
1º PRIMEIRO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

LINGUA PORTUGUESA E COMUNICAÇÃO  TEÓRICA                            60 
EMENTA 
As particularidades das modalidades escrita e oral; as estratégias de textualização 
(referência, correferência e sequência); a leitura e a produção de gêneros 
acadêmicos/jornalísticos; as convenções gráficas e morfossintáticas do sistema 
linguístico. A normatização do texto científico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANTUNES, Irandé. Lutar com Palavras . Coesão e Coerência. São Paulo: Parábola, 
2006. 
BAZERMAN. C. Gêneros textuais, tipificação e interação . São Paulo Cortez, 2005.  
KOCH, Ingedore; ELIAS, Vanda. Ler e Escrever : estratégias de produção textual. 2 ed. 
SP: Contexto, 2010.  
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 
universidade . São Paulo: Parábola Editorial, 2010 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTUNES, Irandé. Análise de Textos : fundamentos e práticas. SP: Parábola Editorial, 
2010. 
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. IN: Estética da Criação Verbal . São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. p.277-326.  
DIONISIO, Ângela Paiva Dionísio, MACHADO, Ana Rachel & BEZERRA, Maria 
Auxiliadora. (orgs.) Gêneros Textuais e Ensino . Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.  

 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

INTRODUÇÃO AO JORNALISMO TEÓRICO-PRÁTICA                 60 

 
O jornalismo como campo profissional e de conhecimento. História do jornalismo. 
Aspectos históricos e contemporâneos do jornalismo brasileiro. A função, o papel social 
e os fundamentos da profissão. Os campos de atuação, tendências e desafios 
contemporâneos da profissão. Noções gerais sobre organização, funcionamento e 
rotina de produção da notícia. O conceito de notícia. Prática laboratorial: produção da 
notícia. 
BIBLIOGRAF IA BÁSICA  
BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa . Rio de Janeiro: Mauad, 2007. 
KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo  - o que os jornalistas 
devem saber e o público exigir. São Paulo: Geração Editorial, 2004.  
TRAQUINA, N. Jornalismo : questões, teorias, estórias. Lisboa: Veja, 1999. 
MEDINA, Cremilda. Profissão jornalista : responsabilidade social. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1982.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
TRAVANCAS, Isabel. O mundo dos jornalistas . São Paulo, Summus, 1992. 
DINES, Alberto. O papel do jornal e a profissão de jornalista . Summus Editorial, São 
Paulo, 1986. 
GENTILE, V. Democracia de massas : jornalismo e cidadania. EDIPUCRS, Porto 
Alegre, 2005.  



TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século XX . São Leopoldo, Unisinos, 
2002. 

 

DISCIPLINA                                      
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO I TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Aspectos sociais, políticos e culturais da Comunicação. A comunicação como campo de 
conhecimento. A sociedade de massa e a cultura de massa. Contextos e histórias das 
teorias de comunicação de massa, os meios e as mediações. Teorias da comunicação 
de massa e a teoria hipodérmica, a teoria funcionalista e a teoria estruturalista. Estudos 
sobre persuasão, efeitos, usos e gratificações e líderes de opinião. Linhas gerais sobre 
a teoria crítica.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MATTELART, Armand. MATTELART, Michelle. História das teorias da comunicação.  
São Paulo: Loyola, 1999 
THOMPSON, John. A mídia e a modernidade.  Petrópolis, Vozes, 1998 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação . Lisboa, Presença, 1999. 
CITELLI, A. [et al.] (orgs.). Dicionário de Comunicação: escolas, teorias e autores. São 
Paulo: Contexto, 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GONTIJO, Silvana. O livro de ouro da comunicação . Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 
GUARESCHI, Pedrinho. Mídia, educação e cidadania . Petrópolis: Vozes, 2005 
HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da 
comunicação . Petrópolis: Vozes, 2001. 
OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de (Org.). Agulha hipodérmica : o poder e os efeitos 
dos meios de comunicação de massa. Macapá: Seama, 2002. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

FILOSOFIA DA COMUNICAÇÃO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
A crítica da modernidade. O problema da verdade. Os jogos de linguagem e os atos de 
fala. Paradigmas da linguagem. Linguagem, pensamento e cotidiano. O código, a 
representação e a realidade. Perspectivas filosóficas sobre a tecnologia e a sociedade. 
Virtualidade, simulação e tecnocultura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem . São Paulo: Hucitec, 2009. 
GOMES, Pedro Gilberto. Filosofia e ética da comunicação na midiatização da  
Sociedade. São Leopoldo: Unisinos, 2006. 
DELEUZE, Gilles. GUATARRI, Félix. O que é filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992. 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso . São Paulo: Loyola, 1996. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LEVY, Pierre. O que é o virtual?  Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 



MARTÍN-BARBERO, Jesús. Razón técnica y razón política: espacios/tiempos no 
pensados. Revista ALAIC , n. 1, 2011. 
DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido . São Paulo: Perspectiva, 2007. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ANTROPOLOGIA CULTURAL TEÓRICA                         60 

EMENTA 
Introdução ao campo de estudos da Antropologia. O conceito antropológico de cultura. 
Cultura, globalização e poder: o etnocentrismo e a diversidade cultural. Cultura, poder e 
políticas públicas. Aspectos sociológicos e políticos da cultura brasileira. Comunicação e 
Antropologia - tópicos especiais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DAMATTA, Roberto. Relativizando : uma introdução à Antropologia Social. São Paulo: 
Perspectiva, 1981. 
DAMATTA; ROBERTO. O que faz o brasil, Brasil ?. Editora Rocco, Rio de Janeiro, 
1986. 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura  – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001 
TRAVANCAS, Izabel; FARIAS, Patrícia (org). Antropologia e Comunicação . Rio de 
Janeiro: Garamond, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
DAMATTA, ROBERTO. Carnavais, Malandros e Heróis : para uma sociologia do 
dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
SODRÉ, N. W. Síntese de história da cultura brasileira . Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. 
RUBIM, Antonio Albino Canelas. Políticas culturais e os novos desafios. Matrizes , USP, 
São Paulo, Ano 2 – nº 2, 2009.  
RUBIM, Linda (org). Organização e produção da cultura . Salvador: EDUFBA, 2005.  
 

 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
História da fotografia. Fotografia analógica e fotografia digital. Considerações teóricas e 
metodológicas do uso da fotografia como fonte. Domínio da técnica fotográfica, 
valorizando a educação estética como uma apreensão criadora da realidade. Cultura 
visual e atitude criativa diante do conteúdo da forma e dos sentidos da imagem 
fotográfica. A fotografia e os meios de comunicação. Iniciação à composição fotográfica 
A prática da fotografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BARTHES, Rolland. A câmera clara. .3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
DUBOIS, Phillipe. O Ato Fotográfico . Campinas: Papirus, 2004. 
KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica . 2.ed. São Paulo: Atelie 
Editorial, 2000. 
KUBRUSLY, Cláudio A. O Que é Fotografia . 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 



 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARTHES, Rolland. A câmera clara. .3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
BUSSELE, Michel. Tudo sobre fotografia. São Paulo, Thomson, 1979. 
MACHADO, Arlindo. A Ilusão Especular , Brasiliense/Funarte, São Paulo, 1984. 
SONTAG, Susan. Ensaios Sobre Fotografia , Editora Arbor, Rio de Janeiro, 1981. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

REDAÇÃO E REPORTAGEM I TEÓRICO-PRÁTICA              60 

EMENTA 
Fundamentos e especificidades do discurso e da linguagem jornalística. Fundamentos 
dos gêneros jornalísticos. O conceito e a história dos gêneros jornalísticos: informação e 
opinião; o relato e o comentário. Notícia e critérios de noticiabilidade. Estrutura e 
construção da notícia: lead, pirâmide invertida e os formatos alternativos. O processo de 
reportagem: fundamentos introdutórios sobre Pauta e entrevista no jornalismo. 
Produção laboratorial e aplicação das técnicas de redação e entrevista jornalística.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
LAGE, Nilson. Linguagem jornalística . 8. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
____________. Estrutura da Notícia . São Paulo: Ática, 2002. 
MELO, J. M. A opinião no jornalismo brasileiro . Petrópolis: Vozes, 1985. 
SODRÉ, Muniz e FERRARI, Maria Helena. Técnica de redação : o texto nos meios de 
informação. Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1978. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHAPARRO, Manoel Carlos. Pragmática do jornalismo . São Paulo. Summus, 1994. 
CHAPARRO, Manoel Carlos. Sotaques d’aquém e d’além mar  – percursos e gêneros 
do jornalismo português e brasileiro. Santarém. Jortejo, 1998. 
MEDINA, Cremilda de Araújo. Notícia, um produto à venda . 6ªed. São Paulo: 
Summus, 1988. 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário . 4. ed. São Paulo: Contexto, 2003 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

FOTOJORNALISMO TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Linguagem fotográfica e seus elementos. O fotojornalismo e a fotografia documentária.  
História do fotojornalismo no Brasil e no mundo. Os gêneros do fotojornalismo. O 
fotojornalismo e sua utilização como texto não verbal da reportagem. A pauta no 
fotojornalismo e a atuação do repórter fotográfico no processo de reportagem. Técnicas 
de equipamentos, filmes, fotometragem e iluminação para jornalismo. Composição. A 
fotografia digital no fotojornalismo. Edição e apresentação de imagens no fotojornalismo 
e na fotografia documentária.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



SOUSA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental . Florianópolis: 
Letras Contemporâneas, 2000.  
SOUZA, Jorge Pedro. Introdução à história, às técnicas e à linguagem da  fotografia 
na imprensa . Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004. 
VERGER, Pierre. Repórter fotográfico . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  
GURAN, Milton. Linguagem Fotográfica e Informação , Rio Fundo Editora, 1992. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CIAVATTA, Maria; ALVES, Nilda (orgs.). A leitura de imagens na pesquisa social: 
história, comunicação e educação.  São Paulo: Cortez, 2004. 
KEENE, Martin. Fotojornalismo - Guia Profissional.  Lisboa: Dinalivro, 2002. 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário . 4. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
SILVA, Arlindo. Origens do fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre  O Cruzeiro – 
1940-1960. Rio de Janeiro: IMS, 2013. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO 
GRÁFICO TEÓRICO-PRÁTICA                60 

EMENTA 
História das artes gráficas. Princípio da utilização das cores.  Princípio da composição 
gráfica. O Uso de imagens, ilustrações e fotografias.  Fundamentos e técnicas de 
diagramação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. Layout . Porto Alegre, Bookman, 2012. 
BANN, David. Novo Manual de Produção Gráfica . São Paulo: Bookman Companhia, 
2010. 
CARRAMILLO NETO, Mário. Produção Gráfica II . São Paulo: Global, 1997. 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico : São Paulo: Summus, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERGSTROM, Bo. Fundamentos da Comunicação Visual.  São Paulo: Rosari, 2009. 
COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica . São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
FERNANDES, Amaury. Fundamentos de Produção Gráfica . Rio de Janeiro: Livraria 
Rubio, 2003. 
WHITE, Jan V. Edição e Design . São Paulo: JSN, 2006. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Historia das teorias sociais. As teorias sociais e comunicação. Comunicação e 
sociedade de massa. Instituições, sujeitos e realidade como construção social. As 
relações sociais no contexto da comunicação midiática. Instituições midiáticas, práticas 
sociais e representações. Tópicos especiais em comunicação, mídia e sociedade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico.  4ª Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993.  



BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade . 26. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
MORAES, Dênis de. Mutações do Visível – da comunicação de massa à comunidade 
em rede. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010.  
MATTELART, Armand. A globalização da comunicação . Bauru-SP: EDUSC, 2000 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SODRE, Muniz. Sociedade, mídia e violência . 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas : estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: EDUSP, 1997. 
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: 
Vozes, 1986. 
ADORNO, Theodor. Industria cultural e sociedade . Tradução Julia Elisabeth Levy. 
São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO II TEÓRICA                             60 

EMENTA 
Tópicos avançados em teoria crítica social, comunicação e cultura de massa. Estudos 
em Comunicação e Cultura na contemporaneidade: estudos culturais, recepção e 
mediações e o contexto da América Latina. Estudos em Comunicação e Tecnologia: do 
midiacentrismo aos processos sociotecnológicos.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ESCOSTEGUY, A. C. D; JACKS, N. Comunicação e recepção . São Paulo: Hacker 
Editores, 2005.  
JANOTTI Jr. Jeder; MATTOS, Maria Ângela Mattos & JACKS, Nilda. (Orgs.) Mediação 
& Midiatização . Salvador, Edufba; Brasília, Compós, 2012. 
SODRE, M. Antropológica do espelho . Petrópolis: Vozes, 2002.  
RUDIGER, Francisco. Ciência Social Crítica e Pesquisa em Comunicação: t rajetória 
histórica e elementos de epistemologia.  Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2002. 
Editora UFMG. Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:  
MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos Meios às mediações.  Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 
1997. 
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina . 3ª edição. Porto Alegre, 
RS: L&PM, 2013.  
KELLNER, Douglas. A cultura da mídia: estudos culturais: identidade e política entre o 
moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
IMPRENSA I TEÓRICA                             60 

EMENTA 



Aspectos técnicos e políticos da comunicação institucional. A história da imprensa e a 
assessoria de comunicação. O contexto internacional e o nacional para a o começo das 
assessorias no Brasil. O sistema de comunicação nas organizações: processos, fluxos, 
redes e canais. Os meios de comunicação nas organizações: mídias internas e 
externas.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial . Barueri- SP: Manole, 2003.  
DUARTE, Jorge (org.) Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia : 
teoria e técnica. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2011. 
LOPES, Boanerges. O que é assessoria de imprensa?  São Paulo: Brasiliense, 1995 
SANTOS, Rogério. A negociação entre jornalistas e fontes . Coimbra: Minerva, 1997 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Comunicação empresarial/comunicação  
institucional . São Paulo: Summus, 1986. 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Relações Públicas e modernidade : novos  
paradigmas na comunicação organizacional. São Paulo: Summus, 1997.  
.  

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

REDAÇÃO E REPORTAGEM II TEÓRICO PRÁTICA             60 

EMENTA 
Fundamentos da narrativa da Reportagem. Tipos e estruturas de reportagem. Texto na 
reportagem impressa. A produção da pauta. A relação com as fontes. Fundamentos 
introdutórios sobre entrevista e pesquisa jornalística. Métodos e técnicas básicos de 
apuração e checagem da informação. O processo de produção da informação: 
articulação da pauta, entrevista e pesquisa jornalística. Produção laboratorial: a prática 
da reportagem. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COIMBRA, Oswaldo. O texto da repo rtagem impressa . São Paulo: Ática, 1993.  
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem : notas sobre a 
narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986. 
LAGE, Nilson. A reportagem : teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio 
de Janeiro: Record, 2006.  
GUIRARDO, Maria Cecília.Reportagem : a arte da investigação.São Paulo: A&C, 2004; 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DIMENSTEIN, Gilberto. A aventura da reportagem . 3. ed. São Paulo : Summus, 1990. 
MEDINA, Cremilda.Povo e personagem . Canoas: ULBRA, 1996 
SODRÉ, Muniz. A narração do fato.  Petrópolis, Vozes, 2009. 
VILAS BOAS, S. O estilo magazine : o texto em revista. São Paulo: Summus, 1996. 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

PLANEJAMENTO GRÁFICO TEÓRICO-PRÁTICA            60 

EMENTA 



Princípios da percepção visual, estética e o processo histórico das artes gráficas. O uso 
de programas informáticos gráficos para editoração eletrônica e utilização de cores, 
ilustrações, imagens e fotografias aplicados ao jornalismo. Fundamentos e princípios da 
diagramação, da composição, da paginação gráfica e das técnicas de impressão. 
Técnicas de produção e planejamento visual gráfico aplicadas ao jornalismo. 
Planejamento e execução de projetos gráficos. 

BIBLI OGRAFIA BÁSICA  
AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. Layout . Porto Alegre, Bookman, 2012. 
BANN, David. Novo Manual de Produção Gráfica . São Paulo: Bookman Companhia, 
2010. 
CARRAMILLO NETO, Mário. Produção Gráfica II . São Paulo: Global, 1997. 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico : São Paulo: Summus, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERGSTROM, Bo. Fundamentos da Comunicação Visual.  São Paulo: Rosari, 2009. 
COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica . São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
FERNANDES, Amaury. Fundamentos de Produção Gráfica . Rio de Janeiro: Livraria 
Rubio, 2003. 
WHITE, Jan V. Edição e Design . São Paulo: JSN, 2006. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
IMPRENSA II TEÓRICO-PRÁTICA              60 

EMENTA 
Princípios da Assessoria de comunicação: conceitos, definições, estrutura e 
funcionamento. Os públicos da comunicação interna e externa. O trabalho integrado em 
assessoria de comunicação: a relação entre os campos do jornalismo, relações públicas 
e publicidade Técnicas de comunicação dirigida em mídia impressa, eletrônica. 
Assessoria de comunicação e novas mídias. Planejamento de projetos de comunicação 
e de mídia para instituições e movimentos populares.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia . 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
FERRARETTO, Luiz Arthur; FERRARETTO, Elisa Kopplin. Assessoria de imprensa : 
teoria e prática São Paulo: Summus, 2009. 
LORENZON, Gilberto; MAWAKDIYE, Alberto. Manual de assessoria de imprensa . 
Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003. 
SANTOS, Rogério. A negociação entre jornalistas e fontes . Coimbra: Minerva, 1997 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LOPES, Boanerges. O que é assessoria de imprensa?  São Paulo: Brasiliense, 1995. 
BARBEIRO, Heródoto. Mídia Training: como usar a imprensa a seu favor. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
PALMA, Jaures Rodrigues. Jornalismo empresarial . Porto Alegre: Sagra, 1994. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 



TEORIAS DO JORNALISMO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Questões epistemológicas da produção de conhecimento em jornalismo. As 
perspectivas teóricas sobre o jornalismo: teoria do espelho, a teoria gatekeeper, a teoria 
organizacional, as teorias de ação política. As teorias do jornalismo e a perspectiva 
construcionista. Teorias sobre os efeitos da notícia (a teoria do agenda-setting, teoria da 
tematização, teoria do espiral do silêncio, teoria dos usos e gratificações, teoria da 
socialização pelos meios). Os estudos de recepção e a interface com o jornalismo.  
Propostas discordantes no jornalismo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
SOUSA, Jorge Pedro. Teorias do jornalismo e da notícia . Chapecó: Argos, 2002. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo . São Paulo: Insular, 2005 
MARCONDES FILHO, Ciro. O capital da notícia  – Jornalismo como produção social 
de segunda natureza. São Paulo, Ática, 1986. 
MEDITSCH, Eduardo. O conhecimento do jornalismo . Florianópolis. Ed. da UFSC, 
1992. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
KOVACH, Bill. Os elementos do jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o 
público exigir. São Paulo: Geração, 2003. 
KUNCZIK, Michael. Conceitos de jornalismo . São Paulo: Edusp, 2001.  
SODRÉ, Muniz. A narração do fato . Petrópolis, Vozes, 2009. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

COMUNICAÇÃO COMPARADA TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Comunicação e a pós-modernidade. Estruturalismo e Pós-estruturalismo. Abordagens 
sobre Midiatização e Mediação no contexto dos processos sociotecnológicos. . Estudos 
de mídia no Brasil e América Latina. Práticas e políticas dos sistemas de comunicação 
do país e do Amapá.       
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CITELLI, A.; BERGER, C.; BACCEGA, M.; VASSALO LOPES, M.; FRANÇA, V. (orgs) 
Dicionário de comunicação: escolas teorias e autore s. São Paulo: Contexto, 2014. 
NETO, Antônio Fausto et. al. (orgs.) Midiatização e processos sociais na América 
Latina. São Paulo: Paulus, 2008. 
MATTELART, Armand. História da sociedade da informação. São Paulo: Loyola, 
2002. 
MORAES, Denis (org.). Sociedade Midiatizada . Rio de Janeiro, Mauad, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
GOMES, Pedro Gilberto; BRITTOS, Valério (orgs). Comunicação e governabilidade 
na América Latina . São Leopoldo-RS: Unisinos, 2008. 
LEMOS, André. JOSGRILBERG, Fabio (orgs.) Comunicação e mobilidade : aspectos 
socioculturais das tecnologias móveis de comunicaçã o no Brasil. Salvador: 
EDUFBA, 2009 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 



COMUNICAÇÃO, SOCIABILIDADE E 
COTIDANO TEÓRICA-PRÁTICA                        60 

EMENTA 
Comunicação, subjetividades e identidades. Sociabilidade e experiência no contexto 
midiático. Cotidiano, memória e produção de sentido. Sociabilidade, tecnologias e 
interações. Produção de subjetividades no contexto das mídias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CAIAFA, Janice (Org.) ; Mohammed El Hajji (Org.) . Comunicação e Sociabilidade : 
cenários contemporâneos. 1. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2007 
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano : artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2011.  
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. 4ª Ed. Petropolis: 
Vozes, 1989. 
LE BON, Gustav. Psicologia das multidões.  São Paulo: Editora Martins Fontes,  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização e outros trabalhos.  São Paulo: 
companhia das Letras, 2010. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.  10ª ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005. 
KRACAUER. S. O ornamento da massa : ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009.  
RANCIERE, Jacques. O inconsciente estético . Rio de Janeiro: Editora 34, 2009. 
 

 

QUARTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

REDAÇÃO E REPORTAGEM III TEÓRICO-PRÁTICA          60 

EMENTA 
Fundamentos e métodos da reportagem: técnicas avançadas de coleta, apuração e 
checagem de informação. Técnicas de investigação jornalística. A prática da entrevista 
e pesquisa jornalística. Planejamento de coberturas diárias e especiais. Entrevista 
coletiva. A rotina de produção da informação em jornalismo impresso. Prática 
laboratorial: produção de reportagem. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo . São Paulo: Contexto, 2007. 
LAGE, Nilson. A reportagem : teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio 
de Janeiro: Record, 2006.  
MEDINA, Cremilda. Entrevista : o diálogo possível. São Paulo: Ática, 1986. 
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia : métodos de investigação na 
imprensa. 3.ed.Petrópolis: Vozes, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BURGH, Hugo de. Jornalismo investigativo . São Paulo: Roca, 2008 
FUSER, Igor. A arte da reportagem . São Paulo: Scritta, 1996. 
MOREL, Edmar. Histórias de um repórter . Editora Record: Rio de Janeiro, 1999. 
RIBEIRO, José Hamilton. Jornalistas  - 1937 a 1997. Imesp: São Paulo, 1998. 
 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

RADIOJORNALISMO I TEÓRICO-PRÁTICA           60 



EMENTA 
História do rádio e do radiojornalismo no Mundo e no Brasil. Características do rádio e 
da linguagem radiofônica. O texto jornalístico para o rádio. Notícia estrita (texto 
manchetado e texto corrido). Recursos Sonoros: A música, a voz e locução, efeitos 
sonoros e o silêncio. Sinalizadores. Tipos de roteiro: técnico e literal. Compreensão e 
produção de roteiros programas radiofônicos (captação, edição, apresentação). 
Entrevista no Rádio. Debates e mesas redondas. Revista Radiofônica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MCLEISH, Robert. Produção de rádio : Um guia abrangente de produção radiofônica. 
São Paulo: Summus, 2001. 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio : os grupos de poder e a 
determinação dos conteúdos. São Paulo: Summus, 1985. 
ORTIZ, Miguel Ángel; MARCHAMALO, Jesús. Técnicas de comunicação pelo rádio . 
São Paulo: Loyola, 2006. 
MEDITSCH, Eduardo. A rádio na era da informação . 2. ed. Florianópolis: Insular,2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FERRARETO, Luiz Arthur. Rádio : o veículo, a história e a técnica. Port Alegre: Sagra, 
2001. 
JUNG, Milton. Jornalismo de rádio . 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
PRADO, Magaly. Produção de rádio : um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
PORCHAT. Maria Elisa. Manual de Radiojornalismo da Jovem Pan . São Paulo: Ática, 
1993. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LABORATÓRIO DE ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PRÁTICA                         60 

EMENTA 
 
Elaboração, planejamento e execução de projetos em assessoria de comunicação e 
imprensa.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MAFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa: Como se relac ionar com a mídia . 2ª 
edição. São Paulo: Contexto, 2005 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação. 2. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FERRARETTO, Luiz Arthur; FERRARETTO, Elisa Kopplin. Assessoria de imprensa : 
teoria e prática São Paulo: Summus, 2009. 
 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

COMUNICAÇÃO E POLÍTICA TEÓRICA                            60 

EMENTA 



Conhecer o social e o político na modernidade e no contemporâneo. Política e 
economia na formação social. Capitalismo e industrialização. Mídia, controle social e 
poder. Estratégias de comunicação: reprodução, propaganda e ideologia. 
Democratização da comunicação e regulação da mídia. Cultura democrática e uma 
formação de sujeito político. Estudar representações discursivas e simbólicas assim 
como identidade e emancipação nas dimensões da cultura e da cidadania e os reflexos 
sobre a marginalização e discriminação de grupos sociais como mulheres, negros e 
gays, o genocídio indígena e as violências urbanas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 25ª ed. Graal: São Paulo, 2008. 
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 3ª edição. Porto Alegre, 
RS: L&PM, 2013. 
SANTOS, Boaventura. Pela mão de alice, o social e o político na pós-mod ernidade. 
11ª edição. São Paulo: Editora Cortez, 2006. 
TOURAINE, Alain. O que é a democracia? 2ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HUNT, E. K. Sherman, Howard. História do Pensamento Econômico. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1988. 
GOMES, Wilson. MAIA, Rousiley. Comunicação e Democracia: problemas e 
perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008. 
LIMA, Venício. Comunicação democracia. São Paulo: Editora  Publisher Brasil, 2010 

 

 

DISCIPLINA 

           

CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

TELEJORNALISMO  I TEÓRICO-PRÁTICA                60 

EMENTA 

Aspectos históricos do telejornalismo no Brasil; Telejornalismo: conceitos, fundamentos 
e especificidades; Introdução aos gêneros e formatos telejornalísticos; Características 
do Telejornal; Elementos da Revista de televisão; Programas de Entrevista, Debate e 
Mesa Redonda; Conceitos e modelos de Documentário; O departamento de 
telejornalismo: funções dos profissionais e equipamentos; A importância e o papel da 
produção; Tipos de Produtor e funções; Técnicas de apuração e elaboração da pauta; A 
Linguagem no jornalismo de TV: relação entre texto, som e imagem; Técnicas de 
redação: a lauda para o telejornal; A construção de texto para telejornal (notas, texto 
para passagem de vídeo, stand-up, etc); Atividades práticas: pauta, textos, stand-up e 
matérias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de Telejornalismo – os 
segredos da notícia na TV . Rio de Janeiro, Campus, 2002. 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de Telejornalismo.  2a ed. (revista e 
ampliada). Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e Formatos na televisão brasileira.  São 



Paulo: Summus, 2004. 

VIZEU, Alfredo; PORCELO, Flávio; COUTINHO, Iluska. (orgs.)  60 anos de 
telejornalismo no Brasil  – história, análise, crítica. Florianópolis: Insular, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MATTOS, Sérgio Augusto Soares . História da televisão brasileira : uma visão 
econômica, social e política. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002 . 
NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário . Tad. Mônica Saddy Martins. Campinas, 
SP: Papirus, 2005. 

REZENDE, Guilherme Jorge. Telejornalismo no Brasil - um perfil editorial . São 
Paulo:  Summus, 2000. 

WOLTON, Dominique. Elogio do grande público : uma teoria crítica da televisão. São 
Paulo: Ática, 1990. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ESTUDOS DA IMAGEM  TEÓRICA                            60 
EMENTA 
 
A imagem como representação visual e mental. A imagem e o espectador. Leituras da 
imagem e dispositivos de linguagem da tevê. Narrativas audiovisuais e narrativas 
cotidianas. Estudos da estética do vídeo: televisão, vídeo-arte, vídeo-documentário, 
cinema. A imagem no contexto das novas tecnologias. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
AUMONT, Jacques. A imagem . Campinas, SP: Papirus, 1993. 
XAVIER, Ismail. Sétima arte: um culto moderno. SP, Perspectiva, 1978 
NOTH, W.; SANTAELLA, L. Imagem: cognição, semiótica, mídia . São Paulo: 
Iluminuras, 2008.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
ARMES, Roy. On video – O significado do vídeo nos meios de com unicação . São 
Paulo: Summus Editorial, 1998. 
NOVAES, Adauto (org). O Olhar. Companhia das Letras, São Paulo, 1988. 
JOLY, M. Introdução à análise da imagem . Campinas, Papirus, 1996.  

 
 

 

QUINTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

LABORATÓRIO PRODUÇÃO JORNALÍSTICA TEÓRICO-PRÁTICA          60 

EMENTA 



Fundamentos de edição em jornalismo impresso. A relação editor e planejador gráfico. 
Vivência e prática do processo produtivo em jornalismo impresso. Produção do jornal 
laboratório.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FELIPPI, A; SOSTER, D. A; PICCININ (orgs). Edição em jornalismo : ensino, teoria e 
prática. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 
LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal Laboratório  - do exercício escolar ao compromisso 
com o público leitor, Summus Editorial, São Paulo, 1989. 
PEREIRA JR, Luiz Costa. Guia para a edição jornalística . Petrópolis, RJ: Vozes, 2006 
SILVA, Rafael Souza. Diagramação : O planejamento visual gráfico na comunicação 
impressa. São Paulo: Annablume, 1985..  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAVERSAN, L. e PRADO, M. Introdução ao jornalismo diário . Como fazer jornal 
todos os dias. São Paulo: Saraiva, 2009. 
GUIMARÃES. L. As cores na mídia : a organização da cor-informação no jornalismo. 
São Paulo: Annablume, 2003. 
SILVA, Rafael Souza. Controle Remoto de Papel:  o efeito Zapping no Jornalismo 
Impresso Diário. São Paulo: Annablume, 2007. 
TEIXEIRA, Tattiana. Infografia e jornalismo : conceitos, análises e perspectivas. 
Salvador: Editora da UFBA, 2011. 
 
 
DISCIPLINA 

 CARÁTER             CARGA HORÁRIA  

CULTURA DIGITAL TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Aspectos sociais e culturais da tecnologia. Conceitos e abordagens teóricos sobre a 
tecnologia. Novas Mídias. Aspectos da convergência, inteligência coletiva, open source, 
redes interativas, colaboração e participação do mundo digital. Interfaces entre 
tecnologia da informação e da comunicação com a prática jornalística.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
RUDIGER, Francisco. Introdução as Teorias da Cibercultura . Porto Alegre: Sulina, 
2007. 
SODRÉ, Muniz. A antropológica do espelho . Petrópolis: Vozes, 2002 
LEMOS, André, PALACIOS, Marcos. Janelas do ciberespaço.  Porto Alegre: Sulina, 
2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensame nto na era da 
informática . São Paulo: Editora 34, 1993. 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência.  São Paulo: Aleph, 2009 
STRAUBHAAR, Joseph; LAROSE, Robert. Comunicação, mídia e tecnologia . São 
Paulo: Pioneira Thomson Learnig, 2004 
 
 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

RADIOJORNALISMO II TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 



A notícia no rádio. Reportagem para o rádio. Produção e redação de Radiojornais. Os 
diferentes estilos de noticiários radiofônicos. A estruturação do radiojornalismo nas 
empresas de radiodifusão. A edição das matérias em radiojornalismo. O noticiário “ao 
vivo” e o gravado. O radiojornalismo no contexto de convergência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MEDITSCH, Eduardo. A rádio na era da informação . 2. ed. Florianópolis: Insular,2007. 
PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica . São Paulo: Summus, 1989. 
BARBEIRO, Heródoto, LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo : Produção, 
ética e internet. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
CHANTLER, Paul, HARRIS. Radiojornalismo . São Paulo: Summus, 1998. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHANTLER, Paul; STEWART, Peter. Fundamentos do radiojornalismo . São Paulo: 
Roca, 2007. 
BIANCO, Nélia. O Rádio Brasileiro na era de convergências . São Paulo: Intercom, 
2012 (Ebook) 
FERRARETO, Luis Artur; Luciano Klockner. E O Rádio? Novos Horizontes 
midiáticos . Porto Alegre: EDPUCRS, 2010 (ebook)  
LOPEZ, Débora Cristina. Radiojornalismo Hipermidiático . LabCom Books, 2010. 
(ebook) 
 

 

DISCIPLINA                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LBAORATÓRIO DE PRÁTICAS EM 
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PRÁTICA                            60 

EMENTA 
Vivências e debates sobre a comunidade moderna e contemporânea (local e global, 
território e fronteira, espaço público, conflitos e movimentos sociais). Práticas de 
ocupação do espaço urbano e dos territórios de saberes indígena e negro. 
Experimentar a comunicação como um processo sociocultural e tecnológico gerador de 
transformações sobre ação e participação social em rádios, jornais e tevês 
comunitárias. Conhecer grupos e coletivos na cidade, de movimentos feministas, LGBT, 
indígenas e quilombolas para experiências coletivas e intervenção social.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PAIVA, Raquel. O espírito comum  – comunidade, mídia e globalismo. 2ª edição. 
Editora Mauad, 2003. 
LACERDA, Juciano. LAHNI, Cláudia. Comunicação para a cidadania: objetos, 
conceitos e perspectivas . São Paulo: Intercom, 2013 
LEAL, Bruno. GUIMARAES, Cesar, MENDONÇA, Carlos. (orgs.) Entre o sensível e o 
comunicacional.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARTIN-BARBERO, Jesus. Tecnicidades, identidades, alteridades: mudanças e 
opacidades da comunicação no novo século. In: MORAES, Denis de (org.). Sociedade 
Midiatizada . Rio de Janeiro, Mauad, 2006. 
PAIVA, Raquel e SODRÉ, Muniz. Capital humano e Sustentabilidade Comunitária. In: 
ALAIC  - XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, 2012, 
Montevidéu. 11.   

 



DISCIPLINA       CARÁTER             CARGA 
HORÁRIA 

TELEJORNALISMO II TEÓRICO-PRÁTICA                60 

EMENTA 

A Ética no telejornalismo e a relação com as fontes; A segmentação da Televisão: TV 
aberta, por assinatura, digital e online; O telejornal na era da convergência; A mobilidade 
no telejornal: uso de dispositivos móveis; A construção da notícia na TV: ao vivo e 
gravada; A estrutura do telejornal e seus elementos: do pré-espelho à edição e 
transmissão;  A Reportagem na TV: concepções e relações (com a equipe, com a fonte, 
com a pauta, com a edição); A entrevista no telejornal (externa e estúdio); Técnicas de 
redação de textos para telejornal; Aspectos da locução e de sua gravação; Técnicas de 
edição e pós-produção (conceito de realidade expandida); A construção do roteiro para 
telejornal; Atividades práticas: gravação de reportagens e de telejornal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 
BUCCI, Eugênio. Sobre Ética e Imprensa . São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
EMERIM, Cárlida (org.). Entrevista –Florianópolis: Insular, 2012. 
MARTINS, Elaide. Telejornalismo na era digital: aspectos da narrativa transmídia na 
televisão de papel. Brazilian Journalism Research, SBPJor, v. 8, n. 2, 2012, p. 97-117. 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de Telejornalismo. 2a ed. (revista 
e ampliada) Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
SILVA, Firmino Fernando da. Jornalismo Móvel Digital – uso das tecnologias móveis 
digitais e a reconfiguração das rotinas de produção na reportagem de campo. Salvador, 
UFBA, 2013. Tese (Comunicação). 
VIZEU, Alfredo. Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2000 
 
Bibliografia complementar: 
BONNER, William Jornal Nacional: modo de fazer. SP: Globo, 2009. 
CURADO, Olga. A notícia na TV – o dia a dia de quem faz telejornalismo. São Paulo: 
Alegro, 2000. 
MÉDOLA, Ana Silvia L. D. Produção e estética dos conteúdos televisivos em ambiente 
de convergência: o caso da TV Unesp. RBCC/Intercom . São Paulo, v.35, n.2, p. 189-
204, jul./dez. 2012. 
VILLELA, Regina. Profissão: jornalista de TV- telejornalismo aplicad o na era digital. 
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 243p. 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIAL TEÓRICA                            60 

EMENTA 



 
Natureza e especificidades da Pesquisa Social. Métodos hipotético-dedutivo, dialético e 
fenomenológico. Métodos Experimentais, comparativo, observacional e estatístico. 
Conceitos e fundamentos da Pesquisa Social.  Tipologias da Pesquisa Social: 
fundamentos da pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, pesquisa-ação e 
participante.  Pesquisas bibliográficas, experimentais, documental, levantamentos e 
estudos de caso.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social . São Paulo: Atlas,1987.  
MINAYO, M. C. S. ; DELANDES, Suely Ferreira ; GOMES, Romeu . Pesquisa social : 
teoria, método e criatividade. 32. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2012.  
RICHARDSON, Robert. J. Pesquisa social : métodos e técnicas. 3º ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FAYERABEND, Paul. Contra o método . São Paulo: Editora UNESP, 2007 
MINAYO, M. C. S. ; MINAYO, M. . O desafio do conhecimento . 5. ed. São Paulo:: 
Hucitec, 1999. 

 

SEXTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

EMPREENDEDORIMO EM NEGÓCIOS DE 
MÍDIA TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Modelos de negócios capitalistas, cooperativos e a repartição dos ganhos. 
Oportunidade de negócios no contexto do jornalismo contemporâneo. Órgãos e 
instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores. Constituição das 
Organizações sem fins lucrativos e do Terceiro Setor para a comunicação. Estratégias 
de comunicação para o Terceiro Setor. A cultura no processo de desenvolvimento e a 
problemática da economia da cultura. Políticas culturais, a comunicação e os 
empreendimentos de jornalismo. Mídia independente. Crowdfounding. A Economia 
criativa, sustentabilidade e inovação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
CALABRE, Lia. (org.) Políticas culturais: reflexões e ações . São Paulo: Itaú Cultural; 
Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2009 
 
RUBIM, Albino. Cultura e Políticas Culturais . Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011. 
 
ZEPPELINI, Marcio. Comunicação – Visibilidade e Captação de Recursos p ara 
Projetos Sociais . Zeppelini Editorial & Sebrae, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BASTOS, Helder e ZAMITH, Fernando (Orgs.). Ciberjornalismo, modelos de negócio 
e redes sociais . 1ed.Porto: Edições Afrontamento, 2012 
 
CABALLERO, Francisco S.; GALINDO, Juan Antonio G.; RAMOS, Murilo C.; DEL 
BIANCO, Nélia R.. (Orgs.). Políticas de Comunicação e da Cultura: contribuiçõe s 
acadêmicas e intervenção social . 1ed.Brasília: Casa das Musas, 2010, v. 1, p. 113-



122. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E 
JORNALISMO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Ciência social e crítica. Fundamentos epistemológicos da Pesquisa em Comunicação e 
em Jornalismo. Objetos e interfaces do campo. Principais métodos e técnicas de 
pesquisa em comunicação e jornalismo. Tendências das investigações em comunicação 
e no jornalismo. Reconstruções da pesquisa crítico-interpretativa e horizontes 
hermenêuticos e fenomenológicos. Formulação do problema de pesquisa do TCC. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MALDONADO, Alberto Efendy. et al. Metodologias da pesquisa em comunicação : 
olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006.  
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Epistemologias da Comunicação. São Paulo: 
Loyola, 2003 
RUDIGER, Francisco. Ciência Social Crítica e Pesquisa em Comunicação: t rajetória 
histórica e elementos de epistemologia.  Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2002. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRAGA, José Luiz. Os estudos de interface como espaço de construção do Campo da 
Comunicação. Revista Contracampo , n. 10/11, p. 219-236, 2004 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação . São Paulo: Loyola, 
2005. 
FAYERABEND, Paul. Contra o método . São Paulo: Editora UNESP, 2007 
WEBER, Maria Helena; BENTZ, Ione; HOHLFELDT, Antonio. Tensões e objetos da 
pesquisa em comunicação . Porto Alegre: Sulina, 2002. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO PRÁTICA                          60 

EMENTA 
Reportagens especiais e séries de reportagens. Documentários radiofônicos e 
programas especiais: técnicas, planejamento, produção e edição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



MCLEISH, Robert. Produção de rádio : Um guia abrangente de produção radiofônica. 
São Paulo: Summus, 2001. 
 
ORTIZ, Miguel Ángel; MARCHAMALO, Jesús. Técnicas de comunicação pelo rádio . 
São Paulo: Loyola, 2006. 
 
PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica . 4. ed. São Paulo: Summus, 
1989. 
 
FERRARETO, Luiz Arthur. Rádio : o veículo, a história e a técnica. Port Alegre: Sagra, 
2001. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Radiojornalismo : produção, 
ética e internet. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2003. 
 
MEDITSCH, Eduardo. A rádio na era da informação . 2. ed. Florianópolis: Insular, 
2007. 

 

DISCIPLINA       CARÁTER             CARGA   

                                   HORÁRIA 

LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO PRÁTICA                              60 

EMENTA 

Práticas experimentais:  projetos de programas telejornalísticos (documentário, mesa 
redonda, revista televisiva e debate e/ou entrevista); A escolha do tema,  definição da 
pauta e público alvo; A construção dos formatos de cada produto; Justificando escolhas: 
o porquê e a importância de cada projeto e produto. Atividades práticas: execução de 
tarefas e produção dos itens (telejornal, programa de entrevistas e/ou debates, revista 
eletrônica e/ou documentário) previstos e seu respectivo paper. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARBEX JR., José. Showrnalismo – a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa 
Amarela, 2001. 

EICHENBERG, Fernando. Entre aspas  – diálogos contemporâneos.  São Paulo: Ed. 
Globo, 2006. 

GABRIELA, Marília. Entrevista – 10 anos de GNT . São Paulo: Ed. Globo, 2006. 

HERÓDOTO, Barbeiro, RANGEL, Patrícia. Manual do jornalismo esportivo.  São 
Paulo: contexto, 2006. 

TRAMONTINA, Carlos. Entrevista, a arte e as histórias dos maiores entre vistadores 
da TV Brasileira . São Paulo: Globo, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  



ARTIS, Anthony Q. Silêncio: filmando. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 267 p. 
DUARTE, Elizabeth Bastos. TELEVISÃO : novas modalidades de contar as narrativas. 
Revista Contemporânea. UFBA/Poscom,  v.10, n.2, mai-ago. 2012. 
SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e Formatos na televisão brasileira. São 
Paulo: Summus, 2004. 
STASHEFF, Edward. et al. O programa de televisão: sua direção e produção. São 
Paulo: EPU, 1978. 
YORKE, Ivor. Jornalismo - Diante das Câmeras. São Paulo, Summus Editorial, 1998. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

WEBJORNALISMO TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Natureza e características do webjornalismo. Internet: uma breve história. Abordagem 
histórica e analítica dos sites noticiosos. Da revolução à evolução do jornalismo digital. 
A natureza da linguagem, estrutura e características da webreportagem. Novas práticas 
e formatos jornalísticos. Blogs e outros sistemas emergentes. Prática de produção de 
informação em webjornalismo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
 
MORETZSOHN, Sylvia. Jornalismo em “tempo real”.  Rio de Janeiro: Revan, 2002. 
PALÁCIOS, Marcos (org.). Ferramentas para Análise de Qualidade no 
Ciberjornalismo . Volume 1: Modelos. Covilhã, Labcom Books, 2011 
PALÁCIOS, Marcos e MACHADO, Elias. Modelos de jornalismo digital . Salvador, 
Calandra, 2003. 
SCHWINGEL, Carla. Ciberjornalismo . São Paulo, Paulinas, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
DIZARD JUNIOR, Wilson. A nova mídia : a comunicação de massa na era da 
informação. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
PINHO, J. B. Jornalismo na internet : planejamento e produção da informação online. 
São Paulo: Summus, 2003. 
SOSTER, Demétrio e LIMA JUNIOR, Walter Teixeira. Jornalismo Digital. Audiovisual, 
Convergência e Colaboração.  Santa Cruz do Sul, Unisc, 2011. 

 

SÉTIMO SEMESTRE 

DISCIPLINA                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM JORNALISMO TEÓRICA                            30 

EMENTA 
Aspectos conceituais sobre ética, moral e códigos deontológicos. Fundamentos da ética 
e jornalismo. Código de ética da profissão. Direitos e deveres do jornalista, sua 
responsabilidade social e seu papel histórico no Brasil. Regulamentação profissional. 
Sindicatos profissionais e o projeto ético-político da profissão. A ética jornalística e as 
novas mídias e tecnologias. Estudos de casos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no  Jornalismo . São Paulo: Contexto, 2008. 
GOMES, Pedro Gilberto. Filosofia e ética da comunicação na midiatização da  
Sociedade. São Leopoldo: Unisinos, 2006. 
KARAM, Francisco J. Jornalismo, Ética e Liberdade . São Paulo: Summus, 1997. 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na Era Virtual: ensaios sobre o colapso da razão 
ética . São Paulo, UNESP, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUCCI, Eugênio. Sobre Ética e Imprensa . São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
MEYER, Philip. A Ética no Jornalismo . Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. 
Código Latino-Americano de Ética Jornalística . in: Comunicação e Sociedade, n. 5. 
São Paulo: Cortez/IMS, março/1981. 
Código de Ética do Jornalista Brasileiro . Rio de Janeiro: FENAJ, 1985. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

PROJETO EXPERIMENTAL PRÁTICA                            60 

EMENTA 
Elaboração de projeto monográfico ou experimental, envolvendo a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos durante o curso. Apresentação e qualificação do projeto de 
TCC.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
FAYERABEND, Paul. Contra o método . São Paulo: Editora UNESP, 2007 
LAGO, Cláudia (Org.) ; BENETTI, M. (Org.) . Metodologia da Pesquisa em 
Jornalismo . 3a. ed. Petrópolis: Vozes, 2010 
WEBER, Maria Helena; BENTZ, Ione; HOHLFELDT, Antonio. Tensões e objetos da 
pesquisa em comunicação . Porto Alegre: Sulina, 2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação . São Paulo: Edições 
Loyola, 2001 
MALDONADO, Alberto Efendy. et al. Metodologias da pesquisa em comunicação : 
olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006. 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

GESTÃO EM PROJETOS DE MÍDIA TEÓRICO PRATICA                60 

EMENTA 
Conceitos de administração aplicados às organizações, empresas e projetos de mídia. 
Fundamentos sobre natureza e funcionamento do mercado de mídia e das políticas 
culturais. Conhecimentos sobre projetos de mídia em escolas e comunidades. 
Experiências de Coletivos de Comunicação (Intervozes, Catarse), Observatórios de 
Imprensa e Agências para os Direitos Humanos. Diagnósticos sobre processo de 
produção, distribuição e consumo da informação jornalística no Amapá. Elaboração de 
projetos e negócios de mídia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 
CHRISTOFOLETTI, Rogério. Observatórios de mídia : olhares da cidadania. São 
Paulo: Paulus, 2008. 
ROSSETTI Fernando. Educação, Comunicação & Participação : Perspectivas para 
Políticas Públicas. Brasília: Unicef, 2004. 
BACCEGA, M. A. (Org.). Gestão de Processos Comunicacionais . São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
Bibliografia complementar 
DANTAS, Marcelo e KISCHINHEVSKY, Marcelo. (Org.). Políticas públicas e 
pluralidade na comunicação e na cultura.  1 ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2013  
RUBIM, Albino (Org.) A Ousadia da Criação. Universidade e Cultura . Salvador: 
Edições Feito à Facom, 1999 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO AMBIENTAL TEÓRICO-PRÁTICA         30 

EMENTA 
Jornalismo Ambiental: história, conceito, funções e técnicas. Reflexão epistemológica 
sobre meio ambiente e o jornalismo ambiental. Os modelos e práticas do Jornalismo 
Ambiental. As representações do meio ambiente e a notícia. Educação Ambiental, ética, 
cidadania.  O debate sobre jornalismo ambiental e o tema da sustentabilidade. A prática 
do Jornalismo Ambiental. O Jornalismo Ambiental no Amapá.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação, jornalismo e meio ambiente: teoria e 
pesquisa . São Paulo: Mojoara, 2007. 
FROME, Michael. Green Ink : uma introdução ao jornalismo ambiental . Curitiba: 
UFPR, 2008. 
GIRARDI, Ilza; SCHWAAB, Reges. Jornalismo ambiental : desafios e reflexões. Porto 
Alegre: Dom Quixote, 2008. 
RAMOS, Luiz Fernando. Angerami. Meio ambiente e meios de comunicação . São 
Paulo: Annablume, 1996. 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo Ambiental: navegando por um conceito e 
por uma prática . Disponível em: 
http://www.agricoma.com.br/artigowilbuenojornalismoambiental.htm  
CAMPOS, Beatriz Santamarina . Ecología y poder : El discurso medioambiental 
como mercancia.Madrid: Catarata,2006. 
CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação . São Paulo: Editora Cultrix, 1982.CAPRA  

BELMONTE, Roberto Villar. Cidades em Mutação.Menos catástrofe, mais jornalismo. 
In: VILAS BOAS, Sérgio (org.). Formação Informação Ambiental . São  
Paulo: Summus Editorial, 2004. 

 

 



 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LABORATÓRIO DE JORNALISMO E 
CONVERGÊNCIA PRÁTICA                    60 

EMENTA 
 
A cultura da convergência; Aspectos das narrativas multimídia; os processos produtivos  
jornalísticos no contexto  da convergência; Construção de produtos convergentes, 
experimentação de linguagens e formatos para o rádio, TV, impresso, web e fotografia 
pensando a internet como plataforma multimídia; integração de atividades em 
plataformas distintas. Produção Laboratorial. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
SILVA, Firmino Fernando da. Jornalismo Móvel Digital  – uso das tecnologias móveis 
digitais e a reconfiguração das rotinas de produção na reportagem de campo. Salvador, 
UFBA, 2013. Tese (Comunicação). 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência . São Paulo, Editora Aleph, 2009. 
LONGHI, Raquel e D'ANDRÉA, Carlos. Jornalismo Convergente . Florianópolis, 
Insular, 2012. 
MACHADO, Elias. O Jornalismo digital em Base de Dados . Florianópolis, Calandra, 
2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MASIP, Pere. Internet en las Redaciones. Información diária y ru tinas 
periodísticas . Barcelona, Trípodos, 2007. 
TORRES, María Bella Palomo. El Periodista Online . Sevilla, Comunicación Social, 
2004. 
TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século XX . São Leopoldo, Unisinos, 
2002. 
MORETZSOHN, Sylvia. Jornalismo em “tempo real”.  Rio de Janeiro: Revan, 2002. 

 
 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL DA 
AMAZÔNIA TEÓRICA                            60 

EMENTA 
História social e cultural da Amazônia. A importância da Amazônia no contexto nacional 
e mundial. Formação social da Amazônia: sua geografia, seus povos, suas línguas e 
culturas. Os modelos históricos de desenvolvimento econômico. Questões atuais: 
educação, política, economia, ocupação e meio ambiente. A política de 
desenvolvimento sustentável da Amazônia. A biodiversidade da Amazônia.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BENCHIMOL, Samuel. Amazônia : formação social e cultural. Manaus: Valer, 1999. 
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil . 3. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. 
SOUZA, Márcio. Breve História da Amazônia . Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BATISTA, Djalma. O complexo da Amazônia : análise do processo de 
desenvolvimento. 2. ed. Manaus: Editora Valer, 2007. 
FAUSTO, Boris (Org.). História geral da civilização brasileira . Rio deJaneiro: Bertrand 
Brasil, 1989. 

 



OITAVO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
JORNALÍSTICA PRATICA                60 

EMENTA 
O processo criativo como mecanismo de elaboração de produtos e serviços 
jornalísticos. Aspectos conceituais da criação para produtos e serviços no jornalismo. 
Análise da prática contemporânea. A inovação em jornalismo e interdisciplinaridade. 
Concepção e desenvolvimento de produtos e serviços.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ALENCAR, E. S. Criatividade, expressão e desenvolvimento . São Paulo: Vozes, 
1995. 
BONO, Edward de - O pensamento lateral:  um manual de criatividade. - Cascais : 
Pergaminho, 2005 
FERREIRA, Paulo da Trindade. Reinventar a criatividade:  dirigentes em tempo de  
mudança. - 1ª ed. - Lisboa : Presença, 1994 
OSTROWER, FAYGA. Criatividade e processos de criação . Petrópolis: Ed. Vozes, 
2001. 
 
Bibliografia complementar: 
 
MIEL, Alice, coord. - Criatividade no ensino  .  São Paulo: Ibrasa, 2ª ed.1961. 
MORAIS, Maria de Fátima. Definição e avaliação da criatividade : uma abordagem  
cognitiva. Braga: Universidade do Minho,2001. 
MUNARI, Bruno.Fantasia, invenção, criatividade e imaginação : na comunicação 
Visual.  Lisboa: Presença, 2º ed.1987. 
 

 

DISCIPLINA                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  TEÓRICO-PRÁTICA           300 

EMENTA 
Elaboração de trabalho monográfico ou experimental, envolvendo a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos durante o curso.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BRAGA, José Luiz et. al. (Org.) Pesquisa Empírica em Comunicação. 1. ed. São Paulo: 
Paulus, 2010. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação . São Paulo: Edições 
Loyola, 2001. 
 
MALDONADO, Alberto Efendy. et al. Metodologias da pesquisa em comunicação : 
olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
 
 
WEBER, Maria Helena et. al. (Org.). Tensões e objetos da pesquisa em comunicação. 
1ed.Porto Alegre: Sulina, 2002, 
 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
FAYERABEND, Paul. Contra o método . São Paulo: Editora UNESP, 2007 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

TÓPICOS AVANÇADOS EM JORNALISMO TEÓRICO                     30 

EMENTA 
Tendências e desafios contemporâneos para atuação profissional e a produção de 
conhecimento em jornalismo. 

BIBLIOGRAFI A BÁSICA  
 
SILVA, Gislene; KÜNSCH, Dimas A.; BERGER, Christa & ALBUQUERQUE, Afonso 
(Orgs.). Jornalismo Contemporâneo . Figurações, impasses e perspectivas, Salvador, 
Edufba/COMPÓS, 2011. 
 
MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? . São Paulo: Contexto, 2007. 
 
BENEDETI, Carina Andrade . A qualidade da informação jornalística  - Do conceito à 
prática. 1. ed. Florianópolis: Insular, 2009  
 
GOMES, W. S. . Jornalismo, fatos e interesses : Ensaios de teoria do jornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2009. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PEREIRA, F.H. (org.); MOURA, D. O. (Org.) ; ADGHIRNI, Z. L. (Org.) . Jornalismo e 
Sociedade . 1. ed. Florianopolis: Insular, 2012 

SPONHOLZ, Lirian. Jornalismo, Conhecimento e Objetividade : além do espelho e 
das construções. Florianópolis: Insular, 2009.  

 
 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

TÓPICOS AVANÇADOS EM COMUNICAÇÃO TEÓRICO                     30 

EMENTA 
Tendências e desafios contemporâneos da pesquisa em comunicação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



 
BRAGA, José Luiz et. al. (Org.) Pesquisa Empírica em Comunicação. 1. ed. São Paulo: 
Paulus, 2010. 

BRAGA, José Luiz et. al. (Org.) Dez perguntas para a produção de conhecimento 
em comunicação . 1. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2013 

 
JANOTTI Jr. Jeder; MATTOS, Maria Ângela Mattos & JACKS, Nilda. (Orgs.) Mediação 
& Midiatização . Salvador, Edufba; Brasília, Compós, 2012 
 
Rodrigues, A. D. Estratégias da Comunicação . Lisboa: Ed. Presença, 2001.  
 
PARENTE, André et al. (Orgs.).Tramas da Rede : novas dimensões filosóficas, estéticas 
e políticas da cognição. Porto Alegre: Sulinas, 2013. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

FAUSTO NETO, Antonio. Fragmentos de uma analítica da midiatização. Matrizes , São  
Paulo, v. 1, n. 2, p. 89-105, abr. 2008. 
 

MÉDOLA, Ana Sílvia Lopes Davi; ARAUJO, Denise Correa; BRUNO, Fernanda (Orgs.). 
Imagem, Visibilidade e Cultura Midiática . Livro da XV Compós. Porto Alegre: Sulina, 
2007. p. 141-147. 

SODRE, Muniz. Comunicação: um campo em apuros teóricos. Matrizes  (USP. 
Impresso), v. 5, p. 11-27, 2012. 

WEBER, Maria Helena et. al. (Org.). Tensões e objetos da pesquisa em 
comunicação . 1ed.Porto Alegre: Sulina, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

 
COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA NA 
SOCIEDADE DE DADOS 
 

TEÓRICA                   60 

EMENTA 
Surgimento e funcionamento das redes telemáticas. Avanço da tecnologia de captação, 
produção e distribuição de conteúdos multimídia e redes centralizadas, 
descentralizadas e distribuídas. Novas interfaces digitais. Dados estruturados, bancos 
de dados e sistemas de busca. Convergência de Mídias e Divergência de veículos de 
comunicação. Inovações tecnológicas dos formatos das redes sociais e mídias sociais. 
Sistemas computacionais de recomendação, de avaliação e de reputação. Lei de livre 
acesso a Informação – análise. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DAGNINO, Renato. Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico . Campinas, 
SP: Editora Unicamp, 2008. 
VARGAS, Milton. Para uma filosofia da tecnologia . São Paulo: Alfa Omega, 1994. 
ZUFFO, João Antônio. A tecnologia e a Infosocieadade . São Paulo: Manole, 2003 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTELA, Antonio F. Comunicação  – Do Grito ao Satélite. Campos do Jordão: Editora 
Mantiqueira, 2002. 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital . São Paulo: Planeta, 1997. 
NEUMANN, John Von. O computador e o cérebro . Portugal: Relógio D´água, 2005. 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

FUNDAMENTOS DE CINEMA  TEÓRICA                            60 

EMENTA 
A imagem como representação visual e mental. A ontologia da imagem. Suportes e 
formatos da imagem técnica. A imagem, o espectador e instituição cinematográfica 
Origens e evolução do cinema. Escolas e Movimentos cinematográficos. Modos de 
produção cinematográfica. Elementos da linguagem cinematográfica. Imagem 
movimento e imagem tempo. Desenvolvimento do cinema no contexto da arte, da 
história e da comunicação. Breve introdução da Televisão e vídeo. Do primeiro cinema 
ao pós-moderno: rupturas, continuidades e hibridismos. O cinema expandido.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



AUMONT, Jacques. A estética do filme . Campinas: Papirus, 1995. 
BENTES, Ivana. (org.). Ecos do Cinema - de Lumière ao digital.  Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2007, v. , p. 11-13. 
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica . São Paulo, Brasiliense, 2ª edição.  
STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema . Campinas, Papirus, 2003.  
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transpa rência . Paz e 
Terra, 1977.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BERNARDET, JEAN-CLAUDE — Brasil em Tempo de Cinema . Civilização Brasileira, 
Rio, 1967. 
DELEUZE, G. Cinema, a imagem-movimento , São Paulo: Brasiliense, 1985.  
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Foto-cinema-video. Campinas-São Paulo: 
Papirus, 1997. 
   

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA  

LIVRO REPORTAGEM TEÓRICO-PRÁTICA                  60 

EMENTA 
Fundamentos da grande reportagem.  Conceito e fundamentos do processo de apuração, 
pesquisa e edição de livro reportagem. O texto e os elementos da narrativa aplicados ao 
livro reportagem. Produção de livro reportagem.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
LIMA, Edvaldo Pereira. O que é livro-reportagem . São Paulo: Brasiliense, 1993.  
MEDINA, Cremilda. Povo e Personagem . Canoas: Ulbra, 1996.  
__________. A arte de tecer o  presente  - narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus, 
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DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

 
POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO 
 

TEÓRICA                   60 

EMENTA 
Fundamentos teóricos em políticas públicas de comunicação. O Direito à Informação e à 
Comunicação. Comunicação e Cultura na Sociedade da Informação.  Aspectos 
históricos e legais das políticas de comunicação no Brasil e na América Latina. Marco 
regulatório da comunicação no Brasil. Cenários e desafios contemporâneos para 



regulação dos sistemas de comunicação midiáticos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BOLAÑO, C. R. S. Qual a lógica das políticas de comunicação no Brasi l, São Paulo: 
Paulus, 2007. 124 p.  
LIMA, Venício A. de. Mídia : Teoria e Política. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2001.  
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DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

 
GÊNERO, NARRATIVAS MIDIÁTICAS E 
PRÁTICAS CULTURAIS    

TEÓRICA                   60 

EMENTA 
 
Principais teorias feministas. Hegemonia e relações de gênero na perspectiva de ciência 
plural, diversas e diversa. Mudanças históricas e culturais nos papéis sexuais. Gênero, 
sexualidade e identidade. Poder patriarcal, modernidade e pós-modernidade. Teoria do 
empoderamento. Identidades de gênero e mídia. Narrativa midiática e a medição, 
representação e produção de sentidos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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Feminino e o Masculino nos Longa -Metragens de Jorge Furtado . Intexto, n. 17, 
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DISCIPLINA 

           
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

 
JORNALISMO E COBERTURA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

TEÓRICA                   60 

EMENTA 
Políticas públicas: conceitos, natureza e tipologias. Fundamentos conceituais de 
Políticas Sociais. Políticas sociais no Brasil: aspectos históricos e políticos. Os direitos 
sociais no Brasil: contexto e realidade contemporânea. Jornalismo e cobertura das 
políticas sociais: desafios e perspectivas. As políticas públicas na pauta da imprensa 
brasileira e local: agendamento, controle social e direito à informação pública. 
Seminários temáticos – a cobertura jornalística para as políticas urbanas, de saúde, 
educação, meio ambiente e segurança pública. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

COMUNICAÇÃO E TEATRO TEÓRICO-PRÁTICA              60 

EMENTA 
Estudos sobre a representação e a expressão, investigadas como dispositivos 
comunicacionais. Análises sobre objeto midiático específico, o corpo. A relação corpo, 
cena, encenação, roteiro, atores e improviso. Corpo como portador de cultura e como 
objeto cultural. Corpo cotidiano e corpo espetacularizado. Posições no espaço social de 
organização, enfrentamento e intervenção. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
AGAMBEN, Giorgio . O que é um dispositivo. In: O que é o contemporâneo? E outros 
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DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 
DEWEY, John . O ato de expressão. In: Arte como Experiência. São Paulo: Martins 
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

ESTETICA DA COMUNICAÇÃO TEÓRICA                           60 

EMENTA 
Matrizes e episódios interacionais no cotidiano com um objetivo teórico em elaborar 
heuristicamente questões da comunicação sobre a experiência e o sensível, no âmbito 
de uma pragmática da comunicação. Observação, escuta e análise sobre processos de 
experimentação e invenções sociais sobre a comunicação como prática reflexiva e 
interacional, assim como aspectos da natureza estética da política (como processos de 
si). Modos de subjetivação emergentes, criação de cenas, movimento e encenação dos 
corpos, resistências pelo direito da existência, experiência pública, imaginário social 
como partilha simbólica da experiência, experiência estética como fator sensível de 
produção comunicacional e os problemas que envolvem a episteme e o método 
comunicacional.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER             CARGA HORÁRIA 

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO TEÓRICA                           60 

EMENTA 
Apreciação das propostas de interface entre Comunicação e Educação nas reflexões 
sobre a produção de conhecimento por dispositivos midiáticos, na sociedade de difusão 
e em rede. Estudos da interface, reconhecendo um histórico da comunicação para a 
educação em dispositivos tecnológicos e crítica midiática em processos de 
aprendizagem, assim como instauração do problema comunicacional para a educação. 
Neste caso, dando foco à interação como processo de socialização ou experimentação 
para o saber, tirando os excessos estabelecidos sobre o conhecimento pelos meios ou 
produtos. Sem deixar de passar pelas tensões causadas com a educação à distância. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO POLICIAL TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. História do 
jornalismo policial no Brasil e no mundo. O jornalismo policial contemporâneo. 
Conceitos, linguagem e especificidades do jornalismo policial. Jornalismo popular e 
sensacionalismo. Relacionamento com as fontes e as instituições. Terminologia e 
situações típicas em inquéritos e processos. Análise de casos marcantes e cobertura da 
imprensa. Produção em jornalismo policial.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

HISTÓRIA DO CINEMA TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Origens e evolução do cinema mundial: do cinema mudo ao digital. As principais 
escolas e movimentos cinematográficos. Gêneros cinematográficos. Introdução à 
História do Cinema Brasileiro. O cinema contemporâneo. O cinema expandido e o 
Wolrdcinema.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA  

DOCUMENTÁRIO TEÓRICO-PRÁTICA            60 

EMENTA 
História do documentário. Tipos de documentários. Teorias e críticas do documentário. 
Imagem ficcional e imagem documental. A narrativa documental. O documentário 
contemporâneo. Docudrama. Docfction e hibridismos. Webdoc e documentário em 
mídias locativas. Produção de documentários.  



BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do docume ntário . Rio de 
Janeiro: Azougue Editorial, 2006 
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO CIENTÍFICO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. Jornalismo 
científico: conceitos, história e fundamentos. Especificidades e funcionamento do campo 
científico. Ciência, tecnologia e inovação: abordagens econômicas, políticas e sociais. 
Jornalismo científico e compromisso com o público. O jornalismo científico na imprensa 
do Amapá. Prática da reportagem especializada em ciência, tecnologia e inovação: a 
produção da pauta, relação com as fontes e adequação da linguagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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2009.  
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caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, 2002. 
MEDINA, Cremilda. Ciência e jornalismo : da herança positivista ao diálogo dos afetos. 
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO CULTURAL TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. Cultura e 
comunicação. Conceitos de Cultura. Jornalismo cultural: conceitos, história e 
fundamentos. O campo cultural e as principais abordagens sociais, econômicas e 
políticas da cultura. Linguagem, principais gêneros e formatos no jornalismo cultural.  A 
relação entre jornalismo, cultura e entretenimento. Entre tradição e inovação: Os 
cadernos de cultura e os novos gêneros e formatos do jornalismo cultural na 
contemporaneidade. Jornalismo Cultural e Novas Mídias. A reportagem especializada 
na área de cultura: a produção da pauta, relação com as fontes e adequação da 
linguagem. Critérios de noticiabilidade e a prática do jornalismo cultural na imprensa 
brasileira e do Amapá.  
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GOMES, Fábio. Jornalismo cultural . Brasileirinho Produções, 2009. Disponível em: 
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO LITERÁRIO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. As relações 
entre jornalismo e literatura: abordagens históricas. O jornalismo literário: conceitos e 
funções. O novo jornalismo e o jornalismo de autor. Técnicas literárias aplicadas ao 
jornalismo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex. Jornalismo e literatura . São Paulo: Escrituras, 
2002. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO EM/DE  QUADRINHOS TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. História dos 
quadrinhos. A linguagem de quadrinhos. Roteiro de quadrinhos. O mercado de 
quadrinhos no Brasil e no mundo.  Jornalismo e quadrinhos. O livro-reportagem em 
quadrinhos. O Jornalismo em Quadrinhos no Brasil e no mundo: estudos de caso.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ERBOLATO, Mário. Jornalismo Especializado . São Paulo, Atlas. 1981.  
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DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO ESPORTIVO TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Fundamentos do jornalismo especializado e da reportagem especializada. A 
especificidade do jornalismo esportivo. Limites entre informação jornalística e 
espetáculo. A linguagem dos diferentes esportes. A crônica esportiva. Introdução ao 
jornalismo esportivo – uma visão histórica; O mercado do jornalista esportivo; Cargos e 
funções na editoria esportiva; A paixão versus o jornalismo profissional – a difícil tarefa 
do jornalista esportivo; Ética e legislação no jornalismo esportivo; A eterna busca pelo 
furo jornalístico e o excesso de clichês na editoria esportiva; A cobertura esportiva nos 
diferentes meios de comunicação (Rádio, Tv, Impresso, Internet); Montagem de equipes 
e outros procedimentos relativos à produção jornalística. A influência das práticas 
esportivas no espaço da cada veículo de comunicação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



BARBEIRO, Heródoto; RANGEL, Patrícia. Manual do Jornalismo Esportivo. 1.ed. São 
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STYCER, Maurício.  História do Lance! Projeto e Prática do Jornalismo Esportivo. 1.ed. 
São Paulo: Alameda Casa Editoral, 2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LINHARES, Marcos. Nos bastidores do jornalismo esportivo . São Paulo: Celebris, 
2006. 
VILAS BOAS, Sergio. Formação e informação esportiva . São Paulo: Summus, 2005. 
ULZETE, Celso. Jornalismo esportivo : relatos de uma paixão. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO VISUAL  TEÓRICA                          60 

EMENTA 
O que é Jornalismo Visual. Design e Infografia. Os elementos e conceitos básicos de 
diagramação e narrativa visual. Repertório básico de Infografia. Dos textos aos 
números, dos números aos gráficos: edição de dados. História da visualização de 
dados: dos registros visuais pré-escrita à imprensa moderna. Os tipos móveis e a 
ruptura da narrativa visual e textual. As origens dos mapas, gráficos e diagramas. A 
evolução da tecnologia de produção/impressão e do design editorial no Brasil aos dias 
de hoje. Novas tecnologias e retomada da narrativa visual: o uso de diagramas, gráficos 
e mapas. Infografia: da pauta ao produto final. Apuração visual, ética e rigor no 
tratamento da imagem como informação jornalística.   
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PELTZER, Gonzalo. Jornalismo Iconográfico . Lisboa: Planeta, 1991. 
GUIMARÃES, L. As cores na mídia: a organização da cor-informação no 
jornalismo . São Paulo: Annablume, 2003. 
GUIMARÃES, L. Sobre jornalismo visual, imagens e cores . Livre-docência em 
Jornalismo Visual pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2009. 
TEIXEIRA, T. Infografia e jornalismo: conceitos, análises e pers pectivas . Salvador: 
Editora da UFBA, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FLUSSER, V. O universo das imagens técnicas: elogio da superfic ialidade . São 
Paulo: Annablume, 2008. 
GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, ling uística e 
cultural da simbologia das cores . 3.ed. São Paulo: Annablume, 2004. 
GUIMARÃES, L. As cores na mídia: a organização da cor-informação no 
jornalismo . São Paulo: Annablume, 2003. 
RIBEIRO, Susana Almeida. Infografia de imprensa  – história e análise. 
Coimbra:Minerva, 2008. 
 
 

 

 



 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

MIDIA E RELIGIAO  TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Introdução à história das religiões no Ocidente. A reforma protestante e a imprensa. O 
cristianismo/catolicismo e a arte na Reforma e Contrareforma. Os protestantes e a 
imprensa nos EUA. Análise contemporânea da inserção dos evangélicos e dos católicos 
nos meios de comunicação no Brasil. A religião na sociedade pós-moderna. A igreja 
midiatizada. A cobertura jornalística aos fatos religiosos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ASSMANN, H. A igreja eletrônica e seu impacto na América Latina. Petrópolis, Vozes, 
1986.  
GOMES, P. G. . Da Igreja Eletrônica à sociedade em midiatização . 1. ed. São Paulo: 
Edições Paulinas, 2010. v. 1. 174p.  
GONÇALVES, Antônio. Comunicação e Religião . São Paulo: Ultimato, 2002. 
KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia: interferências  midiáticas no 
cenário religioso . Porto Alegre: Sulina, 2006 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
FONSECA, A. B. 2003 . Evangélicos e mídia no Brasil. Bragança Paulista, Universidade 
de São Francisco. 
LONGUINI, Neto. O novo rosto da missão: os movimentos ecumênico e e vangelical 
no protestantismo latino-americano . Viçosa: Ultimato, 2002. 
MARTELLI, Stefano. A Religião na Sociedade Pós-Moderna . São Paulo: Paulinas, 
1995.   
.   

 

 
DISCIPLINA 

 
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

HISTÓRIA DA ARTE  TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Conceituação de Arte e de Estética nas artes visuais. Relações interdisciplinares entre a 
Estética e a História da Arte. Introdução à Estética. Introdução à História da Arte. 
Manifestações artísticas e seus aspectos históricos e filosóficos. Evolução da criação 
artística e suas características fundamentais. A arte como reflexo da realidade social. O 
percurso histórico da arte. Os principais movimentos artísticos como expressões culturais 
de suas épocas. Os conceitos de manifestação artística contemporânea e suas 
expressões culturais do mundo moderno. A arte no Brasil. A arte no Amapá. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



ARCHER, Michael. Arte contemporânea – uma história concisa.  São Paulo: Martins 
Fontes, 2012.  
ARGAN, G. C., FAGIOLO, M..Guia de História da Arte,  Lx., Estampa, 1994. 
GOMBRICH, E. H. A história da arte . Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
JANSON, H. W.História Geral da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Vol I,II e III. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARNHEIM, Rudolf.Arte & Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Cr iadora. São 
Paulo: Pioneira, 2000. 
DONDIS, A . Dondis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
FOUCAULT, M., As Palavras e as Coisas . São Paulo: Martins Fontes, 
2000.GOMBRICH, E. H. Arte e ilusão: um estudo sobre a psicologia da 
representação pictórica .São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ESTÉTICA DA COMUNICAÇAO E 
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS  TEÓRICA                            60 

EMENTA 
Introdução à Estética no campo da comunicação. Arte e Mídia.  Manifestações artísticas 
e seus aspectos históricos e filosóficos. Evolução da criação artística e suas 
características fundamentais. Arte, sociedade, política. Os principais movimentos 
artísticos como expressões culturais de suas épocas. Os conceitos de manifestação 
artística contemporânea e suas expressões culturais do mundo moderno e pós-moderno. 
A artemidia contemporânea, em sua expressão audiovisual, no mundo, Brasil e no 
Amapá. Explorando novos formatos e gêneros. Estudos de linguagens híbridas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Foto-cinema-video. Campinas-São Paulo: 
Papirus, 1997.  
DELEUZE, G. A Imagem-Tempo . São Paulo: Brasiliense, 1990.  
MASCARELLO, Fernando (Org.). Cinema mundial contemporâneo. Campinas: 
Papirus, 2008. 
LOPES, Denilson. A delicadeza: estética, experiência e paisagens. Brasília, EDUMB, 
2007.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   
ANDREW, Dudlley. As principais teorias do cinema. Uma introdução . Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2002. 
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
RAMOS, Fernão. Teoria Contemporânea do Cinema . Vol. 2. São Paulo: Senac, 2005   
METZ, Christian. Linguagem e cinema . São Paulo: Perspectiva, 1980.  
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

ROTEIRO DE CINEMA E AUDIOVISUAL  TEÓRICO-PRATICA                     60 

EMENTA 



Narrativa cinematográfica e audiovisual. Tipos e modelos de roteiro para cinema, vídeo e 
outras mídias audiovisuais. Storyline. Argumento. Perfil dos Personagens.  Pré-Roteiro, 
Roteiro. Desconstrução e construção de roteiros. Planilha de Produção. Realização de 
Roteiro. Experimentação.  
BIBLIOGRAFIA BÀSICA  
CHION, Michel, — O roteiro de cinema São Paulo, Martins Fontes, 1989. 
DACYNGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo . Etitora, Elsevier, 2007. 
FIELD, Sidney. Os Fundamentos do Roteirismo . Arte & Letra, Curitiba, 2009.  
PUCCINI, Sergio. Roteiro de Documentário . Campinas, Papirus, 2009.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DACYNGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo.  Etitora, Elsevier, 2007. 
SURREL, Jason. Os segredos dos roteiristas da Disney. PANDA BOOKS, São Paulo, 
2009.  
FLORY, Suely Fadul Vilibor. (Org.). Narrativas ficcionais – da literatura às mídias 
audiovisuais. Arte & Ciência, São Paulo, 2005.  
SANDLER, Ellen. Guia prático do roteirista de TV. São Paulo: Bossa Nova, 2008.  
 

 

DISCIPLINA CARÁTER             CARGA HORÁRIA  

HISTORIA DA COMUNICAÇÃO NO AMAPÁ TEORICA                     60 

EMENTA 
A estrutura e história dos meios de comunicação no Amapá. Aspectos sociais, 
econômicos, culturais e políticos da comunicação midiática regional. Mercado de trabalho 
na área de comunicação e jornalismo regional. Alternativas e perspectivas de atuação 
profissional no Amapá.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ERSCHMANN, Micael; GOULART, Ana Paula. Comunicação  e históri a: interfaces e 
novas abordagens. Rio de Janeiro: Mauad, 2008.  
OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de. Critérios de escolha de notícias no jornalismo 
amapaense . Macapá: Seama, 2002. 
RODRIGUES, Edgar. História da comunicação no Amapá . Disponível 
em: http://www.amapa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69:comunica
cao-no-amapa&catid=27:historia&Itemid=2 

 
 

DISCIPLINA CARÁTER             CARGA HORÁRIA  

PESQUISA DE AUDIÊNCIA TEORICA                     60 

EMENTA 
A audiência como espaço de trocas e interações simbólicas. Pesquisa de mercado no 
contexto das organizações. Estratégias e ferramentas de pesquisa. Aplicação prática dos 
conceitos de pesquisa em projetos de Comunicação Social. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



GOMES, Pedro Gilberto. Televisão  e audiência : aspectos quantitativos e qualitativos. 
São Leopoldo-RS: Unisinos, 1996. 
MENDONÇA, Kleber. A punição pela audiência : um estudo do Linha Direta. Rio de 
Janeiro: Quartet, 2002. 
SODRE, Muniz. O império do grotesco . Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARBEX JUNIOR, José. Showrnalismo : a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa 
Amarela, 2001. 
LUCAS, Luciane (org.) Com credibilidade não se brinca . São Paulo: Summus, 2004. 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                     
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

LIBRAS  TEÓRICA                          60 

EMENTA 
A Língua Brasileira de Sinais e a sua história. A comunicação em Libras e a sua  
estrutura gramatical. Formas de comunicação destacando o caráter visual-motor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walquiria Duarte. Enciclopédia da língua 
de sinais brasileira . Vol. 1 – Educação. São Paulo: EDUSP, 2004 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walquiria Duarte. Enciclopédia da língua 
de sinais brasileira . Vol. 2 – Artes e culturas, esportes e lazer. São Paulo: EDUSP, 
2004. 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walquiria Duarte. Enciclopédia da língua 
de sinas brasileira . Vol. 3 – Família e relações familiares e casa. São Paulo: EDUSP, 
2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais de libras . Rio de 
Janeiro: Revinter, 2004. 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walquiria Duarte. Enciclopédia da língua 
de sinas brasileira . Vol. 4 – Comunicação, religião e eventos. São Paulo: EDUSP, 
2004. 

 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO POLÍTICO TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
O sistema e as instituições do sistema político brasileiro. O jornalismo, esfera pública e 
esfera política. A cobertura jornalística sobre o sistema político brasileiro. Aspectos 
éticos da relação com as fontes em jornalismo político. A produção e circulação de 
informação jornalística sobre política na internet: blog e redes sociais. Especificidades e 
análise da cobertura sobre política no Amapá.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



ALBUQUERQUE, Afonso de. “Manipulação editorial e produção da notícia: dois 
paradigmas da análise da cobertura jornalística da política”. In Antônio Albino Rubim et 
al. (Orgs.), Produção e Recepção dos Sentidos Midiáticos . Petrópolis: Vozes, 1998, 
p. 9-27. 

GOMES, Pedro Gilberto. Comunicação Social: filosofia- ética- política . São 
Leopoldo: Unisinos, 1997. 
 
LIMA, Venício de. Mídia. Crise política e poder no Brasil . São Paulo: Perseu Abramo, 
2006. 

MOTTA, Luiz Gonzaga. Imprensa e Poder . Brasília: Editora da UNB, 2002.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem  : como investigar empresas, 
governo e tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008 
 
MARTINS, Franklin. Jornalismo político . São Paulo: Contexto, 2005. 
 
MIGUEL, Luis Felipe. Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova, 2002, n. 
55-56. 
 
RUBIM, Antônio Albino Canelas. A Política na Idade Mídia. In: ALMEIDA, Jorge; 
CANCELLI Vitória (org.). Estratégia  - A luta política além do horizonte visível. São 
Paulo; Fundação Perseu Abramo, 1998. 
 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

JORNALISMO ECONÔMICO TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Os fundamentos da cobertura jornalística em economia. A produção da informação em 
economia: aspectos éticos da relação com fonte. Análise sobre a linguagem e o 
enquadramento da cobertura jornalística sobre economia. Tratamento e interpretação 
de informações e dados econômicos. Análise da cobertura sobre economia no Amapá. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
BASILE, Sidnei. Elementos do jornalismo econômico . Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico . São Paulo: Edusp, 2000.  
VILAS BOAS, Sérgio (org.). Formação & informação econômica : jornalismo para 
iniciados e leigos. São Paulo: Summus,  
2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CALDAS, Suely. Jornalismo econômico . São Paulo: Contexto, 2003. 
FRANCISCO, Kárita Cristina. Barreiras na produção de conhecimento pelo jornalismo  
econômico. Estudos em Jornalismo e Mídia  Vol. III Nº 2 - 2o semestre de 2006.   

 



 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DEMOCRACIA 
DIGITAL TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Abordagens em Comunicação e Democracia.  Modelos normativos de democracia e os 
meios de comunicação. Comunicação Pública, Esfera Pública e Deliberação. Internet e 
participação política. Conceitos fundamentais de ciberpolítica e Democracia digital. 
Cenário, estágio e desafios da democracia digital no Brasil.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
DUARTE, Jorge (org). Comunicação Pública – estado, mercado, sociedade e 
interesse público. São Paulo: Atlas, 2009 

EISENBERG, J.; M. CEPIK (org.). Internet e política: teoria e prática da democracia  
eletrônica , Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002. 

GOMES, Wilson da Silva e MAIA, Rousiley, C.M. Comunicação e democracia: 
problemas e perspectivas . São Paulo: Paulus, 2008. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 ROTHBERG, D. Por uma agenda de pesquisa em democracia eletrônica . Opinião 
Pública  (Unicamp), v. 14, n. 1, p. 149-172, 2008. 

RUBIM, Albino (Org.). Comunicação e Política: Conceitos e Abordagens . Salvador: 
EDUFBA/ Editora UNESP, 2004. 

MAIA, R; CASTRO, M. C. (Org.).  Mídia, esfera pública e identidades coletivas . 1a. 
ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.   

 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

MÍDIA E SEXUALIDADE TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Conceitos introdutórios sobre gênero, corpo e sexualidade. Mídia, discurso e poder. 
Sexualidade, poder e discursos midiáticos. Análise da cobertura jornalística sobre temas 
envolvendo direitos sexuais e reprodutivos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero : feminismo e subversão da realidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade  I: a vontade de saber. São Paulo: Graal, 
2005 
 
GARCIA, W. . Corpo, mídia e representação: estudos contemporâneo s. São Paulo: 
Thompson Learning, 2005.  
 



GOMES, M. R. . Poder no Jornalismo . São Paulo: Hacker e Edusp, 2003. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade . Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 
 
GOMES, M. R. . Repetição e diferença nas reflexões sobre comunicaç ão.  São 
Paulo: Annablume, 2001 
 
LOURO, Guacira L. (org) O corpo educado  - pedagogias da sexualidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 
 
___________________. Um corpo estranho : ensaios sobre sexualidade e teoria 
queer. BH: Autêntica, 2004.  
 
 

 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

AUDIODESCRIÇÃO TEÓRICA                   60 

EMENTA 
Fundamentos introdutório em Audiodescrição. Políticas Públicas de Comunicação para 
inclusão no Brasil. Aspectos técnicos e éticos da audiodescrição. Desafios e 
possibilidades para criação de normas para audiodescrição. Práticas e experiências em 
audiodescrição no Brasil.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁ SICA 
 
CARVALHO, C. A. Singularidade transgressão e ética na legendagem. Linguagem em  
Foco , n. 2, p. 27-38, 2009. 
 
MOTTA, L.M.V.M. & ROMEU FILHO, P. (Orgs.) Audiodescrição: transformando  
imagens em palavras . São Paulo: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa  
com Deficiência, 2010. 
 
VILARONGA, I. O Potencial Formativo do Cinema e a Audiodescrição : Olhares  
Cegos. Salvador, 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual da Bahia.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FRANCO, Eliana P. C. “Em busca de um modelo de acessibilidade audiovisual  
para cegos no Brasil: Um projeto piloto”. In Eliana P. C. Franco & V. Santiago  
Araújo (orgs) Tradterm . São Paulo: Humanitas, 2007, p.171-185.  
 
MACHADO, F. O. Acessibilidade na televisão digital: estudo para um a política de  
audiodescrição na televisão brasileira . 2011 180f. Dissertação (Mestrado em TV  
Digital: Informação e Conhecimento) 
 
 



 

 
DISCIPLINA 

                                      
CARÁTER              CARGA HORÁRIA 

FUNDAMENTOS DE ANÁLISE DO 
DISCURSO TEÓRICO-PRÁTICA           60 

EMENTA 
Teorias contemporâneas de análise do discurso. Métodos de análise. Discurso e 
pragmática: atos de fala, princípios de cooperação e preservação das faces, inferências 
e implicações. Discurso e sociedade: comunidade discursiva e identidade, raça, 
gênero/sexualidade e ideologia; análise do discurso em gêneros textuais jornalísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALTHUSSER, L. (1974) Ideologia e aparelhos ideológicos de estado.  Lisboa: 
Presença/Martins Fontes. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem . São Paulo: Hucitec, 1979. 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso . Campinas: 
Editora da Unicamp, 1991. 

ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso . 4ed. Campinas: Pontes, 2002. 

RESENDE, V. & RAMALHO, V. Análise de Discurso crítica . São Paulo: Contexto, 
2006. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, P. Dicionário de análise do discurso . São 
Paulo: Contexto, 2006. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso . Trad. Laura Sampaio. São Paulo: Loyola, 
1996. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade . 11ª edição. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006.. 

SPINK, M. J. (org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no coti diano . São 
Paulo: Cortez, 1999.  

 
 

 


