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MINUTA DE RESOLUÇÃO N° , DE 22 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o 
contido no Processo nº 23104.000143/2010-39, resolve ad referendum: 

 
Art. 1º Alterar a alínea “b” do inciso I do art. 2º da Resolução nº 83, Coeg, de 23 de 

março de 2012, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais – Bacharelado do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, para que passe a vigorar conforme segue: b) tempo útil 
UFMS: 2.410 horas. 

 
Art. 2º O item 5 Currículo, do referido Projeto Pedagógico, passa a vigorar nos termos 

do anexo desta resolução. 
 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, com os seus efeitos a 

partir de 2014 para todos os acadêmicos matriculados no curso de Artes Visuais – 
Bacharelado/CCHS. 

 
Art. 4º  Fica revogada a Resolução Coeg nº 219, de 25 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
HENRIQUE MONGELLI 
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5. CURRÍCULO 
5.1. ESTRUTURA CURRICULAR: (MATRIZ CURRICULAR) 
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2014 
 
COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA (CH) 
Teórica Prática Total 

1 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO BÁSICA 
Arte Brasileira I 34 - 34 
Arte Brasileira II 34 - 34 
Arte e Linguagem I 34 - 34 
Arte e Linguagem II 34 - 34 
Estética e Teoria da Arte I 34 - 34 
Estética e Teoria da Arte II 34 - 34 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I 51 - 51 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II 51 - 51 
Fundamentos do Desenho e da Imagem Digital 17 34 51 
Fundamentos da Linguagem Visual I 34 - 34 
Fundamentos da Linguagem Visual II 34 - 34 
História da Arte I 34 - 34 
História da Arte II 34 - 34 
História da Arte III 34 - 34 
História da Arte IV 34 - 34 
História da Arte V 34 - 34 
2 CONTEÚDOS DE DESENVOLVIMENTO 
Fotografia - 51 51 
Vídeo - 51 51 
Arte Digital - 51 51 
Cerâmica I - 51 51 
Cerâmica II - 51 51 
Desenho Digital I - 51 51 
Desenho Digital II - 51 51 
Desenho Artístico I - 51 51 
Desenho Artístico II - 51 51 
Desenho Artístico III - 51 51 
Desenho Artístico IV - 51 51 
Desenho Artístico V - 51 51 
Desenho Artístico VI - 51 51 
Escultura I - 51 51 
Escultura II - 51 51 
Gravura I - 51 51 
Gravura II - 51 51 
Pintura I - 51 51 
Pintura II - 51 51 
3 CONTEÚDOS DE APROFUNDAMENTO 
Atividades Complementares 200 - 200 
Gestão em Artes Visuais 34 - 34 
Pesquisa em Arte I 34 - 34 
Pesquisa em Arte II 34 - 34 
Trabalho de Conclusão de Curso I 68 - 68 
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Trabalho de Conclusão de Curso II 68 - 68 
5 COMPLEMENTARES OPTATIVAS    
Para o acadêmico integralizar a Estrutura Curricular do Curso de Artes Visuais - 
Bacharelado/CCHS, deverá cursar, no mínimo, 408 horas-aula, de disciplinas 
Complementares Optativas, do rol elencado pelo próprio curso ou em qualquer 
Unidade da Administração Setorial (Art. 30 da Resolução Coeg nº 269/2013). Deste 
total, no mínimo 272 horas-aula deverão ser escolhidas dentre as oficinas elencadas 
abaixo, sendo duas oficinas I e duas oficinas II. 

   

Arte Agora 34 - 34 
Educação das Relações Étnico-Raciais 34 - 34 
Estudo de LIBRAS 68 - 68 
Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional - 51 51 
Expressão Plástica Tridimensional - 51 51 
Expressão Sonora 34 17 51 
Fundamentos do Desenho I - 34 34 
Fundamentos do Desenho II - 34 34 
Oficina de Arte Digital I - 68 68 
Oficina de Arte Digital II - 68 68 
Oficina de Cerâmica I - 68 68 
Oficina de Cerâmica II - 68 68 
Oficina de Desenho I  - 68 68 
Oficina de Desenho II - 68 68 
Oficina de Escultura I - 68 68 
Oficina de Escultura II - 68 68 
Oficina de Fotografia I - 68 68 
Oficina de Fotografia II - 68 68 
Oficina de Gravura I - 68 68 
Oficina de Gravura II - 68 68 
Oficina de Pintura I - 68 68 
Oficina de Pintura II - 68 68 
Oficina de Vídeo I - 68 68 
Oficina de Vídeo II - 68 68 
Pesquisa de Materiais Expressivos I - 51 51 
Pesquisa de Materiais Expressivos II - 51 51 
Práticas de Gestão em Artes Visuais   - 85 85 
 
5.2 QUADRO DE SEMESTRALIZAÇÃO  
ANO DE IMPLANTAÇÃO : 2014 
SEMESTRE DISCIPLINA CH PRÉ REQUISITOS 

 
1º Desenho Artístico I 51 --- 

Cerâmica I 51 --- 
Fotografia 51 --- 
Fundamentos da Linguagem Visual I 34 --- 
Fund. da Cultura e Cultura Brasileira I 51 --- 
Fundamentos do Desenho e da Imagem 
Digital 

51  

História da Arte I 34 --- 
SUBTOTAL   
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2° Cerâmica II 51 Cerâmica I 
Desenho Artístico II 51 Desenho Artístico I 
Desenho Digital I 51 Fundamentos do Desenho e da Imagem 

Digital 
História da Arte II 34 História da Arte I  
Fundamentos da Linguagem Visual II 34 Fundamentos da Linguagem Visual I  
Fund. da Cultura e Cultura Brasileira II 51 Fund. da Cultura e Cultura Brasileira I 
Vídeo 51  
SUBTOTAL   

3° Arte e Linguagem I 34 Fundamentos da Linguagem Visual II 
Desenho Artístico III 51 Desenho Artístico II 
Desenho Digital II 51 Desenho Digital I 
Escultura I 51 --- 
Gravura I 51 --- 
História da Arte III 34 História da Arte II  
Pintura I 51 --- 
SUBTOTAL   

4° Arte e Linguagem II 34 Arte e Linguagem I 
Arte Digital  51 Desenho Digital II 
Desenho Artístico IV 51 Desenho Artístico III 
Escultura II 51 Escultura I 
Gravura II 51 Gravura I 
História da Arte IV 34 História da Arte III 
Pintura II 51 Pintura I 
SUBTOTAL   

5° Arte Brasileira I 34 --- 
Desenho Artístico V 51 Desenho Artístico IV 
Estética e Teoria da Arte I 34 --- 
História da Arte V 34 História da Arte IV 
Pesquisa em Arte I 34 --- 
SUBTOTAL   

6° Arte Brasileira II 34 Arte Brasileira I 
Desenho Artístico VI 34 Desenho Artístico III 
Estética e Teoria da Arte II 51 Estética e Teoria da Arte I 
Pesquisa em Arte II 34 Pesquisa em Arte I 
Oficina de Desenho I 68 Desenho V 
Oficina de Pintura I 68 Pintura II 
Oficina de Escultura I 68 Escultura II 
Oficina de Gravura I 68 Gravura II 
Oficina de Cerâmica I 68 Cerâmica II 
Oficina de Vídeo I 68 Vídeo  
Oficina de Fotografia I 68 Fotografia  
Oficina de Arte Digital I 68 Arte Digital  
SUBTOTAL   

7° Gestão em Artes Visuais 34 --- 
Trabalho de Conclusão de Curso I 68 Pesquisa em Arte II 
Oficina de Desenho II 68 Oficina de Desenho I 
Oficina de Pintura II 68 Oficina de Pintura I 
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Oficina de Escultura II 68 Oficina de Escultura I 
Oficina de Gravura II 68 Oficina de Gravura I 
Oficina de Cerâmica II 68 Oficina de Cerâmica I 
Oficina de Vídeo II 68 Oficina de Vídeo I 
Oficina de Fotografia II 68 Oficina de Fotografia I 
Oficina de Arte Digital II 68 Oficina de Arte Digital I 
SUBTOTAL   

8° Trabalho de Conclusão de Curso II 68 Trabalho de Conclusão de Curso I 
SUBTOTAL   

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200  
 COMPLEMENTARES OPTATIVAS 408  
 TOTAL GERAL 2.408  

 
5.3 TABELA DE EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS 

EM VIGÊNCIA ATÉ 2013 CH A PARTIR DE 2014 CH 
Animação Digital 51 Desenho Digital II 51 
Arte Brasileira I 34 Arte Brasileira I 34 
Arte Brasileira II 34 Arte Brasileira II 34 
Atividades Complementares 238 Atividades Complementares 200 
Cerâmica I 51 Cerâmica I 51 
Cerâmica II 51 Cerâmica II 51 
Desenho e Expressão I 34 Desenho Artístico III 51 
Desenho e Expressão II 34 Desenho Artístico IV 51 
Desenho e Plástica I 34 Desenho Artístico V 51 
Desenho e Plástica II 34 Desenho Artístico VI 51 
Desenho e Representação Plana e Tridimensional I 34 Desenho Artístico II 51 Desenho e Representação Plana e Tridimensional II 34 
Desenho Digital 51 Desenho Digital I 51 
  Desenho Artístico I 51 
Escultura I 51 Escultura I 51 
Escultura II 51 Escultura II 51 

Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional 51 Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional 
(opt) 51 

Expressão Plástica Tridimensional 51 Expressão Plástica Tridimensional (opt) 51 
Estética e Teoria da Arte I 34 Estética e Teoria da Arte I 34 
Estética e Teoria da Arte II 34 Estética e Teoria da Arte II 34 
Expressão Sonora 51 Expressão Sonora (opt) 51 
Fundamentos do Desenho I 34 Fundamentos do Desenho I (opt) 34 
Fundamentos do Desenho II 34 Fundamentos do Desenho II (opt) 34 
Fundamentos da Linguagem Visual I 34 Fundamentos da Linguagem Visual I 34 
Fundamentos da Linguagem Visual II 34 Fundamentos da Linguagem Visual II 34 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I 51 Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I 51 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II 51 Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II 51 
Fundamentos de Desenho e Imagens Digitais 51 Fundamentos do Desenho e da Imagem Digital 51 
Poéticas Tecnológicas Híbridas 51 Arte Digital  51 
Fotografia 51 Fotografia 51 
Gestão em Artes Visuais 51 Gestão em Artes Visuais 34 
Gravura I 51 Gravura I 51 
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Gravura II 51 Gravura II 51 
História da Arte I 34 História da Arte I 34 
História da Arte II 34 História da Arte II 34 
História da Arte III 34 História da Arte III 34 
História da Arte IV 34 História da Arte IV 34 
História da Arte V 34 História da Arte V 34 
Leitura da Imagem I 34 Arte e Linguagem I 34 
Leitura da Imagem II 34 Arte e Linguagem II 34 
Pesquisa de Materiais Expressivos I 51 Pesquisa de Materiais Expressivos I (opt) 51 
Pesquisa de Materiais Expressivos II 51 Pesquisa de Materiais Expressivos II (opt) 51 
Pintura I 51 Pintura I 51 
Pintura II 51 Pintura II 51 
Práticas de Gestão em Artes Visuais 85 Práticas de Gestão em Artes Visuais  (opt) 85 
Pesquisa em Arte I 51 Pesquisa em Arte I 34 
Pesquisa em Arte II 34 Pesquisa em Arte II 34 
Trabalho de Conclusão de Curso I 34 Trabalho de Conclusão de Curso I 68 
Trabalho de Conclusão de Curso II 34 Trabalho de Conclusão de Curso II 68 
Oficina de Cerâmica I 68 Oficina de Cerâmica I 68 
Oficina de Cerâmica II 68 Oficina de Cerâmica II 68 
Oficina de Desenho I 68 Oficina de Desenho I 68 
Oficina de Desenho II 68 Oficina de Desenho II 68 
Oficina de Escultura I 68 Oficina de Escultura I 68 
Oficina de Escultura II 68 Oficina de Escultura II 68 
Oficina de Fotografia I 68 Oficina de Fotografia I 68 
Oficina de Fotografia II 68 Oficina de Fotografia II 68 
Oficina de Gravura I 68 Oficina de Gravura I 68 
Oficina de Gravura II 68 Oficina de Gravura II 68 
Oficina de Pintura I 68 Oficina de Pintura I 68 
Oficina de Pintura II 68 Oficina de Pintura II 68 
Oficina de Poéticas Híbridas I 68 Oficina de Arte Digital I 68 
Oficina de Poéticas Híbridas II 68 Oficina de Arte Digital II 68 
Oficina de Vídeo I 68 Oficina de Vídeo I 68 
Oficina de Vídeo II 68 Oficina de Vídeo II 68 
Oficina de Metodologia e Produção I (Obrigatória) 68 Sem equivalência  
Oficina de Metodologia e Produção II (Obrigatória) 68 Sem equivalência  
Vídeo 51 Vídeo 51 

 
5.4 LOTAÇÃO DAS DISCIPLINAS: 

DISCIPLINAS LOTAÇÃO 
Arte Agora  CCHS 
Arte Brasileira I CCHS 
Arte Brasileira II CCHS 
Arte Digital  CCHS 
Arte e Linguagem I CCHS 
Arte e Linguagem II CCHS 
Atividades Complementares CCHS 
Cerâmica I CCHS 
Cerâmica II CCHS 
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Desenho Artístico I CCHS 
Desenho Artístico II CCHS 
Desenho Artístico III CCHS 
Desenho Artístico IV CCHS 
Desenho Artístico V CCHS 
Desenho Artístico VI CCHS 
Desenho Digital I CCHS 
Desenho Digital II CCHS 
Educação das Relações Étnico-Raciais CCHS 
Escultura I CCHS 
Escultura II CCHS 
Estética e Teoria da Arte I CCHS 
Estética e Teoria da Arte II CCHS 
Estudo de LIBRAS  CCHS 
Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional  CCHS 
Expressão Plástica Tridimensional  CCHS 
Expressão Sonora  CCHS 
Fotografia CCHS 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I CCHS 
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II CCHS 
Fundamentos da Linguagem Visual I CCHS 
Fundamentos da Linguagem Visual II CCHS 
Fundamentos do Desenho e da Imagem Digital CCHS 
Fundamentos do Desenho I  CCHS 
Fundamentos do Desenho II  CCHS 
Gestão em Artes Visuais CCHS 
Gravura I CCHS 
Gravura II CCHS 
História da Arte I CCHS 
História da Arte II CCHS 
História da Arte III CCHS 
História da Arte IV CCHS 
História da Arte V CCHS 
Oficina de Arte Digital I CCHS 
Oficina de Arte Digital II CCHS 
Oficina de Cerâmica I CCHS 
Oficina de Cerâmica II CCHS 
Oficina de Desenho I CCHS 
Oficina de Desenho II CCHS 
Oficina de Escultura I CCHS 
Oficina de Escultura II CCHS 
Oficina de Fotografia I CCHS 
Oficina de Fotografia II CCHS 
Oficina de Gravura I CCHS 
Oficina de Gravura II CCHS 
Oficina de Pintura I CCHS 
Oficina de Pintura II CCHS 
Oficina de Vídeo I CCHS 
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Oficina de Vídeo II CCHS 
Pesquisa de Materiais Expressivos I  CCHS 
Pesquisa de Materiais Expressivos II  CCHS 
Pesquisa em Arte I CCHS 
Pesquisa em Arte II CCHS 
Pintura I CCHS 
Pintura II CCHS 
Práticas de Gestão em Artes Visuais   CCHS 
Trabalho de Conclusão de Curso I CCHS 
Trabalho de Conclusão de Curso II CCHS 
Vídeo CCHS 

 
5.5. EMENTÁRIO E BILIOGRAFIA: 
 
ARTE AGORA: Estudo da teoria e da produção em artes visuais emergentes no mundo e discussão sobre suas 
potencialidades, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e culturais.  
Bibliografia Básica: DOMINGUES, Diana (Org.). A Arte no Século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP, 1997.-(Primas) LEÃO, Lúcia (Org.). INTERLAB: labirintos do pensamento 
contemporâneo. São Paulo: FAPESP; Iluminuras, 2002. PARENTE, André (Org). Imagem Máquina: A era das 
tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. Bibliografia complementar: DOMINGUES, Diana. Arte e vida no 
século XXI: tecnologia, ciência e criatividade. São Paulo: Ed. UNESP, 2003.HARVEY, David. Condição Pós-
Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. LEVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São 
Paulo: Ed. 34, 1999. 
 
ARTE BRASILEIRA I: Estudo da teoria e da produção em artes visuais no Brasil, abordando as manifestações de arte 
indígena pré-cabralina e atual e o período  compreendido entre os séculos XVI e início do século XX, em consonância 
com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e culturais. Bibliografia Básica: BARDI, Pietro 
Maria. Arte no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1982. GONÇALVES Lisbeth Org. Arte Brasileira no século XX. São 
Paulo: Imprensa Oficial, 2006. ZANINI, Walter, org. História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther 
Moreira Salles, 1983. Bibliografia Complementar: AMARAL, Aracy. Artes plásticas na semana de 22. São Paulo, 
Perspectiva,/ EDUSP, 1972, 333p. BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa e Barroca no Brasil. Rio de Janeiro: 
Record, 1983. CHIARELLI, Tadeu. BELLUZZO, Ana Maria. Brasil dos viajantes. São Paulo : Metalivros, 2000. 
 
ARTE BRASILEIRA II: Estudo da teoria e da produção em artes visuais no Brasil no período compreendido entre o 
início do século XX até a atualidade, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-
econômicos e culturais. Abordagem da influência das raízes culturais africanas e indígenas no modernismo brasileiro. 
Bibliografia Básica: BASBAUM, Ricardo. Arte Contemporânea Brasileira. Rio De Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001. 
GONÇALVES Lisbeth Org. Arte Brasileira no século XX. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006. ZANINI, Walter, org. 
História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983.  Bibliografia Complementar: 
CANTON, Kátia. Novísssima Arte Brasileira. São Paulo: Editora Iluminuras, 2000. CHIARELLI, Tadeu. A Arte 
Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos Editorial, 1999. FABRIS, Annateresa (Org) Modernidade e Modernismo 
no Brasil. Campinas: Mercado De Letras, 1994. 
 
ARTE DIGITAL: Introdução à tecnologia e sua interface com a arte. Teoria e prática das várias expressões poéticas e 
estéticas da arte digital. Bibliografia Básica: ARANTES, Priscila. Arte e mídia no Brasil: por uma estética da era 
digital. São Paulo: SENAC, 2005. COUCHOT, Edmond. A tecnologia da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2003. HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
Bibliografia Complementar: FUENTES, R. Prática do design gráfico: Uma metodologia criativa. São Paulo: Edições 
Rosari Ltda, 2006. LEÃO, Lúcia (org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Ed. 
SENAC, 2005. LUPTON, E. e PHILLIPS, J. C. Novos fundamentos do design. São Paulo: Cosac Naify edições, 2008.  
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Atividades de caráter cultural, científico e acadêmico realizadas pelo 
acadêmico ao longo do curso, nas modalidades de ensino, pesquisa e extensão, visando o enriquecimento curricular e 
uma formaçãoflexível do futuro bacharel. Bibliografia Básica e Complementar: Conforme regulamento.  
 
ARTE E LINGUAGEM I: Estudo da arte do ponto de vista da sua organização enquanto linguagem; compreensão dos 
processos de transformação das linguagens ao londo da sua história; ferramentas teóricas e formais aplicadas à 
compreensão dos processos de produção e de interpretação de discursos artísticos. Bibliografia Básica: GOODMAN, 
Nelson. Linguagens da Arte: Uma Abordagem a uma Teoria dos Símbolos. SANTAELLA, Lúcia E Winfried Nöth. 
Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras. 1998. SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. Bibliografia Complementar:. NEIVA JUNIOR, Eduardo. A Imagem. 2. ed. 
São Paulo: Ática, 1994. PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
SANTAELLA, Lúcia. O Que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
ARTE E LINGUAGEM II: Aprofundamento nas ferramentas teóricas e formais sobre os processos de produção e de 
interpretação da arte. Aplicação dessas ferramentas à produção de textos sobre processos de produção e de 
interpretação de discursos artísticos. Bibliografia Básica: COTTON, Charlotte. A Fotografia como Arte 
Contemporânea. São Paulo: Editora WMF; Martins Fontes, 2010. PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. 
São Paulo: Perspectiva, 1991. PARENTE, André, (org.). Imagem-Máquina: a era das tecnologias do virtual. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Ed. 34, 2001. Bibliografia Complementar:.GOODMAN, Nelson. Linguagens da Arte: Uma Abordagem a 
uma Teoria dos Símbolos. SANTAELLA, Lúcia E Winfried Nöth. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: 
Iluminuras. 1998. SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
CERÂMICA I: Produção e reflexão acerca da natureza material do barro, processos de transformação, possibilidades 
técnicas e a interação com outros meios, respeitando os princípios da sustentabilidade. Abordagem histórica da 
cerâmica. Bibliografia básica: COOLBEK, John. Materiales para el Ceramista. Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. 
Española, 1989.  COOPER, Emanuel História de la Ceramica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. Española, 1987. 
WOODY, Elsbeths. Ceramica a mano. Barcelona: Ediciones CEAC, S/A, 3ª. Ed., 1986.  Bibliografia complementar: 
GABBAI, Miriam B.B. Cerâmica arte da Terra. São Paulo: Ed. Callis, 1987. (Miriam Gabbai - organizadora. LEACH, 
Bernard. Manual del Ceramista. Barcelona: Editorial H. Blume, 1ª. Ed. Española 1981. PENIDO, Eliana ; SOUZA 
COSTA, Silvia de. Oficina: cerâmica. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional - SENAC. DN. , 1999. 
 
CERÂMICA II: Produção e reflexão acerca da natureza material do barro, processos de transformação, possibilidades 
técnicas e a interação com outros meios, respeitando os princípios da sustentabilidade. A história da cerâmica e 
cerâmica contemporânea. Bibliografia básica: COOLBEK, John. Materiales para el Ceramista. Barcelona: Ediciones 
CEAC, 1ª. Ed. Española, 1989.  COOPER, Emanuel História de la Ceramica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. 
Española, 1987.WOODY, Elsbeths. Ceramica a mano. Barcelona: Ediciones CEAC, S/A ,3ª. Ed., 1986. Bibliografia 
complementar: GABBAI, Miriam B.B. Cerâmica arte da Terra. São Paulo: Ed. Callis, 1987. (Miriam Gabbai - 
organizadora. LEACH, Bernard. Manual del Ceramista. Barcelona: Editorial H. Blume, 1ª. Ed. Española 1981. 
PENIDO, Eliana ; SOUZA COSTA, Silvia de. Oficina: cerâmica. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional - SENAC. DN. , 
1999. 
 
DESENHO ARTÍSTICO I: Desenvolvimento da percepção visual por estudos de observação e prática das técnicas da 
linguagem do desenho para o conhecimento dos elementos de estruturação do espaço de representação: Linha, Traço, 
Tom, Luz e Sombra, Forma, Volume. Bibliografia Básica: DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: 
Ed. Scipione, 2004. RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro, Zahar Editores S.A, 1980. WONG, 
Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. ROIG, Gabriel Martín. Fundamentos do 
Desenho Artístico. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2012.  Bibliografia Complementar: 
FRANCASTEL, Pierre. A Realidade Figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1988. GOMBRICH, E. H. A História da 
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Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1998. KANDINSKY, Wassily – Ponto e linha sobre o plano – São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 
 
DESENHO ARTÍSTICO II: Desenvolvimento da percepção visual por estudos de observação e prática das técnicas da 
linguagem do desenho para o conhecimento dos elementos de estruturação do espaço de representação: Plano, 
Perspectiva, Volume e Composição. Bibliografia Básica: DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: 
Ed. Scipione, 2004. RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro, Zahar Editores S.A, 1980. WONG, 
Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Fundamentos do Desenho Artístico. Trad. 
Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2012.  Bibliografia Complementar: FRANCASTEL, Pierre. A 
Realidade Figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1988. GOMBRICH, E. H. A História da Arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. KANDINSKY, Wassily – Ponto e linha sobre o plano – São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
DESENHO ARTÍSTICO III: Desenvolvimento da percepção visual por estudos de observação e prática das técnicas 
da linguagem do desenho para o conhecimento dos elementos de estruturação da figura humana: Anatomia, Proporção, 
Volume. Bibliografia Básica: DERDYK, Edith. O Desenho da figura humana. Editora Scipione Ltda. São Paulo, 1990. 
RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro, Zahar Editores S.A, 1980.WONG, Wucius. Princípios de forma 
e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Bibliografia Complementar: FRANCASTEL, Pierre. A Realidade 
Figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1988. GOMBRICH, E. H. A História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
KANDINSKY, Wassily – Ponto e linha sobre o plano – São Paulo: Martins Fontes, 1997.  
 
DESENHO ARTÍSTICO IV: Desenvolvimento da percepção visual por estudos de observação e prática das técnicas 
da linguagem do desenho para o conhecimento dos elementos de estruturação da figura humana: Escorço, Equilíbrio e 
Peso, Movimento. Bibliografia Básica: DERDYK, Edith. O Desenho da figura humana. Editora Scipione Ltda. São 
Paulo, 1990. RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro, Zahar Editores S.A, 1980.WONG, Wucius. 
Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  Bibliografia Complementar: FRANCASTEL, Pierre. 
A Realidade Figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1988. GOMBRICH, E. H. A História da Arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. KANDINSKY, Wassily – Ponto e linha sobre o plano – São Paulo: Martins Fontes, 1997.  
 
DESENHO ARTÍSTICO V: Desenvolvimento da percepção visual por estudos de observação e prática das técnicas da 
linguagem do desenho em cor para o conhecimento dos elementos de estruturação da paisagem: Plano, Escala e 
Proporção, Composição. Bibliografia Básica: GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 
PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Léo Chirstiano Editorial Ltda, 2002. WATSON, Lucy. 
Oficina de Desenho. São Paulo: Ambientes&Costumes, 2011. Bibliografia Complementar: Desenhe e pinte – Curso de 
técnicas e materiais. Rio de Janeiro: Rio Gráfica Editora, 1985. DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Porto Alegre: 
Bookman, 2002. OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Rio de Janeiro, Ed. Campus,1983. 
 
DESENHO ARTÍSTICO VI: Desenvolvimento e elaboração de propostas artísticas através da linguagem do desenho, 
na percepção de sua inserção na produção artística contemporânea. Bibliografia Básica: GOMBRICH, E.H. Arte e 
ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1986. PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Léo Chirstiano 
Editorial Ltda, 2002. WATSON, Lucy. Oficina de Desenho. São Paulo: Ambientes&Costumes, 2011. Bibliografia 
Complementar: ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Porto Alegre: Bookman, 2002. OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Rio de 
Janeiro, Ed. Campus,1983. 
 
DESENHO DIGITAL I: Teoria e prática da produção digital artística para a expressão gráfica. 
Bibliografia básica: HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
FUENTES, R. Prática do design gráfico: Uma metodologia criativa. São Paulo: Edições Rosari Ltda, 2006. LUPTON, 
E. e PHILLIPS, J. C. Novos fundamentos do design. São Paulo: Cosac Naify edições, 2008. Bibliografia 
complementar: DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem visual, São Paulo: Martins Fontes, 1997. GUIMARÃES, 
Luciano. A cor como informação. SP: Ed. Annablume, 2000. BAER, Lorenzo. Produção gráfica. 6. ed. São Paulo: Ed. 
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SENAC, 2005.  
 
DESENHO DIGITAL II: Teoria e prática da produção digital artística em softwares de animação. 
Bibliografia básica: COELHO, Raquel. A arte da animação. Belo Horizonte: Formato, 2000. LUCENA JUNIOR, 
Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo: SENAC, 2002. SIQUEIRA, Ethevaldo. 
2015: como viveremos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. Bibliografia complementar: RIDOLFI, Lorenzo; COLCHER, 
Sérgio (ed.). After Effects 6.0 [gravação de vídeo]: guia autorizado Adobe. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
DAMASCENO, Anielle. Flash MX 2004: design e animação para a web e multimedia. Florianópolis:Visual Books, 
2004. GREENE, David. Motiongraphics: how did they do that? Gloucester: Rockport Publishers, 2003. 
 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: Concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: 
afrodescendentes e indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para Educação das Relações Étnico-
Raciais. Conceitos fundamentais: Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 10.639/2003 e 
11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as luta antirracista. A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de 
raça e cor. Os efeitos das ações afirmativas. Bibliografia: Albuquerque, Wlamyra R. de. Uma história do negro no 
Brasil. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília: 
Secad, 2006. BORGES, Rosane. Fórum para igualdade entre Estados e Municípios. São Paulo: Fundação Friedrich 
Ébert Stiftung, 2005. CASHMORE, Ellis. Dicionário de relações étnicas e raciais. 2ª.ed. São Paulo: Selo Negro, 
2.000. DAVIES, Darien J. Afro-brasileiros hoje. São Paulo: Selo Negro, 2000. Dossiê racismo. Novos Estudos 
Cebrap. São Paulo, 43,novembro de 1995, p. 8-63. FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. 3ª Ed. Rio de Janeiro 
Zahar, 2005. LUCIANO, Gersem J. dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 
no Brasil de hoje. Coleção Educação para todos. Brasília: MEC/Secad; LACED/Museu Nacional, 2006. MUNANGA, 
Kabengele, GOMES, Nilma Lino. Para entender negro no Brasil de hoje: história, realidades, problemas e caminhos. 
São Paulo:Global: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa eInformação,2004. SILVA SOUZA, Ana Lúcia [et al...]. De 
olho na cultura: pontos de vista afro-brasileiros. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2005. ROCHA, Everardo P. 
Guimarães. O que é Etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
ESCULTURA I: Noções básicas e técnicas de escultura associadas a estudos de forma, composição e espaço, 
respeitando os princípios de sustentabilidade. Abordagem histórica da escultura da antiguidade ao renascimento. 
Bibliografia básica: CHAVARRIA, Joaquim. Moldes. I. ed. Barcelona: Estampa, 2000. 64 p.: principalmente il. (Aula 
de cerâmica) MIDGLEY, Barry. Guia Completa de Escultura, Modelado y Cerâmica - Técnicas y Materiales. Madrid: 
Blume, 1982.  WITTKOWER, Rudolf. Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 1989 Bibliografia complementar: 
Arman. Paris: Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1998 CLÉRIN, Philippe. La Sculpture: toutes les techniques. Paris: 
Dessain et Tolra, 1995. SCHNECKENBURGER, Manfred. Escultura in Arte Del Siglo XX. Volume II. Köln, 
Madrid:Taschen,1999. 
 
ESCULTURA II: Técnicas de escultura associadas a estudos de forma, composição e espaço respeitando os princípios 
de sustentabilidade. Abordagem histórica da escultura do barroco ao contemporâneo. 
Bibliografia básica: CHAVARRIA, Joaquim. Moldes I. ed. Barcelona: Estampa, 2000. 64 p.: principalmente il. (Aula 
de cerâmica) MIDGLEY, Barry. Guia Completa de Escultura, Modelado y Cerâmica - Técnicas y Materiales. Madrid: 
Blume, 1982.   WITTKOWER, Rudolf. Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 1989  Bibliografia complementar: 
BOZAL, Valeriano e alli. Escultura III. (História Geral da Arte). Madrid: Ediciones Del Prado, 1996. CLÉRIN, 
Philippe. La Sculpture: toutes les techniques. Paris: Dessain et Tolra, 1995.  SCHNECKENBURGER, Manfred. 
Escultura in Arte Del Siglo XX. Volume II. Köln, Madrid: Taschen, 1999. 
 
ESTÉTICA E TEORIA DA ARTE I: Análise dos fenômenos, das teorias e dos processos estéticos e artísticos vigentes 
até o século XIX, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e culturais. 
Bibliografia Básica: BENSE, Max. Pequena Estética. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1971. OSBORNE, Harold. Estética 
e Teoria da Arte: uma introdução histórica. 3ª Edição São Paulo: Cultrix, 1989. WOLFFLIN, H. Conceitos 
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Fundamentais da Historia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. Bibliografia Complementar: CAMPOS, Haroldo 
de. A Arte no Horizonte do Provável e Outros Ensaios. São Paulo: Perspectiva, 1977. ECO, Umberto, 1932. Arte e 
Beleza na Estética Medieval. Rio de Janeiro: Globo, 1989.  FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1981. 
 
ESTÉTICA E TEORIA DA ARTE II: Análise dos fenômenos, das teorias e dos processos estéticos e artísticos 
característicos do século XX e XXI, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-
econômicos e culturais. Bibliografia Básica: BENSE, Max. Pequena Estética. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1971. 
OSBORNE, Harold. Estética e Teoria da Arte: uma introdução histórica. 3ª Edição São Paulo: Cultrix, 1989. 
WOLFFLIN, H. Conceitos Fundamentais da Historia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. Bibliografia 
Complementar: CAMPOS, Haroldo de. A Arte no Horizonte do Provável e Outros Ensaios. São Paulo: Perspectiva, 
1977. ECO, Umberto, 1932. Arte e Beleza na Estética Medieval. Rio de Janeiro: Globo, 1989.  FISCHER, Ernest. A 
Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
 
ESTUDO DE LIBRAS: Introdução à LIBRAS. Desenvolvimento cognitivo e lingüístico e aquisição da primeira 
língua. Aspectos discursivos e seus impactos na interpretação. Bibliografia Básica: FELIPE, T.A. Libras em contexto. 
Brasília: MEC: SEESP, 2001. QUADROS R. M. & KARNOPP.L.B. Língua de sinais brasileiros: estudos lingüísticos. 
Porto Alegre: Artmed, 2004.  SOARES, M.A.L. A educação do surdo no Brasil. 2.ed. Campinas: Autores Associados, 
2005. Bibliografia Complementar: BRASIL, Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais – Libras e das outras providências. Disponível em: http://www.portal.mec.gov.br/seesp. Acesso em: abr. 
BUENO, J.G. Surdez. Linguagem e Cultura. Cadernos CEDES, n°. 46. Campinas: CEDES, 1998. FELIPE, T. & 
MONTEIRO, MS. Curso básico de LIBRAS. Brasília: MEC: SEESP, 1997. 
 
EXPRESSÃO PLÁSTICA E GRÁFICA BIDIMENSIONAL: Experimentações plásticas e gráficas em suportes 
bidimensionais, empregando livremente desenho, pintura, impressão, colagem, entre outras técnicas e relacionando os 
exercícios com os fundamentos da linguagem visual. Bibliografia Básica: ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção 
visual: uma psicologia da visão criadora. Ed. Universidade de São Paulo: São Paulo, 1980. KANDINSKY, Vassily. 
Pontos e linha sobre planos: contribuição a análise dos elementos da pintura. São Paulo: Martins Fontes. WONG, 
Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Bibliografia Complementar: FONTOURA, 
Ivens. Decomposição da forma: manipulação da forma como instrumento para a criação. Curitiba Itaipu, 1982. 
MUNARI, Bruno. Fantasia, invenção, criatividade e imaginação na comunicação visual. Editora Presença: Lisboa, 
1987. PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Rio de Janeiro, Léo Christiano, Ed. 2002. 
 
EXPRESSÃO PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL: Experimentações plásticas tridimensionais, empregando livremente 
talha, modelagem, tecelagem, construção, colagem e assemblage, entre outras técnicas e relacionando os exercícios 
com os fundamentos da linguagem visual. Bibliografia Básica: CLÉRIN, Philippe. La Sculpture: toutes les techniques. 
Paris: Dessain et Tolra, 1995. CORBETA. Glória. Manual do Escultor. 2ª edição. Porto Alegre: AGE, 2003. 
MIDGLEY, Barry. The complete guide to sculpture, modelling and ceramics: techniques and materials. London: 
Apple Press, 1987. 224 p. ISBN 1-85076-125-6. Bibliografia Complementar: OPIE, Mary-Jane. Escultura. 
(Testimonio Visual del Arte). Barcelona: Blume, 1995. SMIT, Stan e HOLT, H. F. Manual del Artista. Equipo, 
Materiales, Técnicas. Madrid: Blume, 1982. TUCKER, William. A linguagem da escultura. Sao Paulo: Cosacnaify, 
1999. 
 
EXPRESSÃO SONORA: Experimentações sonoras e musicais a partir da livre expressão e da apropriação de elementos 
sonoros e musicais do contexto cultural desenvolvimento da percepção e da expressão sonora, improvisação espontânea e 
aplicação experimental, como recurso para produção performática e audiovisual. Bibliografia Básica: MORAES, J.J. O que 
é música. Ed. Brasiliense, são Paulo, 1983 SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. Ed. UNESP, São Paulo, 1991 
STEHMAN, Jacques. História da música européia. Livraria Bertrand, Lisboa, 1964. Bibliografia Complementar: 
COPLAND, A. Como ouvir e entender música. Artenova, Rio de Janeiro, 1974. LACERDA, O. Teoria Elementar da 
música. Ed. Musicalia, São Paulo, 1976. MARIZ, V. História da Música no Brasil. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
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1981. 
 
FOTOGRAFIA: Teoria, Linguagem e Técnica Fotográfica. Utilização de Câmeras Fotográficas Digitais, Fun-
damentos de Programas de Manipulação de Fotografias Digitais. Desenvolvimento de Estudo Fotográfico Digital. 
Bibliografia Básica: BUSSELLE, M. Tudo sobre Fotografia. 1a ed.. São Paulo: Círculo do Livro, 1981. GURAN, 
Milton. Linguagem Fotográfica e Informação. 1a ed. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1992. RAMALHO, José.  Fotografia 
digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 197 p. Bibliografia Complementar: DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. 
Campinas: Papirus, 1994. GODOY, Hélio. Documentário, Realidade e Semiose: os sistemas audiovisuais como fontes 
de conhecimento. 1a ed. São Paulo: AnnaBlume/FAPESP, 2001. SAMAIN, E. O Foto-gráfico. 1a ed. São Paulo: 
Hucitec/ CNPq, 1998. 
 

FUNDAMENTOS DA CULTURA E CULTURA BRASILEIRA I: Conceitos antropológicos e sociológicos na  
formação da diversidade cultural: Etnocentrismo; Orientalismo; Africanidades e Cultura Indígena.  Novas perspectivas 
conceituais sobre folclore e cultura popular brasileira. Bibliografia Básica: CANCLINI, Néstor G. Culturas Híbridas: 
estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo, 2008. HALL, Stuart. 
A Identidade Cultural na Pós-modernidade. RJ. DP&A. 2006. BARBOSA, Ana Mae. Arte Contemporânea: 
Consonâncias Internacionais. São Paulo: Cortez, 2005. Bibliografia Complementar: HERNANDEZ, Leila Leite. 
África na sala de aula: visita à história contemporânea. 2005. LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro e o 
que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. MEC. Brasília, 2006. HALL, Stuart. Da diáspora: 
identidades e mestiçagens culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade 
nacional. 3a. ed. São Paulo: Brasiliense,  1985. RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido do 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Ortiz, Renato. O próximo e o distante: Japão e modernidade Mundo. 
São Paulo: Brasiliense, 2000.  

 
FUNDAMENTOS DA CULTURA E CULTURA BRASILEIRA II: Conceitos antropológicos e sociológicos na 
formação da diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e suas relações fronteiriças. Bibliografia Básica: Bibliografia 
Básica: CANCLINI, Néstor G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: editora da 
Universidade de São Paulo, 2008. SIGRIST, Marlei. Chão Batido: a cultura de Mato Grosso do Sul: folclore e 
tradição. Campo Grande, MS: Ed.UFMS, 2000. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. Cultura e Arte em 
Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: 2006. Bibliografia Complementar: QUEIROZ, Paulo Roberto Cimó. Notas 
Sobre Divisionismo e Identidades em Mato Grosso/Mato Grosso do Sul. Rádio. Dourados, MS, V.1. N1. 2007.  
MARTINS, Gilson. Breve Painel Etno- Histórico de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul: Editora UFMS, 2006. 
NOLASCO, Edgar Cezar. Babel Local: lugares das miúdas culturas. Campo Grande, MS, Life Editora, 2010. 
SANTOS, Paulo Sergio Nolasco, Ivan Russeff e Marcelo Marinho. Ensaios Farpados: arte e cultura no pantanal e no 
cerrado. Campo Grande: Letra Livre. UCDB, 2004. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura 
popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

  
FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I: Estudo teórico dos aspectos formais da linguagem visual da obra de arte 
na percepção dos elementos de representação artística como: Unidade e Diversidade na Composição, Proporção, 
Organização da Forma e do Espaço, Equilíbrio, Compensação de Volumes, Ritmo, Dinâmica, Movimento, Tensão Espacial, 
Lei da Repetição, Estratégias de Contrastes, Narrativa e Dramatização de Possibilidades Expressivas, Originalidade 
Compositiva. Bibliografia Básica: DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
OSTROWER, Fayga, Universos da Arte. Rio de Janeiro: Vozes, 1978. PARRAMON, José M. Assim se compõe um 
quadro. Parramón Ediciones, Barcelona,1988. Bibliografia Complementar: BERGER, Modos de ver. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1999. COSTELLA, Antônio F. Para apreciar a arte – roteiro didático. São Paulo: Editora SENAC São Paulo; 
Campos do Jordão, SP. Editora Mantiqueira, 1997. CUMMING, Robert. Arte em detalhes. São Paulo: Publifolha, 2010. 
TARNOCZY, Ernesto Junior. Arte da Composição. Santa Catarina, Editora Photos, 2008. 
  
FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II: Estudo da Teoria da Cor para análise dos aspectos físicos, fisiológicos, 
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culturais e simbólicos da cor e sua utilização e transformação na produção artística, evidenciando os valores da cor desde a 
utilização dos materiais antigos às vanguardas artísticas, para a percepção da utilização da cor na produção contemporânea. 
Bibliografia Básica: SILVEIRA, Luciana Martha. Introdução à Teoria da Cor. Editora UTFPR, 2011. FRASER, Tom. O 
guia completo da Cor. São Paulo, Ed. Senac, 2007. GAGE, John. A cor na Arte. São Paulo, Ed. WMF Martins Fontes, 2012. 
COLE, Alison. Cor. Galeria de Arte, Ed. Manole Ltda. 1994. Bibliografia Complementar: BERGER, Modos de ver. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1999. FRY, Roger. Visão e forma. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2002. Pintura Brasileira Séc. XXI. 
Organizadores: Isabel Diegues, Frederico Coelho. Rio de Janeiro: Cobogó, 2011. PEDROSA, Israel. Da Cor a Cor 
inexistente. Brasília: Ed. UnB, 1989.  
 
FUNDAMENTOS DO DESENHO I: A estética do planejamento gráfico. Construções geométricas. A linguagem do 
desenho geométrico e suas aplicações na arte. Bibliografia Básica: CARVALHO, Benjamin. Desenho geométrico. SP: 
Ao Livro técnico S/A,  ________________. Programa de Desenho. São Paulo: Nacional, 1961. Bibliografia 
Complementar: DOCZI, Gyrgy O poder dos limites, harmonias e proporções na Natureza, Arte e Arquitetura. São 
Paulo: Ed. Mercuryo Ltda, 1990. PEVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros do Desenho Moderno. Lisboa: Editora Ulisseia, 
1962. PENTEADO NETO, Onofre. Desenho Estrutural. 2. Ed. São Paulo: Perspectiva S/A, 1981. 
 
FUNDAMENTOS DO DESENHO II: A linguagem do desenho geométrico aplicada às projeções ortogonais. 
Perspectiva axonométrica. Recursos das linguagens plásticas aplicadas ao desenho de representação. Bibliografia 
Básica: CARVALHO, Benjamin. Desenho geométrico. SP: Ao Livro técnico S/A,  ________________. Programa de 
Desenho. São Paulo: Nacional, 1961. Bibliografia Complementar: DOCZI, Gyrgy. O poder dos limites, harmonias e 
proporções na Natureza, Arte e Arquitetura. São Paulo: Ed. Mercuryo Ltda, 1990. PEVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros 
do Desenho Moderno. Lisboa: Editora Ulisseia, 1962. PENTEADO NETO, Onofre. Desenho Estrutural. 2. Ed. São 
Paulo: Perspectiva S/A, 1981. 
 
FUNDAMENTOS DO DESENHO E DA IMAGEM DIGITAL: Conhecimento de softwares de desenho e de trabalho 
com imagem: suas funções e ferramentas para criação e produção da arte digital. Bibliografia básica: LEÃO, Lúcia 
(org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Ed. SENAC, 2005. MACHADO, 
Arlindo. Máquina e Imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2001. LUPTON, E. e PHILLIPS, J. C. Novos fundamentos do design. São Paulo: Cosac Naify edições, 2008.  
Bibliografia Complementar:  GAMBA, Jr. Computação gráfica para designers: dialogando com as caixinhas de 
diálogo. Rio de Janeiro: 2AB, 2003. HORIE, Ricardo Minoru. Crie Projetos Gráficos com Adobe Photoshop Cs4, 
Coreldraw X4 e Adobe Indesign Cs4. São Paulo: Ed. Erica, 2009. MEDEIROS, Fernosndo. Adobe Premiere 6.0 - 
Edição de Vídeo. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna, 2002. 
 
GESTÃO EM ARTES VISUAIS: Reflexões sobre as possibilidades de atuação profissional para o bacharel em Artes 
Visuais, abordando aspectos mercadológicos, de produção e gestão artístico-culturais, públicas e privadas. Bibliografia 
Básica: CUNHA, M. Helena. Gestão Cultural - Profissional em Formação. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2007. 
MALAGODI, M. E.; CESNIK, F. de Sa. Projetos Culturais. São Paulo: Escrituras, 2004. PINHO, D. B. Mercado de 
Arte - Ensaio de Economia da Arte. São Paulo: Esetec Editores, 2009. Bibliografia Complementar: BRANDT, 
Leonardo (org). Políticas culturais, volume 1. Barueri-SP: Manole, 2003.   MOULIN, R. Mercado da Arte. Porto 
Alegre: Zouk, 2007.  ZANCHETI, S. M. Gestao do Patrimônio Cultural Integrado. Pernambuco: CECI 2002.   
 
GRAVURA I: Introdução ao estudo dos aspectos históricos e desenvolvimento prático  das técnicas de gravação em 
linoleogravura e xilogravura, considerando aspectos como corte da linha de contorno, obtenção em monocromia de plano 
tonal e volume através da trama de linhas, contraste entre claro e escuro.  Bibliografia básica:  CATAFAL, Jordi; OLIVA, 
Clara. A gravura. Editorial Estampa, Lda. Lisboa, 2003. COSTELA, Antonio. Introdução à gravura e história da xilogravura. 
Editora Mantiqueira, Campos do Jordão, 1984.MARTINS, Itajahy. Gravura-Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, 
São Paulo, 1987. Bibliografia Complementar: GUADELUPE, Diego. Gravura: a bela arte. D. Guadelupe, Rio de Janeiro, 
2007. HERKOVITS, Anico. Xilogravura, arte e técnica. Editora Tchê, Porto Alegre, 1986. JORGE, Alice. Técnicas da 
gravura artística. Livros Horizonte, Portugal, 1986. FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Márcio do. Oficina: 
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Gravura. Rio de Janeiro: ed. SENAC Nacional, 1999. 
 
GRAVURA II: Introdução ao estudo dos aspectos históricos e desenvolvimento prático  das técnicas de gravação em 
gravura em metal (Calcografia), considerando aspectos como uso da linha de contorno, obtenção em monocromia de plano 
tonal e volume através da trama de linhas ou mancha, contraste entre claro e escuro.   Bibliografia básica: CATAFAL, Jordi; 
OLIVA, Clara. A gravura. Editorial Estampa, Lda. Lisboa, 2003. KOSSOVITCH, Leon; LAUNDANNA, Mayra; 
RESENDE, Ricardo. Gravura: arte brasileira do século XX. São Paulo: Cosac&Naify/Itaú Cultural, 2000. MARTINS, 
Itajahy. Gravura-Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, São Paulo, 1987. Bibliografia Complementar: 
CHAMBERLAIN, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Herman Blume, Barcelona, 1982. GUADELUPE, Diego. 
Gravura: a bela arte. D. Guadelupe, Rio de Janeiro, 2007. JORGE, Alice. Técnicas da gravura artística. Livros Horizonte, 
Portugal, 1986.  
 
HISTÓRIA DA ARTE I: Estudo da teoria e da produção em artes visuais desde a pré-história até o início da era cristã, 
no mundo ocidental e oriental, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e 
culturais. Bibliografia Básica: GOMBRICH, E.H. A. História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. JANSON, H. W. e 
A.F. Iniciação à História da Arte.  São Paulo: Martins Fontes, 2007. WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais 
da História da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1984. Bibliografia Complementar: BAUMGART, Fritz. Breve história 
da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São Paulo: Mestre 
Jou, 1982. OSBORNE, Harold. Estética e teoria da arte. 2ª ed., São Paulo: 1968. 
 
HISTÓRIA DA ARTE II: Estudo da teoria e da produção em artes visuais desde a Idade Média até o século XVII na 
Europa, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e culturais. Bibliografia 
Básica: GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. JANSON, H. W. e A.F. Iniciação à 
História da Arte. São Paulo: Martins Fontes,  2007. WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da 
Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1984. Bibliografia Complementar: BAUMGART, Fritz. Breve História da Arte. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. ECO, Umberto. Arte e beleza na estética medieval. RJ: Globo, 1989. OSBORNE, 
Harold. Estética e teoria da arte. 2ª ed., São Paulo: 1968. 
 
HISTÓRIA DA ARTE III: Estudo da teoria e da produção em artes visuais nos séculos XVIII e XIX, no mundo 
ocidental e oriental, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e culturais. 
Bibliografia Básica: ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. GOMBRICH, 
E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. JANSON, H. W. e Anthony F. JANSON. Introdução à História 
da Arte. São Paulo: Martins Fontes,  2007. Bibliografia Complementar: BAUMGART, Fritz. Breve História da Arte. 
São Paulo: Martins Fontes,  2001. FABRIS, A.; ZIMMERNANN, S. Arte Moderna. São Paulo: Experimento, 2001. 
KRAUS, R. Caminhos da Arte Moderna . SP: Martins Fones, 1998. 
 
HISTÓRIA DA ARTE IV: Estudo da teoria e da produção em artes visuais na primeira metade do século XX, no 
mundo ocidental e oriental, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-econômicos e 
culturais. Abordagem da influência da arte africana na arte moderna européia. Bibliografia Básica: ARGAN, Giulio 
Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1993. STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1995. Bibliografia 
Complementar: BAUMGART, Fritz. Breve História Da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. FER, BRIONY et al. 
Realismo, Racionalismo, Surrealismo: a arte no entre Cavernas. São Paulo: Cosac e Naify, 1998. KRAUS, R. 
Caminhos da Arte Moderna . São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
HISTÓRIA DA ARTE V: Estudo da teoria e da produção em artes visuais, na segunda metade do século XX e início 
do XXI, no mundo ocidental e oriental, em consonância com os aspectos técnicos, tecnológicos, políticos, sócio-
econômicos e culturais. Bibliografia Básica: ADES, Dawn. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Naify, 1997. 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. LUCIE-SMITH, Edward. Os 
movimentos artísticos a partir de 1945. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Bibliografia Complementar: BENJAMIN, 
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Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas, V1, São Paulo: Brasiliense, 1985. HARVEY, David. 
Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. WALKER, John. A Arte desde o Pop. 1977. Ed. Labor do 
Brasil, 1977. 
 
OFICINA DE ARTE DIGITAL I: Produção de poéticas utilizando as mídias digitais, por meio de experimentações 
aplicadas à arte e tecnologia. Bibliografia Básica: DOMINGUES, Diana. A arte no século XXI: a humanização das 
tecnologias. São Paulo: Editora Unesp, 1997. MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: o desafio das poéticas 
tecnológicas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-
humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.  Bibliografia Complementar: 
PERISCINOTTO, Paula. O cinetismo interativo nas artes plásticas: um trajeto para a arte tecnológica.  Dissertação 
USP, São Paulo, 2000. DOMINGUES, Diana (Org.). Arte e vida no século XXI: ciência, tecnologia e criatividade. 
São Paulo: Unesp.  ARANTES, Priscila. Arte e mídia no Brasil: por uma estética da era digital. São Paulo: SENAC, 
2005.  
 
OFICINA DE ARTE DIGITAL II: Desenvolvimento de projetos aplicadas à arte e tecnologia, buscando soluções 
contemporâneas para a elaboração de uma poética individual. Bibliografia Básica: DOMINGUES, Diana. A arte no 
século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: Editora Unesp, 1997. MACHADO, Arlindo. Máquina e 
Imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.  
Bibliografia Complementar: PERISCINOTTO, Paula. O cinetismo interativo nas artes plásticas: um trajeto para a arte 
tecnológica.  Dissertação USP, São Paulo, 2000. DOMINGUES, Diana (Org.). Arte e vida no século XXI: ciência, 
tecnologia e criatividade. São Paulo: Unesp.  ARANTES, Priscila. Arte e mídia no Brasil: por uma estética da era 
digital. São Paulo: SENAC, 2005. 
 
OFICINA DE CERÂMICA I: Desenvolvimento de uma poética individual em cerâmica, respeitando os princípios da 
sustentabilidade. Exercícios de modelagem. Bibliografia básica: COOLBEK, John. Materiales para el Ceramista. 
Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. Española, 1989.   COOPER, Emanuel  História de la Ceramica. Barcelona: 
Ediciones CEAC, 1ª. Ed. Española, 1987. WOODY, Elsbeths. Ceramica a mano. Barcelona: Ediciones CEAC, S/A ,3ª. 
Ed., 1986.  Bibliografia complementar: GABBAI, Miriam B.B. Cerâmica arte da Terra. São Paulo: Ed. Callis, 1987. 
(Miriam Gabbai - organizadora. LEACH, Bernard. Manual del Ceramista. Barcelona: Editorial H. Blume, 1ª. Ed. 
Española 1981. PENIDO, Eliana ; SOUZA COSTA, Silvia de. Oficina: cerâmica. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional 
- SENAC. DN. , 1999. 
 
OFICINA DE CERÂMICA II: Desenvolvimento de uma poética individual em cerâmica respeitando os princípios da 
sustentabilidade. Execução de projetos em cerâmica artística.  Bibliografia básica: COOLBEK, John. Materiales para 
el Ceramista. Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. Española, 1989.   COOPER, Emanuel  História de la Ceramica. 
Barcelona: Ediciones CEAC, 1ª. Ed. Española, 1987. WOODY, Elsbeths. Ceramica a mano. Barcelona: Ediciones 
CEAC, S/A ,3ª. Ed., 1986.  Bibliografia complementar: GABBAI, Miriam B.B. Cerâmica arte da Terra. São Paulo: 
Ed. Callis, 1987. (Miriam Gabbai - organizadora.  LEACH, Bernard. Manual del Ceramista. Barcelona: Editorial H. 
Blume, 1ª. Ed. Española 1981.  PENIDO, Eliana ; SOUZA COSTA, Silvia de. Oficina: cerâmica. Rio de Janeiro: Ed. 
Senac Nacional - SENAC. DN. , 1999.  
 
OFICINA DE DESENHO I: Pesquisas teóricas e práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes usados em 
desenho, buscando soluções plásticas e gráficas, considerando as linguagens do desenho como manifestações artísticas 
contemporâneas. Bibliografia Básica: ARNHEIN, Rudolf. Arte & percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. 
2 edição São Paulo, Pioneira, 1984. DERDYK, Edith. O desenho da figura humana. São Paulo: Scipione, 1990. 
RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1980. Bibliografia Complementar: 
EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Rio de Janeiro, Tecnoprime, 1984.  DERDYK, Edth. 
Formas de criar o desenho. São Paulo: Scipione, 1989. GOMBRICH, E.H. Normas e Formas. São Paulo: Martins 
Fontes, 1990. 
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OFICINA DE DESENHO II: Aprofundamento das pesquisas teóricas e práticas concernentes aos materiais, técnicas e 
suportes usados em desenho, buscando soluções plásticas e gráficas, considerando as linguagens do desenho como 
manifestações artísticas contemporâneas, na elaboração de uma poética individual. Bibliografia Básica: ARNHEIN, 
Rudolf. Arte & percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. 2 edição São Paulo: Pioneira, 1984. DERDYK, 
Edith. O desenho da figura humana. São Paulo: Scipione, 1990. RUDEL, Jean. A Técnica do Desenho. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1980. Bibliografia Complementar: EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. 
Rio de Janeiro: Tecnoprime, 1984. DERDYK, Edith. Formas de criar o desenho. São Paulo: Scipione, 1989. 
GOMBRICH, E.H. Normas e Formas. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
 
OFICINA DE ESCULTURA I: Pesquisas teóricas e práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes na 
construção de esculturas, buscando soluções plásticas e considerando a linguagem escultórica como manifestação 
contemporânea. Bibliografia Básica: CLÉRIN, Philippe. La Sculpture: toutes les techniques. Paris: Dessain et Tolra, 
1995. KRAUSS, Rosalind E. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
SCHNECKENBURGER, Manfred. Escultura in Arte Del Siglo XX. Volume II. Köln, Madrid:Taschen, 1999. 
Bibliografia Complementar: CHIPP. H.B. Teorias da Arte Moderna. SP: Martins Fontes, 1988. WITTKOWER, 
Rudolf. Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 1989. ZANINI, Walter. Tendências da Escultura Moderna. SP: Cultrix, 
1980.  
 
OFICINA DE ESCULTURA II: Pesquisas práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes na construção de 
esculturas, buscando soluções plásticas contemporâneas para a elaboração de uma poética individual. Bibliografia 
básica: CLÉRIN, Philippe. La Sculpture: toutes les techniques. Paris: Dessain et Tolra, 1995. KRAUSS, Rosalind E. 
Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. SCHNECKENBURGER, Manfred. Escultura in 
Arte Del Siglo XX. Volume II. Köln, Madrid:Taschen,1999. Bibliografia complementar: CHIPP. H.B. Teorias da Arte 
Moderna. SP: Martins Fontes, 1988. WITTKOWER, Rudolf. Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 1989. ZANINI, 
Walter. Tendências da Escultura Moderna. SP: Cultrix, 1980. 
 
OFICINA DE FOTOGRAFIA I: Desenvolvimento da técnica fotográfica digital. Experimentações: procedimentos 
técnicos laboratoriais e recursos de informática. Desenvolvimento de ensaios fotográficos com temáticas individuais. 
Bibliografia Básica: BUSSELLE, M. Tudo sobre Fotografia. 1a ed. São Paulo, Círculo do Livro, 1981. GURAN, 
Milton. Linguagem Fotográfica e Informação. 1a ed. Rio de Janeiro, Rio Fundo, 1992. RAMALHO, José. Fotografia 
digital. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. 197 p. Bibliografia Complementar: DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. 
Campinas, Papirus, 1994. GODOY, Hélio. Documentário, Realidade e Semiose: os sistemas audiovisuais como fontes 
de conhecimento. 1a ed. São Paulo: AnnaBlume/FAPESP, 2001. SAMAIN, E. O Fotográfico. 1a ed. São Paulo, 
Hucitec/ CNPq, 1998. 
 
OFICINA DE FOTOGRAFIA II: Desenvolvimento avançado da técnica fotográfica digital. Experimentações: 
procedimentos técnicos laboratoriais e recursos de informática. Desenvolvimento de ensaios fotográficos avançados 
com temáticas individuais. Bibliografia Básica: BUSSELLE, M. Tudo sobre Fotografia. 1a ed. São Paulo, Círculo do 
Livro, 1981. GURAN, Milton. Linguagem Fotográfica e Informação. 1a ed. Rio de Janeiro, Rio Fundo, 1992. 
RAMALHO, José. Fotografia digital. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. 197 p. Bibliografia Complementar: DUBOIS, 
Philippe. O ato fotográfico. Campinas, Papirus, 1994. GODOY, Hélio. Documentário, Realidade e Semiose: os 
sistemas audiovisuais como fontes de conhecimento. 1a ed. São Paulo: AnnaBlume/FAPESP, 2001. SAMAIN, E. O 
Fotográfico. 1a ed. São Paulo, Hucitec/ CNPq, 1998. 
 
OFICINA DE GRAVURA I: Desenvolvimento prático na elaboração de uma produção artística para o 
aperfeiçoamento das possibilidades expressivas das técnicas da Gravura, em monocromia e policromia. Bibliografia 
básica: CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. A gravura. Editorial Estampa, Lda. Lisboa, 2003. KOSSOVITCH, Leon; 
LAUNDANNA, Mayra; RESENDE, Ricardo. Gravura: arte brasileira do século XX. São Paulo: Cosac&Naify/Itaú Cultural, 
2000. MARTINS, Itajahy. Gravura-Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, São Paulo, 1987. Bibliografia 
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Complementar: CHAMBERLAIN, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Herman Blume, Barcelona, 1982. 
GUADELUPE, Diego. Gravura: a bela arte. D. Guadelupe, Rio de Janeiro, 2007. JORGE, Alice. Técnicas da gravura 
artística. Livros Horizonte, Portugal, 1986.  
 
OFICINA DE GRAVURA II: Desenvolvimento prático na elaboração de uma produção artística para o 
aperfeiçoamento e experimentação das possibilidades expressivas das técnicas da Gravura, em monocromia e 
policromia. Bibliografia básica: CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. A gravura. Editorial Estampa, Lda. Lisboa, 2003. 
KOSSOVITCH, Leon; LAUNDANNA, Mayra; RESENDE, Ricardo. Gravura: arte brasileira do século XX. São Paulo: 
Cosac&Naify/Itaú Cultural, 2000. MARTINS, Itajahy. Gravura-Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, São Paulo, 
1987. Bibliografia Complementar: CHAMBERLAIN, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Herman Blume, Barcelona, 
1982. GUADELUPE, Diego. Gravura: a bela arte. D. Guadelupe, Rio de Janeiro, 2007. JORGE, Alice. Técnicas da gravura 
artística. Livros Horizonte, Portugal, 1986.  
 
OFICINA DE PINTURA I: Pesquisas práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes na construção de 
pinturas buscando soluções plásticas e considerando a linguagem pictórica como manifestação 
contemporânea. Bibliografia Básica: FABRINE, Ricardo. A Arte depois das vanguardas. Campinas: UNICAMP. 
2002.  PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro. 2003.  WOLLHEIN, Richard. A pintura como arte. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2002. Bibliografia Complementar: BENTO, José. Pintura Brasileira no Séc. XXI. Ed. Cobogó, 
2012. OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999 READ, H. História da 
Pintura Moderna. São Paulo: Zahar / Círculo do Livro, 1980. 
 
OFICINA DE PINTURA II: Pesquisas práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes usados em pintura, 
buscando soluções plásticas e considerando a linguagem pictórica como manifestação contemporânea, na elaboração 
de uma poética individual. Bibliografia Básica: FABRINE, Ricardo Nascimento. A Arte depois das vanguardas. 
Campinas: UNICAMP. 2002.  PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro. 2003.  WOLLHEIN, Richard. A 
pintura como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. Bibliografia Complementar: BECHARA, José. Desdobramentos 
da Pintura Brasileira no Séc. XXI. Ed. Cobogó, 2012. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 263, OSTROWER, Fayga. 
Criatividade e processos de criação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. READ, H. História da Pintura Moderna. São Paulo: 
Zahar / Círculo do Livro, 1980. 
 
OFICINA DE VÍDEO I: Prática da produção audiovisual através da mídia digital nos diversos gêneros. Bibliografia 
Básica: COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5. ed. rev., atual., com exercícios práticos Rio de Janeiro: Rocco, 
2000. 486 p. MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 225 p. NICHOLS, Bill. 
Introdução ao documentário. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. 270 p. Bibliografia Complementar: RODRIGUES, 
Chris. O cinema e a Produção. Rio de Janeiro, Faperj/DP&A Editora, 2002. SENAC. Luz, Imagem e Som / Clóvis 
Molinari Jr; Denise Alvarez. Rio de Janeiro, Ed Senac nacional, 1999. STAM, Robert. . Introdução à teoria do cinema. 
2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 398 p. 
 
OFICNA DE VÍDEO II: Prática da produção audiovisual através da mídia digital na concepção da arte vídeo, 
buscando soluções contemporâneas para a elaboração de uma poética individual. Bibliografia Básica: COMPARATO, 
Doc. Da criaçao ao roteiro. 5. ed. rev., atual., com exercícios práticos Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 486 p. 
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 225 p. NICHOLS, Bill. Introdução ao 
documentário. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007. 270 p. Bibliografia Complementar: RODRIGUES, Chris. O cinema 
e a Produção. Rio de Janeiro, Faperj/DP&A Editora, 2002. SENAC. Luz, Imagem e Som / Clóvis Molinari Jr; Denise 
Alvarez. Rio de Janeiro, Ed Senac nacional, 1999. STAM, Robert. . Introdução à teoria do cinema. 2. ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 398 p. 
 
PESQUISA EM ARTE I: Referências teóricas sobre os fundamentos conceituais para uma pesquisa em arte e sobre arte. 
Reflexões sobre projetos de pesquisa em Arte. Princípios para uma epistemologia, que tome o fenômeno artístico como 
objeto de estudo e produção intelectual acadêmica. A produção artística e o processo de pesquisa poética visual. Orientações 
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gerais da estrutura lógica do texto para elaboração e redação técnica de um texto científico. Bibliografia básica: ECO, 
Umberto. Tradução Gilson Cesar Cardoso de Souza. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2007. BRITES, 
Blanca e Elida Tessler. O Meio como Ponto Zero: metodologia de pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 2002. ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas – 
SP: Autores Associados, 1998. Bibliografia complementar: CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa Qualitativa em Ciências 
Humanas e Sociais. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. GUARINELLO, Maria Carla de Araújo Moreira (org). Arte em 
Pesquisa. Londrina – PR: Eduel, 2004. MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na era da 
Informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
PESQUISA EM ARTE II: Aprofundamento teórico de questões que envolvem a pesquisa cientifica em arte e sobre arte, 
com estudo e aplicação metodológica. Orientação e elaboração textual e estudo de projeto de pesquisa em arte, 
fundamentado em referencial teórico identificando: pesquisa poética, pesquisa teórica, pesquisa técnica e pesquisa 
aplicada. Reflexões sobre projetos de pesquisa em Arte, visando o desenvolvimento de princípios para uma epistemologia, 
que tome o fenômeno artístico como objeto de estudo e produção intelectual acadêmica. Bibliografia básica: ECO, 
Umberto. Tradução Gilson Cesar Cardoso de Souza. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2007. BRITES, 
Blanca e Elida Tessler. O Meio como Ponto Zero: metodologia de pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 2002. ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas – 
SP: Autores Associados, 1998. Bibliografia complementar: CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa Qualitativa em Ciências 
Humanas e Sociais. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. GUARINELLO, Maria Carla de Araújo Moreira (org). Arte em 
Pesquisa. Londrina – PR: Eduel, 2004. MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na era da 
Informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
PESQUISA DE MATERIAIS EXPRESSIVOS I: Estudo e exploração de materiais e técnicas: terras, madeiras, fibras 
naturais, gesso, pedras, borracha, cimento, etc. Estudo e exploração de materiais industrializados e técnicas de 
utilização: pastas, massas, metais, resinas, fibras sintéticas, bases e pigmentos. Bibliografia Básica: 
MIDGLEY, Barry. Guia completo de escultura modelados y cerâmica. Técnicas e materiales. Madri, Espanha. 
Hermann Blume Ediciones. MOTTA, Edson. Iniciação a Pintura.  Editora Nova Fronteira. RIBEIRO, Milton. 
Planejamento Visual Gráfico. Brasília Linha Gráfica Editora, 1985. Bibliografia Complementar: GOMBRICH, E. H. 
História da Arte. São Paulo, Brasil: Círculo do Livro, 1972. HAYES, Colin. Guia completo de pintura y dibujos e 
materiales. Madri, Espanha. Hermann Blume Ediciones, 1980. 
 
PESQUISA DE MATERIAIS EXPRESSIVOS II: Estudo e exploração de materiais e técnicas: terras, madeiras, fibras 
naturais, gesso, pedras, borracha, cimento, etc. Estudo e exploração de materiais industrializados e técnicas de 
utilização: pastas, massas, metais, resinas, fibras sintéticas, bases e pigmentos. Bibliografia Básica: 
MIDGLEY, Barry. Guia completo de escultura modelados y cerâmica. Técnicas e materiales. Madri, Espanha. 
Hermann Blume Ediciones. MOTTA, Edson. Iniciação a Pintura.  Editora Nova Fronteira. RIBEIRO, Milton. 
Planejamento Visual Gráfico. Brasília Linha Gráfica Editora, 1985. Bibliografia Complementar: GOMBRICH, E. H. 
História da Arte. São Paulo, Brasil: Círculo do Livro, 1972. HAYES, Colin. Guia completo de pintura y dibujos e 
materiales. Madri, Espanha. Hermann Blume Ediciones, 1980. 
 
PINTURA I: Introdução ao estudo teórico e prático da linguagem pictórica utilizando tinta a óleo, considerando 
aspectos como cor, forma e composição. Bibliografia Básica: GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1993. ARGAN, G. C. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras.  PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor 
Inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial, 1980. Bibliografia Complementar: DONDIS, Donis A. Sintaxe 
da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes, 1997.  MAYER, Ralph; 
SHEEMAN, Steven. Manual do artista de técnicas e materiais. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. GOMBRICH, 
E. H. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1986.  
 
PINTURA II: Estudo teórico e prático da linguagem pictórica aplicada a diferentes suportes e materiais, considerando 
aspectos como cor, forma e composição. Bibliografia Básica: GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: 
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Zahar, 1993. ARGAN, G. C. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras.  PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor 
Inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial, 1980. Bibliografia Complementar: DONDIS, Donis A. Sintaxe 
da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes, 1997. 
 
PRÁTICA DE GESTÃO EM ARTES VISUAIS: Orientação e supervisão de ações práticas de atuação profissional. 
Planejamento seguido de prática profissional e reflexão sobre a mesma, com ênfase para o valor geral dessa 
experiência na formação do futuro bacharel em Artes Visuais. Bibliografia Básica: BERKUN, S. A Arte do 
Gerenciamento de Projetos. Porto Alegre: Bookman Companhia Ed, 2008. CUNHA, M. Helena. Gestão Cultural - 
Profissional em Formação. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2007. MALAGODI, M. E.; CESNIK, F. de Sa. Projetos 
Culturais. São Paulo: Escrituras, 2004. Bibliografia Complementar: PINHO, D. B. Mercado de Arte - Ensaio de 
Economia da Arte. São Paulo: Esetec Editores, 2009. DÓRIA, Carlos Alberto. Os Federais da Cultura. São Paulo: 
Biruta, 2003. BRANDT, Leonardo (org). Políticas culturais, volume 1. Barueri-SP: Manole, 2003.   
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I: Orientação geral e acompanhamento individualizado do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa, montagem da monografia/Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, portifólio  
e elaboração parcial do relatório científico a ser apresentado e analisado na pré-banca. Acompanhamento da 
orientação entre Orientandos e orientados na elaboração do texto cientítico/TCC. Bibliografia básica: BRITES, 
Blanca e Elida Tessler. O Meio como Ponto Zero: metodologia de pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 2002. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. São Paulo: Cortez, 
2002. ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: Um Paralelo entre Arte e Ciência. Campinas: Autores Associados, 
1998. Bibliografia complementar: ARCHER, M. Arte Contemporânea; Uma História Concisa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea. São Paulo: Martins, 2005. PAREYSON, Luigi. Problemas 
da Estética. SP: Editora Martins Fontes. 2001. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II: Orientação geral e acompanhamento individualizado do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa, montagem da monografia/Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, 
elaboração do relatório científico a ser apresentado e analisado na em banca. Acompanhamento da orientação entre 
Orientandos e orientados na elaboração do texto científico/TCC. Bibliografia básica: : BRITES, Blanca e Elida 
Tessler. O Meio como Ponto Zero: metodologia de pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 2002. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. São Paulo: Cortez, 
2002. ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: Um Paralelo entre Arte e Ciência. Campinas: Autores Associados, 
1998. Bibliografia complementar: ARCHER, M. Arte Contemporânea; Uma História Concisa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea. São Paulo: Martins, 2005. PAREYSON, Luigi. Problemas 
da Estética. SP: Editora Martins Fontes. 2001. 
 
VÍDEO: Estudo da história, linguagem, tecnologia e técnica da produção audiovisual. Bibliografia Básica: 
BERNADET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 1985.  COSTA, Antonio. Compreender o cinema. 
Rio de Janeiro: Editora Globo, 1987.  DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e video: história, teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Bibliografia complementar: LEONE, Eduardo. Reflexões sobre montagem. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.  MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1990.  
MARNER, Terence. A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70, 2006. 
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