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PLANOS DE COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

SEMESTRE 2022.1  
 

 
PRIMEIRO SEMESTRE 

 
1.1  -  Oficina  de Textos –  Professora  Cláud ia Trindade –  segundas 13h às 17h 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL Bacharelado em Publ ic idade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH 297  Oficina de Textos 

  
PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X )Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 
34 34 68 EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 

      
 

EMENTA 
Questões soc ia is  da l inguagem que inter ferem na produção e  na ut i l ização da l íngua escr i ta ,  produção de  
textos e  aná li se  das funções l inguíst icas.  Texto identi f icado como acadêmico,  embasado nos padrões  
cientí f icos de p rodução e divulgação  de conhec imento.  

 
OBJETIVOS 
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 •Compreender  a  impor tância  da Comunicação;  

•Reflet ir  sobre ques tões soc iais  da l inguagem que inter ferem na  produção e  ut i l ização da  l íngua escr i ta ;  

•Discut ir  os aspectos gerais  da interpre tação do texto ;    

•Co municar ,  inte rpretar  e  produzir  textos ora is  e  escr i tos  do meio acadêmico e  profissional ;  

•Proporcionar  ao a luno a percepção cr í t ica de s i ,  de sua l inguagem e do mundo,  or ientando-o na le i tura ,  
anál ise  e  interpre tação de textos escr i tos em seus diversos  gêneros ( informat ivo,  opinat ivo,  d isser tat ivo,  
cr í t ico ,  poét ico etc . ) ;   

•Est imular  o  espí r i to  cr í t ico e  o  gosto  pela  le i tura,  inc luindo  a d iscussão de temas  contemporâneos  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

•Os parâmetros para  a  p rodução textual  no meio  acadêmico  

•Var iedades l inguís t icas  e  uso  l i terár io  ar t í st ico da l inguagem  

•As di ferenças entre  a  l íngua  padrão e  a  norma cul ta .   

•As var iantes da o ral idade e  da escr i ta  

•Tipos de textos e  veículos informat ivos  

•Técnicas de comunicação oral  para o  meio acadêmico e  prof iss ional  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
-  Aula exposi t iva teór ica e  aula  de ins trução p rá t ica  

-  Lei tura e  in terpretação  de textos no meio acadêmico e  profissional   

•Aulas dialogadas e  inte rat ivas ,  requerendo do a luno le i tura e  ass iduidade par t ic ipa t iva nas aulas .  

•Uso de textos e  vídeos como suporte  para traba lhar  a  metodologia da  sa la  de aula  inver t ida   

•At ividades prát ica :  aná li se  e  prá t ica de elaboração de textos  em d i ferentes gêneros  

•Postagem de  Power  po ints,  l inks  de  vídeos  e  de conteúdos d igi ta is  a tua is,  contextua l izados com temas 
traba lhados nas aulas.  

•Co mpart i lhamentos de matér ias,  ar t igos ,  postagens e  comentár ios de trabalhos.  

•  Apresentação de seminário  e  aná li se  dos trabalhos real izados.  

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A ava liação ocorrerá de forma cont ínua e  processua l ,  levando em conta a  par t ic ipação do discente em sa la  
de aula  e  sua  evolução durante o  curso.  

1)  Par t ic ipação em sa la  de aula  e  at ividades processuais (10%)  

2)  Elaboração  de textos ind ividuais,  nos d iversos gêneros  acadêmicos discutidos em sala  (60%)  

3)  Seminários  em grupos,  com ava liação  co laborat iva de professores  e  colegas,  a  par t i r  das  discussões 
propostas  pelo  grupo (30%)  
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia  Básica do Componente Cur r icular  
 
FARACO, Car los;  TEZZA, Cris tóvão.  Prát ica de texto :  para es tudantes univers i tár ios.  11 ed.  Petrópol is :  
Vozes,  2003.  
FIORIN, José Luiz;  SAVIOLI ,  Francisco Pla tão .  Para entender  o  texto :  le i tura e  redação.  17ed.  São Paulo :  
Ática,  2007 .  
ORLANDI,  Eni  Pulc inel l i .  Discurso & lei tura.  6 .  ed.  São Paulo:  Cor tez ,  2001.  
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Complementar :   
 
BOOTH, W.C; COLOMB, G.G.;  WILLIAMS, J .M. A Ar te  da  Pesquisa.  Mart ins Fontes,  São  Paulo,  2005.  
CAMPOS, Lara.  Comunicação.  São Paulo :  Laureate  Internat ional  Universi t ies,  2015  
EMEDIATO, Wander .  A fórmula do  texto:  redação,  argumentação e  le i tura.  SP :  Geração Editor ia l ,  2004.   
FREIRE, Paulo.  A importânc ia  do ato  de ler .  São Paulo:  Cor tez ,1989.  
GOLDSTEIN, Norma; LOUZADA, Mar ia  Silvia ;  IVAMOTO, Regina .  O texto  sem mis té r io .  São Paulo:  
Ática,  2009  
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

29/08  Apresentação  da docente e  dos discentes  e  ambientação na p la ta forma.  
Apresentação  do conteúdo,  da metodologia e  do  processo  ava liat ivo.  
Estabe lec imento do cont rato  pedagógico.  
 

05/09  Elementos essenc ia is  do  texto .  Coerência,  coesão,  c la reza e  concisão .  
Atividade de sondagem 

12/09  O que é  comunicação?  O paradigma co municat ivo Linguagem ora l  e  l inguagem escr i ta .  
19/09  O processo de  le i tura e  a  visão de mundo.  Estra tégia  de le i tura e  a  const rução de sentido .  
26/09  Organização da produção textual .  

Os gêneros textuais :  texto  descr i t ivo,  narrat ivo e  disser tat ivo.  
03/10  Sobre a  argumentação.  Texto d isser ta t ivo ,  de l imi tação do tema,  geração de ide ias para a  

disser tação do tema,  organização de ideias para a  argumentação  
10/10  Tipologias e  gêneros textuais acadêmicos.  Os pr inc ipa is  gêneros acadêmicos:  resumo,  resenha,  

ar t igo  cient í fico e  monograf ia .  
17/10  Sobre como a escr i ta  é  poder ,  sobre contexto,  sobre conhecimento e  discurso,  sobre  funções do 

texto .  O texto  descr i t ivo .  
24/10  O que é  um seminár io  c ientí f ico.  Co mo traba lhar  um seminário ,  tempo,  e tapas,  a  produção  dos  

sl ides,  a  par te  ora l ,  e tc .  
31/10  Apresentação  ora l .  Est i los de comunicação ora l .  Comunicação oral  e fe t iva.  Aspectos da  

comunicação oral .  
07/11  Imagem e pa lavra,  a  redundância ,  o  complemento icônico,  a  desinformação,  o  excesso .  

  14/11  Aspectos da comunicação em grupo.  Métodos e  técnicas comunica t ivas  que envolvem o púb lico  
21/11  Consul tor ia  e  or ientação  de equipes para  seminário  final  Orientação das  equipes separadamente 

na ordem previamente sor teada  
28/11  Consul tor ia  e  or ientação  de equipes para  seminário  final  Orientação das  equipes separadamente 

na ordem previamente sor teada  
05/12  Apresentação  final  dos seminár ios- pr imeiros grupos  
12/12  Apresentação  final  dos seminár ios  

  19/12  Feedback do trabalho f ina l .  Aval iação do semestre  ( individual  e  co le t iva)   
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (  X   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (  X )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
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Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  
 

_______________________ ____________________ 
Coordenador(a)  

 
Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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1.2  -  COMPONENTE FUNDAMENTOS DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO ARTÍSTICAS, 
PROFESSORA ELVA VALLE, TERÇA 13H AS 18H  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes,  Humanidades e  
Letras  (CAHL) 

Bacharelado em Publ ic idade e  
Propaganda  

 
COMPONENTE CURRICULAR 

 
CÓDIGO  TÍTULO 

 
GCAH 791 

  
Fundamentos da Expressão e Comunicação Artística 

 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
Não há. 

 
CO-REQUISITO(S)  
Não há. 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X)Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL 

34 51 85 

 
EMENTA 

Contr ibuições das  ar tes para as narra t ivas  visua is em comunicação.  Enlaces entre  a  expressão  e  comunicação 
ar t í s t ica e  impor tânc ia  da imagem para o  jorna l i smo impresso e  d igi ta l .  A fotografia ,  a  charge  e  infograf ia  
enquanto expressões ar t í st icas e  seus respect ivos  papéis na comunicação.  

 
OBJETIVOS 

  Reconhecer  as contr ibuições  das ar tes e  do estudo das ar tes  para  a  Comunicação Visua l ,  abordando 
his tór ia ,  teor ia  e  metodologia de anál ise .   

  Incent ivar  a  re f lexão  sobre a  conexão entre  l inguagens  ar t í st icas e  a  comunicação.  
  Refle t ir  sobre a  importânc ia  e  sobre a  demanda por  imagens ,  considerando os múl t iplos usos des tas 

para expressões em co municação.   
  Praticar  a  interpre tação,  anál i se  e  ava liação cr í t ica de textos  teór icos.  
  Consol idar  as temát icas e  técnicas es tudadas  em forma de a t iv idades prát icas e  de produtos  

comunicacionais.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  O que é  Ar te  e  o  que a  Arte  nos  conta.   

  Movimentos ar t í st icos e  a  Co municação  Socia l .  

  Resenha cr í t ica  e  Resenha i lus trada .  

  Estét ica  e  poé tica do consumo.  

  A imagem visual  e  seu lugar  na co municação .   

  Teoria  Geral  da Imagem: elementos e  pr inc ípios da composição visual .  

  Elementos da l inguagem visual  e  programas de edição de imagem.  

  A imagem co mo ferramenta  da  comunicação contemporânea :  P ictograma,  Fotografia ,  HQ,  Charge,  
Infográfico .  

  Audiovisual idades:  Cinema,  TV, videoar te ,  v ideoclipe e  VT comerc ia l .  
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

  Aula  exposi t iva  dia lógica e  exempl i ficada (peças  pub lic i tár ias  e  obras de  ar te) .  
  Lei tura c r í t ica dir igida.  
  Exibição de  produtos audiovisua is  (cur tas,  propagandas e  documentár io ) .  
  Anál ise  dos traba lhos produzidos pe los  discentes.  
  Atividades  no Laboratór io  de Jorna li smo Impresso.   

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

  Aval iação processual ,  com at ividades pontuais de ver i f icação da aprend izagem.  
Instrumental ização :   

a .  Pictograma em duplas [1 ,0]  
b .  Car tão de vis i tas individua l  [1 ,0]  
c .  Fotografia  ind ividua l  [1 ,0]  
d .  Seminár io  em grupo  [2 ,5]  
e .  Folder  em grupo [1 ,5]  
f .  Resenha cr í t ica  i lus trada [1 ,0]  
g.  Infográfico  em grupo  [2 ,0]  

 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular 
 
JANSON, H.  W. História Geral  da Arte .  2ed .  São Paulo:  Mart ins Fontes,  2001.  3  v.  
 
LIMA,  Luiz Costa  (org.) .  Teoria  da cultura de massa .  7 .  ed .  São Paulo :  Paz e  Terra,  2005.  
 
ORTIZ,  Renato .  Cultura e modernidade .  São Paulo:  Brasi l iense ,  1991.  
 
 
Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  
 
DONDIS,  A.  Donis.  Sintaxe  da l inguagem v isual .  São Paulo:  Mar t ins Fontes:  2003.  
 
GOMBRICH, Erns t .  A história  da arte .  Tradução de Crist ina de Assis Serra .  Rio de Janeiro :  LTC, 2013.   
 
GOMBRICH, Erns t .  Os Usos das imagens :  Estudos sobre a  Função Social  da Ar te  e  da Comunicação 
Visua l .  Trad.  Ana Caro l ina de Azevedo.  Por to  Alegre :  Bookman,  2012.  
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HEDGECOE, John.  O novo manual de fotograf ia:  guia comple to  para  todos os formatos.  4a .  ed .  São  
Paulo:  Ed .  SENAC São Paulo,  2013.  
 
JOLY, Mar t ine.  Introdução à análise  da Imagem .  Campinas :  Papirus,  1996.  
 
LANKOW, Jason Lankow;  RITCHIE,  Josh;  CROOKS, Ross.  Infographics :  The Power o f Visua l  
Storyte l l ing.  New Jersey:  Wiley,  2012.  
 
LEON, Tols tói .  O que é  arte?  São Paulo:  Exper imento ,  1994.   
 
MACHADO, Arl indo.  A ilusão  especular .  São Paulo:  Brasi l iense ,  1984.  
 
MACHADO, Arl indo.  Arte e  Mídia .  Rio de Janeiro:  Zahar ,  2008.  
 
MESQUITA,  Francisco.  Comunicação Visual ,  Design e Publ icidade .  2a Ed.  Í lhavo :  Adver te ,  2019.  
 
MITCHELL, W.  J .  O que as imagens realmente querem? In:  ALLOA,  Emmanuel  (org.) .  Pensar a  Imagem .  
Belo Horizonte :  Autêntica Editora ,  2015.  
 
PRÄKEL, David.  Composição .  2 .ed .  São Paulo :  Bokman,  2013.  
 
TEIXEIRA, Tat t iana .  Infografia  e  jornal ismo .  Salvador:  EDUFBA, 2010.  
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

30/08  Apresentação da Disciplina. Sistema de Avaliação. Calendário de atividades. 
Resumo, Resenha e Resenha Crítica Ilustrada.  
O que é Arte?  

06/09  Arte e comunicação. Arte e Publicidade. A poética e a estética do consumo. 
13/09  A imagem visual e seu lugar na comunicação. O pictograma.  
20/09  Teoria Geral da Imagem. Elementos da Comunicação Visual.  

[Labora tór io  de Jornal i smo] Programas de Edição de Imagens 
27/09  Teoria Geral da Imagem. Princípios da Comunicação Visual 

[Labora tór io  de Jornal i smo] Programas de Edição de Imagens 
04/10  Tipograf ia  e  Alinhamento.  O car tão de Vis i tas.  

[Labora tór io  de Jornal i smo] Programas de Edição de Imagens 
11/10  A imagem como ferramenta da comunicação contemporânea parte 1. 

Fotografia: elementos da composição. HQ’s. 
18/10  A imagem como ferramenta da comunicação contemporânea parte 2.  

Charge. Infográfico: narrativa visual. 
25/10  Movimentos artísticos e a Comunicação Social: 

Expressionismo; Fauvismo; Cubismo 
01/11  Movimentos artísticos e a Comunicação Social: 

Futurismo; Dadaísmo; Surrealismo 
08/11  Movimentos artísticos e a Comunicação Social: 

Minimalismo; Op Arte; Pop Arte 
22/11  Arte e Mídia. 
29/11  Audiovisualidades: cinema, TV, videoarte, videoclipe. 
06/12  Arte e Game. 
13/12  Apresentação final. 

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  X  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
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Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (X    )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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1.3 COMPONENTE INTRODUÇÃO À TEORIA SOCIAL, PROFESSOR NELSON MONTENEGRO, 
QUARTA 13H ÀS 17H 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE CURSO DE 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL Publicidade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH   
789 

 Introdução a Teoria Social 

  

ANO  SEMESTRE  MÓDULO DE DISCENTES 
2022  1        30 

 

PRÉ-REQUISITO(S) 
 

 

CO-REQUISITO(S) 
 

 

CARÁTER    X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

CARGA HORÁRIA 
T P EST. TOTAL ATIVIDADES NO ENSINO NÃO PRESENCIAL 

68   68 SÍNCRONAS ASSÍNCRONAS 
  

**Teórica (T) / Prática (P) / Estágio (EST.)   
EMENTA 

As diversas correntes teóricas e interpretativas para análise da sociedade, por meio de construções teórico conceituais 
interdisciplinares, incluindo sociologia, antropologia, ciência política e os pressupostos filosóficos.  

 
OBJETIVOS 

O objetivo principal da disciplina é introduzir as alunas as teorias desenvolvidas nas ciências sociais, com foco nas teorias 
sociológicas. Concentradas nos fenômenos das massas, do comportamento do indivíduo, e suas respostas à participação na sociedade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A disciplina se divide em duas partes. Na primeira parte, tem início com a forma racional do indivíduo pensar, em seguida na interação 
dos indivíduos através da comunicação e na sua interação com a cultura, por fim são discutidos os papéis sociais de encaixe dos 
indivíduos e os tipos de estratificações sociais. 
Na segunda parte tem início a discussão da sociedade de massas, a crítica de Freud ao entendimento das massas, e por fim são 
estudados em sequência o surgimento da opinião pública, a indústria cultural  e a sociedade midiática.  

 
METODOLOGIA  

A disciplina tem aulas expositivas baseadas em livros consagrados da literatura.  As alunas serão incentivadas a ler os textos 
semanalmente para a discussão em sala. Como atividade assíncrona as alunas serão disponibilizados filmes e entrevistas que 
perpassam a discussão em classe, e auxiliam no aprendizado. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A avaliação do curso está dividida em duas provas com 30% da nota cada uma, resultando em 60% da nota a soma das duas provas. 
A primeira prova será ministrada no meio da disciplina e a segunda ao final.  
A avaliação assíncrona será embasada em trabalhos de acompanhamento dos filmes e entrevistas disponibilizados. Serão 04 tarefa 
de reflexão que tem como objetivo relacionar o filme assistido com o livro teórico apresentado em sala. Cada trabalho corresponde 
a 10% da nota, totalizando 40% da nota final. A nota final e a soma das provas 60% com as resenhas 40%, Totalizando 100%da nota   
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. 20.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 BORDIEU, P. O poder simbólico. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de 
Janeiro: Graal, 1979. Bibliografia Complementar:  
ANDERSON, P. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
 CASTELLS, M. O poder da identidade. 3.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
CORCUFF, P. As Novas Sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC, 2001.  
DURKHEIM, E. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 GIDDENS, A.; TURNER, J. Teoria social hoje. São Paulo: Editora Unesp, 1999. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

DATAS CONTEÚDO ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  CARGA 
HORÁRIA 
DISCENTE 

 
30/08 

 
 
 

07/09 
 
 

14/09 
 
 
 

21/09 
 
 
 

28/09 
 
 
 

05/10 
 
 
 
 

12/10 
 
 

19/10 
 
 
 

 
Introdução 
 
 
FERIADO 
 
A Esfera Pùblica 
 
 
O processo de decisão individual 
 
 
Cultura 
 
 
Os Papéis Sociais  
 
 
 
PROVA 
 
 
Estratificação 
 
 
Sociedade de Massa 
 
 
FERIADO 
 
 
O Indivíduo e a Massa 

 
 
 
 
 
 
Habermas Junger 
Mudança Estrutural da Esfera Pública 
 
Kahneman Daniel 
O Rápido e o Devagar 
 
 
Gertz Clifford 
A Interpretação da Cultura 
 
Gofman, Eric 
A representatividade do Eu na vida 
cotidiana 
 
 
 
 
artigos scielo 
 
Le Bon, Gustave 
A psicologia das massas 
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26/10 
 
 
 

02/11 
 
 
 

09/11 
 
 
 
 

16/11 
 
 
 
 

23/11 
 
 
 
 

30/11 
 

 
07/12 

 
 

14/12 
 
 
 
 

21/12 
 

 
 
 
A Opinião Pública 
 
 
 
A Indústria Cultural 
 
 
 
A mídia 
 
 
PROVA 
 
Apresentação de Trabalhos 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Freud, Freud 
A psicologia das Massas e a Análise 
do Eu 
 
Lippmann, Walter 
Opinião Pública 
 
 
Adorno Theodor 
Dialética do Esclarecimento 
 
 
Thompson John 
A Mídia e a Modernidade 

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (    )    NÃO (   x  ) 
Propostas submetidas à Comissão de Ética no Uso de Animal (CEUA)  
- Indicar o número do processo cadastrado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela Comissão de Ética no Uso de Animal (CEUA)  
- Indicar o número do processo cadastrado no SIPAC:   
- Indicar o período de vigência do Protocolo Aprovado: 
 

 
DOCENTE RESPONSÁVELNO SEMESTRE 

 
 
Nome: __Nelson Eugênio Pinheiro Montenegro 
 
Titulação:________________Doutorado______________________ Em exercício na UFRB desde: _28__/_07__/_2009_ 
 
 

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Colegiado do Curso  27/06/2022 
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___________________________________________ 

Coordenador(a) 
 

Data de Homologação em Reunião do Conselho Diretor do Centro _____/_____/_____ 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho Diretor do CAHL 
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1.4 COMPONENTE FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DA COMUNICAÇÃO COM PROFESSOR 
JOSÉ OTÁVIO BADARÓ, NAS QUINTAS, DAS 13 ÀS 18H  

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA 
BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes, Humanidades e Letras Bacharelado em Publicidade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH 790  Fundamentos e Técnicas da Comunicação 

 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 

CO-REQUISITO(S)  
 

 

CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x)Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL  

85h  85h    

 
EMENTA 

Os fundamentos da comunicação humana. Comunicação e sociedade. As condições de produção, circulação e o consumo de 
mensagens através dos variados veículos de comunicação social.  As políticas que determinam e condicionam o processo de 
informação. As diversas formas de controle da informação. O conhecimento e suas possibilidades. A pesquisa científica e a teoria do 
conhecimento. O ato de estudar: leitura, análise e interpretação de textos. A redação científica: fichamentos, resenhas, revisão 
bibliográfica e relatórios de pesquisa. Apresentação técnica do trabalho científico e as normas da ABNT. 
 

 
OBJETIVOS 

Conhecer e compreender a função de cada elemento da comunicação, a importância e as diferenças das linguagens empregadas nas 
diferentes mídias, seja impressa ou eletrônica; estimular o desenvolvimento do senso analítico e crítico e do raciocínio criativo a partir 
de análises de mensagens em produções textuais em diversos canais e meios. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O processo de comunicação humano: Elementos da comunicação. 
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O emissor e a comunicação verbal x comunicação não verbal 
O receptor, o processo de recepção, o interpretante e seus referentes. 
A linguagem como meio de expressão e interação social. 
O meio e a mensagem, da tradição oral à escrita: O texto falado e o texto escrito. 
O tratamento da informação nos textos acadêmicos, literários, jornalísticos e publicitários. 
Mídias e linguagens: características das linguagens sonora e radiofônica; 
Características da linguagem imagética e audiovisual; 
A comunicação social, a esfera pública no jornalismo e a internet. 
A evolução da linguagem publicitária e o anúncio publicitário. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas são dialogadas e expositivas.  
 
Realização de atividades, como estudos dirigidos, preparação de seminário, postagem e elaboração de atividades avaliativas, além de 
acesso a textos, vídeos, áudio, imagens. 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Avaliação individual: Prova com possibilidade de consulta de bibliografia, considerando questões relevantes que tenham sido 
trabalhadas nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 
 
Avaliação individual por participação em sala de aula: interesse, intervenção nas discussões em sala e frequência.  
 
Avaliação em grupo e individual: Seminário oral em equipe, com nota do grupo e individual. Os temas serão relacionados direta ou 
indiretamente aos assuntos trabalhados na disciplina, com apoio de textos selecionados pelo professor e pesquisa extra, efetuada 
pelos estudantes. O seminário terá parte da nota coletiva e parte, individual. A nota individual será da apresentação oral de cada 
expositor (vale 5,0). A nota em grupo será do tratamento do tema + qualidade dos slides + exemplos através de imagens ou 
pequenos vídeos que expressem o abordado (vale 5,0).  
 
Assim, cada avaliação valerá 10,0. Ao fim, somaremos as três notas e efetuamos a divisão para obter a média final. 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica do Componente Curricular 
 
BOUGNOUX, Daniel. Introdução às ciências da comunicação. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 
MATTELART, Armand e MATTELART, Michele. História das teorias da comunicação. 2.ed. São Paulo: Loyola, 1999. 
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1994. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRAGA, Jose Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia dispositivos sociais de crítica mediática. São Paulo Paulus, 2006. 
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
LUBISCO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico: monografias, dissertações e teses. 2.ed. 
Salvador: Edufba, 2003. 
MORIN, Edgar. Cultura de massa no século XX: o espírito do tempo. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2000. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 
01/09/22 

 
Apresentação docente e discente; 
Apresentação da ementa, conteúdo programático, estratégias de ensino e aprendizagem, apresentação da trilha de 
aprendizagem e de como serão as avaliações. 
1. O processo de comunicação humano, breve introdução, explicação do estudo dirigido do texto. 

08/09/22 
 

2.Elementos da comunicação. 
Ênfase no emissor e no receptor 
Detalhar: O emissor, o canal, a mensagem (texto e contexto), o público alvo receptor, como a mensagem afeta o seu 
público.  
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15/09/22 3. O meio e a mensagem.  

O tratamento da informação no texto acadêmico, literário e jornalístico. 
22/09/22 Análises de produtos publicitários na área de serviços.  

Apresentações individuais de  análises 
Detalhar:  
O emissor, o canal, a mensagem (texto e contexto),  o público alvo receptor, como a mensagem afeta o seu público. 

29/09/22 Análise de produtos publicitários na área de cultura, do texto ao contexto.  
 

06/10/22 Análises de produtos na área de política, do texto ao contexto. 
13/10/22 Análises de produtos publicitários  na área de ciência, do texto ao contexto.    

 
20/10/22 A linguagem como meio de expressão e interação social. 

As mídias e suas linguagens, breve introdução; preparação para os seminários. 
27/10/22 A linguagem imagética, a leitura e a interpretação da imagem.   

 
A comunicação social e a imprensa: 
Informação e notícia 
 

03/11/22 A linguagem sonora e radiofônica 
A  invenção do rádio 
As características da linguagem radiofônica 
 
Música, trilhas, som back ground  
 

10/11/22 Linguagem audiovisual  
Características do vídeo e do cinema. 
 
A internet e o hibridismo das linguagens.  

17/11/22 A comunicação na publicidade. 
Evolução da linguagem publicitária 
O processo de criação na mensagem e o uso da linguagem na propaganda 
 

24/11/22 O anúncio publicitário e as redes sociais; 
Características da hibridez das mídias na linguagem publicitária. 

01/12/22 Finalização da disciplina e avaliação do semestre. 
 

08/12/22 Seminários de avaliação 
15/12/22 Seminários de avaliação 
22/12/22 Seminários de avaliação 

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (   X  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo  cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (  X  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  
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NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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1.5 COMPONENTE TEORIAS DA COMUNICAÇÃO COM PROF JOSÉ OTÁVIO, NAS SEXTAS, 
DAS 7H ÀS 12H  

  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Ar tes,  Humanidades e  Le tras  Bachare lado em Publ icidade e  Propaganda  
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH299  Teorias da Comunicação 

  
PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL  

85h  85h    

 
EMENTA 

O que é teoria. Comunicação mediatizada. Estudo das origens e das correntes iniciais da comunicação. Contribuições 
interdisciplinares para a constituição das teorias da comunicação. As correntes e os autores mais significativos. Desdobramentos 
atuais das correntes fundamentais. 
 

 
OBJETIVOS 

Estimular o debate sobre o que e comunicação e promover a discussão sobre a importância do processo comunicativo para a vida 
humana. Proporcionar ao aluno o primeiro contato com as diversas correntes teóricas da comunicação. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução  
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O que é  comunicação?  
 
Módulo I –  Quest iona mentos sobre as Teorias da Co municação  
A comunicação co mo necess idade humana  
A na tureza do a to  comunica t ivo  
O surgimento das teor ias e  a  noção de soc iedade  de massa  
 
Módulo II –  Principa is  teorias e  suas abordagens  
A teoria  hipodérmica  
O modelo de Haro ld Lasswel l  
Teoria  da persuasão.  Abordagem empír ico -exper imental  
Teoria  func ional i sta  da comunicação  
 
Módulo III –  Concepções soc iológ icas e  outros  desdobramentos  
A Teoria  cr í t ica ou Esco la de Frankfur t  
A Teoria  Culturo lógica  
Agenda Se tt ing 
A noção  de a lde ia  globa l  
 
 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; Leituras e discussões de textos; Apresentação de Seminários; Exibição de filmes; Exercícios práticos realizados 
em sala; Recursos: Retroprojetor, lousa, datashow e vídeos. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Aval iação ind ividual  (Prova)   
 
Aval iação em grupo e individua l  (A proposta  é  a  rea l ização de seminár ios a  par t i r  dos temas  trabalhados  
em sa la  de  aula .  Num pr imeiro momento,  a  aval iação  do seminár io  será  individua l ,  por  meio  de  um resumo 
escr i to  a  ser  entregue ao professor ,  individualmente,  com as pr incipais ideias e  noções de cada assunto 
proposto .  Poster iormente,  os  alunos serão aval iados em grupo no momento da apresentação dos seminár ios)   
 
Aval iação individua l  por  par t ic ipação em sala  de aula  ( in teresse,  in tervenção  nas d iscussões  em sa la  e  
frequência)  
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
 
BAUDRILLARD, Jean.  A sociedade de consumo.  Tradução de Arthur  Marao.  São Paulo :  Ed ições 70,  
1981.  
BENJAMIN, Wal ter .  A obra de ar te  na era  da sua reprodut ibi l idade técnica.  In LIMA, Luiz Costa .  Teorias 
da Cultura  de Massa.  2  ed.  Rio de Jane iro:  Paz e  Terra,  1978.  
McLUHAN, Marsha ll .  Os meios de comunicação  como extensões do homem. São Paulo:  Ed itora Cul tr ix ,  
1964.  
 
Complementar:  
 
BOUGNOUX, Daniel .  In trodução às  ciênc ias da comunicação.  Bauru,  SP :  EDUSC, 1999.  
CANEVACCI,  Massimo.  Antropo logia da comunicação visual .  Tradução de Alba Olmi .  Rio  de Jane iro:  
DP&A, 2001.  
ECO, Umber to .  Apocalípt icos e  in tegrados.  6 .  ed.  - .  São Paulo :  Perspect iva,  2001.  
ESCOSTEGUY, Ana Carolina D.  Cartografias dos es tudos cul tura is :  uma  versão lat ino-americana .  Belo  
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Horizonte :  Autentica,  2001.  
FILHO, Ciro Marcondes .  Até que ponto,  de fa to ,  nos co municamos.  São Paulo:  Paulus ,  2004.  
LIPOVETSKY,  Gil les.  O império  do  e fêmero:  a  moda e  seu dest ino nas soc iedades modernas.  São Paulo:  
Companhia das  Letras,  1989.  
MARTINO,  Luis Mauro Sa.  Comunicação :  t roca cultural? .  São Paulo:  Paulus,  2005.  
MARTINO,  Luiz,  BERGER,  Charles  e  CRAIG, Robert  (Org.) .  Teor ias da Comunicação:  Mui tas ou 
Poucas?  Cot ia ,  SP:  Atel iê  Edi tor ial ,  2007 .  
MORIN, Edgar .  Cul tura de massas no século XX: o  espí r i to  do tempo / .  3 .  ed.  - .  Rio de  Janei ro:  Forense  
Univers i tá r ia ,  2000.  
PERNIOLA, Mario .  Contra  a  comunicação.  Tradução de Luisa Rabol ine.  São Leopoldo-Rio Grande do 
Sul :  Ed itora  Unis inos,  2006.  
WOLF, Mauro.  Teorias da Co municação .  3 .  Ed.  Lisboa:  Edi tor ial  Presença,  1994.  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

02/09/22  Apresentação  docente e  discente;  
Apresentação  da ementa ,  conteúdo  programát ico ,  es tra tégias de ens ino e  aprendizagem, 
apresentação da t r i lha de aprend izagem e  de como serão as aval iações.  
O processo de  comunicação humano desde tempos imemor iais ,  breve int rodução da noção de 
comunicação  

16/09/22  A comunicação no mundo ocidenta l ,  a  comunicação na perspec tiva  dos  povos Bantu 
(Angola) ;  
As Teor ias da Comunicação (breve apresentação das pr inc ipais) ;  
O surgimento da Communica t ion Research;  

23/09/22  A Teoria  Hipodérmica.   
O concei to  de soc iedade  de massa.  

30/09/22  O modelo de Lasswell  e  a  superação da Teoria  Hipodérmica  
07/10/22  Teoria  da persuasão.   

Abordagem empír ico-experimenta l .  Teoria  dos  Efei tos  Limi tados.  
14/10/22  Teoria  func ional i sta  das  comunicações de massa  
21/10/22  Teoria  cr í t ica ou Escola  de Frankfur t .  
28/10/22  Os estudos de Marsha ll  McLuhan.   

A noção  de Alde ia  globa l .  
04/11/22  Teoria  Cul turológica.  
11/11/22  Estudo dos  e fe i tos de longo prazo.   

A hipó tese da Agenda-set t ing.  
18/11/22  Os desafios da comunicação na contemporane idade 
25/11/22  Comunicação e  rac ismo.   

A noção  de racismo es trutural  
02/12/22  Revisão dos assuntos,  d iscussão e  ava liação do  curso.  
09/12/22  Seminár ios de aval iação  
16/12/22  Seminár ios de aval iação  
23/12/22  Seminár ios de aval iação  

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  X   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (    X )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
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Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do  CAHL 
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TERCEIRO SEMESTRE  

3.1 - Comunicação, cultura e arte, Professora Renata Pitombo, segundas, 13h às 18h 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes, Humanidades e Letras 
 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

 
COMPONENTE CURRICULAR 

 

CÓDIGO  TÍTULO 
CAH 792  Comunicação, Cultura e Arte 

 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 

CO-REQUISITO(S)  
 

 

CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (  x)Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

85h  85h EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 
      

 
EMENTA 

A comunicação e a cultura como configuradoras da contemporaneidade. Enlaces entre comunicação, cultura e arte. Temas atuais do 
debate sobre cultura e comunicação: o local e o global; história e historiografia; identidade cultural; configuração do sentido da vida 
social pelos mídias. Crítica das tendências culturais contemporâneas. A cultura das massas urbanas e a indústria cultural em seus 
diversos desdobramentos. Multiplicidade, sincretismo e multireferencialidade da cultura contemporânea. Cultura, arte e consumo. A 
ideia de arte e o processo criativo. 
 

 
- Favorecer o entendimento das noções de comunicação, cultura e arte; 
- Observar a correlação entre os âmbitos da comunicação, da cultura e da arte; 
- Compreender os processos comunicacionais como elementos agenciadores da cultura; 
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- Compreender os processos artísticos como dispositivos constitutivos da cultura 
- Favorecer o entendimento dos processos identitários a partir das dinâmicas comunicacionais. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução 
Definições de comunicação, cultura e arte. 
 
Modulo I - A dimensão da comunicação na cultura 
A interpretação da cultura – Clifford Geertz 
A comunicação, a mundialização e a cultura – Renato Ortiz 
A era da cultura-mundo – Gilles Lipovetsky e Jean Serroy 
 
Modulo II – A dimensão da arte na cultura 
Funções e limites de uma sociologia da arte – Umberto Eco 
A arte do ponto de vista filosófico – John Dewey 
Arte e mídia – Arlindo Machado 
 
Modulo III – Cultura, arte, identidade e consumo 
Cultura e identidade – Denys Cuche 
Estilo de vida e cultura de consumo – Mike Feathestone 
Arte e cultura – Renata Pitombo Cidreira, Edilene Mattos e Tiago Pondé 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas. Apresentação de textos por meio de Seminários. Exibição de material audiovisual: filmes e vídeos, seguidos de 
discussão. Exercícios práticos realizados em sala. 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
• Leitura de textos e realização de pesquisas.  
• Avaliação individual (prova) – peso 10 
• Apresentação de textos por meio de Seminários – peso 10 
• Análise dos trabalhos realizados e diálogos sobre os resultados alcançados. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliograf ia  Básica 
 
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Galáxia, nº 4, 2002, p.19-32.  

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Trad. Júlio Assis Simões. São Paulo, Studio Nobel, 1995.  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1989. 

 
Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  
 
AGUSTINI,  Camila .  A vida soc ial  das co isas  e  o  encantamento do mundo  na  Áfr ica  centra l  e  d iáspora In 
Métis:  História  e  Cultura .  v. 10, n. 19, p. 165-185, jan./jun. 2011. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Tradução de Viviane Ribeiro. 2 ed. Bauru: EDUSC, 2002. 

ECO, Umberto. A definição da arte. Tradução de Eliana Aguiar. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2016. 

GUYAU, Jean Marie. A arte do ponto de vista sociológico. Tradução de Regina Schopke e Mauro Baladi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 

MERLEAU-PONTY, M. Textos Escolhidos.  Trad. Pedro de Souza Moraes.  SP: Abril Cultural (Coleção Os Pensadores,  vol.XLI), 
1975. 
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ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. 2 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. 

PAREYSON, L. Estética - Teoria da Formatividade. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 

PARRET, H. A Estética da Comunicação. Trad. Roberta Pires de Oliveira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997. 

SIMMEL, Georg. A tragédia da Cultura In SOUZA, Jessé e OELZE, Berthold. Simmel e a modernidade. 2 ed. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 2005. 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 
Aula  1  
29/08  

Apresentação da docente, dos discentes.  
Apresentação do programa do componente curricular com ênfase na ementa e na proposta de avaliação, comentando 
sua importância para a formação dos estudantes. Orientações para atividades. 

Aula  2  
05/09  

Introdução/ Definições de comunicação, cultura e arte 
 
 

Aula  3  
12/09  

A interpretação da cultura – Clifford Geertz 
 

Aula  4  
19/09  

A comunicação, a mundialização e a cultura – Renato Ortiz 
 

Aula  5  
26/09  

A era da cultura-mundo – Gilles Lipovetsky e Jean Serroy 
 

Aula  6  
03/10  

Revisão 
 
 

Aula  7  
10/10  

Funções e limites de uma sociologia da arte – Umberto Eco 
 

Aula  8  
17/10  

A arte do ponto de vista filosófico – John Dewey 
 

Aula  9  
24/10  

Arte e mídia – Arlindo Machado 
 

Aula  10  
31/10  

Cultura e identidade – Denys Cuche 

 

Aula  11  
07/11  

Estilo de vida e cultura de consumo – Mike Feathestone  

Aula  12  
21/11  

Arte e cultura – Renata Pitombo Cidreira, Edilene Mattos e Tiago Pondé 
 

Aula  13  
28/11  Filme Mil Vezes Boa Noite 

Aula  14  
05/12  

Filme Tudo pela arte 

Aula  15  
12/12  

Filme Identidade de Nós Mesmos  
 

Aula  16  
19/12  

 

Avaliação do curso e entrega de notas 

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (   x  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo  cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  
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CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  
SIM (     )     NÃO (   x  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/22  

 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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3.2 – Comunicação, ética e Legislação, Profa. Cláudia Trindade, terças 7h às 12h  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL Bachare lado em Publ icidade e  Propaganda  
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH308  Comunicação, Ética e Legislação 

  
PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 
85   EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 

      
 

EMENTA 
Ética prof iss ional .  Le is  que regem a a t iv idade  pub lic i tár ia .  Regulamentação  e  autorregulamentação  da  
pub lic idade .  Mercado de  trabalho  e  responsab il idade soc ia l .  Estudo  da  defesa  do  consumidor .  A propaganda 
ideológica  e  os conce itos de verdade.  

 
OBJETIVOS 

•  Aprofundar  a  re f lexão  sobre a  É tica no  âmbito  da Comunicação Socia l ,  espec i ficamente  na  área de 
Publ icidade e  Propaganda;   

•  Apresentar  a  legislação e  os códigos de conduta que bal izam a a t ividade prof iss iona l  do publ ic i tá r io  
e  como e les nos ajudam a pensar  as relações soc iais  contemporâneas.   
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•  Proporcionar  ao aluno e lementos teór icos e  prá t icos,  com o intui to  de poss ibi l i tar  um posic ionamento 
cr í t ico na análi se  e  construção do  discurso pub lici tár io .  

•  Anal isar  a  l inguagem public i tár ia  em consonância com as normas de conduta da p rofissão  

•  Refle t ir  sobre o  pape l  dos esta tutos legais e  normativos da publ ic idade e  propaganda no processo de  
produção de sentidos em nosso tempo.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
▪ Ética, conceitos gerais e suas transformações através dos tempos  
▪ Ética na Contemporaneidade  
▪ Ética na Publicidade e Propaganda   
▪ Gerenciamento de crises- interferência dos aspectos éticos  
▪ Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária 
▪ Ética, indivíduo e Cultura Digital   
▪ Propaganda: persuasão x manipulação 
▪ Ética e responsabilidade social na comunicação corporativa 
▪ A função social da Publicidade e Propaganda e a importância de normas, e instituições para sua regulamentação 
▪ Principais instâncias e documentos que regem a publicidade no Brasil  
▪ Direitos autorais nos processos criação, produção e difusão de ações publicitárias  
▪ Diretrizes éticas nas categorias de anúncios 
▪ Publicidade abusiva 
▪ Publicidade enganosa 
▪ Publicidade para crianças 
▪ Publicidade de bebidas alcóolicas, cigarros e medicamentos 
▪ A linguagem na criação publicitária e os princípios normativos. 
▪ O exercício da Publicidade e a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas  exposi t ivas  e  d ia logadas ,  in terca ladas por  aná li ses de anúncios,  t razidos pela  docente  e  pe los  alunos.  
Lei tura e  d iscussão de  textos e  estudos  de casos .  Análi se  de  campanhas pub lic i tár ias  a  par t i r  dos  conce ito s  
e  conteúdos  trabalhados .   

Com base na revisão da l i tera tura do campo e de  exemplos mobi l izados a  par t i r  da exper iênc ia  prof iss ional  
da docente  e  discentes,  os/as  estudantes  serão  incentivados/as a  contr ibuir  com perguntas ,  s ín teses cr ia t ivas  
e/ou exemplos  de suas  experiências  nas d iversas rea l idades de  in teração com teor ias,  c l ientes ,  agências 
pub lic i tár ias,  públ icos,  suportes  mid iá t icos,  e tc .  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
A avaliação se dará de modo processual. Buscando-se -se ao longo do curso aferir o desempenho do/a discente, a partir da participação 
nas atividades propostas. Serão valoradas, principalmente, intervenções (teóricas e/ou práticas) que favoreçam a ampliação das 
perspectivas acerca do tema e/ou a desconstrução do senso comum vigente sobre os temas abordados, através de exemplos, 
indagações, comentários, dentre outras formas de participação nos debates propostos. Para emissão de nota de avaliação, usaremos 
critérios diversos, concentrados em dois eixos: Participação e elaboração de trabalho final distribuídos a partir da seguinte forma: 

1)      Participação em sala de aula e evolução durante o curso (interesse + disciplina + desempenho nas discussões em aula 
+ frequência + pontualidade nas entregas). 
2)      Prova individual escrita, contemplando questões do ENADE 
3)      Atividade em grupo: pesquisa em equipe sobre fake news (links de sites noticiosos, vídeos de whatsapp), episódios de 
discriminação algorítmica nas plataformas de mídias digitais, bem como a elaboração de combate a essas questões 
4)      Trabalho Final: Apresentação de campanha notificada, ilustrada com o máximo de recurso que houver (fotos, vídeos, 
notícias, autores da queixa, condução do caso e parecer do CONAR) + criação de campanha do mesmo produto ou serviço, 
usando o mesmo conceito, porém seguindo e respeitando o código de ética (equipe) 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular 
 

BARROS, Clovis. Ética na comunicação. São Paulo: Moderna, 1995.  

CORNU, Daniel. Ética da informação. São Paulo: Edusc, 1998. 

SA, A. L. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2001. 

 
Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  
 

ARAYA, Elizabeth; VIDOTTI, Silvana A. B. G. Criação, proteção e uso legal de informação em ambientes da World Wide 

Web. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca de fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2004. 

CHAISE, Valéria Falcão.  A publicidade em face do código de defesa do consumidor. Rio Grande Sul: Livraria do Advogado, 

2001. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS CORRELATAS.  Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas: 

Brasília, 2017. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária, 2021.   

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

GARCIA, Nelson J. Propaganda: Ideologia e Manipulação. São Paulo: Rocket Edition, 2005. 

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.  

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Tradução: Ivo Korytowski. Marketing 4.0, do tradicional ao digital. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2017. 

SCHULTZ, Robert. O publicitário legal: alguns toques, sem juridiquês, sobre o direito da publicidade no Brasil. Rio de Janeiro: 
QualityMark, 2005. 

SIBILIA, Paula. O Show do EU: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.  

SANT'ANNA, A; ROCHA JÚNIOR, I; GARCIA, L. F. D. Propaganda: teoria, técnica e prática. 8. ed. São Paulo: Cengage, 2009. 

THOMPSON, J. B. Mídia e modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 1998.  
 
Outras Indicações Bibl iográficas  
 

ACEVEDO, C. R; TELLES, C. C. P.; MORETTI, S. L. do A; NOHARA, J. J. As representações sociais dos publicitários quanto às 
questões éticas da propaganda. Gestao.org, v. 6, n. 3, 2008. 

DOREA, Ana;  BARBOSA, Juc iara.  Aspectos jurídicos e mercado publicitário. Seminários em Publicidade e Propaganda. 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=29t545lQiLc. 
HARAWAY, D.  J .  Saberes local izados:  a  questão da c iênc ia  para  o  feminismo e o  pr ivi légio  da perspect iva  
parcial .  Cadernos Pagu,  v .  0 ,  n.  5 ,  1995.  
KASHINDI, Jean-Bosco K.  Ubuntu como ética africana, humanista e inclusiva. Cadernos IHU,  v. 15,  254, 2017.   
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MARTINS, André. Ética na Contemporaneidade. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_vbK-GX1fZs.  
PERES-NETO, Luiz. Ética, comunicação e consumo: apontamentos a partir do estudo da privacidade. In: Anais do XXIV 
Encontro Anual da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS), 2015.  
QUIJANO, Aníba l .  Colonial idade ,  poder ,  globa lização e  democracia .  Novos Rumos ,  v.  17 ,  n.  37 ,  2002.  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O ABC da proteção de dados pessoais. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Leis-e-
normas/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 
30/08  

 
Apresentação da docente e dos discentes.  
Apresentação do plano de curso - ementa, conteúdo programático, estratégias de ensino e aprendizagem e avaliação.  
Introdução à Ética como campo de conhecimento. 
 

 
06/09  

Aula  A Ética :  concei tos  bás icos e  suas transformações ao longo da  histór ia .  Apresentação e  
debate  sobre o  vídeo Ética na Contemporaneidade,  de André Mar t ins –  3  apresentadores/as  (10 
minutos cada)  e  2  comentadores/as (5  minutos cada) .  

 
 

13/09  

Aula  exposi t iva  e  d ialogada,  ar t iculada à  pesquisa de peças publ ic i tár ias sol ic i tadas  na aula  
anter ior .  Reso lução de tare fas.  Lei tura d ir igida de cap ítulo  2 ,  de  “O show do eu” (SIBILIA,  
2008) .  

 
20/09  

 

Aula  exposi t iva  e  d ialogada,  com apl icação da teor ia  e  exemplos prá t icos  
Elaboração de questões  e  s ínteses  cr iat ivas levantadas a  par t i r  do vídeo de CADWALLADR 
(2019) .  

.  
27/09  

Atividade proposta :  pesquisa em equipe sobre fake news ( l inks  de si tes not ic iosos ,  vídeos de 
whatsapp) ,  ep isód ios de discr iminação a lgorí tmica nas p lata formas de mídias d igi ta is ,  bem 
como a e laboração  de combate a  essas ques tões  

04/10  Aula  dia logada  interne t  no tr ibunal :  inst rumento  de democrat ização ou de vigi lância?  Atividade 
proposta:  turma se divide em 3 grandes grupos:  defesa,  acusação e  júr i ,  para re f le t ir  sobre os 
pr incipais benefícios e  malef íc ios  susc i tados pe la  propaganda na interne t  e  as p r inc ipa is  saídas 
para a  construção de uma interne t  com parâmetros é t icos  mais inc lus ivos.  Após  o  ju lgamento as 
equipes devem e laborar  um vered icto .  

11/10  
 

Publ icidade,  Propaganda  e  Mídia :  entre  a  persuasão,  a  manipulação  e  o  cont role .  

18/10  Gerenciamento  de cr i ses  -  inter ferência dos aspectos é t icos  
 

25/10  
Gerenciamento  de cr i ses  -  inter ferência dos aspectos é t icos  
Apresentação  dos  estudos de caso pe las equipes  

01/11  A função  social  da  Publicidade  e  Propaganda e  a  importânc ia  de  normas,  e  inst i tu ições para sua  
regulamentação.  

08/11  Aula  exposi t iva  e  d ialogada seguida de apresentação do vídeo “Aspectos  jur íd icos e  mercado 
pub lic i tár io” (ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=29t545lQiLc)  
 Orientação para traba lho f ina l  e  sor teio  de temas  

15/11  Fer iado  
22/11  Dire tr izes é t icas nas categor ias de  anúncios:  Public idade  para  cr ianças ;  A l inguagem na c r iação 

pub lic i tár ia  e  os pr inc íp ios normat ivos  
Orientação para execução do trabalho f ina l  

29/11  Ética e  responsabi l idade  soc ia l  na comunicação corporat iva  
06/12  Apresentação  de campanha noti f icada,  i lus trada  com o máximo de  recurso que houver  ( fo tos,  

vídeos,  not íc ias,  autores  da queixa,  condução do  caso e  parecer  do CONAR) + cr iação de 
campanha  do mesmo produto ou serviço,  usando o mesmo concei to ,  porém seguindo e  
respeitando o cód igo de  ét ica.  

13/12  Apresentação  de campanha noti f icada,  i lus trada  com o máximo de  recurso que houver  ( fo tos,  
vídeos,  not íc ias,  autores  da queixa,  condução do  caso e  parecer  do CONAR) + cr iação de 
campanha  do mesmo produto ou serviço,  usando o mesmo concei to ,  porém seguindo e  
respeitando o cód igo de  ét ica.  

https://www.youtube.com/watch?v=_vbK-GX1fZs
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20/12  Aval iação do semestre  ( ind ividual  e  co le t iva)  
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (  X   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (   X  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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3.3 – Editoração e Processos Gráficos, Profa. Cláudia Trindade, terça 13h às 18h  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL Bacharelado em Publ ic idade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH825  Editoração e Processos Gráficos 

  
PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 
 34 51 85 EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 

      
 

EMENTA 
Abordagem contemporânea das novas  tecnologias  de comunicação.  A digi tal ização como a base  técnica  das  
novas mídias der ivadas da convergência da te le fonia,  da transmissão de dados,  da radiod i fusão e  das redes  
de computador .  Os  processos  de  comunicação  no contexto  das modif icações tecno lógicas e  cul tura is  
proporcionadas  pe las redes  da soc iedade contemporânea ;  os novos formatos  de  rádio  e  te levisão.  A Cul tura  
da inter face.  A t ipografia .  Medidas gráf icas,  famí l ias,  est i los e  fontes.  Sistemas de composição  e  técnicas  
de impressão.  Percepção visua l:  le i s  da  Gestal t .  E lementos visuais.  Teoria  das cores.  Layout .  Edição  de  
textos  e  imagens .  Correntes esté t icas.  O espaço em branco e  das  cores.  Formatos  de  impressos  para 
pub lic idade .  

 
OBJETIVOS 

•  Habi l i tar  o  aluno  a ident i ficar  e  ut i l izar  os recursos de edição de texto  e  imagens  
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•  Aplicar  os pr inc ípios gráf icos na  cr iação e  produção de impressos  

•  Abordar  a  impor tânc ia  da ap licação dos p r inc ípios  da  computação gráf ica  na  comunicação  e  na 
cr iação de  inter faces e  p rodutos  digi ta is ,  a jus tados ao mercado e aos  inte resses do púb lico.  

•  Capaci tar  o  a luno para e laboração de produtos  e  peças pub lic i tár ias ,  ap l icando os aspectos  teór icos  
apresentados  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
▪ Linguagem visual – Elementos básicos da linguagem 
▪ Teoria das cores. O espaço em branco e das cores. 
▪ A tipografia. Medidas gráficas, famílias, estilos e fontes. 
▪ Percepção visual: leis da Gestalt. 
▪ Layout: edição de textos e imagens. 
▪ As novas tecnologias e suas possibilidades criativas 
▪ Manual de Identidade Visual 
▪ Sistemas de composição e técnicas de impressão. 
▪ Tipos e formatos de impressos para publicidade. 
▪ Noções básicas de planejamento de mídia digitais. 
▪ Planejamento, elaboração de projeto, apresentação e acompanhamento de produtos e campanhas publicitárias. 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
•Aulas dialogadas e  inte rat ivas   

•Postagem de  Power  po ints,  l inks  de  vídeos  e  de conteúdos d igi ta is  a tua is,  contextua l izados com temas 
traba lhados nas aulas.  

•Co mpart i lhamentos de matér ias e  ar t igos,   

•At ividades prát icas re lacionadas aos conteúdos  traba lhados.  

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
A avaliação ocorrerá de forma contínua e processual, levando em conta a participação do discente em sala de aula e sua evolução 
durante o curso. 
Avaliação I 
- Atividade prática a partir do uso dos elementos básicos da linguagem visual 
- Criação de peças publicitárias a partir do uso das cores e tipologias adequadas.  
- Elaboração e apresentação de um projeto gráfico. 
- Participação e frequência. 
Avaliação II 
- Atividade em grupo de pesquisa sobre técnicas de impressão e formatos de impresso 
- Desenvolvimento de um Manual de identidade visual 
- Participação e frequência. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Bibl iografia  Básica do Componente Cur r icular  

LEÃO, Lucia.  Cibercul tura .  São Paulo :  Nojosa,  2003.  

COLARO, Antonio .  Projeto  Gráfico:  Teor ia  e  técnica da diagramação.  São Paulo.  Summuns,  2010 .  

STEVEN, JOHNSON. Cul tura  da inter face.  Rio de Janeiro :  Jorge  Zahar ,  2001.  

WILLIAMS,  Robin.  Design para  quem não é  des igner .  Call i s ,  2008.  
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Bibl iografia  Complementar  do Componente  Curr icular  

CHINEN, Nobu.  Design gráf ico.  Curso  completo .  São  Paulo :  Sca la ,  2011 .  

FALLEIROS, Dar io  Pimente l .  O mundo gráf ico da informát ica.  São Paulo:  Futura,2003  

GOBE,  Marc.  Brandam:  O design emocional  na humanização das marcas.  São Paulo:  Rocco,  2010.  

GUERRA, Fabiana ;  Terce,  Mirela .  Design d igi ta l :  concei tos  e  ap licações  para websites,  animações,  
vídeos e  webgames.  Ed itora Senac São  Paulo.  Ed ição do Kindle.  

MESQUITA,  Francisco.  Comunicação Visua l ,  Design na Publ icidade.  São  Paulo:  Media XX, 2015 .  

PERROTTA,  Isabe lla .  T ipos e  Grafias.  Rio de Jane iro:  Senac Rio.2015  

SANT'ANNA, Armando.  Propaganda:  teor ia ,  técnica,  p rat ica.  7 .  ed.  rev.  a tua l .  São  

Paulo:  P ioneira ,  1999.  

SILVA, Rafae l  Souza .  Diagramação :  o  p lanejamento visual  gráfico na comunicação impressa.  5 .  ed.  São 
Paulo:  Summus,  1985.  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 
30/08  

Apresentação da docente e dos discentes e ambientação na plataforma. Apresentação do conteúdo, da metodologia e do 
processo avaliativo. Estabelecimento do contrato pedagógico. 

 
06/09  

Linguagem visua l .  E lementos básicos  da l inguagem visua l:  ponto,  l inha,  d ireção,  cor ,  textura ,  
proporção e  movimento.  

 
 

13/09  

Teoria  das cores .  O espaço em branco e  das cores.  A psicod inâmica  das cores na Publ ic idade.  

 
20/09  

 

A t ipograf ia .  Medidas gráf icas ,  famí l ias,  es t i los  e  fontes  

.  
27/09  

Percepção  visua l .  Atenção sele t iva,  d is torção se let iva e  lembrança se let iva.     
As p r inc ipa is  ferramentas da Gesta l t .  

04/10  Design gráfico -  Os quat ro  pi lares da arqui te tura  da informação  

11/10  
 

Manual  de Ident idade visua l .  
Os elementos  de organização do proje to  gráf ico vol tados para expandir  e  melhorar  a  exper ienc ia  
do usuár io  

18/10  As novas míd ias e  suas  possib i l idades c r ia t ivas  
 

25/10  
Sistemas de  composição  e  técnicas de impressão- Os processos mais comuns e  suas apl icações- 
Processos digi tais  de  impressão.  

01/11  Planejamento,  e laboração de projeto  d igi ta l ,  apresentação e  acompanhamento de  produtos e  
campanhas pub lici tár ias  

08/11  Noções bás icas de plane jamento de míd ias digi ta is  
15/11  Fer iado  
22/11  Consul tor ia  e  or ientação  de equipes para  trabalho f ina l .  Orientação das equipes separadamente 

na ordem previamente sor teada  
29/11  Consul tor ia  e  or ientação  de equipes para  trabalho f ina l .  Orientação das equipes separadamente 

na ordem previamente sor teada  
06/12  Apresentação  final  das campanhas para mídias d igi ta is .    
13/12  Feedback das apresentações com as considerações dos co legas e  da docente.   
20/12  Aval iação e  autoaval iação do componente curr icular .  

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  X   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
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Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (  x  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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3.4 – Fundamentos de Economia e Mercado com Profa. Elva Valle, quartas das 7h às 12h  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes,  Humanidades e  
Letras  (CAHL) 

Bacharelado em Publ ic idade e  
Propaganda  

 
COMPONENTE CURRICULAR 

 
CÓDIGO  TÍTULO 

 
GCAH822 

  
Fundamentos de Economia e Mercado 

 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X)Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL 

85  85 

 
EMENTA 

Temas da á rea  de economia e  das  re lações  de  mercado que dialoguem com a questão  comunicac iona l .  
Enlaces  ent re  a  comunicação,  o  market ing o  mercado e outras  áreas  correla tas.  A estat í st ica aplicada.  
Anál i se  de  dados.  Teoria  e  métodos da pesquisa  em comunicação soc ia l .  Pesquisa de mercado .  Pesquisa de  
Mídia.  Pesquisa de Opinião.  Análi se  das  questões relacionadas ao mercado publ ici tár io  nacional  e  estadual .  
Levantamento da rea l idade regional  e  seu po tenc ial .  

 
OBJETIVOS 

  Conhecer  os pr incipais concei tos  de economia.  
  Relac ionar  economia e  comunicação.  
  Identi f icar  os t ipos de consumidores e  de consumos,  as  preferênc ias e  esco lhas do consumidor .  
  Discutir  metodologias  de pesquisa,  argumentar  e  just i ficar  escolhas metodológicas .  
  Executar  tabulação e  análi se  de dados em programas/ap lica t ivos de p lanilhas.  
  Praticar  a  interpre tação,  anál i se  e  ava liação cr í t ica de dados  e  informações.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Economia e  Comunicação.  
  Princíp ios  básicos de economia.  Modelos  Econômicos.  
  Mercado e Comunicação .  Funcionamento e  Estrutura de  Mercados.   
  Estrutura  e  d inâmica da economia global .  Global ização e  Regionalização .  
  Economia Criat iva.  Indústr ias Cr iat ivas.  
  O consumidor .   
  Pesquisa  em Consumo.  
  Pesquisa  Mercadológica .  
  Definição de Pesquisa.  Métodos e  Técnicas  de Pesquisa  em Comunicação.  
  A estat ís t ica ap licada  e  anál ise  de dados .   
  Est imativa e  níve l  de confiança.  Corre lação.  Probabil idade  básica.  Inferência .  
  Programas de p lani lhas para tabular  e  anal i sar  dados.  
  Anál ise e  Produção de Gráf icos.  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

  Aula  exposi t iva  dia lógica, com expl icações,  exemplos,  quest ionamentos e  ref lexões .  
  Lei tura d ir ig ida.  
  Anál ise de  cases .  
  Tratamento  de dados no  labora tór io  de informática.  

 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
  Aval iação processual ,  com at ividades pontuais de ver i f icação da aprend izagem.  

 
1 .  Aval iação Diagnóstica  

a .  Estudo dir igido em grupo [2 ,0]  
 

2 .  Aval iação Formativa  
h.  Prova Escr i ta  individual  [2 ,0]  
i .  Trabalho  em Grupo [2 ,0 ]  

 
3 .  Aval iação Somativa  

a .  Prova Escr i ta  individual  [4 ,0]  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular 
 
BAUER, Mar t in W. e  GASKELL, George.  Pesquisa quali tat iva com texto,  imagem e so m :  um manual  
prát ico.  Pe trópol is ,  RJ:  Vozes,  2002.  
 
BOYD, Harper  W.  e  WESTFALL, Ralph.  Pesquisa mercadológica  –  textos e  casos.  Rio  de Jane iro:  FGV, 
1964.  
 
COTRIM, Sérgio .  Pesquisa de  Propaganda .  São  Paulo:  Global ,  1996.  
 
 
Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  
 
BRAULE, Ricardo.  Estatíst ica aplicada com Excel :  para cursos de administração  e  economia.  14a  
reimpressão .  Rio de Janeiro:  Elsevier ,  2001.  
 
BARBETTA, Pedro Alber to .  Estatíst ica apl icada às ciências socia is .  9 .  ed.  F lor ianópol is :  Ed .  da UFSC,  
2017.  
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CASTELLS,  Manuel .  A sociedade em rede  (A era  da  informação:  economia,  sociedade  e  cultura) .  t rad .  
Roneide Venancio Majer .  6a ed.  São Paulo :  Paz e  Terra,  2011.  
 
KRUGMAN, PAUL R.;  WELLS, Robin.  Introdução à  Econo mia .  t rad .  Helga Hoffman.  Rio de Jane iro:  
Elsevier ,  2007.  
 
MANKIW, N.  Gregory.  Introdução à  Economia .  t r ad.  Al lan Vidigal  Hast ings.  São  Paulo :  Cengage  
Learning,  2009.  
 
Malho tra ,  Naresh.  Pesquisa  de market ing :  uma or ientação  apl icada.   6 .  ed.  Porto  Alegre :  Bookman,  2012.  
 
MATTAR, Fauze Naj ib .  Pesquisa de market ing :  edição compacta.  5 .  ed .  São Paulo:  Elsevier ,  2012.  
 
TIDD, Joe;  BESSANT, John;  PAVIT,  Kei th.  Gestão da inovação .  3 .  ed.  Porto  Alegre :  Bookman,  2008.  
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

31/08  Apresentação  da d iscip l ina.  S istema de  ava liação  processual .   
Economia e  Comunicação.  Efei tos da pub licidade no Mercado.  

14/09  Principa is concei tos de Economia.  O que é  Economia.  Pr incíp ios básicos .  Modelos  Econômicos.  
21/09  Mercado e Comunicação .  Funcionamento e  Estrutura de  Mercados.  Economia:  produt ividade,  

global ização,  economia informacional .  Globalização e  Regional ização.  
28/09  Economia Criat iva.  Indústr ias Cr iat ivas.  Avaliação Parcial  ( estudo d ir igido) .  
05/10  O consumidor .  Pesquisa em Consumo.  Pesquisa mercado lógica.  
19/10  Métodos e  Técnicas  de Pesquisa  em Comunicação.  T ipos de abordagem.  Tipos de pesquisa:  

Pesquisa  exploratór ia ,  Pesquisa descr i t iva,  Pesquisa mot ivaciona l .   
26/10  Aval iação parcial  (prova escr i ta) .  
09/11  Técnicas de coleta :  observação,  entrevista  em profundidade,  quest ionár io/survey ,  grupo  de 

discussão ,  grupo focal .  
16/11  Técnicas de aná li se  de dados:  aná li se  do conteúdo,  anál i se  do d iscurso,  estat ís t ica mul t ivar iada.  
23/11  Estat í st ica além de cálculos matemáticos.  A aná li se  de dados.  Es t imat iva e  nível  de confiança.  

Corre lação.  Probab il idade básica.  Inferênc ia .  
30/11  Aval iação parcial  (prova escr i ta) .  
07/12  Usando programas de p lanilhas  para tabular  e  anali sar  os  dados.  Anál i se  e  Produção de  

Gráf icos.  
14/12  Apresentação  do traba lho f ina l .  

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  X  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (   x  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  
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Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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3.5 – Atendimento, marketing e planejamento, com Prof. André Bomfim, sexta-feira, 7h às 12h  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH826  ATENDIMENTO, MARKETING E PLANEJAMENTO 

  

PRÉ-REQUISITO(S)  
--- 

 

CO-REQUISITO(S)  
--- 

 

CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

23/11/2018  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X)Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 

85h  85h EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 
 

EMENTA 
O atendimento: funções e importância na agência. Técnicas de atendimento. O marketing e o planejamento. Estratégias 
de veiculação. O planejamento de mídia e elaboração de planos. A compra de espaços físicos e digitais. Globalização e 
regionalização como fatores intervenientes na tomada de decisões sobre alocação de verbas publicitárias.  

 

 
OBJETIVOS 

 - Construir uma visão integrada das áreas de atendimento, marketing e planejamento, compreendendo as 
particularidades de cada uma e os seus pontos de conexão no fluxo da produção publicitária;  
- Vivenciar a prática do atendimento através da coleta de informações e construção de briefing;  
- Discutir as informações obtidas no briefing a partir dos fundamentos teóricos do marketing;  
- Elaborar um planejamento estratégico a partir da coleta de dados propostos no briefing.  

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. ATENDIMENTO: A ÁREA E O PROFISSIONAL  
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- Quem é o profissional de atendimento  
- Qual a sua relevância  
- Quais as suas funções  
- Qual o seu futuro  
2. O BRIEFING  
- O que é  
- Elementos  
- Modelos de briefing  
- Coleta de informações  
3. MARKETING E RELACIONAMENTO COM O CLIENTE  
- Stakeholders ou públicos de interesse  
- Criação e captura de valor para o cliente  
- Análise de ambiente e matriz SWOT  
- Planejamento estratégico de marketing  
4. O PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO  
- Definindo o problema de comunicação  
- Público-alvo  
- Objetivos de comunicação  
- Tipos de campanhas / cronograma de campanhas  
- Estratégia de mídia  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas exposit ivas para introdução dos assuntos;  
- Leitura e  discussão de textos selecionados da bibliografia;  
- Discussão de cases;  
- Desenvolvimento de planejamento de comunicação para cliente experimental.  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
NOTA 1 (10 PONTOS)  
a)  F ichamentos de textos se lec ionados (5  p ts)  
b)  Elaboração  de br ie f ing (5  p ts)  
NOTA 2 (10 PONTOS)  
a)  P lanejamento de comunicação (8  p ts)  
b)  Apresentação e  defesa do planejamento (2  p ts)  
NOTA FINAL:  média no tas 1  e  2  
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica:  
BORDENAVE, Juan. E. Diaz. O que é Comunicação. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 1997.  
BOUGNOUX, Daniel. Introdução às ciências da comunicação. Bauru, SP: EDUSC, 1999.  
COSTELLA, Antônio. Comunicação: do grito ao satélite. São Paulo: Mantiqueira, 1984.  
Bibliografia Complementar:  
BRAGA, Jose Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia dispositivos sociais de crítica mediática. São Paulo 
Paulus, 2006.  
FILHO, Clovis de Barros; MARTINO, Luis Mauro Sá. O habitus na comunicação. São Paulo, Paulus, 2005.  
FRANCA, Vera, HOHLFELDT, Antonio e MARTINO, Luiz C. Org. Teorias da Comunicação conceitos, 
escolas e tendências. Petrópolis, RJ Vozes, 2001.  
MATTELART, Armand e MATTELART, Michele. História das teorias da comunicação. 2.ed. São Paulo: 
Loyola, 1999.  
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas da produção oral e escrita. SP: Martins Fontes, 
1998.  
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1994.  
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Outras Indicações Bibl iográficas  
CORRÊA, Roberto. Planejamento de propaganda. São Paulo: Global, 2008. 
 
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira. São 
Paulo: Atlas, 2006.  
LUPETTI, Marcélia. Planejamento de Comunicação. São Paulo: Futura, 2000 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 
02/09 - Apresentação da disciplina, discussão do plano e contrato pedagógico;  

- Dinâmica de integração; 
- Atendimento, marketing e  planejamento: uma visão integrada;  

09/09 ATENDIMENTO: A ÁREA E O PROFISSIONAL 
- Quem é o profissional de atendimento 
- Qual a sua relevância 
- Quais as suas  funções  
 

16/09 O BRIEFING 
- O que é  
- Elementos  
- Modelos  de briefing 
- Coleta de informações 

23/09 MARKETING E RELACIONAMENTO COM O CLIENTE  
- Stakeholders ou públicos de interesse  
- Criação e captura de valor para o cliente  
ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS: VISITAÇÃO AO CLIENTE EXPERIMENTAL  

30/09 ENTREVISTA COM O CLIENTE EXPERIMENTAL  
14/10 Análise de ambiente e matriz SWOT: aula e exercício prático  
21/10 Análise de ambiente e matriz SWOT: aula e exercício prático 
04/11 Planejamento de comunicação: definindo um problema de comunicação 
11/11 Planejamento de comunicação: Público-alvo 
18/11 Planejamento de comunicação: Objetivos de comunicação 
25/11 Planejamento de comunicação: Tipos de campanhas /  cronograma de campanhas 
02/12 Planejamento de comunicação: Estratégia de mídia 
09/12 ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS 
16/12 ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS 
23/12 Discussão da jornada e encerramento da disciplina 

REP. 1 ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS 
REP. 2 ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS 
 
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (  X )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo  cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  
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CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  
SIM (     )     NÃO (X)  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/22  

 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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                                                               QUINTO SEMESTRE  

5.1 – ATELIÊ DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA, PROF. CLÁUDIA TRINDADE, SEGUNDAS DAS 7H ÀS 
12H 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL Bacharelado em Publ ic idade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH831  Ateliê de Criação Publicitária I 

  
PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 
CO-REQUISITO(S)  
 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (  )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 
34 51 85 EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 

      
 

EMENTA 
O processo cr iat ivo.  Métodos e  exercíc ios de  cr ia t ividade .  A cr iação  na publ ic idade  e  propaganda.  A 
compreensão dos processos de produção publ ici tár ia  e  a  experimentação de l inguagens a través de  produtos  
labora tor iais .  Semió tica e  comunicação visual .  Identidade e  const rução  de  marcas.  Estét ica  em propaganda.  
Noções de  computação gráf ica.  Projeto  gráfico,  composição  e  programação visua l .  

 
OBJETIVOS 

-  Discutir  questões p rocessua is  vol tadas à  cr iação publici tár ia  na e laboração de peças  e  campanhas mais  
es trategicamente o r ientadas ;  
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-  Incentivar  o  processo de inferênc ias e  motivar  aná li ses  mais  aprofundadas entre  pa lavra e  imagem.   Pensar  
cr i t icamente a  relação  ent re  técnica  e  poé tica no  processo  cr iat ivo;  

-  Reconhecer  a  relevância das novas míd ias como impuls ionadoras da experimentação de l inguagens  na 
cr iação pub lic i tár ia .  

-  Propic iar  o  desenvolvimento do senso es té t ico e  ét ico,  a  par t ir  da co mpreensão da Semió tica como c iênc ia  
geral  da l inguagem e dos si stemas de s igni f icação;  

-  Or ientar  a  compreensão acerca da importânc ia  da Semiót ica no exercício  cr iat ivo e  rac iona l  das at iv idades  
da Public idade e  Propaganda;  

-  Abordar  a  importânc ia  da apl icação dos  pr inc íp ios  da co mputação gráfica na  comunicação e  na cr iação de  
inter faces e  produtos d igi ta is ,  a jus tados ao mercado e aos  in teresses do  púb lico .  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Concei to  de cr ia t iv idade  e  contextual ização sobre caracter í s t icas  da l inguagem publ ic i tár ia  

Processo cr ia t ivo :  as etapas da construção da ide ia  e  a  solução cr ia t iva para um problema de comunicação.  

Recursos l inguíst icos:  S inonímia,  antonímia,  pol issemia e  in tens i ficação  do sentido  

Públ ico a lvo e  adequação da l inguagem 

Exercícios de cr iação –Técnicas para p rodução de textos pub lici tár ios :  recursos es t i l í s t icos e  fe rramentas 
persuas ivas  

A Semió tica e  sua ap licação em ferramentas de comunicação  

Ferramentas da Gestal t  na cr iação  publ ici tár ia  

As novas míd ias e  suas  possib i l idades c r ia t ivas  

A inf luênc ia dos meios digi tais  na cr iação de narrat ivas  

Planejamento de cr iação  e  estratégia  cr iat iva  

Adequação do texto  aos ve ículos  e  recep tores  

O t í tu lo:  caracter í st icas  

Slogan:  def inições e  t ipos.  Slogans  cláss icos.  Criação de slogan 

Criação  de textos para mídia  impressa e  d igi tal   

   -  Estrutura do  anúncio  para mídia impressa ( i lustração,  t í tu lo ,  texto ,  assina tura,  s logan)  

   -  Outdoor:  cr iação  para outdoor  

   -  Mídia digi ta l  out  o f home – O que é?  

   -  Criação para mídia out  o f home  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
-  A metodologia  terá  como e ixo a  prát ica  constante  de  exercícios  cr iat ivos  e  aná li se  cr í t ica  de  peças  
pub lic i tár ias,  a lém da  le i tura  de textos sobre  teor ia  e  prát ica da cr ia t iv idade.  

•Uso de textos e  vídeos como suporte  para traba lhar  a  metodologia da  sa la  de aula  inver t ida   

•Oficinas de  c r ia t ividade e  e laboração  de  peças  publ ici tár ias  a  par t i r  de br ie fing postado nas  p lata formas 
interat ivas  

•Postagem de  power  points,  l inks  de vídeos  pub lic i tár ios  e  de  conteúdos d igi ta is  a tua is,  contextual izados 
com temas traba lhados nas aulas.  

•Par t ic ipação de prof iss ionais do mercado convidados para aprec iarem e  darem contr ibuições cr í t icas nas  
peças cr iadas pelos d iscentes  
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A ava liação ocorrerá de forma cont ínua e  processua l ,  levando em conta a  par t ic ipação do discente em sa la  
de aula  e  sua  evolução durante o  curso.  

Proposta :  

Aval iação I  

-  E laboração  de textos c r iat ivos em ofic inas de  c r iat ividade ( individual)  

-  Cr iação de peças pub lici tár ias a  par t i r  de informações contidas  num br ief ing ( individual)  

-  E laboração e  apresentação de uma peça pub lici tár ia ,  a  par t ir  de um brie fing,  ap l icando os concei tos da  
Gesta l t ,  recursos l inguís t icos e  percepção  visua l  ( indiv idual)  

-  Par t ic ipação e  frequência  

 Avaliação II  

-  Divulgação do lançamento de um novo serviço especi f icado no br ie fing,  ut i l izando mídia out  of home e  
mídia al terna t iva.  A abordagem para cada equipe deverá ser  fe i ta  com base no públ ico de terminado em 
sor teio  (equipe)  

-  Criação  e  apresentação de uma campanha de uma marca  de  produto  ou serviço da  categoria  p reviamente 
sor teada em sa la ,  no  qua l  a  es tra tégia  cr ia t iva  contemple o  contexto a tua l  pós pandemia (equipe)  

 
BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia  Básica do Componente Cur r icular  
CARRASCOZA, João A.  A evo lução  do texto  public i tár io .  São paulo:  Futura,  1994.  
DALTO, Dar lene .  Processo de Cr iação.  São Paulo:  Marco Zero,  1993.  
OSTROWER, Fayga .  Cr iat ividade  e  Processos de  cr iação.  Pe trópol is:  Vozes ,  1999.  
 
Bibl iografia  Complementar  do Componente  Curr icular  
CARRASCOZA, João A.  Razão e  sensib i l idade no texto  publ ici tár io .  São  Paulo:  Futura,  2004.  
_________ Redação  Public i tár ia:  es tudos sobre a  retór ica do consumo.  São Paulo:  Futura,  2003 .  
CHLEBA, Márc io .  Marke ting Digi tal  -  novas  tecnologias e  novos modelos de  negócios.  São Paulo:  Ed.  
Futura,  1999.  
GABRIEL, Mar ta .  Marke ting na era d igi ta l :  concei tos,  p lata formas es tratégias .  São Paulo :  Novatec  
Editora,2010  
GONÇALVES, Lil ian S.  Neuromarket ing ap l icado à redação pub lici tár ia:  descubra como at ingir  o  
subconsc iente do seu consumidor .  São Paulo:  Novatec  Edi tora,  2013  
GUERRA, Fab iana;  Terce,  Mire la .  Design digi tal :  conce itos e  apl icações para websi tes,  animações,  vídeos  
e  webgames.  Edito ra Senac São Paulo.  Ed ição do Kind le.  
JENKINS, Henry.  Cul tura da convergência.  São Paulo:  Aleph,  2008.  
PEREZ,  Clo ti lde.  Signos da marca:  Expressividade e  sensor ia l idade –  São Paulo:  Cengage Learning,  2016  
PREDEBON, José.  Propaganda:  profissionais ensinam como se faz.  São Paulo:  At las,  2000.  
SANDMANN,  Antônio José.  A l inguagem da  propaganda.  São  Paulo:  Contexto,  1993.  
SANTAELLA, L.  Semió tica ap licada.  São  Paulo .  Thomson Learning.  2002.  
SCHIAVON, Adr iana.  Criat ivamente :  Seu guia  de cr ia t ividade em public idade e  propaganda.  Cur i t iba :  
Inter saberes,  2017  
TORRANCE, El l i s  Paul;  TORRANCE,  J .  Pansy.  Pode-se  ensinar  c r ia t iv idade?  São  Paulo :  Ed.  Pedagógica  e  
Univers i tá r ia  Ltda. ,  1974.  
VIEIRA, Sta l imir .  Raciocínio  cr iat ivo na pub licidade.  São Paulo:  Loyola ,  1999.  
VON, Oech,  Roger .  Um “toc”  na cuca.  São  Paulo:  Cul tura,  1998  
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

29/08  Apresentação  da docente e  dos discentes  e  ambientação na p la ta forma.  
Apresentação  do conteúdo,  da metodologia e  do  processo  ava liat ivo.  
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Estabe lec imento do cont rato  pedagógico.  
O que é  pensamento cr ia t ivo?  
Atividade de sondagem  

05/09  A l inguagem publ ici tár ia:  Caracter í s t icas e  uso adequado dos recursos  
12/09  Processo c r ia t ivo  e  Relações  Associat ivas:  parad igma e  rede  semântica  
19/09  Recursos l inguíst icos:  S inonímia,  antonímia,  pol issemia e  in tens i ficação  do sentido  
26/09  O t í tu lo  e  o  s logan:  componentes essencia is  para  a  e f iciênc ia  do anúncio  pub lic i tár io  
03/10  A produção  de sentidos através da semiót ica .   

O corpo do texto  publ ic i tár io  
10/10  Ferramentas da Gestal t  na cr iação  publ ici tár ia  
17/10  Criação  de texto  para  mídia exter ior .  Míd ia Out of home  
24/10  As novas míd ias e  suas  possib i l idades c r ia t ivas  
31/10  O Storytel l ing e  as mídias d igi ta is  como impuls ionadores da experimentação de  l inguagens na 

cr iação pub lic i tár ia .  
07/11  Planejamento de cr iação  e  estratégia  cr iat iva  

  14/11  Aula  Desenvolvimento  de rote iro  pub lic i tár io .  A unidade de comunicação nas campanhas 
pub lic i tár ia  envo lvendo mídias d igi ta is .  

21/11  Apresentação  da At ividade ava lia t iva  
28/11  Planejamento de cr iação  e  estratégia  cr iat iva para campanhas em meios d igi tais   
05/12  Consul tor ia  e  or ientação  de equipes para  trabalho f ina l  Orientação das equipes separadamente 

na ordem previamente sor teada  
12/12  Apresentação  final  de apresentação de  campanha.  

  19/12  Feedback do trabalho f ina l .  Aval iação do semestre  ( individual  e  co le t iva)   
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (  X   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (   x  )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/2022  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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5.2 Comunicação, ciência e tecnologia, com Prof. Elva Valle, dias de terça 7h às 12h 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 
 PLANO DE ENSINO 

DE COMPONENTE 
CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes,  Humanidades e  
Letras  (CAHL) 

Bacharelado em Publ ic idade e  
Propaganda  

 
COMPONENTE CURRICULAR 

 
CÓDIGO  TÍTULO 

 
GCAH 794 

  
Comunicação, Ciência e Tecnologia 

 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
Não há 

 
CO-REQUISITO(S)  
Não há 

 
CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 

 
REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X)Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL 

85h  85h 

 
EMENTA 

Abordagem contemporânea para  os  entre laces ent re  co municação  soc ial ,  c iênc ia  e  tecnologia.  As  inter faces 
comunicacionais para temas l igados  ao meio ambiente e  à  sociedade.  O jornal i smo c ientí f ico e  as formas 
de divulgação  das concepções ,  pol í t icas  e  usos  tecnológicos da soc iedade.  

 
OBJETIVOS 

  Assimi lar  o  que é  ciência ,  os  t ipos  de conhecimento ,  o  fazer  cientí f ico  e  a  divulgação  cient í fica.   
  Problematizar  cr i t icamente os l imi tes da c iênc ia ,  o  pape l  do invest igador  e  da pesquisa.   
  Promover  re f lexão cole t iva sobre o  fazer  c ient í f ico.  
  Identi f icar  as e tapas  da invest igação c ient í fica.   
  Conhecer  os t ipos de  abordagem e  estratégias de  invest igação.  
  Contemplar  as possib i l idades  de invest igação.  
  Praticar  a  interpre tação,  anál i se  e  ava liação cr í t ica de textos  cient í ficos .  
  Executar  peças de d ivulgação c ientí f icas.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Ciência e  t ipos de conhecimento.  
  Lógica  das c iênc ias Sociais .  
  Const i tu ição do  campo da Co municação  
  Univers idade ,  c iênc ia  e  carre ira  acadêmica.  
  Capital  Cient í fico.  
  Objetividade  e  subjet ividade c ient í f ica  
  Método cient í fico ,  t ipos  de pesquisas e  abordagens.  
  Estratégias de invest igação (co le ta ,  anál i se  e  redação dos dados) .  
  Tipos publ icações c ientí f icas.   
  Instâncias de consagração e  si s tema de c irculação da produção c ientí f ica.  
  Elementos e  caracter í st icas  das divulgações c ientí f icas nos meios de comunicação.  
  Ferramentas para  organização de re ferências b ib l iográf icas .  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

  Aula  exposi t iva  dia lógica, promovendo quest ionamentos e  re flexões.  
  Anál ise minuciosa e  cr í t ica de produções cient í f icas.  
  Exibição de  documentár io .  
  Atividades  no Laboratór io  de Jorna li smo Impresso.   

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

  Aval iação processual ,  com at ividades pontuais de ver i f icação da aprend izagem.  
 

4 .  Aval iação Diagnóstica  
b .  Estudo dir igido                         [1 ,0]  
 

5 .  Aval iação Formativa  
j .  Seminár io  em grupo                 [2 ,0]  
k.  Produção de peças em grupo    [3 ,0]  

 
6 .  Aval iação Somativa  

1 .  Prova  escr i ta  individual           [4 ,0]  
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular 
 
BUENO, Wilson da Costa .  Jornal ismo Cient íf ico no Brasil .  São  Paulo :  ECA/USP,  1988 .  
 
CANCLINI,  Nestor .  A globalização imaginada .  São Paulo:  I luminuras,  2003.  
 
ORTIZ,  Renato .  A moderna tradição brasi le ira .  Cultura brasi le ira  e  indústr ia  cul tura l .  2 .ed .  São 
Paulo:  Bras i l iense,  1987 .  
 
 
Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  
 
BOURDIEU, Pierre .  Os usos socia is da c iência :  Por  uma soc iologia c l ínica do campo cient í fico.  Trad.  
Denice Barbara Catani .  São Paulo:  Edi tora UNESP,  2003.  
 
CESAR,  Newton.  Mídia eletrônica :  a  cr iação  de comerc ia is  para  TV, rád io  e  internet .  Rio  de Jane iro:  2AB,  
2008.   
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CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa :  métodos qua li ta t ivo,  quant i ta t ivo e  mis to .  3 ªed.  Porto  Alegre:  
Artmed Edi tora ,  2010.   
 
DEMO, Pedro.  Metodologia científ ica em ciências socia is .  3 ª  ed .  São Paulo:  At las,  1995 .  
 
DRESCH,  Aline ;  LACERDA,  Danie l  P . ;  ANTUNES, José  A.  Val le .  Design Science Research :  Método de  
Pesquisa  para Avanço da Ciência  e  Tecnologia.  Porto  Alegre :  Bookman,  2020.  
 
EPSTEIN, I saac.  Ciência ,  poder  e  comunicação.  IN: DUARTE, Jorge ;  BARROS, Antonio (orgs) .  Métodos 
e  Técnicas de Pesquisa em Co municação .  2a ed .  São  Paulo :  Atlas,  2014 .  
 
LAKATOS,  Eva Mar ia .  Funda mentos de metodologia c ient íf ica .  8 .  ed .  São Paulo:  At las,  2017.  
 
MEDEIROS, João Bosco .  Redação Cient íf ica .  8 .  ed.  São Paulo:  At las,  2006.  
 
OLIVEIRA, Fab íola  de.  Jornalismo c ientíf ico .  3a ed.  São Paulo:  Contexto ,  2010.  
 
OLIVEIRA, Thaiane;  EVANGELISTA, Simone;  e t .  a l .  A c iênc ia  da TV para o  YouTube:  redes de autor idade 
e  di ferentes l inguagens  da comunicação c ientí f ica na era  digi ta l .  IN:  REIA, Jessica;  e t .  a l .  (org.)  Da 
telev isão  ao youtube:  inf luenciadores,  audiência e  normas .  1a ed.  Rio de Jane iro:  Beco do Azougue,  
2021.   
 
POPPER, Karl .  A lóg ica  da pesquisa  científ ica.  São Paulo:  Cultr ix/Edusp.  1984  
 
POPPER, Karl .  Lógica das  ciências soc iais .  3a ed.  Rio de Jane iro:  Tempo Bras i leiro ,  2004.  
 
PORTO, Cr is t iane;  ROSA, Flávia;  TONNETTI,  Flávio  (org.) .  Fronte iras e  interfaces da co municação  
científ ica .  Salvador:  Edufba ,  2016.  
 
SANT'ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Cenage Learning, 2008. 
 
WAITEMAN, Flavio. Manual prático de criação publicitária: o dia a dia da criação em uma agência. São Paulo: Nobel, 2006. 
 
 
Outras Indicações Bibl iográficas  
 
BUENO, W. C.  Comunicação cientí f ica e  d ivulgação  c ientí f ica :  aproximações  e  rupturas concei tuais.  
Informação & Informação ,  Londrina,  v.  15,  n.  1 ,  p .  1 -12.   
DOI :  ht tp: / /dx.do i .org/10.5433/1981-8920.2010v15n1espp1  
 
HJARVARD, S.  Midia t ização :  teor izando a míd ia como agente de mudança socia l  e  cul tura l .  Matrizes ,  São  
Paulo,  v.  5 ,  n.  2 ,  p .  53 -91,  2012.   
DOI :  ht tps: / /doi .org/10.11606/issn.1982-8160.v5i2p53-91  
 
OLIVEIRA, Thaiane.  2018.  Midiat ização da ciênc ia :  reconfiguração  do paradigma da comunicação 
cientí f ica  e  do traba lho acadêmico na era digi tal .  MATRIZes ,  12(3) :101-126.   
Disponível  em: ht tp : / /orcid .org/0000-0002-8588-3548  
 
WEINGART, P .  Sc ience  and the  media.  Research Policy ,  Amsterdam, v.  27,  n.  8 ,  p .  869-879,  1998.   
DOI :  ht tp: / /dx.do i .org/10.1016/S0048-7333(98)00096-1  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

30/08  Apresentação  da d iscip l ina :  ementa,  objet ivos,  d inâmica das  aulas ,  s i stema de aval ição  
processual .   
Ciênc ia  e  conhecimento.  T ipos de conhec imento.  

http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=20265


 

_________________________________________________________________________________________________________ 
UFRB – Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

Rua Rui Barbosa 710, Centro, Cruz das Almas/BA.  CEP 44380-000 
https://www.ufrb.edu.br/prograd 

06/09  Divisão da ciência .  Quais são os usos das c iências?  O capi ta l  c ientí f ico.  Cient i sta  como ator  
polí t ico.  

13/09  Univers idade ,  c iênc ia  e  carre ira  acadêmica.  O Artigo Cient í f ico.  O proje to  de Pesquisa.  
20/09  O método c ient í f ico.  T ipos de pesquisa.  T ipos de abordagens .  
27/09  Est ratégias inves t iga t ivas:  técnicas  de co le ta  e  de aná li se  de dados.   

Aval iação parcial  (es tudo dir igido) .  
04/10  Subjet ividade e  obje t ividade do pesquisador  no processo de produção de  conhec imento.  A 

experiência  como método.  Análi se  com imagem e som.  
11/10  Lógica  das c iênc ias Sociais .  Cri tér io  de demarcação.  Objeto  construído :  ponto  de vis ta  X 

real idade .  
18/10  Instâncias de consagração e  si s tema de c irculação cient í fico.  Divulgação cientí f ica e  Jorna li smo 

Cient í fico.   
25/10  [Labora tór io  de Jornal i smo] Prát ica /produção :  d ivulgação c ientí f ica  para meios impressos  
01/11  Inves t igações e  aná li ses  em Publicidade e  Propaganda.   

[Labora tór io  de Jornal i smo] Prát ica /produção :  d ivulgação c ientí f ica  para TV 
08/11  Aval iação parcial  (prova escr i ta) .  
22/11  Midiat ização da ciênc ia .  
29/11  [Labora tór io  de Jornal i smo] Prát ica /produção :  d ivulgação c ientí f ica  para redes soc ia is  
06/12  [Labora tór io  de Jornal i smo] Montar  e  o rganizar  a  bibl ioteca  de re ferências com Mendeley,  

EndNote,  Zo tero.  
13/12  Apresentação  dos  trabalhos f inais.   

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  X  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (  X)  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/22  

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  
 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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5.3  - Oficina de Produção Audiovisual II, com Profa. Ana Luisa Coimbra, quarta, 7h às 12h 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes, Humanidades e Letras Bacharelado em Publicidade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH 830  Oficina de produção audiovisual II 

2022.1 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
Oficina de Produção Audiovisual I 

 

CO-REQUISITO(S)  
 

 

CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 

34  51 85 EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 
   Não se apl ica.  Não se apl ica.  Não se apl ica.  

 
EMENTA 

 
A criação publicitária no meio televisão e no rádio. Criatividade e criação nos meios eletrônicos e digitais. Formatos de peças 
publicitárias utilizadas no rádio e na tevê. Criação, produção, direção, edição e finalização de áudio para textos publicitárias do rádio, 
televisão e outras produções em audiovisual. 
 
 

 
OBJETIVOS 

• Contextualizar o audiovisual, propondo uma análise sobre a construção da imagem e do som nos meios de comunicação;  
• Conhecer a produção audiovisual em publicidade e propaganda; 
• Discutir, criar e produzir produto publicitário para meios audiovisuais; 
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• Identificar as possibilidades desafiadoras de criação e produção audiovisual; 
• Compreender sobre a inserção do audiovisual no mercado publicitário. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I 
Aspectos históricos. 
História do Televisão no Brasil. 
O cinema e a publicidade. 
Novos formatos e plataformas de divulgação dos produtos audiovisuais publicitários. 
 
Unidade II 
O papel da agência x produtora. 
Linguagem audiovisual 
Fundamentos, formatos e elementos do filme publicitário 
Criação da imagem nos meios audiovisuais: equipamentos e estudo da luz. 
 
Unidade III 
As equipes e departamentos da produção audiovisual para a publicidade. 
As etapas: Pré-produção, produção e pós-produção de produtos audiovisuais  
Formatos de roteiro e storyboard do filme publicitário. 
Storytelling 
 
Unidade IV 
Construção de produtos publicitários audiovisuais.  
Finalização e veiculação das produções audiovisuais.  
 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia pensada para lecionar o referido componente curricular ao longo deste semestre letivo, considera os parâmetros de 
uma didática pensada para o ensino presencial. Para isso, atenta-se para uma série de características que envolvem desde um 
planejamento bem estruturado, como também objetivos claros do que se pretende com cada conteúdo; as competências a serem 
atingidas pelos estudantes; elaboração de estratégias que prolonguem a aprendizagem para além do tempo da sala de aula.  
Com re lação ao  processo  de  ensino-aprendizagem, embora sejam utilizados procedimentos que priorizem aulas expositivas 
e avaliações de aprendizagem pontuais, somativas (próximas ao que se convenciona chamar de ensino “tradicional”), serão adotadas, 
prioritariamente, abordagens de ensino-aprendizagem ditas “ativas”, que privilegiam a aprendizagem do estudante como processo em 
construção sendo o professor mediador dessa construção de conhecimento pelo mesmo, servindo-se para isso de técnicas que 
enfatizam o protagonismo dos estudantes. Quanto às as técnicas de ensino-aprendizagem, incluem-se: aula expositiva, seminário, 
leitura dirigida, resolução de problemas, estudo de caso, simulações, realização de tarefas. 
A frequência será aferida pela presença nos encontros síncronos mediante lista de presença, em dias e horários previstos no 
cronograma de atividades e também pela entrega dentro do prazo dos trabalhos solicitados. 
 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
O processo avaliativo será contínuo, processual e diluído ao longo do semestre. 
 
- Avaliação I (individual) 
1ª parte 
Roteiro + Roteiro Técnico “retroativo” (a partir de escolha livre de algum comercial de 30 segundos).  
2ª parte 
Participação individual na produção audiovisual coletiva (desempenho na função escolhida). 
 
Valor: 9,0 
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3ª parte 
Atividades de classe e extraclasse 
Valor: 1,0 
 
 
- Avaliação II (em grupo) 
Produção de dois VT 30’’ (a partir de tema pré-selecionado) + Documentos de produção (Briefing + Roteiro + Roteiro Técnico + 
Decupagem de Produção) 
 
Valor: 10,0 
 
Obs: Relatório de participação 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básicas:  
 
BELLOUR, Raymond. Entre imagens: foto, cinema, vídeo. Campinas: Papirus, 1997. 

HOINEFF, Nelson. A Nova Televisão: desmassificação e o impasse das grandes redes. RJ: Relume Dumará, 1996. 

MATTOS, Sérgio. Um perfil da TV brasileira. Salvador: ABAP, 1990.  

 
Complementares: 

BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos. São Paulo: Senac, 2004. 

EDGAR-HUNT, Robert. A linguagem do cinema. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

JAMBEIRO, Othon. A TV no Brasil do século XXI. Salvador: EDUFBA, 2002.  

MARCUSHI, Luiz A.; XAVIER, Antonio C. (Org.). Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

MOLETTA, Alex. Você na tela: criação audiovisual para a internet. São Paulo: Summus, 2019. 

NOVAES, Adauto (Org.). Rede imaginária: televisão democracia. Rio de Janeiro, Companhia das Letras, 1991. 

RODRIGUES, Chris. O Cinema e a produção. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2002. 

SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 

WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

31/08  Apresentação  docente e  discente;  apresentação da ementa,  conteúdo programát ico,  estratégias 
de ensino e  aprend izagem, formação do contra to  pedagógico;  apresentação do func ionamento do 
componente ao longo do  semestre ;  prazos de ent regas;  importânc ia  da  construção de  reper tór io;  
levantamento de  conhecimentos prévios;  escuta  par t i lhada:  a  programação televis iva e  a  
percepção sobre os meios digi tais .  Aspec tos histór icos;  h istór ia  do te levisão no Bras i l ;  o  c inema 
e a  publ ic idade ;  novos formatos e  p la ta formas de divulgação  dos  produtos aud iovisua is 
pub lic i tár ios  

07/09  Fer iado  
14/09  A produção  audiovisua l  para publ ic idade  ( t ipos  e  formatos) ;  a  agência  x  produtora ;  equipe de  

prof iss iona is envolvidos  em uma produção audiovisual  e  suas funções  
21/09  Estudos da l inguagem audiovisua l:  p lanos,  ângulos e  movimentos de câmera (par te  I )  
28/09  Equipamentos e  estudo da luz ;  def inições sobre o  vídeo co le t ivo  
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05/10  Colocando em prá t ica o  es tudo sobre a  l inguagem audiovisual ,  reconhec imento  de equipamentos  
e  estudo da luz  

12/10  Fer iado  
19/10  Etapas de uma produção  audiovisual :  a  pré-produção,  a  p rodução e a  pós-produção  
26/10  Novos modos  de produção e  es tét icas contemporâneas  
02/11  Fer iado  
09/11  Elaboração e  estudo  dos  rote iros ;  e laboração dos documentos de produção  
16/11  Orientação e  acompanhamento das gravações ( I )  
23/11  Orientação e  acompanhamento das gravações ( I I )  
30/11  Orientação e  acompanhamento das gravações ( I I I )  
07/12  Orientação e  acompanhamento da  edição e  montagem 

  14/12  Apresentação  (por  equipe)  dos  VT’s.  * Aval iação  por  pares  
21/12  Final ização do semestre ;  devolutiva dos traba lhos;  relatos de  exper iênc ia  

 
USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 

SIM (     )     NÃO (  x   )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo  cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (   x   )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  2 7 /0 6 / 2 2  

 
 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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                                                           SÉTIMO SEMESTRE 

7.1 Projeto em Comunicação com a profa. Ana Luisa Coimbra, terça 13h às 18h  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

Centro de Artes, Humanidades e Letras Bacharelado em Publicidade e Propaganda 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH797   Projeto em Comunicação 

2022.1 
  

PRÉ-REQUISITO(S)  
 

 

CO-REQUISITO(S)  
 

 

CARÁTER  X OBRIGATÓRIA  OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

_____/_____/_____  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (x )Disc ipl inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 

85   EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 
   Não se apl ica.   Não se apl ica.  Não se apl ica.  

 
EMENTA 

Especi f ic idade  da comunicação soc ia l  co mo campo de conhec imento.  Definição de objeto  em comunicação.  
Linhas de pesquisa em comunicação.  O projeto  de pesquisa,  o  texto  monográf ico e  os relatór ios de  pesquisa.  
Elaboração do p rojeto  de pesquisa.  

 
OBJETIVOS 

 -  Facul tar  a  compreensão do que é  um projeto  de pesquisa e  suas especi f ic idades:  o  proje to  para monograf ia .  
O projeto  para p roduto.  Os  di fe rentes  t ipos  de p roduto contemplados.  A es trutura básica de um projeto  de  
pesquisa.  
-  Prop iciar  o  es tudo,  compreensão e  domínio das normas da ABNT. 
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-  Promover  a  apl icação  de técnicas  para elaboração  de textos de  na tureza  cient í fica  com a execução  de  
exerc ícios de f ichamento,  c i tação ,  resumo,  revisão b ibl iográfica,  organização das re ferênc ias e tc . )  e  suas 
diversas formas de apresentação,  ta i s  como ar t igos,  resenhas,  monografias,  d isser tações,  teses e  rela tór ios.  
-   Evidenciar  a  impor tância  da metodologia da pesquisa e  suas espec i ficidades .  
-  Incentivar  o  desenvolvimento  de  est i lo  próprio  e  es t imular  a  produção  de textos adequados  às exigências 
acadêmicas .  
-  Or ientar  a  e laboração e  apresentação de proposta  de projeto  de pesquisa para Trabalho de Conclusão de  
Curso em Publicidade e  Propaganda.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I 
As diferentes formas de apresentação de um trabalho acadêmico de conclusão.  
O que é um projeto de pesquisa.  
Partes de um projeto de pesquisa e como fazer. 
 
Unidade II 
Tema: como escolher 
As diferentes formas de pesquisa. 
Construindo um referencial teórico. 
 
Unidade III 
Escrita de um texto de natureza científica.  
Orientações personalizadas (focada em cada projeto). 
 
Unidade IV 
Seminário – Projetos de Comunicação – apresentação para professores convidados. 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

-  Uso de Turma do SIGAA para regis tro  e  pos tagens dos assuntos,  envio de Power Points,  l ink para aulas ,  
textos e  not íc ias.  
-  Lei tura de textos,  rea l ização de c i tação d ire ta  e  indireta ,  resumo e entrevis tas.  
-  Par t ic ipação de egressos e  p rofessores convidados em seminários.  
-  E laboração  de projeto  aplicando aspectos teór icos es tudados.  
-  Apresentação de seminários.  
-  Análi se  dos trabalhos real izados e  diálogos sobre os  resul tados a lcançados.  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Aval iação processual .   

Aval iação I:  

-  O per f i l  do or ientador  (Apresentação em tr io .  Valor :  4  pontos) .  

-  Projeto  em andamento (Ind ividua l .  Valor :  4  pontos)  

-  Envio do cer t i f icado  do curso  Normas ABNT aplicadas a  t rabalhos acadêmicos (20h) .  ( Ind ividua l .  Valor :  
2  pontos) .  

 

Aval iação II:  

-  Seminár io:  Apresentação de projeto  (Valor :  10  pontos) .  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
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Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em Comunicação: Formulação de um modelo metodológico. 9 ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2009. 

LUBISCO, Níd ia Mar ia  Liener t ;  VIEIRA, Sônia Chagas .  Manual de est i lo  acadêmico :  monograf ias,  
d isser tações e  teses.  6  ed.  Sa lvador :  Edufba,  2019.  

 

Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  

 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica. Piracicaba: Ed. Unimep, 1995. 

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

Jorge Duarte & Barros, A. (Ed.). Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2014. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

LEAL, Raimundo. Fundamentos de metodologia científica. Salvador: Egba, 1997. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 12. ed. Porto: Afrontamento, 2001. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2000. 

SIQUEIRA, Sueli. O trabalho e a pesquisa científica: Uma construção do conhecimento. Governador Valadares, 1999. 

YIN,  Rober t .  Conduzindo estudos de caso:  coleta  de evidências.  In:  Estudo de caso:  plane jamento e  
métodos.  Porto  Alegre :  Bookman,  2001.  
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 

30/08  Apresentação  do componente,  da ementa e  modos de ava liação.  As normas e  regulamentos para 
elaboração de Trabalho  de Conclusão  de Curso.  Exemplos de  trabalhos real izados.  Organização 
de tr ios  para entrevista  a  docente.  Orientações para a t ividades.  Sondagem sobre que t ipo de 
projeto  cada discente  pretende  fazer .  

06/09  As d iversas fo rmas de apresentação do trabalho acadêmico :  paper ,  ensa io ,  ar t igo,  resenha,  
monografia ,  memoria l ,  d isser tação,  tese.  

13/09  O que é  um projeto  de pesquisa e  suas espec i ficidades:  o  proje to  para monograf ia .  O proje to  
para produto.  Os d i ferentes t ipos  de produto contemplados.   A estrutura bás ica de um proje to  de 
pesquisa.  Orientações para a t ividade .  

20/09  Seminár io:  apresentações de monograf ias e  produtos rea l izados por  egressos.  
27/09  Seminár io:  o  per fi l  do o r ientador  e  poss ibi l idades de or ientação.  
04/10  Ofic ina de temas e  metodologias.  O Tema.  O objet ivo.  A Just i fica t iva .  Orientações para 

elaboração e  apresentação de proposta  de proje to  para Traba lho de Conclusão de Curso em 
Publ icidade e  Propaganda.  

11/10  Referenc ia is  teór icos.  Aplicação de técnicas para elaboração de textos  de natureza  cient í fica 
com a execução de exercíc ios  de c i tação  dire ta ,  ind ire ta  e  resumo (Já ir  preparando 
apresentação) .    

18/10  Seminár io:  Projeto  em andamento -  Apresentação do tema,  objet ivos,  jus t i f ica t iva,  re ferenc ia is  
teór icos ,  procedimentos metodológicos.  

25/10  Orientações personalizadas para ajustes  nos p rojetos.  
01/11  Orientações personalizadas para ajustes  nos p rojetos.  
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08/11  Orientações personalizadas para ajustes  nos p rojetos.  
15/11  Fer iado  
22/11  Orientações personalizadas para ajustes  nos p rojetos.  
29/11  Seminár io  –  Projetos de Comunicação –  apresentação para professores convidados.  
06/12  Seminár io  –  Projetos de Comunicação –  apresentação para professores convidados.  
13/12  Seminár io  –  Projetos de Comunicação –  apresentação para professores convidados.  
20/12  Final ização do semestre ;  devolutiva dos traba lhos;  relatos de  exper iênc ia  

 
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (   X  )  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo  cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (  X   )  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/22  

 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
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7.2 – TEMAS ESPECIAIS EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM PROF ANDRÉ BOMFIM, 
QUINTA 13H AS 17H  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

 

 PLANO DE ENSINO 
DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 
CENTRO DE ENSINO CURSO 

CAHL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 

CÓDIGO  TÍTULO 
GCAH820  TEMAS ESPECIAIS EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

  

PRÉ-REQUISITO(S)  
--- 

 

CO-REQUISITO(S)  
--- 

 

CARÁTER   OBRIGATÓRIA X OPTATIVA 
 

REFERENCIAL DO PROJETO PEDAGÓGICO  
Data de aprovação do  projeto  pedagógico pelos 
órgãos super iores  

23/11/2018  

 
TIPO DE COMPONENTE CURRICULAR 

(  )At ividade de  or ientação individua l  (  )At ividade espec ia l  co let iva (  )B locos (X)Discip l inas (  )Módulos  
 

CARGA HORÁRIA 
TÉORICA PRÁTICA TOTAL ESTRATÉGIA DE ENSINO 

68  68 EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

(EAD)  

EXTENSÃO  
(EXT) 

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 

CURRICULAR (PCC)  /  
APENAS 

LICENCIATURAS 
 

EMENTA 
Questões e estudos ligados à área da Comunicação Social.  
 

 
OBJETIVOS 

- Mapear e discutir  de modo técnico e crí t ico as tendências de ordem estética e estratégica que estão 
reconfigurando a publicidade contemporânea;  
- Consti tuir  através da disciplina uma plataforma para a observação autônoma pelo estudante das  
rápidas transformações do seu próprio campo de atuação;  
- Estimular a produção de conteúdos reflexivos adaptados ao próprio contexto de convergência  
midiática.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 .  RECONFIGURAÇÕES DA PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 
- Ameaças à  publ icidade  trad icional  ( saturação,  c l iques ,  c inismo e  concorrência)  
-  Publ ic idade  híbr ida  
-  Entre tenimento publ ic i tár io  in tera t ivo  
-  Ciberpublic idade  
-  Publ ic idade  pervas iva  
 
2 .  MARCAS E BRANDING 
- A marca enquanto  elemento central  da publ ic idade contemporânea  
-  Disposi t ivos  
-  Branding e  a t ivação  
- Lovemarks  
 
3 .  TENDÊNCIAS NO PLANO ESTRATÉGICO 
- A campanha  transmídia  
-  Conteúdo gerado por  usuár io  
-  Branded content  
-  Divers idade e  representat ividade  
-  Live marke ting /  acontecimenta l  
-  Advergames 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

-  Estudo  e d iscussão dos  tóp icos a  par t ir  de  textos-base  dis tr ibuídos  pe lo  docente  em formato  de  seminár io;  
-  Pa lestras com convidados,  abr indo “janelas” para a  d iscussão;  
-  Produção de e -book.  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
1 .  SEMINÁRIOS 
- Escolha de um dos temas do i tem 3 do conteúdo pelas equipes,  ou pela  proposição de um novo tema com 
a devida jus t i f icat iva da  sua re levância ,  e  apresentação em dinâmica cr iat iva,  devidamente i lust rada com 
cases.  
Valor :  5  pontos  
Cri tér ios:  propr iedade  adquir ida sobre o  tema,  dinamismo da apresentação,  a tua l idade  dos cases  
apresentados  
 
2 .  E-BOOK EXPERIMENTAL 
- Aqui  as equipes se  aprofundarão no  tema escolhido,  escrevendo  um micropaper  sobre o  tópico.  Os papers  
serão reunidos  em um e-book,  pub licado co mo memoria l  do processo da discip l ina .  
Valor :  5  pontos  
Cri tér ios:  qual idade do  texto ,  d iagramação do paper  de acordo com template ,  revisão  or tográfica.  
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica:  
BORDENAVE, Juan. E. Diaz. O que é Comunicação. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 1997.  
BOUGNOUX, Daniel. Introdução às ciências da comunicação. Bauru, SP: EDUSC, 1999.  
COSTELLA, Antônio. Comunicação: do grito ao satélite. São Paulo: Mantiqueira, 1984.  
Bibliografia Complementar:  
BRAGA, Jose Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia dispositivos sociais de crítica mediática. São Paulo Paulus, 2006.  
FILHO, Clovis de Barros; MARTINO, Luis Mauro Sá. O habitus na comunicação. São Paulo, Paulus, 2005.  
FRANCA, Vera, HOHLFELDT, Antonio e MARTINO, Luiz C. Org. Teorias da Comunicação conceitos, escolas e tendências. 
Petrópolis, RJ Vozes, 2001.  
MATTELART, Armand e MATTELART, Michele. História das teorias da comunicação. 2.ed. São Paulo: Loyola, 1999.  
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas da produção oral e escrita. SP: Martins Fontes, 1998.  
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1994.  
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Outras Indicações Bibl iográficas  
ATEM, Guilherme; OLIVEIRA, Thaiane Moreira de; AZEVEDO, Sandro Torres de (Orgs.). Ciberpublicidade: discurso, 
experiência e consumo na cultura transmidiática. Rio de Janeiro: E-Papers, 2014. 
COVALESKI, Rogério Luiz. O processo de hibridização da publicidade: entreter e persuadir para interagir e compartilhar. 2010. 
176f. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. Disponível em: 
<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/1/TDE-2010-08-16T08:10:19Z-9829/Publico/Rogerio%20Luiz%20Covaleski.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2013. 
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 
KLEIN, Naomi. Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Record, 2008.  
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2015. 
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015. 
SCHWARTZ, Evan I. O futuro da publicidade: novas abordagens à economia da atenção. In: ADLER, Richard P.; FIRESTONE, 
Charles M. A conquista da atenção: a publicidade e as novas formas de comunicação. São Paulo: Nobel, 2002. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
DATAS                                        ATIVIDADES PROGRAMADAS 
01/09 - Apresentação da disciplina, discussão do plano e contrato pedagógico;  

- Dinâmica de integração; 
-  Reconfigurações da public idade  contemporânea:  discussão  inicial  
PROPOSIÇÃO DOS TEMAS 

08/09 RECONFIGURAÇÕES DA PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 
- Ameaças à  publ icidade  trad icional  ( saturação,  c l iques ,  c inismo e  concorrência)  
-  Publ ic idade  híbr ida  
-  Entre tenimento publ ic i tár io  in tera t ivo  
SORTEIO DOS TEMAS ENTRE AS EQUIPES 

22/09 RECONFIGURAÇÕES DA PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 
- Ciberpublic idade  

29/09 MARCAS E BRANDING 
A marca enquanto elemento  centra l  da pub licidade contemporânea  
Disposi t ivos  
Brand ing e  at ivação  
Lovemarks  

06/10 PALESTRA CONVIDADO 
13/10 TENDÊNCIAS NO PLANO ESTRATÉGICO: discussão gera l  dos tóp icos  
20/10 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES NA APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
27/10 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPES 1 e  2  
03/11 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPES 3 e  4  
10/11 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPES 5 e  6  
17/11 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES: ELABORAÇÃO DO MICROPAPER PARA E-BOOK 
24/11 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES: ELABORAÇÃO DO MICROPAPER PARA E-BOOK 
01/12 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES: ELABORAÇÃO DO MICROPAPER PARA E-BOOK 
08/12 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES: ELABORAÇÃO DO MICROPAPER PARA E-BOOK 
15/12 PUBLICAÇÃO DOS PAPERS E DIVULGAÇÃO DO E-BOOK 
22/12 Discussão da jornada e encerramento da disciplina 

REP. 1 ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES 
 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO 
SIM (     )     NÃO (X)  
Propostas submet idas à  Comissão  de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  
-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
Propostas aprovadas pela  Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  
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-  Ind icar  o  número  do processo cadas trado no SIPAC:   
-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

SIM (     )     NÃO (X)  
Número do Programa de  Extensão Regist rado na  PROEXT:  
Nome do Programa de Extensão Registrado  na PROEXT:  
Número Projeto  de Extensão Registrado na PROEXT:  
Nome do Projeto  de Extensão  Regis trado na PROEXT:  

 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  27/06/22  

 
 

 
___________________________________________ 

Coordenador(a)  
 

Data de Ho mologação em Reunião do  Conselho  Diretor do Centro  _____/_____/_____  

 
___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 
 

 

 

 


	BELLOUR, Raymond. Entre imagens: foto, cinema, vídeo. Campinas: Papirus, 1997.

