de vista radiojornalístico, revelou conceitos seguidos até 

hoje por emissoras de rádio e de televisão, por jornais e mesmo pela internet; 

ideologicamente, demonstrou que a notícia não é imune às pressões políticas e 

de propaganda, como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e na 

Campanha do Petróleo é Nosso. 

 

Palavras-Chave: O Repórter Esso; Síntese Noticiosa; Radiojornalismo; Televisão; 

Internet; Propaganda; Segunda Guerra Mundial; O Petróleo é Nosso. 

5. História da Mídia Regional – São Borja: história do rádio e da televisão  

Analice Azevedo, Éder Vaz, Brunna Colossi, Lucas Aristelo Carvalho acadêmicos 

UNIPAMPA/UFSM 

 

Resumo: A pesquisa desenvolvida busca resgatar aspectos históricos sobre o 

rádio e a televisão no município de São Borja. O início das transmissões de rádio 

dá-se no ano de 1967 com uma emissora de freqüência AM. Durante o estudo foi 

verificado um vazio de dois anos, em que a cidade permaneceu sem veículo de 

comunicação radiofônico. Somente em 1984, a população teve acesso ao rádio 

de freqüência FM. A história da televisão em São Borja é relativamente nova 

comparada ao outro veículo estudado. A falta de imagens e documentos oficiais 

que pudessem caracterizar esta trajetória impossibilita a precisão de datas e 

acontecimentos. Sendo assim, a história da tevê na cidade foi resgatada através 

de relatos de pessoas envolvidas nesse tipo de produção. 

 

Palavras-Chave: Rádio; Televisão; História; Comunicação. 
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6. Fadas, Sombras, Fantasmas e Assombrações: um olhar poético do 
imaginário infantil através dos processos fotográficos antigos  

Andréa Brächer - ULBRA e UNISINOS  

 

Resumo: Minha pesquisa vem se desenvolvendo a partir dos temas evocados 

pela primeira infância através dos Processos Fotográficos Históricos (goma 

bicromatada, salted paper print, cianotype, kallitype, anthotype). As cópias são 

ampliadas a partir de negativos de papel e as imagens são capturadas 

digitalmente. Há também um grupo de fotografias produzidas com câmeras do 

século dezenove, como o daguerreótipos, ambrótipos e tintypes. O presente 

projeto pretende desenvolver o tema do imaginário infantil, que vêm da minha 

experiência como mãe e da criança que um dia eu fui. As memórias de minha 

infância se misturam e se atualizam no cotidiano. Para a constituição das séries 

fotográficas já produzidas, vem se trabalhando com o conceito psicanalítico de 

amnésia da infância (Freud, 1916).  

 

Palavras-Chave: História da Fotografia; Processos Fotográficos Históricos; 

Processos Híbridos; Arte Contemporânea. 

7. Fotojornalismo: a Legalidade no jornal Última Hora  

Cláudio Fachel Dias - PUCRS 

 

Resumo: O objetivo da pesquisa que está em andamento é discutir e levantar 

questões que busquem uma aproximação com a história do foto-jornalismo em 

Porto Alegre no início da década de sessenta, mais precisamente na crise da 

"legalidade" no final de 1961. Crise gerada pelo vazio de poder político na 

presidência da república. A pesquisa parte da análise das fotos-reportagem, 

publicadas no jornal Última Hora sul-rio-grandense veículo de imprensa, integrada 

à rede Última hora de circulação nacional que deu grande cobertura para o evento 

em 1961. Cabe neste trabalho responder às indagações: O que se entende por 

foto-jornalismo e qual o seu momento no Brasil e em Porto Alegre dos anos 
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sessenta? Quem são os fotos-jornalistas? E o que eles dão a ver? E como 

através das fotografias publicadas, ajudaram a mitificar personagens tanto civis 

como militares e também como mostraram as mobilizações e manifestações 

populares. 

 

Palavras-Chave: História: Fotojornalismo: Legalidade: Última Hora. 

TEMÁTICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

1. Reconstrução da História da Publicidade veiculada no Jornal O 
Taquaryense, no período de 1900 a 1909  

Elizete de Azevedo Kreutz – UNIVATES 

Diana Wagner - Bolsista de Iniciação Científica – UNIVATES 

Leonel Von Muhler - Bolsista Voluntário – UNIVATES 

 

Resumo: O Jornal "O Taquaryense", fundado em 1887 pela Família Saraiva e 

recuperado pela Univates, é um semanário que preserva o seu formato artesanal 

de impressão baseado no processo "gutenberguiano" de tipo-a-tipo. No decorrer 

de seus 119 anos, o Jornal registra a história de seu povo através de manchetes, 

artigos, folhetins e publicidade. Desde 2005, a Univates vem investindo na 

pesquisa buscando reconstruir a História da Publicidade publicada nas páginas 

d'O Taquaryense, revelando as técnicas, o contexto sócio-histórico, o estilo de 

vida e o imaginário dos habitantes do Vale do Taquari (RS). O presente estudo 

tem como foco a análise da publicidade veiculada no período de 1900 a 1909, 

época em que as grandes transformações sociais são estimuladas pelo 

imaginário de um novo século e divulgadas através dos anúncios que tiveram um 

importante papel na assimilação dessas transformações. 

 

Palavras-Chave: Publicidade; Taquaryense; História; Jornal; Univates. 
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2. História da Mídia Regional – São Borja: a evolução na publicidade gráfica 
na imprensa escrita em São Borja (Jornal Folha de São Borja – período 
1969-1979)  

Daiane Piegas Fresingheli - acadêmica UNIPAMPA/UFSM  

 

Resumo: Este trabalho propõe-se a analisar a estrutura das publicidades 

publicadas no Jornal Folha de São Borja, na cidade de São Borja (RS), no 

período entre 1969 e 1979. A pesquisa procura analisar a estrutura do layout 

apresentado nas peças publicitárias da época, bem como a linguagem e a 

comunicação persuasiva utilizada nas publicidades em questão em relação ao 

seu público-alvo. Esta análise está sendo feita através de coletas fotográficas no 

arquivo do jornal local e mapeamento metodológico. 

 

Palavras-Chave: Mídia Impressa; Publicidade; História; Comunicação. 

3. Acervos como fontes de trabalhos acadêmicos  

Maria Helena Steffens de Castro - PUCRS 

 
Resumo: O trabalho propõe uma reflexão sobre o uso de documentos que fazem 

parte de acervos para a confecção de trabalhos de pesquisa acadêmica. Tanto as 

instituições mantenedoras quanto seus usuários manifestam consciência da 

importância desses documentos para a revisão da história no campo da 

comunicação e da educação. Os dados pesquisados colaboram para a formação 

de um leitor crítico, que seja capaz de relacionar a publicidade como gravadora de 

conhecimento em diversas áreas da sociedade.  

 

Palavras-Chave: Publicidade; Educação; Acervo; Banco de Dados; História. 
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4. Resgate da História da Publicidade e Propaganda na Região de São Borja 
– RS  

Flavi Ferreira Lisboa Filho - UNIPAMPA 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo realizar um resgate da história da 

publicidade e propaganda no município de São Borja – RS e região. Foi o primeiro 

trabalho desenvolvido no município com esta intenção. O trabalho foi 

desenvolvido na disciplina “Fundamentos de Publicidade e Propaganda”, os 

acadêmicos iniciaram o percurso investigativo de descobrir e levantar as formas 

como eram veiculados os anúncios, suas principais características e o seu 

processo de evolução nas diferentes mídias. Os veículos de comunicação da 

cidade foram mapeados e agrupados da seguinte forma para viabilizar a 

pesquisa: impresso até 1970; impresso a partir de 1970; rádio AM; rádio FM; 

televisão; internet; e mídias alternativas. Foram realizadas entrevistas, visitas a 

museus, rádios, jornais, emissora de tevê e outras organizações para coletar os 

dados.  

 

Palavras-Chave: Publicidade e Propaganda; História; São Borja-RS.  

5. História e Memória da Publicidade e Propaganda de Novo Hamburgo  

Maria Berenice da Costa Machado - Centro Universitário Feevale 

Marcelle Silveira dos Santos - Bolsista de Iniciação Científica - Centro 

Universitário Feevale 

 

Resumo: Investigação que recuperou e registrou a trajetória das primeiras 

agências de Publicidade e Propaganda fundadas em Novo Hamburgo, e algumas 

das suas produções nas últimas quatro décadas. Feita a identificação das 

empresas, refletiu-se sobre as relações que se estabeleceram ao longo desse 

tempo e que envolveram além das agências, os anunciantes, os veículos de 

comunicação, os demais parceiros e fornecedores do setor. Como metodologia, 

recorremos à revisão da bibliografia, integramos documentos – fotografias, 
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anúncios, certidões, entre outros – depoimentos e as memórias de pessoas-

chave, totalizando mais de 50 horas de gravações. O resultado desta pesquisa 

gerou um arquivo com uma parte significativa da memória do setor publicitário da 

cidade, que está disponível para consulta das atuais e futuras gerações de 

acadêmicos dos cursos de Comunicação, História, Administração, Marketing, 

Artes, entre outros; bem como para a comunidade e para o mercado empresarial, 

midiático e publicitário. 

 

Palavras-Chave: Publicidade e Propaganda; Novo Hamburgo; História. 

TEMÁTICA - RELAÇÕES PÚBLICAS 

1. O ensino superior de Relações Públicas no início do século XXI: um olhar 
sobre a realidade brasileira e espanhola  

Andréia Silveira Athaydes - Universidade de Málaga  

(aluna do programa de doutorado em Comunicação Organizacional) 

 

Resumo: Muito embora as Relações Públicas já existam há mais de um século 

nos Estados Unidos, nos demais países, o seu desenvolvimento ocorreu com 

mais ênfase a partir de 1960, quando as universidades começaram a organizar 

cursos universitários que pudessem proporcionar ao mercado de trabalho um 

profissional com tal conhecimento. Portanto, apresentamos um levantamento dos 

Cursos de Graduação em Relações Públicas no Brasil e na Espanha na primeira 

década do século XXI, com o objetivo de conhecer suas similitudes e diferenças, 

decorrentes das mudanças no Ensino Superior de cada um destes países, tais 

como as Novas Diretrizes Curriculares, no Brasil, e o Espaço Europeu de Ensino 

Superior, na Espanha. Desta maneira, são comparados os principais documentos 

legais que, outorgados pelos seus respectivos Ministérios de Educação, 

regulamentam essa graduação. A partir disto e através da relação das atuais 

instituições de ensino superior que oferecem a graduação em Relações Públicas 

no Brasil e na Espanha, são cotejados os números de instituições públicas e 

privadas que, em cada país escolhido, mantêm atualmente esta oferta, assim 
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como a sua distribuição geográfica, sua carga horária total e a destinada para as 

disciplinas eletivas e as disciplinas consideradas específicas para formar o perfil 

profissional em Relações Públicas. 

 

Palavras-Chave: Relações Públicas; Educação Superior; Brasil; Espanha. 

2. O campo profissional de Relações Públicas e a entrada das 
Multinacionais no Brasil: Uma análise através da perspectiva da Pesquisa 
Histórica (1956-1979)  

Gisele Becker – PUCRS e Centro Universitário Feevale 

Carla Lemos da Silva – PUCRS 

 

Resumo: A partir da aplicação da metodologia da pesquisa histórica, que busca a 

problematização da realidade em que vivemos com base não apenas em consulta 

a bibliografias, mas com outras fontes produzidas pelo ser humano ao longo da 

história, é possível constatar que a atividade de Relações Públicas, ainda que 

percebida no início do século XX, fez-se mais presente com a evolução da 

trajetória política e econômica do Brasil a partir dos anos 50. A profissão de RRPP 

não foi uma mera coadjuvante deste processo, mas sim teve atuação significativa 

e, porque não dizer, central, passando de uma atividade meramente informativa 

para aquela que seria associada à gestão das relações de poder e daria o suporte 

necessário para a consolidação dos projetos políticos da segunda metade do 

século XX. 

 

Palavras-Chave: Relações Públicas; História; Pesquisa Histórica. 

3. As Relações Públicas no contexto da midiatização contemporânea 

Daiana Stasiak - UFSM 

 e grupo de Pesquisa de Comunicação Institucional e Organizacional - CNPq 

Eugenia Mariano da Rocha Barichello – UFSM 

 e grupo de Pesquisa de Comunicação Institucional e Organizacional – CNPq 
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Resumo: O projeto objetiva refletir sobre aportes teóricos que possam contribuir 

para pensar a práxis das Relações Públicas no cenário atual. Aborda 

especialmente o processo de midiatização como característica marcante da 

sociedade, pois delineia as inter-relações entre sujeitos, as operações e os 

sentidos das práticas sociais. Nesse contexto, as Relações Públicas necessitam 

reconhecer a lógica da midiatização para serem efetivamente articuladoras das 

relações institucionais e capazes de agir estrategicamente na conjuntura de 

complexidades em que atuamos.  

 

Palavras-Chave: Midiatização; Relações Públicas; Estratégias de Comunicação. 

4. Memória Cultural e Comunicação Institucional – Acervo Reynaldo Moura  

Cláudia Peixoto de Moura – PUCRS 

 

Resumo: O projeto está vinculado ao Acervo Literário Reynaldo Moura – ALREM, 

que foi escritor, romancista e poeta, no período de 1926 a 1965. Como jornalista, 

seus textos envolvem a política, a história e a cultura do Rio Grande do Sul. O 

conjunto de sua obra foi doado à PUCRS, em outubro de 2007, passando a 

integrar o Delfos – Espaço de Documentação e Memória, lançado no início de 

agosto. A produção de Reynaldo Moura possibilita o desenvolvimento do projeto 

de Memória Cultural e Comunicação Institucional, no qual há uma relação entre o 

conteúdo jornalístico analisado para a história da mídia e os aspectos de 

organização, disponibilização e divulgação do acervo como material histórico para 

fomentar a pesquisa e a formação acadêmica. 

 

Palavras-Chave: Memória Cultural; Comunicação Institucional; Acervo Reynaldo 

Moura. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
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INFORMAÇÕES DO 2º ENCONTRO ALCAR RS 

Data: 4 de novembro de 2008 

Turnos: manhã e tarde 

Local: Centro Universitário Feevale 

Cidade: Novo Hamburgo - RS  

PROGRAMAÇÃO: 

8h30min às 9h - Recepção e credenciamento 

9h – Abertura do evento e apresentação do novo site da REDE ALCAR  

9h30min às 11h – Conferência - Comunicação e História: aproximações 

metodológicas. 

Conferencista: Profª. Drª. Ana Paula Goulart Ribeiro (ECO/UFRJ). 

11h às 12h – Visitação à exposição - História do Jornalismo e das Agências de 

Propaganda  

12h às 14h – Intervalo para o Almoço  

14h às 15h30min - reunião das mesas temáticas  

História da comunicação midiática – jornalismo, literatura, educação, memória 

da imprensa e acervos; 

Grupo 1 - COORDENADORA: Profª. Drª. Beatriz Dornelles - PUCRS 

Grupo 2 - COORDENADORA: Profª. Drª. Paula Puhl – Feevale  

História, memória e identidade – processos comunicacionais e manifestações 

culturais. 
COORDENADORA: Profª. Drª. Cristina Ennes – Feevale  

História da comunicação mercadológica - publicidade, propaganda marketing, 

memória e acervos;  

COORDENADORA: Profª. Drª. Maria Helena Castro – PUCRS  

História da comunicação e das tecnologias – rádio, televisão, vídeo, cinema, 

fotografia, Internet, redes sociais, blogs e games;  

COORDENADOR: Prof. Dr. Cristiano Max Pinheiro – Feevale  

História da comunicação institucional – relações públicas, assessoria de 

comunicação e memória das organizações  
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COORDENADORA: Profª. Drª. Cláudia Peixoto de Moura – PUCRS  
17h30min - Encerramento e entrega dos certificados 

EXPOSIÇÕES: 

Star – primeira agência de propaganda do RS;  

História e Memória da Publicidade e Propaganda em Novo Hamburgo;  

Exposição Itinerante 200 anos da Imprensa no Brasil – FAMURS;  

Réplicas do Correio Braziliense - ARI.  

PROMOÇÃO: 

Centro Universitário Feevale - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA – 

Comunicação Social  

PUCRS – Faculdade de Comunicação Social – FAMECOS - Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social - PPGCOM 

REDE ALCAR - Associação Nacional de Pesquisadores de História da Mídia  

APOIO: 

Centro Universitário Feevale - Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes - 

ICHLA – História  

Pró-Reitoria de Pesquisa, Tecnologia e Inovação – Proptec  

ORGANIZAÇÃO: 

Centro Universitário Feevale - Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

– PROACOM 

PATROCÍNIO: 

SM Produções – Gestão em Eventos  
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TOTAL DE PARTICIPANTES: 

138 pessoas entre pesquisadores e assistentes 

TOTAL DE TRABALHOS INSCRITOS: 

67 ESTUDOS DISTRIBUÍDOS EM CINCO MESAS TEMÁTICAS:  

• História da comunicação midiática – 22 trabalhos inscritos 

• História, memória e identidade – 14 trabalhos inscritos 

• História da comunicação mercadológica – 14 trabalhos inscritos 

• História da comunicação e das tecnologias – 12 trabalhos inscritos 

• História da comunicação institucional – 5 trabalhos inscritos 

INSTITUIÇÕES DOS EXPOSITORES/PESQUISADORES: 

Os pesquisadores com trabalhos expostos representaram 15 diferentes 

Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e de outros estados:  

Centro Universitário Feevale 

Centro Universitário Franciscano - UNIFRA 

Centro Universitário Leonardo da Vinci – Santa Catarina (SC) 

Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Santa Catarina (SC) 

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 

Centro Universitário Univates - UNIVATES 

Universidade de Passo Fundo - UPF 

Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro (RJ) 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR - Rondônia (RO) 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 
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RESUMOS APRESENTADOS EM 2008 

As Mesas Temáticas estão indicadas a seguir, com os respectivos títulos 

dos trabalhos apresentados, seus autores e instituições de ensino, assim como os 

resumos inscritos e as palavras-chave. 

MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA - GRUPO 1  

Jornalismo, literatura, educação, memória da imprensa e acervos.  

COORDENADORA: Beatriz Dornelles - PUCRS 

1. “Correio Braziliense” e “Gazeta do Rio de Janeiro”: comparações e 
influências 

Antonio Hohlfeldt – PUCRS  

 

Resumo: Trabalha-se com uma análise comparativa entre os jornais “Correio 

Braziliense” e “Gazeta do Rio de Janeiro”, destacando-se características de cada 

publicação, sua contribuição à história da imprensa no Brasil e suas repercussões 

inclusive sobre as colônias de expressão portuguesa. 

 

Palavras-Chave: Correio Braziliense; Gazeta do Rio de Janeiro; História da 

Imprensa Brasileira; História da Imprensa Lusófona; Teoria do Jornalismo. 

2. Exportações: uma construção jornalística discursiva 

Claudia Schemes - Centro Universitário Feevale 

Denise Castilhos de Araujo - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este trabalho analisa as produções textuais do Jornal NH em relação à 

temática exportação de calçados, a qual teve grande importância para a região no 

final da década de 60 e início da década de 70. Os discursos jornalísticos mantêm 

articulação com a realidade social na qual são produzidos, contribuindo na 
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elaboração/fixação de certas existências no meio social. Além disso, esses 

materiais costumam vir impregnados da subjetividade de seus produtores, os 

quais expõem para os receptores posicionamentos, ideologias, enfim a percepção 

do indivíduo diante de dada circunstância. Analisar-se-á nesse estudo, como 

foram apresentadas aos leitores do Jornal NH as exportações realizadas pelas 

empresas da região, as quais impulsionaram o setor e as cidades do Vale do 

Sinos.  

 

Palavras-Chave: Exportação; Jornal NH; Análise de Discurso. 

3. Duas Formas de Refletir sobre a Crítica da Mídia: Bertrand e Braga 

Camila Cardozo Arócha – UNISINOS. 

 

Resumo: Neste estudo pretende-se relacionar o conceito de Claude-Jean 

Bertrand sobre o Sistema de Responsabilização da Mídia (MAS) com a hipótese 

prospectiva dos Dispositivos sociais de crítica midiática desenvolvida por José 

Luiz Braga. Estas duas maneiras de refletir sobre a crítica da mídia e as formas 

como os seus leitores têm para se aproximarem dos veículos de comunicação 

contribuem para a nossa pesquisa sobre o Conselho do Leitor de Zero Hora. 

Braga analisa este Conselho como dispositivo de Resposta Social; já Bertrand faz 

uma elaboração sobre diversos sistemas que podem garantir a ampla 

participação do público nos veículos de comunicação e cita, como exemplos, 

diversos modelos, entre eles os conselhos de leitores. Embora Braga e Bertrand 

tenham enfoques diferentes, os dois pesquisadores observam, de certa maneira, 

as mesmas formas da sociedade avançar à sua participação na mídia.  

 

Palavras-Chave: Leitor; Mídia; Crítica. 
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4. A Crítica do Rock Brasileiro nas Revistas de Jornalismo Musical: dos 
anos 70 aos anos 90 

Cassiano Scherner - PUCRS 

 

Resumo: O trabalho objetiva investigar a natureza da cobertura jornalística do 

“rock” brasileiro nos periódicos especializados de grande circulação publicados 

em nosso país, desde os anos 70 até os anos 90. Como objetivo, procuraremos 

efetuar a análise sobre o modo de como estas publicações elaboraram o 

panorama do “rock” no Brasil, vinculando a mídia e a classe média dos grandes 

centros, principal mercado consumidor deste gênero musical.  

 

Palavras-Chave: Juventude; Cultura Brasileira; Jornalismo Musical; Rock – Brasil.  

5. Correio do Povo na Gestão Ribeiro (1986-2007): ideologia e poder 

Ana Paula Bragaglia Acauan - PUCRS  

 

Resumo: O projeto de pesquisa trata do perfil do jornal Correio do Povo durante o 

comando do empresário Renato Bastos Ribeiro (1986-2007). Para abordar esse 

período de 21 anos na gestão do veículo centenário, escolhemos reportagens 

relacionadas a dois episódios marcantes e ainda discutidos atualmente: a 

privatização da CRT e a desistência da Ford em instalar uma montadora na 

cidade gaúcha de Guaíba, que englobam duas administrações no governo do 

Estado (Antônio Britto e Olívio Dutra). O método utilizado será a Hermenêutica de 

Profundidade, de John Thompson, tendo como referencial teórico as categorias 

Mídia, Globalização, Cultura, Ideologia e Poder. 

 

Palavras-Chave: Correio do Povo; Ford, CRT; Ideologia; Poder. 

 

 

 



50      Cláudia Peixoto de Moura e Maria Berenice da Costa Machado (Organizadoras) 

 

6. Os Primeiros Repórteres Porto-Alegrenses: anotações sobre o início da 
prática da reportagem na capital gaúcha 

Luiz Antônio Farias Duarte – PUCRS 

 

Resumo: Pouco mais do que centenária no Brasil, a reportagem - próxima de 

como a entendemos atualmente - começou a ser praticada em Porto Alegre entre 

os anos finais do Século XIX e os iniciais do Século XX. Resgatar esse marco 

pioneiro para a imprensa gaúcha é o objetivo deste trabalho, que complementa 

anotações anteriores. Sua execução é fruto de pesquisa bibliográfica e 

documental realizada pelo autor tendo por objeto a apuração de dados para sua 

tese, em andamento, sobre as relações entre a imprensa e o poder no Brasil no 

período republicano. O levantamento aqui apresentado busca sustentação teórica 

nos estudos do Jornalismo, tendo por método de apoio a Análise Sócio-Histórica, 

primeira das três fases propostas pela Hermenêutica de Profundidade. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo; Reportagem; Repórteres; História da Imprensa. 

7. Semiologia e Comunicação: analisando décadas através da Moda  

Samara Kalil – PUCRS 

 

Resumo: Na presente pesquisa, analisaremos matérias jornalísticas de Moda da 

revista feminina brasileira Claudia, nos períodos de 1988, 1998 e 2008. O método 

que utilizaremos será a Dialética Histórico-Estrutural, tendo, como técnica 

metodológica, a Semiologia barthesiana. As categorias, que nos ajudarão nas 

análises acerca do objeto, serão: Fotografia, tendo como subcategorias o Studium 

e o Punctum, Cultura, Poder, Mito e Socioleto. 

 

Palavras-Chave: Revistas Femininas; Semiologia; Moda; Comunicação. 
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8. Farroupilhas: o mito no jornalismo e na literatura. 

Camila Garcia Kieling - PUCRS 

 

Resumo: A presente pesquisa pretende mapear os modos de representação dos 

heróis farroupilhas retratados no primeiro jornal oficial da República Rio-

Grandense, chamado O Povo (1838-1840), e no romance O vaqueano, de 

Apolinário Porto Alegre (1872). Para tanto, objetiva-se identificar os eventos 

históricos tomados como pano de fundo para as narrativas, buscando perceber 

que características predominaram e quais se perderam no processo de 

reconstrução dos acontecimentos históricos, para assim reconstituir um percurso 

de exclusão ou exaltação de elementos discursivos e sociológicos que com o 

passar do tempo tornaram-se constitutivos de um discurso social sobre a 

Revolução Farroupilha e seus participantes. O método utilizado será a 

Hermenêutica de Profundidade, de John Thompson, adotando como técnica a 

Análise de Discurso de Patrick Charaudeau. 

 

Palavras-Chave: Imprensa do RS; Jornal O Povo; Jornalismo e Literatura; Herói 

Farroupilha. 

9. Cardiohumorismo. Um coração que pode mudar a história do Brasil 
analisado pelo humor gráfico  

Marco Antônio Villalobos - PUCRS 

 

Resumo: No final de 1977, os brasileiros foram apresentados a seu novo 

presidente, o general João Batista Figueiredo. O militar oriundo da cavalaria 

mostrou-se um dirigente impulsivo. Suas frases de efeito fizeram a alegria da 

imprensa que já experimentava uma censura mais branda. Mas a partir de 1981 a 

frágil saúde do presidente também rendeu muitas páginas nos jornais. Os 

problemas cardíacos do General acabaram por deixar quem acreditava em seu 

discurso pela volta da democracia com o "coração na mão" Este trabalho 

pretende apresentar sob a ótica do humor os momentos em que o 
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eletrocardiograma de Figueiredo com suas variações gráficas parecia desenhar 

as idas e vindas do projeto de abertura política. 

 

Palavras-Chave: Ditadura Militar; Abertura Política; Humor Gráfico. 

10. The Beatles Setting The Agenda: considerações sobre a cobertura 
jornalística da Beatlemania na Inglaterra 

Bruna do Amaral Paulin – PUCRS 

 

Resumo: O presente trabalho nos traz uma análise da cobertura jornalística do 

surgimento do fenômeno Beatlemania, surgido durante o mês de outubro de 

1963, na Inglaterra, através da hipótese de agenda-setting. Os objetos desse 

estudo são a banda The Beatles, a imprensa inglesa e o impacto da veiculação 

das notícias relacionadas ao grupo na opinião pública. Para interpretar a revisão 

histórica desse fato, foram definidos os conceitos de agenda-setting e framing, 

além dos efeitos da transformação do tema de pauta da mídia para pauta pública. 

Na seqüência, relata detalhadamente através de fatos da história o surgimento da 

Beatlemania e encerra apresentando considerações do caso, através da 

aplicação da hipótese de agendamento. 

 

Palavras-Chave: Agenda-setting; Framing; Cultura; The Beatles; Beatlemania; 

Anos 1960; Rock’n roll; Imprensa; História da Imprensa Inglesa. 

11. O Futuro do Jornal no Rio Grande do Sul 

Beatriz Dornelles - PUCRS  

 

Resumo: Nos anos 90, os jornais brasileiros e no mundo inteiro enfrentaram uma 

queda brutal em sua tiragem. Todavia, no Brasil, por iniciativa da Associação 

Nacional dos Jornais (ANJ), vários projetos foram implantados para enfrentar a 

crise, resultando não só na recuperação dos leitores como também na conquista 

de novos leitores. As iniciativas empresariais brasileiras, que envolvem “conteúdo 
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editorial, estratégias publicitárias e comerciais e distribuição dos jornais”, estão 

servindo de exemplo para o mundo inteiro. Todas elas foram aplicadas no Rio 

Grande do Sul, Estado que tem servido de exemplo para o resto do país. Diante 

disso, deslumbra-se um bom futuro para os jornais impressos gaúchos. O 

trabalho apresenta as estratégias empresariais utilizadas para conquistar leitores 

na era Internet. 

 

Palavras-Chave: Jornais Impressos; Estratégias Empresariais; Novos Leitores; 

Rio Grande do Sul.  

MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA - GRUPO 2 

Jornalismo, literatura, educação, memória da imprensa e acervos.  

COORDENADORA: Paula Puhl – Feevale  

12. A Greve da Caldas Júnior 1983-1984 

Clarice Gontarski Esperanza – UFRGS 

 
Resumo: A comunicação faz uma síntese da dissertação apresentada pela autora 

em 2007 que enfocou o movimento grevista ocorrido na Empresa Jornalística 

Caldas Júnior, em Porto Alegre, entre fins de 1983 e início de 1984, motivado por 

atrasos salariais. A greve durou 56 dias e acabou por ser declarada legal pela 

Justiça do Trabalho, com base na lei 4.330, legislação à época apelidada de lei 

“antigreve” pelos dirigentes sindicais. Alguns meses depois, a circulação dos dois 

jornais editados pela empresa, Correio do Povo e Folha da Tarde, foi interrompido 

e posteriormente, declarada a falência da empresa. O trabalho discute como a 

greve se tornou possível, a partir do exame de suas características específicas, 

entre elas a união de três categorias de trabalhadores (jornalistas, gráficos e 

rodoviários).  

 

Palavras-Chave: História da Imprensa; Caldas Júnior; Greve. 
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13. História da Imprensa de Rondônia: subsídios para o estudo das 
representações identitárias nos meios de comunicação de Rondônia 

Sandro Adalberto Colferai - UNIR 

Nicolau de Jesus Juliano Nicolielo - UNIR 

 

Resumo: O projeto História da Imprensa de Rondônia é parte do trabalho de 

pesquisa que busca identificar as representações identitárias legitimadas pelos 

meios de comunicação de Rondônia. Resultados parciais foram alcançados, 

como a identificação das primeiras publicações, que ainda no século XIX, cobriam 

a região que viria a se tornar Rondônia, assim como as principais publicações em 

circulação durante o século XX. Em particular foi realizada a recuperação histórica 

das publicações que circularam no município de Vilhena a partir da década de 

1970, com o registro de documentos históricos e entrevistas com personagens 

envolvidas com estes veículos. O projeto História da Imprensa de Rondônia foi 

concebido diante da escassez de fontes bibliográficas sobre o tema e para 

subsidiar os trabalhos do Grupo de Pesquisas Mapa Cultural de Rondônia, e em 

especial o projeto de dissertação de mestrado vinculado do PPGCOM-PUCRS, 

Identidade Cultural e Jornalismo na Amazônia: as práticas culturais legitimadas 

nos jornais de Rondônia. 

 

Palavras-Chave: Imprensa; História; Rondônia. 

14. O Desenvolvimento da Grande Reportagem em O Cruzeiro (1928-1960) 

Fábio Rausch - PUCRS 

 

Resumo: A revista O Cruzeiro, que circulou de 1928 a 1983, é pioneira no 

desenvolvimento do gênero da grande reportagem, entre as revistas brasileiras. 

Nas décadas de 1940 e 1950, sobretudo, ela se afirmaria a partir de reportagens 

que tratariam de temas do cotidiano, dentro do conceito de modernidade do 

período em questão. Liderada pela dupla David Nasser e Jean Manzon, a sua 

geração de repórteres ficaria marcada pelo texto de qualidade e pela utilização da 
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fotorreportagem, a exemplo da norte-americana Life. O veículo foi um dos braços, 

na imprensa, do publisher Assis Chateaubriand, na prática do chamado jornalismo 

do autor, que servia como extensão das suas próprias vontades e idéias. Avalia-

se aqui se O Cruzeiro conseguiu superar o caráter ficcional presente em alguns 

textos criados pela sua redação e se, de fato, praticou reportagens de categoria 

interpretativa. 

 

Palavras-Chave: História da Imprensa; Jornalismo Brasileiro; Jornalismo em 

Revistas; O Cruzeiro; A Grande Reportagem. 

15. A Importância do Repórter Cinematográfico na Produção Televisiva 
Atual 

Glaucius Oliveira - Centro Universitário Feevale 

Vanessa Soares da Fonseca - Centro Universitário Feevale 

Humberto Keske - Centro Universitário Feevale 

Wagner da Rosa - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Retratar a importância do repórter-cinematográfico para a televisão 

atual, através da pesquisa sobre a vida de um profissional da área, é o principal 

objetivo do documentário de Glaucius Oliveira e Valesca Fonseca. O 

documentário ¨O homem que queria filmar o vento¨ mostra detalhes da trajetória 

do cinegrafista e cineasta pelotense Vicente Fonseca. Vicente começou a 

trabalhar na profissão na década de 70, desbravando o Brasil com sua ousadia e 

simplicidade e com olhar atento de um repórter cinematográfico. Mais tarde 

passou a ser cineasta e produziu um filme sobre a vida de Cora Coralina, poetisa 

de Goiás e muito conhecida hoje em dia. Retratar a profissão tem importância 

fundamental na produção televisiva atual. Mostrar que o repórter-cinematográfico 

é a peça chave na produção audiovisual, foi a idéia inicial do aluno de jornalismo 

Glaucius Oliveira, que exerce a profissão a quase 18 anos. ¨ “Esse foi um dos 

marcos inicial para a execução do trabalho, nossa profissão precisa desse 

incentivo”, comenta ele, que é responsável pela execução e finalização do 

trabalho. “Traz a tona uma visão que muitos não conhecem sobre a importância 
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deste profissional na execução de uma boa reportagem de televisão”, afirma 

Valesca Fonseca, aluna de Publicidade e Propaganda, responsável pela 

produção das entrevistas e o levantamento bibliográfico sobre o tema. Segundo 

os documentaristas, hoje sem o olhar aguçado do cinegrafista não existe uma 

reportagem jornalística.¨ Uma imagem pode valer mais do que muitas palavras, e 

sem ela não temos nada para mostrar na televisão,¨ diz Glaucius. O documentário 

começou a ser gravado em agosto de 2007 finalizou em agosto de 2008, teve 

locações e entrevistas em cidades como Pelotas, Porto Alegre, Sapiranga, Novo 

Hamburgo e Brasília. Entre os entrevistados, estão parentes de Vicente Fonseca, 

além de jornalistas que trabalharam com ele, como Ana Amélia Lemos, João 

Garcia e Lúcio Vaz. 

 

Palavras-Chave: Repórter cinematográfico; década de 70; Ousadia; Cora 

Coralina; Brasília. 

16. Espaço de Prestígio e Visibilidade: a cultura na gênese do suplemento 
Caderno de Sábado do Correio do Povo (Porto Alegre, 1967-1969) 

Everton Cardoso - UFRGS  

 

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo investigar a forma que a noção 

romântica alemã de cultura se deixa ver nas páginas do suplemento semanal 

Caderno de Sábado do Correio do Povo de 1967 a 1969, através da análise dos 

conteúdos nele presentes. Calcada nos ideais do artista como gênio, da 

autonomia da arte como expressão máxima do humano e da construção do 

imaginário de nação cultural, essa noção de cultura é permeada pela lógica 

jornalística dos suplementos semanais tal como se configurou na década de 1950 

no Brasil. Canal de atualização de Porto Alegre com parte do que a 

intelectualidade nacional e internacional produzia, o Caderno foi de grande 

importância para a configuração do campo de produção artístico-cultural local e 

para a formação de mais de uma geração de intelectuais gaúchos. 
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Palavras-Chave: Jornalismo cultural; Cultura; Suplemento cultural; Caderno de 

Sábado; Correio do Povo. 

17. Jornalismo e Representação do Sistema Artístico-Cultural nos Anos 80: 
um estudo do jornal Diário do Sul (Porto Alegre, 1986 - 1988) 

Cida Golin - UFRGS 

Ana Cláudia Gruszynski - UFRGS 

Everton Cardoso - UFRGS 

Flávia Moraes - UFRGS 

Raquel Hirai - UFRGS 

Ana Laura Colombo de Freitas - UFRGS 

 

Resumo: A cobertura realizada pela mídia dinamiza e documenta o campo 

artístico e cultural, age na formação de públicos e fornece parâmetros valorativos 

para a interpretação da cultura de um determinado local e época. Esta pesquisa 

pretende discutir a relação entre a prática jornalística e a representação do 

sistema artístico-cultural a partir da análise dos elementos discursivos e gráficos 

da editoria de cultura do extinto jornal Diário do Sul (Porto Alegre, 1986-1988), 

periódico do grupo Gazeta Mercantil. Buscar-se-á compreender como a imprensa 

– especificamente este jornal – documentou e avalizou o sistema cultural em 

meados dos anos 80, época em que o chamado jornalismo cultural aderia ao 

modelo dos "cadernos" e imprimia novas estratégias de cobertura. Trata-se de 

pesquisa qualitativa e exploratória, de viés histórico-crítico; busca apoio na fortuna 

crítica sobre teoria do jornalismo, campo de produção cultural e design gráfico.  

 

Palavras-Chave: Mídia e Sistema Artístico-Cultural; Jornalismo e Sistema 

Artístico-Cultural; História do Jornalismo Cultural; Jornalismo Cultural e Design 

Gráfico; Diário do Sul. 
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18. O Acidente da TAM e os Jogos Pan-Americanos: uma questão de 
valores-notícia em Zero Hora  

Marina Lorenzoni Chiapinotto - UNISINOS 

 

Resumo: Em julho de 2007, o Pan-Americano era um acontecimento previsto na 

agenda jornalística e predominava no cenário midiático brasileiro por ser sediado 

no país. O jornal Zero Hora, por sua vez, visibilizava o Pan em capas e em 

cadernos especiais. Com a tragédia do vôo 3054 da TAM, que envolveu inúmeros 

gaúchos, o acidente aéreo passou a ter ampla cobertura jornalística, ganhando 

espaço nas capas do jornal gaúcho. Este texto propõe-se a analisar sete capas 

de Zero Hora com o objetivo de identificar os valores-notícia (onde os principais 

autores utilizados são Nelson Traquina e Mauro Wolf) que concorreram na disputa 

da agenda do impresso. O presente texto é uma observação de um trabalho mais 

amplo – a dissertação – em que o estudo se centra na análise da cobertura 

fotojornalística do acidente da TAM realizada por três impressos gaúchos. 

 

Palavras-Chave: Valores-Notícia; Agenda Jornalística; Jornal Zero Hora. 

19. Aspectos da Transmissão Cultural na Obra de Apparício Torelly 

Rodrigo Maciel Jacobus - UFRGS  

 

Resumo: Apparício Torelly, ou simplesmente Apporelly, ou Barão de Itararé, como 

ficou popularmente conhecido, surge no efervescente panorama da imprensa 

carioca na segunda década do século XX, quando um crescente número de 

publicações já invadia o cenário da sociedade moderna, definindo-se as bases da 

comunicação de massa em desenvolvimento. O corrente processo de midiação 

da cultura, frente à emergência da imprensa enquanto principal modalidade de 

transmissão cultural, esboçava um contexto relativamente estável. O período pós-

guerra apontava uma imprensa que se consolidava em estruturas empresariais, 

cercando os espaços para publicações identificadas com a imprensa artesanal. O 

sucesso imediato do seu independente jornal humorístico A Manha, associado à 
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longevidade com que manteve esta aceitação, aponta um fenômeno interessante 

frente a este contexto. Afinal, de que modo Apporelly encontrou lugar neste 

espaço midiático relativamente restrito, em oposição a tendências sociais, 

técnicas, institucionais e mercadológicas do período? 

 

Palavras-Chave: Apparício Torelly; Barão de Itararé; A Manha; Jornalismo 

Humorístico; Transmissão Cultural. 

20. O Fait Divers do Século XX ao Século XXI no Jornalismo de O Nacional 

Roberto José Ramos – PUCRS  

Bibiana de Paula Friderichs - UPF 

 

Resumo: A mídia é o espaço privilegiado do discurso em suas diversas 

manifestações e a Notícia, por conseguinte, uma forma de fala pública, através da 

qual os homens podem construir novos significados acerca da realidade. Por isso, 

optamos por nos debruçar sobre ela e, em especial, sobre o processo dinâmico 

de produção de sentido. Para tanto escolhemos a história do jornal O Nacional, 

mais antigo periódico ainda em circulação na cidade de Passo Fundo e a 

sobrevida do Fait Divers em suas páginas, do século XX ao século XXI. O jornal 

aparece aqui como o espaço de fala de uma comunidade e que pode ou não levar 

a transformação do palco social, e o jornalista como seu possível interlocutor. A 

sustentação teórica está ancorada na leitura barthesiana do “Fait Divers”, pelo 

Médoto Dialético Histórico-Estrutural e pela técnica Semiológica. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo, História; Fait Divers; Produção de Sentido; Roland 

Barthes. 
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21. Fotografia Jornalística na Imprensa Popular 

Maria Alice Bragança - Centro Universitário Feevale 

Donaldo Hadlich - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O crescimento da venda e da circulação dos jornais populares é o 

fenômeno em destaque ao se acompanhar os índices que dão conta da situação 

da imprensa brasileira na atualidade, que, também, registra um aumento do 

número de exemplares, contrariando, com veemência, as previsões sobre um 

iminente desaparecimento dos jornais. É, dessa forma, objeto de estudo de 

interesse acadêmico. Após pesquisar sobre as mudanças no fotojornalismo na 

imprensa “de referência” (BRAGANÇA e HADLICH, 2007 e 2008), os autores 

deste estudo buscam ampliar os aportes iniciais para compreender a imagem 

fotográfica nos jornais populares. Para isso, utiliza-se, como metodologia, de um 

estudo de caso dos jornais Extra, Meia Hora, Expresso, O Dia, O Povo e Diário 

Gaúcho. Os autores que dão fundamentação teórica a essa pesquisa são Márcia 

Franz Amaral (2006) e Jorge Pedro Sousa (2000 e 2004). 

 

Palavras-Chave: Jornalismo; Fotojornalismo; Jornais Populares. 

22. O Fotojornalismo como Veículo de Disputas pela Memória da Ditadura 
Brasileira 

Luiz Fernando Villalba Santos - Universidade Estácio de Sá (RJ) 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar as disputas em torno da memória da 

ditadura no Brasil, a partir das lentes do fotojornalista Evandro Teixeira que 

produziu um número imenso de imagens que retratam o que foi aquele período da 

História do Brasil. Dentre essas imagens, está a que se tornou símbolo da luta 

contra o regime discricionário que assolava o país. A foto da Passeata dos Cem 

mil, que deu origem ao recém-lançado livro: 1968 Destinos 2008. Pretende-se 

comparar a interpretação que o artista faz de sua obra neste período com os 

reflexos que esta causou na sociedade e para os militantes da época. A 
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metodologia a ser utilizada são entrevistas abertas com o jornalista e com antigos 

militantes que o artista protagonizou em suas lentes. Partimos da hipótese central 

de que o fotojornalismo pode ser utilizado como veículo de disputas pela memória 

da ditadura brasileira. 

 

Palavras-Chave: Fotografia; Ditadura; Memória. 

MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE  

Processos comunicacionais e manifestações culturais.  

COORDENADORA: Cristina Ennes – Feevale  

1. Estereótipos na Comunicação Intercultural: o caso do intercâmbio 
cultural universitário na PUCRS 

Polianne Merie Espindola – PUCRS  

 

Resumo: Este é um estudo da estereotipia existente na comunicação intercultural. 

O objetivo é entender a natureza do estereótipo mental e seu papel na 

comunicação entre interlocutores de culturas distintas. Parte-se das idéias de 

Walter Lippmann que estudou e conceituou de forma pioneira os estereótipos. E 

dos conceitos de Zygmunt Bauman, sociólogo pós-moderno que estuda a questão 

da cultura e da identidade e que se encaixa no perfil da pesquisa. O estudo 

empírico consistirá de amostras de intercambistas nacionais e estrangeiros da 

PUCRS, através de parceria com a AAII – Assessoria de Assuntos Internacionais 

e Interinstitucionais. Através de um survey e entrevistas de profundidade, dados 

serão coletados sobre a temática. 

 

Palavras-Chave: Estereótipo; Comunicação Intercultural; Comunicação. 
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2. O Processo de Construção de Identidades em Novo Hamburgo a partir da 
Imprensa da Fotografia 

Cleber Cristiano Prodanov – Centro Universitário Feevale 

Vinícius Moser – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Nossa proposta investigativa analisa como de seu a construção da 

identidade através das imagens veiculadas na imprensa local de Novo Hamburgo, 

assim como de que maneira as identidades são expressas nas imagens e na 

imprensa no que diz respeito à construção da identidade de Novo Hamburgo, 

desde sua emancipação em 1927 até o boom exportador do setor coureiro-

calçadista, em meados dos anos 1960. Para tanto, esta pesquisa baseia-se na 

análise de conteúdo dos periódicos que circularam à época e encontra-se em seu 

estágio inicial, ou seja, aprofundamento teórico e levantamento de fontes 

documentais, permitindo-se inferir que há, sim, uma construção de identidade 

nesta cidade, sendo esta expressa de diferentes modos. 

 

Palavras-Chave: Reapresentação; Imagem; Identidade. 

3. História, Gênero Biográfico e Micro-história 

Claudia Schemes - Centro Universitário Feevale 

Cíntia Ledur - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo principal contribuir para a preservação 

da memória da cidade de Novo Hamburgo, considerada um dos mais importantes 

e dinâmicos centros econômicos do Rio Grande do Sul, através da criação e do 

estudo de biografias dos atores que fizeram e fazem parte da trajetória dessa 

cidade que, além de responsável pelo desenvolvimento de uma extensa região e 

pela constituição de novas comunidades, permaneceu negligenciada do ponto de 

vista dos estudos acadêmicos. Os referenciais teóricos utilizados estão ligados à 

biografia como gênero narrativo, que redimensiona o papel dos sujeitos na análise 

histórica, e à micro-história. Utilizaremos a metodologia de pesquisa da história 
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oral para a coleta de depoimentos e da análise de conteúdo para a pesquisa que 

será feita no Jornal NH de Novo Hamburgo. 

 

Palavras-Chave: biografia; micro-história; Novo Hamburgo; Jornal NH 

4. O Processo de Construção de Identidades: um estudo sobre a influência 
do cinema em Novo Hamburgo 

Cristina Ennes da Silva - Centro Universitário Feevale 

Paula Puhl - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O projeto pretende verificar a construção das múltiplas identidades em 

Novo Hamburgo a partir de um estudo sobre a inserção do cinema nessa 

localidade, desde a sua emancipação em 1927 até o início da década de 60. A 

fonte principal dessa pesquisa será o Jornal “O 5 de abril”, o primeiro jornal do 

município. Serão utilizadas como fontes midiáticas as informações veiculadas 

pelo semanário que se referiam de forma direta ou indireta ao cinema. Serão 

analisadas as programações das salas, matérias jornalísticas e ainda, qualquer 

tipo de expressão que remeta tanto aos filmes exibidos, quanto às salas de 

cinema que existiram nesse município. O método escolhido para a análise do 

material será a Hermenêutica de Profundidade, de acordo com J.BThompson, 

juntamente com a História Oral, que terá como foco a população que vivenciou a 

chegada, o auge e a decadência do cinema em Novo Hamburgo. 

 

Palavras-Chave: Identidades; Cinema; Imprensa. 

5. Representações de Eva Perón na Imprensa Escrita Porto-Alegrense em 
1952 

Alessander Kerber - Centro Universitário Feevale 

Sabrina Martins - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar as representações 

divulgadas na imprensa escrita de Porto Alegre sobre Eva Perón, em 1952, ano 
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de seu falecimento. Foram selecionados e lidos os principais jornais que 

circulavam no estado nesta época e identificadas as representações construídas 

acerca de Evita nos meses posteriores ao seu falecimento. Neste sentido, 

propomos, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural, 

uma análise do processo de construção e circulação internacional de 

representações acerca desta figura da política argentina, especificamente 

enfocando o contexto da imprensa sul-rio-grandense. 

 

Palavras-Chave: Eva Perón; Representação; Imprensa. 

6. Cinema e Imprensa na Construção da Identidade da Cidade de Novo 
Hamburgo (1927-1945) 

Cleber Cristiano Prodanov - Centro Universitário Feevale 

Alessander Kerber - Centro Universitário Feevale 

Jacson Cristiano do Amaral - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa intitulada 

“A construção de identidades em Novo Hamburgo a partir da imprensa e da 

fotografia”, realizada no Centro Universitário Feevale. Compreende-se por 

identidade o sentimento de pertença a um grupo, representado por símbolos,que 

são manifestação das relações de poder, utilizando-se, dessa forma, o referencial 

teórico-metodológico da Nova História Cultural. Este trabalho, assim sendo, 

importa por enfocar a inserção desta comunidade em contextos de redefinição 

identitária, econômica e política de caráter nacional e global, e de modo especial 

no contexto de desenvolvimento das mídias e da cultura de massas. O periódico 

local “O 5 de Abril”, o fulcro desta pesquisa, apresenta a comunidade novo-

hamburguense como receptora do discurso de mídia, tema deste discurso e sua 

fonte transmissora. Com o desenvolvimento da comunicação de massa, esta 

comunidade re-elaborou suas memórias na invenção de tradições ancoradas nas 

formas simbólicas mediadas. Tornou-se particularmente problemática a 

expressão do sentimento de pertença a germanidade, comum na cidade, no 

contexto da II Guerra Mundial, devido às diversas propostas identitárias 
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divergentes veiculadas pelas mídias. Nesse sentido, este trabalho propõe uma 

análise das convergências entre o discurso jornalístico e a programação 

cinematográfica da cidade, no intuito de observar as representações ligadas à 

construção de identidades.  

 

Palavras-Chave: Imprensa; Cinema; Cidade. 

7. Mídia Sonora na Construção de Identidades ligadas ao Espaço Geográfico 

Alessander Kerber - Centro Universitário Feevale 

Cleber Cristiano Prodanov - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa intitulada 

“Representações musicais e mídia sonora na construção de identidades ligadas 

ao espaço geográfico”, realizada no Centro Universitário Feevale. Compreende-se 

por identidade o sentimento de pertença a um grupo, representado por símbolos 

que são manifestação das relações de poder, utilizando-se, dessa forma, o 

referencial teórico-metodológico da Nova História Cultural. Algumas identidades – 

como as nacionais, regionais e de cidades – são construídas em relação a um 

espaço geográfico estando, por este motivo, ligadas a normatização e 

organização da ordem pública. A música popular brasileira, difundida e consumida 

através da mídia sonora foi, especialmente no século XX, espaço privilegiado na 

construção de discursos que apresentam versões sobre estas identidades, bem 

como de embates e lutas de representações acerca das mesmas. Nesse sentido, 

pretendemos apresentar, aqui, os aportes teóricos que sustentam esta análise da 

construção de identidades através de representações musicais, bem como 

apontar para possibilidades de estudos de caso a partir destes. 

 

Palavras-Chave: Mídia Sonora; Representações Musicais; Identidades. 

 

 

 



66      Cláudia Peixoto de Moura e Maria Berenice da Costa Machado (Organizadoras) 

 

8. A Construção da Gauchidade no Programa Televisivo Galpão Crioulo 

Flavi Ferreira Lisboa Filho – UNIPAMPA  

 

Resumo: Esta pesquisa se propõe a investigar os modos pelos quais a 

gauchidade é construída, a partir da análise das lógicas enunciativas e 

discursivas empregadas na produção do Galpão Crioulo. No programa, corpus 

empírico dessa pesquisa, os signos nele refletidos remetem às representações 

culturais-discursivas regionais de gauchidade, mediadas pelo suporte tecnológico 

do meio televisivo. Para operacionalização da investigação fez-se necessário 

adotar os seguintes procedimentos: pré-observação do objeto; realização de 

entrevistas; observação sistemática e assistemática; registro de elementos da 

cidade; exame de outras construções midiáticas nas áreas de literatura, cinema e 

história. Essa coleta inicial de mensagens midiáticas auxiliou a perceber a 

amplitude da cobertura jornalística, bem como o interesse publicitário pela 

temática gaúcha nessa época em que se comemora a Semana Farroupilha.  

 

Palavras-Chave: Galpão Crioulo; Televisão; Gauchidade. 

9. Paisagens Culturais: estudo das representações, das narrativas e dos 
imaginários do cinema gaúcho.  

Humberto Ivan Keske - Centro Universitário Feevale  

 

Resumo: O Projeto caracteriza-se pela necessidade de ampliar o campo teórico 

da pesquisa cinematográfica contemporânea, em função da crescente demanda 

nesta área promissora do cenário gaúcho. Adota como referencial teórico a 

aplicação do modelo semiótico textual proposto por Umberto Eco como 

possibilidade de análise e interpretação da significação sócio-cultural presente na 

atual narrativa cinematográfica, dialogando com as reflexões acerca da produção, 

circulação e recepção fílmicas levadas a cabo por nomes como Aumont, Deleuze, 

Jameson, Metz e Durand. Investiga o processo de construção do imaginário 

coletivo e de representação da identidade, problematizando noções como signo, 
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mediação social, interpretação, constituição de mundos possíveis, universo 

simbólico e construção de memória. Estuda as diferentes linguagens adotadas 

pelo cinema, considerando as transformações sociais, culturais e tecnológicas 

atualmente em curso na sociedade.  

 

Palavras-Chave: Cinema Gaúcho; Interpretação Cinematográfica; Construção de 

Imaginário; Identidade; Memória.  

10. Bossa Nova e MPB na Mídia: história, trajetórias e sentidos em 
telenovelas 

Lúcia Jacinta da Silva Backes - UFRGS  

 

Resumo: Estudo do contexto histórico-sociocultural do surgimento da Bossa Nova 

e MPB com foco na composição de canções como expressão deste contexto, 

suas marcas estéticas identitárias culturais e a migração de canções deste 

período histórico promovida pela mídia por meio de trilhas sonoras de telenovelas 

da última década. Identificação de canções escolhidas pela televisão para as 

trilhas sonoras de novelas, com foco nos elementos estéticos que ganham maior 

relevância dentro do contexto atual em que se passa a novela e análise de 

elementos estéticos identitários trazidos pela mídia que se aproximam e se 

distanciam de seu contexto histórico-sociocultural inicial. 

 

Palavras-Chave: Bossa Nova – MPB; Mídia; Estética e Sentido. 

11. Antônia Sou Eu, Antônia É Você: identidade de mulheres negras na 
mídia 

Lúcia Loner Coutinho – PUCRS 

 

Resumo: este projeto de pesquisa pretende colocar em pauta a identidade da 

mulher negra na mídia nacional, partindo do seriado Antônia e inserindo-o nos 

âmbitos de produção e texto do circuito cultural de Johnson. Para tanto se torna 

necessário fazer uma digressão sobre a trajetória das afro-brasileiras na cultura 
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popular midiática. Visto a conjuntura do espaço, papel e representações do grupo 

social referido teríamos por intenção analisar como, e se, Antônia demonstraria 

alguma mudança de paradigma dentro do contexto da televisão brasileira e das 

representações de gênero e raça. Para tanto utilizaremos o paradigma dos 

Estudos Culturais e as idéias sobre identidade de Stuart Hall. 

 

Palavras-Chave: identidade; mulheres negras; etnicidade na mídia. 

12. Alceu Penna e a Moda Brasileira nos Anos 50: uma análise da Revista O 
Cruzeiro 

Cleidi Jaqueline Blos Dresch - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Os “Anos Dourados” chegaram e a década de 50 deu-nos o talento do 

mineiro Alceu Penna que, no Rio de Janeiro, passou a ser o grande nome da 

moda nacional ao escrever a coluna “As Garotas do Alceu” na revista “O 

Cruzeiro”, publicada semanalmente e esperada por todas as brasileiras para 

poder confeccionar, em suas respectivas modistas, o que Alceu sugeria com 

estilo. Poucos são os trabalhos sobre moda brasileira e muitas são as discussões 

a respeito de uma identidade de moda nacional; Alceu Penna é um dos 

precursores da moda brasileira e existem poucos estudos sobre ele. O objetivo 

deste trabalho é identificar as características da moda brasileira e os seus traços 

de brasilidade, comparar a moda brasileira e a moda internacional dos anos 50 e 

analisar o trabalho de Alceu Penna através da comparação das seções “As 

Garotas do Alceu” e “Moda” da revista O Cruzeiro, buscando respostas para o 

seguinte problema: o artista gráfico Alceu Penna pode ser considerado o pioneiro 

de uma identidade de moda brasileira? A metodologia utilizada para esta 

pesquisa será a revisão bibliográfica com livros e artigos e a análise das revistas 

O Cruzeiro dos anos 50. 

 

Palavras-Chave: Moda Brasileira; Alceu Penna; Revista O Cruzeiro. 
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13. As Populações Nativas e a Construção do SPILTN na Imprensa Sul-
Riograndense 

Cíntia Régia Rodrigues - Centro Universitário Leonardo da Vinci  

 

Resumo: Neste trabalho, proponho uma análise das notícias veiculadas na 

imprensa Sul-Riograndense, no período do final do século XIX e primórdios do 

século XX, sobre a tentativa de concretização da imagem do “Bom Selvagem” a 

partir da construção do SPILTN (Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais), em 1910. Com a criação do referido órgão, vinculado 

ao Ministério da Agricultura, inaugura-se uma nova política em defesa das 

populações nativas. Os dois jornais pesquisados foram o jornal A Federação e o 

jornal Correio do Povo.  

 

Palavras-Chave: Populações nativas; Imprensa; Estado. 

14. Doces Prazeres Cotidianos: lazer informal  

Carlos Eduardo Ströher - Centro Universitário Feevale 

Cássia Simone Kremer - Centro Universitário Feevale 

Cristina Ennes da Silva - Centro Universitário Feevale 

Paula Regina Puhl - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Neste estudo, analisamos o lazer informal realizado em Novo 

Hamburgo, na década de 1960. Nosso enfoque direciona-se no sentido de 

compreender as práticas destes lazeres inseridas no cotidiano da cidade. Trata-se 

de um recorte de um projeto mais amplo que investiga as formas de lazeres 

realizadas por diferentes atores sociais e as relações identitárias estabelecidas 

por eles. Assim, objetivamos analisar elementos característicos destas atividades 

e o papel que possuíam no cotidiano social. Para a realização deste estudo, num 

primeiro momento, dedicamo-nos a análise de conteúdo de fontes impressas, 

representadas por edições do Jornal NH, no período de 1960 a 1965. 

Posteriormente, utilizamos a metodologia de história oral, visto que as entrevistas 
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se configuram como fonte privilegiada de estudo quando se trata da informalidade 

do lazer. 

 

Palavras-Chave: Lazer; Informalidade; Cotidiano; Memória. 

MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA  

Publicidade, propaganda, marketing, memória e acervos.  

COORDENADORA: Maria Helena Castro – PUCRS  

1. Desconstruindo a Folha Martin Pilger: uma análise do projeto gráfico 
editorial 

Vera Dones - Centro Universitário Feevale 

Deivis Luz - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do projeto gráfico da Folha Martin 

Pilger, sua construção e os principais elementos identitários que norteiam o 

conceito do projeto. A produção deste jornal é uma das atividades que integram o 

Projeto Nosso Bairro em Pauta, desenvolvido dentro de uma comunidade carente 

de Novo Hamburgo (RS). Através da Folha Martin Pilger tem-se buscado o 

resgate da auto-estima da população, além do respeito e a valorização dos 

moradores na reconstrução de sua realidade. A abordagem constitui-se a partir da 

análise do projeto editorial e da programação visual de 17 edições.  

 

Palavras-Chave: Projeto Gráfico; Layout; Cultura Popular; Mídia Impressa. 

2. O Comportamento de Consumo do Adolescente Gaúcho e as Estratégias 
Sensoriais das Marcas 

Rosane Palacci Santos – PUCRS 

 

Resumo: O que o mundo oferece aos adolescentes interferirá sobre sua imagem 

e posterior posição de adulto. A emergência de novos referenciais faz com que a 
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adesão ao grupo de iguais seja tão característica desta fase. Com as mudanças 

corporais, se altera também a sua auto-imagem, que será formada na interação 

com os outros. Os pais, antes poderosos, na adolescência são pouco capazes de 

dar respostas; também as instituições não mais dão conta de uma referência que 

lhe garanta um lugar. Este lugar pode então ser preenchido pelo consumo de 

bens/marcas. O mercado, com produtos de identidade imaginária, parece ocupar 

um lugar privilegiado para o jovem, motivado por seu momento de estruturação. 

Qual é a relação dos jovens com marcas que constroem sua identidade através 

de som, cheiro, textura, sabor e cores próprias? Este projeto de pesquisa visa 

responder esta questão. 

 

Palavras-Chave: Adolescência; Comportamento de Consumo; Marcas; Marketing 

Sensorial. 

3. STAR – A Primeira Estrela: história da primeira agência de propaganda do 
Rio Grande do Sul 

Ilza Maria Praxedes do Canto - UFRGS 

 

Resumo: A pesquisa resgata a história da primeira agência de propaganda do 

estado do RS, a S.T.A.R. Ltda. (Sociedade Técnica de Representações Limitada), 

fundada por Arthur do Canto Jr., em 1932. Através de pesquisa bibliográfica, 

busca em jornais e revistas da época, entrevistas com profissionais da área e 

familiares do fundador foi possível remontar o cenário da época e as 

circunstâncias que levaram à fundação da agência, bem como seu fechamento 

em 1969. O estudo permite, também, conhecer as características do negócio, a 

estrutura de funcionamento da agência, seus clientes, sua produção publicitária 

(anúncios em jornais, rádio, cinema), o perfil de seu fundador, além dos 

profissionais que passaram pela STAR. A agência é considerada a pioneira da 

propaganda gaúcha e foi responsável pela formação de inúmeros profissionais no 

Rio Grande do Sul. 
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Palavras-Chave: Publicidade; História da Propaganda; Propaganda no Rio 

Grande do Sul; Agência de Publicidade; Comunicação. 

4. O Horizonte de Expectativa da Consumidora de 1930: um estudo sobre a 
publicidade da Revista do Globo 

Maria Helena Steffens de Castro – PUCRS 

 

Resumo: Neste estudo, optou-se por analisar o horizonte de expectativas da 

leitora dos anúncios de eletrodomésticos, veiculados na Revista do Globo, na 

década de 30, no Rio Grande do Sul, preocupada ainda com os afazeres 

domésticos, enquanto a publicidade anunciava novos tempos. A relação que se 

estabelece entre o consumidor e os produtos que vão surgindo no mercado, não 

deve se constituir em fato isolado, mas em um jogo de influências culturais, e 

sociais, que tem como resultado o coletivo. Tomando como ponto de partida as 

idéias de Jauss, que defende a sociabilidade de uma obra através do juízo do 

receptor, o trabalho pretende revelar se essas mudanças tecnológicas da 

modernidade impulsionaram a mulher a assumir um novo papel na construção da 

história, fora do ambiente doméstico. 

 

Palavras-Chave: Publicidade; Modernidade; Recepção; Memória. 

5. As Filhas da Chiquita Bacana: representações do feminino na publicidade 
dos anos 1960-1970 

Ana Luiza Coiro Moraes. - UNIFRA 

 

Resumo: O estudo se detém em algumas das construções arquetípicas de 

representação cultural do feminino na publicidade brasileira, confrontando-as com 

as metanarrativas de empoderamento social da mulher que emergem da 

revolução comportamental surgida na esteira da contracultura, da pop-art, do rock 

and roll, do Maio de 68 e da queima de sutiãs pelas ativistas do Women's 

Liberation. Para tanto, analisa a tipologia da persona feminina protagonizando 

papéis sociais "desejáveis", em quatro peças publicitárias das décadas de 1960 e 
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1970, cotejando-as com relatos do novo paradigma de gênero pregado pelo 

movimento feminista. E justamente por estar localizada na área de tensão, 

desconforto e estranhamento que se equaciona na relação espaço-temporal dos 

processos formadores da consciência entre o que é articulado e o que é 

efetivamente vivido; tal análise se ampara no apoio teórico-metodológico dos 

Estudos Culturais, articulando-se em torno do conceito de estrutura de 

sentimento, cunhado por Raymond Williams, em 1954. 

 

Palavras-Chave: Publicidade; Representação Cultural; Feminino. 

6. Publicidade e Propaganda em São Borja (RS): origens e história 

Flavi Ferreira Lisboa Filho – UNIPAMPA 

 

Acadêmicos: Daiane Carvalho, Fabiele Bettim, Gabriella Nunes, Karine Moiano, 

Lara Lis Graber, Rodrigo Melo, Viviane Squio, Samuel Lammel, Everton Martins, 

Roberto Vedoy, Bernardo Loretto, Carla Maiara, Sirliana Marchesan, Anderson 

Knapp, Diego Giovani Ramos, Emilene Pereira Lul, Kelen Saraiva Toller, Laura 

Paulus Gamarra, Luan Kochann Zubaran, Patric Carbunck Aranda, Patric 

Rodrigues Kochhann, Alessandra Fonseca Mendes, Ana Paula Cardoso 

Dornelles, Ariane Pedroso de Oliveira, Camila Biberg, Charlise da Fonseca, Deise 

Marivane da Silva, Guilherme Padão Magrini, Alcides Campos, Eveline Casali, 

Franciele Fumaco, Jeferson Guimarães, Marisele Teixeira, Paula Campos, Tanise 

Couto - Universidade Federal do Pampa 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo realizar um resgate da história da 

publicidade e propaganda no município de São Borja – RS e região. Cabe 

ressaltar que esta pesquisa dá continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2007. 

A metodologia utilizada foi a mesma do trabalho anterior, ou seja, os acadêmicos 

percorreram o percurso investigativo de descobrir e levantar as formas como 

eram veiculados os anúncios, suas principais características e o seu processo de 

evolução nas diferentes mídias, ampliando o estudo anterior. Os veículos de 

comunicação da cidade foram mapeados e agrupados em: impresso até 1970; 
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impresso a partir de 1970; rádio AM; rádio FM; televisão; internet; e mídias 

alternativas. Foram realizadas entrevistas, visitas a museus, rádios, jornais, 

emissora de tevê e outras organizações. Como resultado ampliou-se o panorama 

histórico-cultural que apresenta a história da publicidade e propaganda regional e 

suas conexões com a evolução das mídias no município. 

 

Palavras-Chave: Publicidade e Propaganda; História; São Borja-RS. 

7. “Há Vagas”: oportunidades de trabalho para publicitários na região da 
Grande Porto Alegre 

Maria Berenice da Costa Machado – Centro Universitário Feevale 

Renato Felipe Cauduro Nunes – Centro Universitário Feevale 

Rosani Sartori – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Desde 2007 desenvolvemos a pesquisa Publicidade e Propaganda: 

Articulações entre o ensino e o mercado, que em sua primeira etapa reflete sobre 

as oportunidades de trabalho - emprego, treinamento ou estágio - em funções 

compatíveis com a formação do publicitário na região da Grande Porto Alegre. 

Assim, entre setembro de 2007 e maio de 2008, observamos os anúncios 

veiculados no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, no Jornal NH, de Novo 

Hamburgo, e na Agência de Talentos do Centro Universitário Feevale, para 

identificar a freqüência de veiculação, quantificar as vagas, qualificar o perfil 

profissional desejado, localizar a origem, se organizações ou empresas de 

Recursos Humanos, e as cidades das demandas. O diálogo com o material 

empírico possibilita responder se existem, como são e onde estão as 

oportunidades para os jovens publicitários. Pretendemos, também, refletir sobre 

discursos que nos intrigam: algumas agências, fornecedores de serviços, veículos 

de comunicação e organizações, públicas, privadas e do terceiro setor, divulgam 

vagas de trabalho, emprego, treinamento ou estágio e manifestam dificuldades 

para preenchê-las. Por outro lado, jovens estudantes e egressos dos cursos de 

graduação buscam colocação e, muitas vezes, sentem-se frustrados por não 

atenderem aos pré-requisitos exigidos. A metodologia da pesquisa segue a 
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orientação do Pensamento Complexo, proposto por Edgar Morin, auxiliada pela 

Análise de Conteúdo, de acordo com os pressupostos de Laurence Bardin. As 

técnicas de pesquisa são a busca documental e a revisão bibliográfica; 

destacamos entre os autores Gilmar Santos, Julio Ribeiro, Taís Leão e Roberto 

Duailibi, que nos auxiliam a configurar teoricamente a região e o contexto 

histórico, social, econômico, educacional, tecnológico e cultural, bem como 

compreender o perfil do publicitário, as oportunidades e as relações de trabalho 

no campo da comunicação mercadológica. 

 

Palavras-Chave: Publicitário; Trabalho; Grande Porto Alegre.  

8. Below The Line: as ações promocionais e a profissionalização do 
mercado publicitário hamburguense na década de 1960 

Marcelle Silveira dos Santos - Centro Universitário Feevale 

Maria Berenice da Costa Machado - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: A atividade publicitária em Novo Hamburgo profissionalizou-se a partir 

da década de 60, período de expressivo crescimento da economia local e também 

da fundação do Jornal NH, das primeiras agências de publicidade e da realização 

de ações promocionais que ativaram a indústria e o comércio da cidade. Neste 

paper, que é um desdobramento do Projeto de Pesquisa História e Memória da 

Publicidade e Propaganda e de uma monografia de graduação, pretende-se 

apresentar alguns daqueles sorteios, eventos, brindes e incentivos, oferecendo 

referências para a história da comunicação local. Para isto, articulam-se fatos e 

informações sobre tais iniciativas, buscando compreender a sua relevância no 

processo de instalação das primeiras agências e, conseqüentemente, no 

desenvolvimento do mercado publicitário hamburguense. Como metodologia, 

segue-se o paradigma da complexidade a partir da revisão bibliográfica - onde 

privilegia-se autores nos campos da Comunicação, Marketing Promocional e 

História - a busca documental e a técnica da História Oral para contemplar os 

depoimentos coletados ao longo de mais de dois anos de pesquisa.  
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Palavras-Chave: Marketing Promocional; História; Publicidade e Propaganda; 

Agências; Novo Hamburgo. 

9. Estratégia para Chamar Atenção? Um rápido panorama da representação 
das minorias sexuais na publicidade da televisão brasileira 

André Iribure Rodrigues – UFRGS 

 
Resumo: Este texto traz, parcialmente, o corpus da tese de doutorado de título 

“As Representações das Homossexualidades na Publicidade e Propaganda 

Veiculadas na Televisão Brasileira: um olhar contemporâneo das últimas três 

décadas”, defendida no PPGCOM/UFRGS. Um levantamento do que se tem da 

representação das minorias sexuais na publicidade televisiva brasileira permite 

traçar um rápido panorama de como essas minorias são apropriadas, mediadas 

culturalmente e veiculadas no texto publicitário. Para tanto, apresenta-se o que se 

entende por minorias sexuais e sua tensão com a heteronormatividade, 

amparando o olhar sobre a representação social das homossexualidades na 

publicidade. Essa atividade contemporânea de divulgação e sistema de 

significação de categorias culturais mostra-se como espaço profícuo para análise 

das disputas de poder nas relações de gênero e da sexualidade.  

 

Palavras-Chave: Publicidade e Propaganda; Homossexualidades; 

Representações Sociais. 

10. A Trajetória da Mimi 

Silério Hamester - UNIVATES 

Elizete de Azevedo Kreutz - UNIVATES 

 

Resumo: A construção e a gestão de uma marca, criada para âmbito regional 

deixou profundas raízes no desenvolvimento do setor de produtos lácteos no 

Estado do Rio Grande do Sul. Criada no início da década de 1960, a marca MiMi 

foi pioneira no envase de leite em sachê no Brasil. Este pioneirismo marcou 

sensivelmente uma geração de consumidores fiéis ao produto e que após uma 
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“breve hibernação” da marca, de aproximadamente vinte anos, ainda se lembram 

da qualidade traduzida pelo leite Mimi. O ressurgimento da marca, com uma 

logomarca ligeiramente reestilizada, ainda foi identificada pelas gerações antigas 

e traduzida para aqueles que ainda não a conheciam. Esta trajetória justifica o 

estudo que tem como objetivo explorar de modo aprofundado o processo de 

construção da marca, sua trajetória e estratégias. O método utilizado foi o estudo 

de caso, com pesquisa exploratória. Os resultados obtidos ao longo da pesquisa, 

com entrevistas, seleção de documentos e revisão bibliográfica, revelaram fatos 

importantes que contribuíram ao longo da história da marca e que culminaram no 

relançamento da mesma. As revelações e versões sobre a origem do nome e da 

logomarca são fundamentadas pela teoria dos autores consultados. 

 

Palavras-Chave: Marca; Estratégia; História; Comunicação; Mimi. 

11. Desafios do Mercado Publicitário Frente à Televisão Digital Interativa 

Ane Cristine de Aguiar - PUCRS  

 

Resumo: Com a implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), as 

agências de publicidade terão que se adaptar a essa nova realidade e as 

inúmeras possibilidades geradas pela interatividade. Novos caminhos deverão ser 

traçados com o objetivo de garantir a fidelidade de um público que passa a ter a 

opção de assistir ou não a um comercial. Esta pesquisa pretende analisar a 

transição da televisão analógica para digital, destacando os desafios do mercado 

publicitário frente às novas opções que as tecnologias digitais proporcionam. 

 

Palavras-Chave: Televisão Digital; Interatividade; Publicidade. 
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12. LUX: o sabonete de todas as estrelas 

Eveline Pena da Silva - UNIFRA 

Daniela Reis Pedroso da Silva - UNIFRA 

 

Resumo: Esta reflexão toma como base um recorte do Trabalho Final de 

Graduação, da autora principal, onde é mostrada a trajetória da marca Lux, desde 

seu lançamento nos Estados Unidos, em 1925, passando pelo lançamento da 

marca no Brasil, em 1932, com o nome Lever, até chegar ao lançamento do 

sabonete em barra Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, em 2002. 

Este produto surgiu com o intuito de suprir as necessidades dessa parcela da 

população e teve como estrela de suas campanhas a atriz Isabel Fillardis, 

escolhida pelas próprias consumidoras como sendo a melhor representante da 

mulher brasileira para a campanha do novo sabonete. A metodologia adotada foi 

uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório, somada à 

análise de imagem de dois anúncios específicos.  

 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Comunicação; Estratégia; Lux 

Lever; Imagem. 

13. 4SC – A construção de marca de uma agência de publicidade 

Cleber Rafael de Campos – UFSM 

Graciela Inés Presas Areu – UFSM 

 

Resumo: Este trabalho é parte da Monografia que está sendo elaborada para a 

conclusão do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e 

Propaganda, na UFSM. Tem o propósito de investigar como as agências de 

publicidade trabalham suas marcas. A teoria que torna o estudo de caso possível 

aborda a história, o contexto atual e definições sobre os temas Serviço e Marca, 

relacionados, com: o marketing, a publicidade e a propaganda, as agências, as 

tendências, o branding, as lovemarks, o posicionamento, a percepção de marca, 

etc. Ancorado nisso se estudará o caso da 4SC, uma agência santa-mariense 
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com três anos de mercado, sob a ótica das lovemarks (marcas do amor, o futuro 

além das marcas, a fidelidade além da razão). Seu perfil empresarial será 

levantado, suas ações de comunicação analisadas e a percepção de marca dos 

públicos interno e externo será investigada. Espera-se que a pesquisa identifique 

tendências sobre o presente da construção de marcas e da publicidade, sob as 

hipóteses: 1) A grande maioria das agências de publicidade não faz esforços 

sistemáticos para construir sua imagem de marca; 2) Argumentos emocionais 

também são eficientes para anunciar serviços; 3) As empresas, incluindo 

agências de publicidade, que trabalham sua gestão de marca por uma abordagem 

emocional possuem vantagem competitiva perante suas concorrentes, devido à 

preferência dos consumidores por argumentos emocionais; 4) As empresas que 

visem obter amor e respeito de seus consumidores, e para isso trabalharem 

mistério, sensualidade e intimidade eventualmente poderão se tornar lovemarks. 

O uso de argumentos emocionais é prática comum na publicidade de produtos e 

seu uso para a publicidade de serviços parece ser uma tendência crescente.  

 

Palavras-Chave: Publicidade e Propaganda; Branding; Lovemarks; Agências de 

Publicidade; Serviços. 

14. Nas Asas da Persuasão: o discurso do orçamento participativo no jornal 
O Estado do Rio Grande do Sul 

Margarete Panerai Araújo - Centro Universitário Feevale. 

 

Resumo: o trabalho objetiva, através da comunicação de natureza argumentativa 

e persuasiva, a análise do jornal O estado do Rio Grande do Sul com enfoque nos 

textos sobre o Orçamento Participativo. O discurso desse jornal ofereceu para a 

população gaúcha uma comunicação institucional de natureza política pragmática 

e legitimadora do governo. A metodologia do trabalho selecionou o tema 

orçamento participativo em razão de freqüência com que foi elaborado no jornal e 

utilizou o instrumento qualitativo elaborado por Chäin Perelman e Lucie Olbrechts-

Tyteca na identificação da argumentação persuasiva. Outra razão de natureza 

pessoal e subjetiva no desenvolvimento desse trabalho foi a idéia da “ciência que 
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se faz” como forma de aproximação da teoria de Edgar Morin. As constatações a 

que cheguei foram que o discurso do jornal estava fundamentado na estrutura do 

real; os fatos apresentado geraram estímulo e adesões junto aos seus leitores e o 

discurso persuasivo foi invocado através de estruturas argumentativas de 

sucessão, coexistência e de ligações simbólicas. Em resumo procura-se provar 

que o uso da comunicação de natureza argumentativa e persuasiva utilizada no 

jornal foi uma estratégia complexa de previsibilidade política. 

 

Palavras-Chave: Comunicação de Natureza Argumentativa e Persuasiva; 

Discurso; Orçamento Participativo. 

MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO E DAS TECNOLOGIAS 

Rádio, televisão, vídeo, cinema, fotografia, Internet, redes sociais, blogs e games.  

COORDENADOR: Cristiano Max Pinheiro – Feevale  

1. Novo Hamburgo: novas práticas midiáticas em espaços urbanos 
reconfigurados por dispositivos comunicacionais  

Luís Marcelo Miranda - UNISINOS  

 

Resumo: Na atual fase da sociedade da informação, o espaço urbano e as formas 

comunicacionais passam por transformações importantes. As formas de conceber 

o espaço são conseqüências dos ambientes de rede, a Internet. A pesquisa 

aborda o tema cibercultura admirando a ciberurbe da cibercidade Novo 

Hamburgo, tendo como foco a investigação das novas práticas midiáticas em 

ambientes urbanos reconfigurados pelos dispositivos comunicacionais (os 

computadores). A intenção é discutir a relação entre processos midiáticos e a 

cidade de Novo Hamburgo, em sua zona central. Aliadas às tecnologias e 

sistemas móveis (como wi-fi) e ambientes para acessos ao ciberespaço, as 

formas sociais emergentes dessas mídias de função pós-massiva criam novos 

processos de controle informacional do espaço. Mostramos exemplos concretos a 
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partir de mapeamento, fotografias de locais, anotações urbanas, descrevendo a 

realidade de espaços de interconexão.  

 

Palavras-Chave: Cibercultura; Espaço Urbano; Dispositivos Comunicacionais; 

Práticas Midiáticas. 

2. Programa de Treinamento para a Biblioteca da FEEVALE na Recuperação 
de Informações 

Lílian Amorim Pinheiro – Centro Universitário Feevale  

 

Resumo: Nunca se teve tanta disponibilidade de informação e pessoas não 

preparadas para a busca destas, de maneira rápida e eficaz. A pesquisa tem 

como proposta elaborar, executar e avaliar um programa de treinamento 

direcionado a usuários que estão realizando uma pesquisa científica. Como 

público-alvo optou-se por acadêmicos do Curso de Fisioterapia da Feevale, que 

no primeiro semestre de 2007, estão em fase de elaboração do seu trabalho de 

conclusão. A metodologia utilizada para a pesquisa teve como método principal a 

pesquisa-ação, onde ao final, pretendeu-se tabular as impressões dos alunos e os 

questionários por eles respondidos, comparando o conhecimento anterior e o que 

foi agregado com o treinamento. Os resultados foram positivos, partindo do ponto 

dos alunos que receberam o treinamento e tiveram o período de uma semana 

para fazer a avaliação. Este tempo pode ser relativamente pequeno, mas permite 

avaliar indicativos de mudanças quanto à recuperação de informações relevantes 

para a pesquisa. Com a intenção de refletir sobre o programa de treinamento 

oferecido ao usuário em relação à recuperação de informações, esta pesquisa 

alcançou seus objetivos. Tem-se ciência que quanto mais se faz uso das 

ferramentas de busca, maior domínio sobre as mesmas e conseqüentemente, 

mais sucesso nas buscas e pesquisas na Internet e nos Sistemas da Biblioteca. 

Com um treinamento estruturado e avaliado, será possível propor uma 

periodicidade nas atividades de divulgação, bem como um cronograma para o 

treinamento para a biblioteca da Feevale, junto aos professores, bolsistas, alunos 

e todos que tiverem interesse em pesquisas na Web. 
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Palavras-Chave: Bibliotecas; Recuperação de Informação; Treinamento; Base de 

Dados; Internet. 

3. A Transformação das Imagens em Movimento no Período do Primeiro 
Cinema: como um invento científico capaz de captar e reproduzir imagens 
em movimento se transformou em uma forma de entretenimento 
industrializada e com linguagem própria 

Araci Koepp dos Santos – UNISINOS 

 

Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar um momento chave 

para a história cinematográfica, a transformação de um invento científico capaz de 

captar e reproduzir imagens em movimento no cinema, uma forma de 

entretenimento autônoma, industrializada e que utiliza/articula elementos de uma 

linguagem, levando em consideração os seguintes aspectos: a segmentação e 

profissionalização dos setores envolvidos na cadeia produtiva do cinema 

(produção, distribuição e exibição de filmes), a sistematização da linguagem 

audiovisual e a alfabetização de realizadores e espectadores. 

 

Palavras-Chave: Primeiro Cinema; História do Cinema; Industrialização; 

Linguagem Audiovisual. 

4. A Influência do Presente Cenário Tecnológico na Atuação do Profissional 
de Jornalismo 

Gustavo Buss Cezar – PUCRS 

 

Resumo: Na pesquisa em construção tem-se por objetivo geral perceber o 

profissional de jornalismo no presente panorama tecnológico. Evidenciando a 

velocidade de fluxos informacionais ocasionada pela tecnologia, sendo este um 

fator determinante no que tange os critérios de notícia. Motivado pela curiosidade 

em evidenciar os possíveis reflexos ocasionados pelo complexo cenário 

tecnológico (de multi-canais) na atuação do jornalista de veículos impressos, 

exclusivamente jornais. A velocidade com a qual a informação é distribuída pela 
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internet, à capacidade de atualização, alteraria o fator de decisão de o que é 

notícia para o jornalista de jornal impresso, que atua sob o tempo de duração da 

informação de 24 horas.  

 

Palavras-Chave: Tecnologia; Critérios de Notícia; Relação Tempo/Espaço.  

5. A Influência da Rede Universitária de Rádios na Construção Histórica da 
Programação do Segmento Educativo das Emissoras do Campo Público 

Valci Regina Mousquer Zuculoto – UFSC e PUCRS 

 

Resumo: A Rede Universitária de Rádios para a cobertura das Reuniões Anuais 

da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é um dos marcos 

da história da programação das emissoras do segmento radiofônico do campo 

público conhecido como educativo. Inclui estatais, universitárias, culturais e 

educativas. Na pesquisa de doutorado que estamos desenvolvendo para resgatar 

a construção da programação destas emissoras brasileiras – suas concepções, 

linhas e modelos –, evidenciamos que a Rede Universitária foi uma das 

experiências referenciais. Nas suas sete formações, entre 1994 e 2002, chegou a 

envolver, em algumas de suas edições, perto de 100 estações, o que representa 

a maioria das rádios deste grupo existentes naquele período. Neste trabalho, 

resgatamos esta experiência histórica e sublinhamos suas principais influências 

na construção da programação deste segmento do rádio do campo público.  

 

Palavras-Chave: Rádio do Campo Público; História do Rádio; Rede Universitária 

de Rádios; Programação Radiofônica; Rádio Educativo. 
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6. O Uso da Internet como uma Ferramenta de Relacionamento nas 
Agências de Publicidade de Santa Maria/RS 

Vanessa Nascimento Schleder - UNIFRA 

Daniela Reis Pedroso da Silva - UNIFRA 

 

Resumo: As mudanças na sociedade advindas da internet aumentam cada vez 

mais, de modo que ela é capaz de unir virtualmente as pessoas. Pode-se dizer 

que o virtual não “substitui” o “real” e sim, multiplica os modos de como utilizá-lo. 

As organizações passam a fazer parte do mundo virtual, com ferramentas que 

unem os seus públicos. Rego (1986), diz que os novos meios tecnológicos, 

trazem um feixe diferente de linguagens e padrões, e acabam por ditar novos 

comportamentos grupais. Este estudo busca compreender e mapear o uso da 

internet como ferramenta de relacionamento pelas agências de publicidade e 

propaganda de Santa Maria/RS. De caráter exploratório (foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema), terá observações e aplicação de questionários nas 

agências analisadas. Com esse trabalho, será possível identificar as relações do 

mercado publicitário na região centro do RS com a internet. 

 

Palavras-Chave: Internet; Agências de Publicidade; Marketing de 

Relacionamento.  

7. Cineclube Lanterninha Aurélio Itinerante: as relações com o contexto 
gaúcho do cineclubismo e das exibições itinerantes de cinema 

Dafne Reis Pedroso da Silva - UNISINOS 

 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar um traçado histórico sobre 

elementos do contexto gaúcho a respeito do cineclubismo e das exibições 

itinerantes de cinema, de modo a compreender a atividade atual do Cineclube 

Lanterninha Aurélio Itinerante, em Santa Maria. Os dados fazem parte da etapa 

de contextualização de minha dissertação de mestrado e os procedimentos 

metodológicos deste momento da pesquisa foram um mapeamento na internet, 

em livros, em materiais audiovisuais, além de entrevistas realizadas com 
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integrantes do cineclube pesquisado. Como resultados pode-se dizer que os 

registros dessas atividades no Rio Grande do Sul são pouco sistematizados e que 

a proposta do Lanterninha Aurélio reflete elementos de um fenômeno maior, 

instituído ao longo dos anos, em que a recepção coletiva de filmes nacionais 

torna-se cada vez mais escassa.  

 

Palavras-Chave: Cinema Itinerante; Cineclubismo; Exibição de Cinema.  

8. Fadas, Sombras, Fantasmas e Assombrações: a poética do imaginário 
pré-infantil através dos processos fotográficos históricos 

Andréa Brächer - ULBRA e UNISINOS. 

 

Resumo: Minha pesquisa vem se desenvolvendo a partir dos temas despertados 

para a primeira infância através dos Processos Fotográficos Históricos (salted 

paper print, cianotype, kallitype, tintypes, ambrotypes e daguerreotypes). Neste 

sentido busca-se recuperar a história e a execução dos processos fotográficos 

primitivos. Para desenvolver o tema do imaginário infantil evoco minha 

experiência como mãe e da criança que um dia eu fui. As memórias de minha 

infância (ou mais precisamente, pré-infância) se misturam e se atualizam no 

cotidiano através de figuras da literatura infantil tais como fadas, fantasmas e 

sombras, bem como lugares que projetam medos primordiais, tais como labirintos, 

florestas e cemitérios.  

 

Palavras-Chave: História da Fotografia; Processos Fotográficos Históricos; 

Memórias da Pré-Infância.  

9. O Que São Comunidades Virtuais? 

Antônio Carvalhal – PUCRS 

 

Resumo: O trabalho busca fazer uma análise das comunidades alocadas no 

ciberespaço conhecidas como comunidades virtuais, baseando-se no conceito de 
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virtualidade de Pierre Lévy. Assim, faz-se uma discussão sobre o que são essas 

comunidades virtuais através de um resgate de conceitos de comunidade 

elaborados na modernidade, até chegar aos conceitos contemporâneos sobre o 

tema, para depois analisarmos esses conceitos no ciberespaço. O objetivo do 

trabalho é fazer uma reflexão acerca do conceito de “comunidade virtual”, tendo 

em vista a imensa gama de interpretações que o termo possui, e que é utilizado 

de diversas maneiras para especificar diferentes formas de sociabilidade na rede. 

Assim, faz-se uma proposta de análise tanto sobre a palavra comunidade, como 

seu uso nos estudos da cibercultura.  

 

Palavras-Chave: Comunidades; Comunidades Virtuais; Ciberespaço; 

Sociabilidade; Virtual. 

10. TVs Universitárias: um panorama das emissoras no Rio Grande do Sul 

Donesca Calligaro - UPF e Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este estudo mostra um levantamento de como operam os 11 canais de 

TV ligados a universidades e instituições de ensino superior no Rio Grande do 

Sul, nos 10 primeiros anos da criação da Lei do Cabo. O objetivo foi sistematizar 

os dados e traçar o perfil das emissoras a partir da história, da estrutura física e 

operacional, dos recursos humanos e da programação criação dos chamados 

“canais básicos de utilização gratuita”. Também se verificou como os canais têm 

se mantido financeiramente e qual o conceito que estão empregando para manter 

os programas no ar. Ao final, concluiu-se que a disseminação das emissoras 

universitárias é recente – de 1995, através da promulgação da Lei do Cabo - e 

que, paralelamente, as universidades e IES começam também a investir no 

projeto, valorizando o fazer televisivo. 

 

Palavras-Chave: TV Pública; TV Universitária; Rio Grande do Sul. 
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11. Sociedade Civil e Estado: diálogos sobre uma comunicação democrática 

Paola Madeira Nazario – UNISINOS  

 

Resumo: O estudo desenvolvido visa analisar as movimentações do Estado e das 

entidades da sociedade civil vinculadas às questões midiáticas, frente à 

formulação de políticas públicas que atentem aspectos democratizantes do setor 

midiático, atendendo principalmente aos aspectos que dizem respeito à 

digitalização da TV. O trabalho, uma abordagem metodológica, é pertinente à 

Economia Política da Comunicação (EPC), trabalhando de maneira dialética as 

relações da mídia, Estado e estrutura social, abordando questões de natureza das 

políticas públicas. É importante salientar que os caminhos trilhados pela 

sociedade civil na contemporaneidade e a mensuração de sua força, em dialogar 

com instâncias determinantes do poder, é essencial para o entendimento do 

momento histórico-político do país e do potencial democrático de políticas 

públicas brasileiras.  

 

Palavras-Chave: Sociedade Civil; Estado; Comunicação; Políticas Públicas. 

12. Em Busca dos Ludemas Perdidos 

Cristiano Max Pereira Pinheiro – Centro Universitário Feevale 

Marsal Ávila Alves Branco – Centro Universitário Feevale  

 

Resumo: Busca-se propor que os jogos eletrônicos são discursos que não podem 

ser totalmente identificados apenas a partir de sua configuração enquanto desafio 

ludológico e tampouco apenas através de suas características narrativas, mas 

que varia constantemente entre esses aspectos. Para isso, apresenta-se o 

conceito de Ludema, que é uma ponte que transforma as informações fornecidas 

tanto pelos sistemas ludológico e narrativo em ação do interator dentro do 

ambiente de jogo. 

 

Palavras-Chave: Comunicação Digital; Narrativa; Jogos. 
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MESA TEMÁTICA - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Relações Públicas, assessoria de comunicação e memória das organizações.  

COORDENADORA: Cláudia Peixoto de Moura – PUCRS  

1. O Campo Profissional de Relações Públicas e o Momento de Reabertura 
Política no Brasil: uma análise através da perspectiva da Pesquisa Histórica 
(1979-1985) 

Gisele Becker - Centro Universitário Feevale  

Carla Lemos da Silva - UNIVATES 

 

Resumo: A partir da aplicação da metodologia da pesquisa histórica, que busca a 

problematização da realidade em que vivemos com base não apenas em consulta 

a bibliografias, mas com outras fontes produzidas pelo ser humano ao longo da 

história, é possível constatar que o campo de Relações Públicas, ainda que 

percebida no início do século XX, fez-se presente com a evolução da trajetória 

política e econômica do Brasil no final dos anos 70 e início dos anos 80. A 

profissão de RRPP ofereceu projeção ao Secom, ministério que se dedicou à 

construção da imagem do então presidente, João Baptista Figueiredo. Este 

acontecimento marcou o período, bem como levou a atividade a perder parte de 

seu espaço, devido a falta de união dos profissionais da área, que mesmo assim 

passaram a desenvolver as relações públicas comunitárias, deixando de lado o 

enfoque governamental e empresarial. 

 

Palavras-Chave: História; Relações Públicas; Pesquisa histórica. 

2. Práticas de Relações Públicas na Web: as fases da WebRP 

Daiana Stasiak - UFSM 

Eugenia Mariano da Rocha Barichello - UFSM 

 

Resumo: Este estudo é parte da dissertação de mestrado que objetiva: mapear as 

estratégias de comunicação de portais organizacionais e tipificar as fases das 



MEMÓRIAS DA COMUNICAÇÃO - ENCONTROS DA ALCAR RS      89 

 

práticas de RP na web (WebRP). Os resultados iniciais demonstram que as 

estratégias são adequadas às possibilidades sociotécnicas de cada tempo e 

modificam-se as formas de interação com os públicos. As atividades de WebRP 

foram classificadas em três fases. Na primeira ocorre o uso da web como um 

novo espaço, no qual as informações institucionais postadas são fixas e 

constituem-se em um mero reflexo do que foi divulgado na mídia tradicional. Na 

segunda o avanço dos recursos tecnológicos incita as estratégias de aproximação 

com os públicos e há um maior aproveitamento dos elementos do portal. Na 

terceira os recursos de áudio e vídeo podem ser acessados com maior facilidade, 

o hipertexto é usado em sua totalidade e são utilizadas estratégias interativas com 

os públicos. 

 

Palavras-Chave: Internet; Web; Estratégias de Comunicação; Relações Públicas; 

Midiatização. 

3. O Desenvolvimento Turístico no Vale do Rio dos Sinos: uma análise das 
ações realizadas pelo Fórum Regional 

Mary Sandra Guerra Ashton - Centro Universitário Feevale 

Vanessa Karine Spindler - Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: O presente trabalho busca analisar as ações realizadas pelo Fórum 

Regional de Turismo, com o objetivo de compreender a sua contribuição para o 

desenvolvimento do turismo no Vale do Rio dos Sinos. Para tanto, adotou-se o 

método de pesquisa exploratória qualitativa com base em documentos resultantes 

das reuniões realizadas no período de dois anos. A partir deste estudo, foi 

possível verificar que algumas das ações planejadas foram executadas e, desse 

modo, contribuíram para o desenvolvimento regional. Porém, grande parte das 

propostas não chegaram a ser concluídas ou não tiveram a continuidade exigida 

no processo de planejamento do turismo, acarretando no abandono de muitas das 

ações previstas. Além disso, por meio da análise, foi possível compreender que o 

desenvolvimento do turismo regional está ligado a ações conjuntas e integradas, 
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que buscam destacar a vocação de cada município, bem como a sua 

responsabilidade e participação perante o conjunto.  

 

Palavras-Chave: Turismo; Fórum Regional de Turismo; Desenvolvimento do 

turismo; Vale do Rio dos Sinos. 

4. Comunicação Corporativa em Tempos de Conteúdo Gerado pelo 
Consumidor 

Cintia Carvalho – Centro Universitário Feevale 

Sandra Montardo – Centro Universitário Feevale 

 

Resumo: Este estudo pretende apontar os desafios e as tendências na Gestão de 

Marcas e Reputação. Cada vez mais, a Web apresenta-se como um espaço de 

produção, compartilhamento e recuperação de informações por parte do 

consumidor (Anderson, 2006; Talpscott e Williams, 2007; Shirky, 2008). Estar 

atento às manifestações espontâneas dos diversos públicos e articular o diálogo 

com estes é um dos desafios que se apresentam no cenário corporativo. Frente a 

isso, investigar a relação entre o consumo e gestão de marcas, a produção de 

conteúdo pelos consumidores e a reputação corporativa vinculados à web é o 

principal propósito deste estudo. Metodologicamente, será feito levantamento 

bibliográfico, bem como entrevistas com organizações, agências de publicidade e 

propaganda e agências digitais, na busca, tanto do alinhamento conceitual entre 

teoria e práticas sobre o tema, quanto da detecção de tendências no mercado de 

comunicação digital.  

 

Palavras-Chave: Comunicação Digital; Conteúdo Gerado pelo Consumidor; 

Reputação; Marcas. 
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5. Entidades de Classe da Área de Relações Públicas: a contribuição para o 
desenvolvimento e divulgação da profissão na Espanha e Brasil 

Andréia Silveira Athaydes - ULBRA e FACCAT 

 

Resumo: A presente pesquisa em andamento busca conhecer e registrar uma 

parte da história das Relações Públicas no Brasil e Espanha, especificamente, no 

que diz respeito a sua institucionalização através das associações profissionais. 

No caso do Brasil, as entidades analisadas são a Associação Brasileira de 

Relações Públicas, a ABRP, e o Conselho Federal de Profissionais de Relações 

Públicas, o CONFERP. Já do lado espanhol, as entidades escolhidas foram a 

Associação Espanhola de Relações Públicas, a AERP, e o Centro Espanhol de 

Relações Públicas, o CENERP. Para reunir as informações que registram a 

memória destas entidades, foi escolhido o método de abordagem qualitativo e o 

nível de pesquisa descritivo. Já o método de pesquisa está baseado na busca 

bibliográfica e documental, com o apoio de entrevistas em profundidade com 

personalidades que integraram as gestões iniciais das respectivas associações 

analisadas.  

 

Palavras-Chave: Relações Públicas; Entidades de Classe; Brasil; Espanha. 






