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PLANO DE CURSO 

DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 

CENTRO DE ENSINO  CURSO 

  
 

COMPONENTE CURRICULAR  
 

CÓDIGO  TÍTULO 

GCAH029  Comunicação e Sociedade 
  

ANO  SEMESTRE  MÓDULO DE DISCENTES  

2020  Calendário Acadêmico Suplementar  25 
 

PRÉ-REQUISITO(S)  

Sem pré-requisitos 
 

CO-REQUISITO(S)  

 
 

CARÁTER   OBRIGATÓRIA X OPTATIVA 
 

CARGA HORÁRIA  

T P EST.  TOTAL ATIVIDADES NO ENSINO NÃO PRESENCIAL  

68   68 h  SÍNCRONAS ASSÍNCRONAS 

28h 40h 

**Teó r ica  (T)  /  P rát ica  (P )  /  Est ágio  (EST. )    

EMENTA 

Relações entre comunicação e sociedade, especialmente na contemporaneidade. Os enlaces entre as mutações da comunicação e as 

configurações da sociabilidade. 
 

OBJETIVOS 

Apresentar  e  debater  p r incíp ios que ar t iculam o papel  da comunicação na sociedade,  na perspectiva 

contemporânea .  Desenvolver  competências para a  formulação de re ferenc iais concei tuais voltados à  

real ização de aná li se  de produtos  comunicac ionais contemporâneos .  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

 Comunicação, cultura e política 

 Cultura e política como mediações constitutivas 

 Comunicação e contemporaneidade  

 Comunicação e representação 

UNIDADE II 

 Comunicação e Poder 

 Teoria cultural, ideologia e linguagem 

  Comunicação e identidade 

  Comunicação e discurso 
 

METODOLOGIA  

O componente vai  ser  ministrado a par t ir  de uma abordagem pedagógica que inclui  a  rea l ização de  

at ividades  s íncronas  com a exposição de e ixos  argumenta tivos centrais relacionados  a  textos  de l ivros  
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acadêmicos,  publ icações  jorna lí s t icas em var iadas  pla ta formas,  per formances ar t ís t icas,  formações  socia is  

contemporâneas,  mater iais  aud iovisua is acessíveis por  meio  de  redes socia is ,  p lata formas de s treaming e 

de compar t i lhamento de vídeos .  Considerando  a importância do contrato  pedagógico e as condições 

excepcionais  do ensino remoto ,  durante o  per íodo de enfrentamento a  uma pandemia  no pa ís,  o  percurso  

metodológico va i  considerar  a  manifes tação dos discentes acerca de interesses especí f ico s de modo a  

es tabe lecer  formas de apropriação de metodologias a t ivas,  colaborat ivas e  par t icipat ivas.  Assim, enquanto  

as a t ividades síncronas se organizam com o es tabelecimento de pac tos ét icos ,  que envolvem a exp loração  

da potência do conta to  face a  face,  pass íve is de serem conformados na exploração do espaço mediado pela 

tecnologia empregada,  seja  por  meio da Turma Vir tual  do SIGAA, Moodle ou do Google Sala de Aula,  

Google Meet,  as a t ividades ass íncronas  podem ter  nas a t ividades s íncronas o  lugar  de sua s íntese .  

Pretende -se ,  assim,  o r ientar  a  le i tura,  acompanhamento,  aná li se de inúmeros mater iais  compar t i lhados,  

seguidas de regis tro  re lato  e  ou re la tór io  com elaboração  ref lexiva e  anal í t ica  em torno das  questões  

abordadas por  conceitos  teór icos e  metodológ icos nos textos que vão nortear  os debates no componente  

cur r icular .  Par te  desses  mater iais  vai  servir  para pautar  as re f lexões  nas aulas síncronas e  par te  das  

produções dos  estudantes va i  ser  empregada para a  const i tuição dos  procedimentos de ava liação  ao  longo  

do semestre .   

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A ava liação  inclui  a  frequência,  par t icipação  e envolvimento do  estudante nas re f lexões.  Ao longo das  

duas unidades,  as equipes ,  com no máximo 3 estudantes ,  formaram uma síntese para ava liar  a  relação  

entre  conceitos,  re ferências teór icas e  mater ia is  empreg ados nas a t ividades ass íncronas,  em cada aula.  

Dez ava liações vão compor a  nota da pr imeira unidade,  com a apresentação por  escr i to  do  relatór io  

anal í t ico,  ar t icula ndo a  aná li se aos concei tos debat idos .  Na segunda unidade,  os  3  rela tór ios  ana lí t icos  

seguintes  vão compor 3  dos  10 pontos  da no ta,  enquanto o  trabalho  analí t ico f inal  va i  ter  peso 7 com a  

apresentação de paper ,  com 4 a 7   páginas,  sem inc luir  capa,  fo lha de rosto ,  ep ígrafe ,  sumár io e  

referências,  em formato A4,  com 30 l inhas por  página,  entrel inhamento 1,5 ,  T imes New Roman,  corpo 12.    
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

DATAS  CONTEÚDO  ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

CARGA HORÁRIA 

DISCENTE 

15/9  

1ª  

Formação do cont rato  

pedagógico ,  com proposição  

dialogada de percurso do 

componente  na relação  com 

as questões contemporâneas .  

Escuta de percepções e  

demandas re f lexivas  na  

consti tuição  do 

contemporâneo co mo uma 

condição  de mútua afe tação.  

Comunicação e Sociedade em 

contexto de pandemia -  

ref lexões    

Aula dialogada durante  

at iv idade  s íncrona ,  por  duas  

horas ,  e  proposição de 

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  d as  

discussões colet ivas.    

Acessar  a  Live real izada pelo  

pesquisador  Áti la  Iamarino  

com o his tor iador  Sidney 

Chalhoub sobre  o  tema Porque  

o Bras i l  não aprende com o  

passado?  Disponíve l  em 

ht tps: / /www.youtube.com/watc

h?v=dhDH8hCz2pA  com 1  

hora e  19 minuntos de  

duração.  No total  é  possíve l  

considerar  a  real ização  de um 

tota l  de  2 horas e  49  minutos  

de at ividades assíncronas,  

considerando a Live ,  o  debate  

com colegas do grupo (45  

minutos)  e  escr i ta  colet iva do  

rela tór io  com respostas às  

questões (45 minutos) .  

22/9  

2ª  

Relação ent re  comunicação,  

cultura e  po lí t ica a  par t ir  das  

mutações  cul tura is  

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas  a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assist ir  o  fi lme 

Cinema,  Aspir inas e  Urubus  

(2005) ,  com 1h40 min  de  

duração .  No tota l  vão ser  

3h10min,  considerando o  

f i lme,  o  debate com co legas do  

grupo (45 minutos)  e  escr i ta  

cole t iva  do re lató r io  com 

respostas às questões (45  

minutos) .  

29/9  

3ª  

Relação ent re  comunicação,  

cultura e  po lí t ica a  par t ir  das  

mutações  cul tura is  

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  o  episód io  

1  (Onde há ruína,  há esperança  

de um tesouro) ,  da sér ie  The  

Get  Do wn,  com 93  minutos  de  

duração .  No tota l  vão ser  

3h03min,  considerando o  

episódio,  o  debate  com colegas  

do grupo  (45 minutos)  e  

escr i ta  cole t iva do re latór io  

com respostas às questões (45  

minutos) .  

6 /10  

4ª  

Cultura e política como mediações 

constitutivas 

 

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  o  episód io  

1  (As guerras da conquis ta) ,  

da sér ie  Guerras do Bras i l ,  

com 27 minutos de duração .  

No to ta l  vão  ser  1h57min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

13/10  Comunicação  e Aula dialogada durante  Proposta de assis t ir  o  episód io  

https://www.youtube.com/watch?v=dhDH8hCz2pA
https://www.youtube.com/watch?v=dhDH8hCz2pA
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5ª  contemporaneidade  at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

2  (As guerras de Palmares) ,  da  

sér ie  Guerras do Brasi l ,  co m 

26 minutos  de  duração.  No 

tota l  vão ser  1h56min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  g rupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

20/10  

6ª  

Comunicação e representação 

 

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  o  episód io  

3  (As guerra do Paraguai) ,  da  

sér ie  Guerras do Brasi l ,  co m 

26 minutos  de  duração.  No 

tota l  vão ser  1h56min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

27/10  

7ª  

Comunicação e  poder  Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  o  episód io  

4  (A revolução  de 1930) ,  da  

sér ie  Guerras do Brasi l ,  co m 

26 minutos  de  duração.  No 

tota l  vão ser  1h56min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iv a  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

3 /11  

8ª  

Teoria cultural, ideologia e 

linguagem 

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  o  episód io  

5  (A universidade do cr ime) ,  

da sér ie  Guerras do Bras i l ,  

com 27 minutos de duração .  

No to ta l  vão  ser  1h57min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

10/11  

9ª  

Teoria cultural, ideologia e 

linguagem 

(elaboração de material de avaliação 

final da disciplina com destinação 

de 8 horas ao longo das próximas 

seis semanas até a entrega no dia 

8/12) 

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta  de ass is t ir  a  edição  

do dia 22 de junho de 2020,  do  

Programa Roda Viva,  c om 

Sí lvio  Almeida,  com duração  

de 1h30 minutos .  No total  vão  

ser  3h ,  considerando  a edição ,  

o  debate com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relatór io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

17/11  

10ª  

Comunicação e identidade 

 

Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de ass ist ir  vídeo de  

bell  hooks,  co m duração de  

3’51” ,  Supremacia branca ,  

Patr iarcado e Capital i smo.  

Disponível  em 

ht tps: / /www.youtube.com/watc

h?v=t76kj2WrxsI  e  a  

https://www.youtube.com/watch?v=t76kj2WrxsI
https://www.youtube.com/watch?v=t76kj2WrxsI
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entrevis ta  de Neusa Sant os  

Souza  ao  Programa Espelho,  

disponíve l  em 

ht tps: / /www.youtube.com/watc

h?v=eugWGvhG48o ,  com 25  

minutos.  No tota l  vão ser  2h ,  

considerando  o vídeo,  o  debate  

com colegas do grupo (45  

minutos)  e  escr i ta  colet iva do  

rela tór io  com respostas às  

questões (45 minutos) .  

24/11  

11ª  

Comunicação e identidade Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta  de  ass ist ir  o  16º  

episódio da 4ª  temporada do  

Greg News (“Cuidado”) ,  com 

32 minutos  de  duração.  No 

tota l  vão ser  2h02min,  

considerando o episódio,  o  

debate  com colegas do  grupo  

(45 minutos)  e  escr i ta  colet iva  

do relató r io  com respostas  às  

questões (45 minutos) .  

1 /12  

12ª  

Comunicação e discurso Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assist ir  o  fi lme 

13ª  Emenda,  com 1h40  

minutos de duração.  No tota l  

vão ser  3h10min,  considerando  

o fi lme,  o  debate com colegas  

do grupo  (45 minutos)  e  

escr i ta  cole t iva do re latór io  

com respostas às questões (45  

minutos) .  

8 /12  

13ª  

Comunicação e discurso Aula dialogada durante  

at ividade s íncrona ,  por  duas  

horas,  e  proposição de  

at ividade ass íncrona  co m 

formulação de perguntas a  

serem respondidas a  par t ir  das  

discussões colet ivas.  

Proposta de assis t ir  a  Live  

conduzida pelo jorna li s ta  

Ricardo Kotsc ho,  As vár ias  

faces da  resis tênc ia.  Co m 

Ail ton Krenak,  João Silvér io  

Trevisan e Oswaldo de  

Carmargo,  com 1  h e  19  

minutos de duração.  No tota l  

vão ser  2h49min,  considerando  

o vídeo,  o  debate co m colegas  

do grupo  (45 minutos)  e  

escr i ta  cole t iva do re latór io  

com respostas às questões (45  

minutos) .  

15/12  

14ª  

Finalização da  disc ipl ina  (28 

horas de a t ividades s íncronas  

e  40 assíncronas,  sendo 31 

horas e  45 minutos  para 

assis t ir  e  produzir  rela tór ios  

e  mais 8  horas e  15minutos  

para e laboração de paper )  

Apresentações dos mater ia is  

aval iados,  após retorno.  

Aval iação do processo  

implementado durante o  

semestre  sup lementar .  

 

 

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 cadastrado no SIPAC:   

https://www.youtube.com/watch?v=eugWGvhG48o
https://www.youtube.com/watch?v=eugWGvhG48o
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Propostas aprovadas pela Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  

-  Ind icar  o  número  do processo cadastrado no SIPAC:   

-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS NO SEMESTRE _________  

 

 

Nome:  Jussara Peixo to Maia         Ass inatura:                

 

T itulação:  Doutora em Comunicação e  Cul tura Contemporâneas  Em exercíc io  na UFRB desde:  13 /08/2012  

 

Nome:  _________________________________________Assinatu ra:  _______________________________  

 

T itulação:______________________________________ Em exercício  na  UFRB desde:  ____/_____/_____  

 

  
 
NI 

Data de Aprovação em Reunião do Coleg iado do Curso  _____/_____/_____  

___________________________________________ 

Coordenador(a)  

 

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

___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do XXXXX  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

 
PLANO DE CURSO 

DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 

CENTRO DE ENSINO CURSO  

CAHL JORNALISMO 
 

COMPONENTE CURRICULAR  
 

CÓDIGO  TÍTULO 

 

 
 TEMAS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO  

  

ANO  SEMESTRE  MÓDULO DE DISCENTES  

2020  Calendário Acadêmico Suplementar  Até 20 DISCENTES  
 

PRÉ-REQUISITO(S)  

 
 

CO-REQUISITO(S)  

 
 

CARÁTER   OBRIGATÓRIA X OPTATIVA 
 

CARGA HORÁRIA 

T P EST.  TOTAL ATIVIDADES NO ENSINO NÃO PRESENCIAL 

 

42 

 

26 

  

68 

SÍNCRONAS ASSÍNCRONAS 

42 horas   26 horas  

**Teór ica  (T)  /  Prát ica  (P)  /  Estágio  (EST. )    

EMENTA 

 

Abordagem dia lógica  para  as questões da  comunicação contemporânea.  Enquadramentos midiá ticose  e  a  

produção de sentidos na  conjuntura  atual.  As re lações existentes entre a  mídia  e  o jornal ismo em  art iculação 

com temas diversos l igados à  saúde,  à  educação,  ao meio ambiente , ao esporte ,  à pol í tica,  à  religião  e  à  

sociedade  de  forma geral .  O jornalismo,  as redes socia is digi ta is  e  as formas de  c i rculação da  informação 

no Brasi l e no mundo . O fenômeno da desinformação e sua  art iculação com movimentos ant ic iência, 

ant ivacina,  ant imídia.   

 
 

OBJETIVOS 

 

1- Compreender os enquadramentos midiáticos como molduras que produzem sentidos  

2- Refletir sobre fenômenos como os movimentos anticiência, antivacina, antimídia que apontam uma conjuntura associada às 

redes de desinformação na construção de narrativas audiovisuais do youtube ou do telejornalismo. 

3-  Refletir sobre as possibilidades de contribuição de textos audiovisuais na construção de sentidos de prevenção e no combate 
à desinformação, especialmente no contexto da pandemia, em que informações  falsas ou enganosas prejudicam à saúde 

pública, principalmente das populações mais vulneráveis.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1-  Os enquadramentos midiá ticos e a produção de sent idos  

2-  Os enquadramentos midiá ticos em contexto de  crise  sani tária  e  o concei to de  saúde para  além da doença 

3-  Da revol ta  da vacina no século passado aos movimentos ant ivacina a tuais  

4-  A percepção públ ica da c iência  e o negacionismo  

5-  As redes de  desinnformação  

6-  A descrença na mídia  enquanto fonte de informação  

7-  As mídias socia is e o potencia l  de  pla taformas , como o youtube.  
8-  As narra t ivas audiovisuais e  a  construção de argumentos que produzem sent idos  

 
 

METODOLOGIA  

1-  aulas interativas, uso de plataformas para diálogos interativos, com exposições de docentes e estudantes, uso de internet, 

vídeos.  

2- Uso de textos e produções audiovisuais como  suporte em discussões e debates.   

3- Estudo orientado para leitura e análise de produtos audiovisuais apresentados em seminários pelas/os estudantes, com a 

participação das docentes e eventuais debatedores convidados.  

4- Apresentação e debate sobre os resultados alcançados. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Processual, com base na participação, frequência e retorno das atividades propostas para leitura e análise como suporte das aulas 

dialogadas online, além da participação em seminários individuais e/ou em grupo, com avaliação colaborativa de professores e 

colegas. 

 

Avaliação 1 – avaliação formativa individual para diagnóstico do conhecimento prévio dos discentes – (8,0) + 2,0 participação e 

frequência  

Avaliação 2 – Seminário - análise do enquadramento midiático de produto audiovisual (8,0) + 2,0 participação e frequência 

 
Cri tér ios:  Dinâmica da  apresentação;  

Objet ividade e  clareza  nas ideias apresentadas ;  

               Ident i f icação dos argumentos construídos pela  narra tiva  analisada ; 

               Checagem e apuração das informações  apresentadas pela  narra tiva ;  

               Anál ise  art iculada com as reflexões teóricas propostas;   

 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibl iografia Básica do Componente Curricular  

 

FRANCA, Vera, HOHLFELDT, Antonio e MARTINO, Luiz C. Org. Teorias da Comunicação: conceitos, 

escolas e tendências. Petropolis – RJ: Vozes, 2001. 

INNIS, Harold A. O viés da comunicação. Petrópolis – RJ: Vozes, 2011.  

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 

Bibl iografia Complementar do Componente Curricular  

 

BOUGNOUX, Daniel. Introdução às ciências da comunicação. Bauru: EDUSC, 1999. 

MARQUES DE MELO, José. História do pensamento comunicacional: cenários e personagens. São Paulo: Paulus, 2003. 

MARQUES DE MELO, José. Os caminhos cruzados da comunicação: política, economia e cultura. São Paulo: Paulus, 2010. 

MARTINO, Luiz Claudio. et al. Teorias dos meios de comunicação no Brasil e no Canadá. Vol. 1. Salvador: EDUFBA, 2013. 

MARTINO, Luiz Claudio. et al. Teorias dos meios de comunicação no Brasil e no Canadá. Vol. 2. Salvador: EDUFBA, 2013. 
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Outras Indicações Bibl iográficas 

 

              Andrade, Rodrigo. Laços em recuperação. Pesquisa FAPESP. São Paulo, 11 jun. 2020. ed. 292. 

Costa, M.C R; Bortoliero, S.T. (2016). Enquadramento (framing) da saúde em programas da série ‘Ser Saudável’ na TV 

Brasil. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación., v.13, n.24, p.220-231. Disponível em: 

https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/673. 

Costa, Márcia Cristina Rocha et. al.;  Narrativas e Narradores de Vacinas no Youtube. Anais do Intercom, 2019. Disponível       

em: portalintercom.org.br/anais/nacional2019/resumos/R14-1568-1.pdf. 

Genro Filho, A. (1989). O Segredo da Pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre: Ortiz (2ª impressão). 

Machado, C. V.; Dourado, D. A.; Santos, J.G.; Santos, N.  (2020). Ciência contaminada – analisando o contágio da 
desinformação sobre coronavírus no youtube.  Disponível em: https://laut.org.br/ciencia-       

contaminada.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cincia_contaminada.  

Nogueira, L. (2019). A tela como local para o discurso jornalístico: quando a universalidade toca a superfície. Anais do 

17º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo - SBPJor. Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia (GO). 

Disponível em: http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2019/paper/viewFile/1983/1197.  

  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

DATAS  CONTEÚDO  ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

CARGA HORÁRIA 

DISCENTE 

 

 

 

 

 
 

16/09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23/09 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apresentação do conteúdo da 

disc ipl ina,  metodologia,  

aval iações e discussões de  

sugestões discentes para  

incluir  no conteúdo ou nos 

f luxos de  a tividade,  de  acordo 

com a proposta da  disc ipl ina . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enquadramentos midiá t icos e  

a  produção de sent idos .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aula  dia logada sobre  o 

conteúdo da discipl lina , os 

textos que serão discut idos e  as 

propostas discente para 

inclusão no conteúdo 

programáticos,  em consonância 

com a proposta de discussão da 

disc ipl ina.  Debate  de  ideias, 

encaminhamentos e f luxos das 

a t ividades no decorrer  do 

semestre . Apresentação e 

discussão das formas de 
interação proposta para a 

turma. Indicação de texto  para 

le i tura e vídeo para a  próxima 

aula  dia logada.    

 

 

 

Aula  dia logada com base  na 

le i tura proposta para 

compreender os 

enquadramentos midiá t icos e a 
produção de sent idos, com 

reflexões teóricas e  exemplos 

de  produções midiá t icas 

 

 

 

 

 
3h –  le itura  de textos para  o 

conteúdo da aula  síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 
anterior.   

 

 

https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/673
https://laut.org.br/ciencia-
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2019/paper/viewFile/1983/1197
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30/09  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

14/10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque entender o concei to de  
saúde para a lém da doença em 

contexto de  crise  sani tária .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O movimento antivacina . E a  

expecta t iva  sobre a vacina  

contra  a  covid-19 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A percepção pública da  

c iência  e  o negacionismo.   

 

 

 

 

 

 
 

 

As redes de  desinformação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

audiovisuais como exemplo 

para  anál ise  em conjunto com a 

turma.  

  

 

 

Compreender o conce i to 
ampliado de saúde,  para  além 

da doença,  especialmente  no 

contexto da pandemia de covid-

19,  em que as populações mais 

vulneráveis  sofrem mais , 

revelando desigualdades, 

racismo e  xenofobia.  Reflexões 

com base em sugestão de 

texto/exemplos de vídeos pa ra 

anál ise conjunta .  

 

 
 

Compreender que esse  

fenômeno não é  recente  e  está 

art iculado a outras conjunturas 

pol í t icas,  socia is, ambienta is, 

cul t lurais.  Refle t i r 

teoricamente sobre  o 

texto/vídeo proposto como 

exemplo para  entender 

argumentos e construções 

narra t ivas 
 

 

 

Refle t i r  com base  em sugestão 

de  texto l ido e exibição de 

exemplos, qual a  percepção da 

população sobre  a  ciência , 

como o negacionismo se  revela 

e  confronta fa tos c ient í f icos 

com opiniões sem base  na 

c iência .  
 

 

Refle t i r sobre o potencia l de 

disseminação de conteúdos 

fa lsos ou enganadores nas 

mídias sociais,  especia lmente 

no youtube.  Re fle t i r  com base 

em estudos real izados na 

pla taforma e anal isar  exemplos 

desta  mídia social .   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 

anterior.   

 

 

 

 

 

 
 

3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 

anterior.   

 

 

 

 
 

 

 

3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 

anterior.   

 

 
 

 

 

3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 

anterior.   
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28/10  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

04/11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11/11 

18/11 

25/11 

02/12 

09/12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12 
 

O papel  da  mídia enquanto 

fonte  de informação. / O 

potencia l  do youtube para  

divulgação da c iência .  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[SBPJor]   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seminários/debates 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanço de resul tados  
 

Refle t i r e anal isar  vídeos 

informat ivos sobre  a  covid-19 

em difrentes formatos e 

est ra tégias de  construção 

narra t iva que contr ibuem para 

a  divulgação da c iência.   

 
 

 

 

 

 

Propor a t ividade em grupo para 

execução e postagem pelos 

a lunos na data  de  hoje .  

Sugestão:  propor uma questão a 

ser  debat ida  pelos discentes no 

fórum onl ine .   

 
 

 

 

A part i r  do dia  11 de  novembro, 

as aulas dia logadas serão 

dest inadas a  seminários em 

grupo,  com apresentação e 

anál ise  de  produtos sugeridos e  

anal isados pela turma. Neste 

momento,  a lém das docentes 

envolvidas na  condução da 
disc ipl ina,  também podem 

part ic ipar  fontes convidadas 

para  os debates.  

 

 

 

 

 

 

Discussão sobre  a  experiência 

do semestre  em at ividades não 
presencia is,  balanço dos 

resul tados a lcançados.   

 

 

 

3h-  estudo dir igido para  a 

próxima aula síncrona e 

contr ibuições de  conteúdo 

format ivo individual  no forum 

on l ine  sobre os temas da  aula 

anterior.   

 
 

 

 

 

 

3h -  At ividade discente  (que 

servirá  como aval iação 

format iva  individual) . Tarefa 

assíncrona.  Contribuições de 

conteúdo format ivo individual 

a  part i r  das lei turas sugeridas e 

da  questão debat ida.   
 

 

 

 

3h para  organização de cada 

seminário semanal, a parti r  das 

le i turas sugeridas, preparação 

da apresentação, escolha de 

vídeo para análise  de  cada 

grupo e  eventuais convites a 

debatedores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

USO DE ANIMAIS NAS ATIVIDADES DE ENSINO  

SIM (    )    NÃO ( x ) 

Propostas submetidas à  Comissão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  

-  Indicar o número do p rocesso cadastrado no SIPAC:   

Propostas aprovadas pela  Comissão de Ética no Uso de Animal  (CEUA)  

-  Indicar o número do p rocesso cadastrado no SIPAC:   

-  Indicar o período de vigência do Protocolo Aprovado:  
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DOCENTES RESPONSÁVEIS NO SEMESTRE 2020.3  

 

Nome:  Márcia Rocha                Assinatura:   

 

Ti tulação: Doutora em Cul tura  e Sociedade  

 

Em exercíc io na  UFRB desde:  14/06/2010 

 

 

 

Nome:  Lei la  Nogueira              Assinatura:   

 

Ti tulação: Doutora em Comunicação e  Cultura  Contemporâneas   
 

Em exercíc io na  UFRB desde:  04/08/2009 

 

 
 
NI 

Data de Aprovação  em Reunião do Colegiado do Curso  _____/_____/_____  

___________________________________________ 

Coordenador(a)  

 

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

___________________________________________ 

Presidente  do Conselho Diretor do CAHL 

 

Leila Maria Nogueira de Almeida Kalil
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

 
PLANO DE CURSO 

DE COMPONENTE 

CURRICULAR  

 

CENTRO DE ENSINO  CURSO 

Centro de Artes, Humanidades e 

Letras (CAHL) 

Bacharelado em Comunicação 

Social/Jornalismo 
 

COMPONENTE CURRICULAR  
 

CÓDIGO  TÍTULO 

 

GCAH065 

 

 Temas Especiais em Rádio  
 

  

ANO  SEMESTRE  MÓDULO DE DISCENTES  

2020  Calendário Acadêmico Suplementar  15 
 

PRÉ-REQUISITO(S)  

Não há 
 

CO-REQUISITO(S)  

Não há 
 

CARÁTER   OBRIGATÓRIA    x  OPTATIVA 
 

CARGA HORÁRIA  

T P EST.  TOTAL ATIVIDADES NO ENSINO NÃO PRESENCIAL 

42h 26h 00 68h SÍNCRONAS ASSÍNCRONAS 

18h 50h.  

**Teó r ica  (T)  /  P rát ica  (P )  /  Est ágio  (EST. )    

EMENTA 

A Linguagem Radiofônica: Formas narrativas, diálogos dramáticos; os formatos dramáticos – estilos de programas dramatizados. 

Aspectos históricos da radiodramatização; Radionovela – História das Primeiras Produções. Dramatização Radiofônica: escuta de 

histórias dramatizadas; os recursos de sonoplastia; efeitos sonoros no estúdio; técnicas de Interpretação para o Rádio dramatizado. 

Dramatização no Rádio Hoje. Produção e Gravação de Peças Dramatizadas. 
 

OBJETIVOS 

 Proporcionar ao/a aluno/a capacidade de compreensão da importância da dramatização no rádio;  

 Proporcionar ao estudante o conhecimento das técnicas dialógicas radiofônicas; 

 Compressão da importância persuasiva da narrativa dramatizada retomando o papel da dramatização e sua inserção na 

programação radiofônica; 

 Inserir o estudante na prática das técnicas de roteiros para o rádio e efeitos sonoros; 

 Capacitar o estudante para a produção e veiculação de peças dramatizadas em diversos formatos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Linguagem Radiofônica 

1.1 Formas narrativas, diálogos dramáticos 

1.2 Os formatos dramáticos – estilos de programas dramatizados 

1.3 Aspectos históricos da radiodramatização 
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1.4 Radionovela – História das Primeiras Produções 

 

Dramatização Radiofônica 
2.1 Escuta de histórias dramatizadas 

2.2 Os recursos de sonoplastia 

2.3 Efeitos sonoros no estúdio 

2.4 Técnicas de Interpretação para o Rádio dramatizado. 

 

Dramatização no Rádio Hoje 

3.1 As dramatizações das notícias e casos de polícia 

3.2 Os sociodramas 

3.3 A publicidade dramatizada 

3.4 Peças Radiofônicas 

3.5 Roteiro 

 

Produção e Gravação de Peças Dramatizadas 

 
 

METODOLOGIA  

O curso será ministrado de forma s íncrona e  ass íncrona.  Os encontros s íncronos,  de acordo com o 

cronograma,  consis t irão  de aulas dia logas por  meio da p lata forma Google Meet (ou outra a  ser  indicada  

pela UFRB).  As aulas d ialogadas terão  com ponto  de par t ida  at ividades real izadas de  forma assíncrona.  

As a t ividades assíncronas,  conforme o cronograma,  será disponibi l izada semanalmente ,  podendo o/a 

discente acessar  ao longo da semana  no Google Class  (ou na  turma vi r tual  do SIGAA).  Neste  ambiente 

vão  ser  disponib i l izado textos,  áudios,  v ídeos,  a lém da  or ientação para a  at ividade cr í t ica.   

 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação ocorrerá de modo contínuo e processual com base na presença/interação à plataforma virtual. Ao longo das diversas 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre serão realizadas avaliações entre os pares e coavaliação, embora o responsável pela 

nota final seja o docente. Ao final do curso também será realizado uma avaliação global e autoavaliação de acordo com as 

competências estabelecidas nos objetivos.  

 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliograf ia  Básica do Componente Curricular  

 

BRANDÃO, Cristina; FERNANDES, Guilherme. O Passado e o Presente da Dramaturgia Radiofônica no Brasil. Rádio-Leituras 

5(1). Santa Maria: UFSM, 2014. 

CÉSAR, Cyro. Rádio: Inspiração, transpiração e emoção. São Paulo: Ibrasa, 1996. 

JOSÉ, Carmen Lúcia; SERGL, Marcos Júlio. Voz e roteiros radiofônicos. São Paulo: Paulus, 2015. 

 

Bibliograf ia  Complementar do Componente Curricular  

 

AGUIAR, Ronaldo. Almanaque da Rádio Nacional. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2007. 

ALBANO DA SILVA, Júlia Lúcia de Oliveira. Rádio - oralidade mediatizada: o spot e os elementos da linguagem radiofônica. 

São Paulo: Annablume, 1999.  

BALSEBRE, Armand. A linguagem radiofônica. In: MEDITSCH, Eduardo. (org.). Teorias do Rádio: Textos e Contextos. vol.1. 

Florianópolis: Insular, 2005. p. 327-336. 

BARBOSA, Marialva. História da Comunicação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2014. 

BRANDÃO, Cristina. Do radioteatro ao teleteatro. In: ______. O Grande Teatro Tupi do Rio de Janeiro: o teleteatro e suas 
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múltiplas faces. Juiz de Fora: Ed. UFJF; Op.com, 2005. p. 41-65.  

CALABRE, Lia. O rádio na sintonia do tempo: radionovelas e cotidiano (1940-1946). Rio de Janeiro: Edições Casa Rui Barbosa, 

2006. 

CALABRI, Lia. A era do rádio. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

CARMO, Laura (org). Oduvaldo Vianna, Herança de Ódio. Rio de Janeiro: Edições Casa Rui Barbosa, 2007.  

CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: práticas de locução AM e FM. 2ª ed. São Paulo: Ibrasa, 1990. 

COSTA, Cristina. A milésimo segunda noite: da narrativa mítica à telenovela: análise estética e sociológica. São Paulo: 

Annablume, 2000. 

DIAS, Fábio Barbosa. Jingle é a alma do negócio: a história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores. São 

Paulo: Panda Books, 2017. 

DINIZ, José Alencar. A recriação dos gêneros eletrônicos analógico-digitais: radionovela, telenovela e webnovela. 2009. 254f. 

Tese de Doutorado (Doutorado em Comunicação Social). Programa de Pós-graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

DATAS  CONTEÚDO  ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

CARGA HORÁRIA 

DISCENTE 

14/09 a 

18/09  

1 .Ambientação  na  

plata forma.  2 .  Apresentação  

da ementa,  conteúdo  

programát ico,  es tratégias de  

ensino e aprendizagem.  

3 .  Rádio :  o  ve ículo ,  as  

carac ter í st icas,  conteúdo s e  

his tor icidades.  

 

Encontro s íncrono  para  

es tabe lec imento do cont rato  

do curso .   

Atividades  assíncrona de  

lei tura  dir igida,  com 

part icipação em fórum de  

discussão  no Google Sala  de  

Aula (ou na turma vi r tua l  do  

SIGAA).   

Escuta de documentos sonoros  

e/ou aud iovisua is.   

Encontro s íncrono:  

14/09 das 14 :00 às 15:30h 

(1,5h) .  

 

Atividades  ass íncronas:  3 ,5h.   

 

Total :  5h  

21/09 a 

25/09  

3.  Rádio :  o  ve ículo ,  as  

carac ter í st icas,  conteúdos e  

his tor icidades.  

4 .  Histor ic idade  da 

Dramatização no Rádio  e  na  

Mídia Sonora:  da nar rat iva 

mídia  ao podcast .   

Encontro s íncrono  para  

fechamento de debates das  

at ividades assíncronas  

referente ao ponto 3 .   

Atividades ass íncronas de  

lei turas e  escutas dir igidas.   

 

Encontro s íncrono:  

21/09 das 14 :00 às 15:30h 

(1,5h) .  

 

Atividades  ass íncronas:  3 ,5h.   

 

Total :  5h  

28/09 a 

09/10  

4.  Histor ic idade  da 

Dramatização no Rádio  e  na  

Mídia Sonora:  da nar rat iva 

mídia  ao podcast  

5 .  Linguagem rad iofônica :  

concei tuação e  apreciação.   

Encontro s s íncronos  para  

fechamento de debates das  

at ividades assíncronas  

referente aos pontos 4  e  5 .  

Atividades ass íncronas de  

lei turas e  escutas dir igidas.   

Atividades ass íncronas de  

produção radiofônica:  esquetes  

ressa l tando os elementos da  

l inguagem rad iofônica.  

Encontros síncronos:  

28/09 das 14:00  às 15:30h  

05/10 das 14:00  às 15:30h (3h)  

 

Atividades  a ss íncronas:  7h.   

 

Total :  10h  

12/10 a 

23/10  

6.  Dramatização :  fo rmatos 

especí f ico e  apropr iações de 

out ros  gêneros radiofônicos.   

7 .  A Dramaturgia e  suas 

relações com a Public idade e  

Propagando  e com o 

Jorna li smo.    

Encontros s íncronos  para  

fechamento de debates das  

at ividades assíncronas  

referente aos pontos 6  e  7 .  

Atividades ass íncronas de  

lei turas e  escutas dir igidas.   

Atividades ass íncronas de  

produção radiofônica :  spot  e  

not íc ias dramat izadas.   

Encontros síncronos:  

12/10 das 14:00  às 15:30h  

19/10 das 14:00  às 15:30h (3h)  

 

Atividades  ass íncronas:  7h.   

 

Total :  10h  

26/10 a 

04/12  

8.  Técnicas de Dramatização:  

voz ,  sonoplas t ia  e  ro teiro  

9 .  Produção or ientada :  

adaptação,  cr iação ,  gravação  

e edição.  

Encontros s íncronos  para  

apresentação e debate das  

técnicas de dramat ização.   

Atividades ass íncronas de  

lei tura e  fórum.  

Atividades ass íncronas de  

produção rad iofônica :  

radiotea tro ,  rád ioser iado e  

Encontros síncronos:  

26/10 das 14:00  às 15:30h  

02/11 das 14:00  às 15:30h  

09/11 das 14:00  às 15:30h  

16/11 das 14:00  às 15:30h  

23/11 das 14 :00 às 15:30h 

(7,5h)  
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radionovela para veículos  

tradicionais e  para o  cenár io  

convergente da  web .   

Atividades  ass íncronas:  22h.   

 

Total :  29,5h 

07/12  a  

18/12  

10.  Apreciação  cr í t ica -

ref lexiva da  produção 

or ientada.   

11.  Aval iação  e 

autoavaliação  do componente  

cur r icular .   

Encontro síncrono para o  

encerramento  e  ava liação do  

componente curr icular .   

 

Coaval iação e autoavaliação  

no ambiente vi r tua l  

(assíncrono)  

 

Encontro Síncrono:  

14/12 das 14 :00 às 15:30h 

(1,5h) .  

 

Atividades  ass íncronas:  7h.   

 

Total :  8 ,5h  

 

 

   Atividades  Síncronas:  18h 

Atividades  Assíncronas:  50h  

Total :  68h  

 

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 p rocesso  cadastrado no SIPAC :   

Propostas aprovadas pela Co missão de  Ét ica  no Uso de Animal (CEUA)  

-  Ind icar  o  número  do p rocesso  cadastrado no SIPAC :   

-  Ind icar  o  per íodo de vigência  do Protoco lo Aprovado:  

 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS NO SEMESTRE 2020.3  

 

 

Nome:  Guilherme More i ra  Fernandes                           Assinatura:  _______________________________ 

 

T itulação:  Doutor                                                       Em exerc íc io  na UFRB desde:  1º /05/2018  

 

Nome:  ______________________ ___________________Assinatura:  _______________________________ 

 

T itulação:______________________________________ Em exercício  na  UFRB desde:  ____/_____/_____  

 
 
NI 

Data de Aprovação  em Reunião do Coleg iado do Curso  _____/_____/_____  

___________________________________________ 

Coordenador(a)  

 

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

___________________________________________ 

Presidente do Conselho  Diretor do CAHL 

 

 

 


