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RESOLUÇÃO Nº 193, DE 5 DE MAIO DE 2014.

A 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 23104.000142/2010-94, resolve, ad referendum:

Art. 1º  A alínea  “b” do inciso I do art. 2º da Resolução nº 82, de 23 de março de 
2012, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais - Licenciatura do Centro 
de Ciências Humanas e Sociais passa a vigorar com a seguinte redação: “b) tempo útil UFMS: 
2.963 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 
retroativos ao ano letivo de 2014 para todos os acadêmicos matriculados no curso.

Art. 4º  Fica revogada a Resolução nº 196, de 28 de junho de 2012.

YVELISE MARIA POSSIEDE

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados
Cidade Universitária, s/nº Caixa Postal 549 Fone: (067) 3345-7041

79070-900 Campo Grande-MS / http://www.ufms.br e-mail: coc.rtr@ufms.br
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Anexo da Resolução 193/2014-Coeg

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 GERAL
Arte Brasileira I 34 - 34
Arte Brasileira II 34 - 34
Arte e Linguagem I 34 - 34
Arte e Linguagem II 34 - 34
Atividades Complementares - 200 200
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
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 FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Cerâmica I - 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
Estágio Obrigatório I - 170 170
Estágio Obrigatório II - 130 130
Estágio Obrigatório III - 100 100
Fotografia 34 17 51
Fundamentos da Linguagem Visual I 34 - 34
Fundamentos da Linguagem Visual II 34 - 34
Gravura I - 51 51
História do Ensino de Arte 34 - 34
Pintura I - 51 51
Pintura II - 51 51
Prática de Ensino de Artes Visuais I 17 51 68
Prática de Ensino de Artes Visuais II - 68 68
Prática de Ensino de Artes Visuais III - 68 68
Prática de Ensino de Artes Visuais IV 34 - 34
Prática de Ensino em Poéticas Contemporâneas 68 - 68
Práticas de Pesquisa no Ensino de Artes Visuais 34 17 51
Seminário de Práticas de Ensino de Artes Visuais 17 34 51
Trabalho de Conclusão de Curso I 34 - 34
Trabalho de Conclusão de Curso II 34 - 34
Vídeo - 51 51
3. CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
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Educação das Relações Étnico-Raciais 34 - 34
Educação Especial 51 - 51
Estudo de LIBRAS 51 - 51
Fundamentos de Didática 51 - 51
Multimídia na Educação 17 34 51
Políticas Educacionais 51 - 51
Psicologia e Educação 51 - 51
4. COMPLEMENTARES OPTATIVAS
Para o acadêmico integralizar o Curso de Artes Visuais – Licenciatura deverá cursar 306 horas-aula de 
disciplinas Complementares Optativas. Do rol elencado abaixo, deverá optar por uma Oficina I e uma Oficina II 
da mesma expressão artística, a ser cursada preferencialmente no 6º e 7º semestre, observando-se os pré-
requisitos. O acadêmico pode, também, cursar disciplinas em qualquer Unidade da Administração Setorial (Art. 
30 da Resolução Coeg nº 269/2013)
Arte Agora 34 - 34
Cerâmica II - 51 51
Desenho Digital I - 51 51
Desenho Digital II - 51 51
Escultura II - 51 51
Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional - 51 51
Expressão Plástica Tridimensional - 51 51
Fundamentos do Desenho I - 34 34
Fundamentos do Desenho II - 34 34
Fundamentos do Desenho e da Imagem Digital - 51 51
Gravura II - 51 51
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
CH: Carga Horária Com Hora-Aula de 60 minutos.

5.2 Quadro de Semestralização
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2014
1º semestre DISCIPLINAS CH

Cerâmica I 51
Desenho Artístico I 51
Fundamentos da Linguagem Visual I 34
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Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I 51
Fotografia 51
História da Arte I 34
Seminário de Práticas de Ensino de Artes Visuais 51

Subtotal 323

2º semestre

DISCIPLINAS CH
Desenho Artístico II 51
Fundamentos da Linguagem Visual II 34
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II 51
Fundamentos de Didática 51
História da Arte II 34
História do Ensino de Arte 34
Vídeo 51

Subtotal 306

3º semestre

DISCIPLINAS CH
Arte e Linguagem I 34

Desenho Artístico III 51

Escultura I 51

Gravura I 51

História da Arte III 34
Pintura I 51

Prática de Ensino de Artes Visuais I 68

Psicologia e Educação 51

Subtotal 391

4° semestre

DISCIPLINAS CH
Arte e Linguagem II 34

Desenho Artístico IV 51

História da Arte IV 34

Pintura II 51

Prática de Ensino de Artes Visuais II 68

Subtotal 238

5º semestre DISCIPLINAS CH
Arte Brasileira I 34

Desenho Artístico V 51

Educação Especial 51

Estética e Teoria da Arte I 34
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Multimídia na Educação 51

História da Arte V 34

Prática de Ensino de Artes Visuais III 68

Subtotal 323

6º semestre

DISCIPLINAS CH
Arte Brasileira II 34

Desenho Artístico VI 51

Estágio Obrigatório I 170

Estética e Teoria da Arte II 34

Políticas Educacionais 51
Práticas de Pesquisa no Ensino de Artes Visuais 51

Subtotal 391

7º semestre

DISCIPLINAS CH
Educação das Relações Étnico-Raciais 34

Estágio Obrigatório II 130

Prática de Ensino em Poéticas Contemporâneas 68

Trabalho de Conclusão de Curso I 34

Subtotal 266

8º semestre

DISCIPLINAS CH
Estágio Obrigatório III 100

Estudos de Libras 51

Prática de Ensino de Artes Visuais VI 34

Trabalho de Conclusão de Curso II 34

Subtotal 219

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200

 COMPLEMENTARES OPTATIVAS 306

TOTAL  2.963
CH: Carga Horária Com Hora-Aula de 60 minutos.

5.3 Tabela de Equivalência das Disciplinas

EM VIGÊNCIA ATÉ 2013 CH EM VIGÊNCIA A PARTIR DE 2014 CH
Arte Brasileira I 34 Arte Brasileira I 34
Arte Brasileira II 34 Arte Brasileira II 34
História do Ensino de Arte 51 História do Ensino de Arte 34
Atividades Complementares 255 Atividades Complementares 200
Cerâmica 68 Cerâmica I 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
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Desenho e Plástica II 34 Sem equivalência
Desenho e Representação Plana e 
Tridimensional I

34 Desenho Artístico II 51

Desenho e Representação Plana e 
Tridimensional II

34 Sem equivalência

Educação das Relações Étnico-Raciais 68 Educação das Relações Étnico-Raciais 34
Educação Especial 68 Educação Especial 51
Escultura 68 Escultura I 51

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

51

Expressão Plástica Tridimensional 51 Expressão Plástica Tridimensional (opt) 51
Estágio Obrigatório na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental

204 Estágio Obrigatório I 170

Estágio Obrigatório no Ensino Médio 153 Estágio Obrigatório II 130
Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental 136 Estágio Obrigatório III 100
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
Fotografia 51 Fotografia 51
Fundamentos do Desenho I 34 Fundamentos do Desenho I (opt) 34
Fundamentos do Desenho II 34 Fundamentos do Desenho II (opt) 34
Fundamentos de Didática 68 Fundamentos de Didática 51
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

Gravura 68 Gravura I 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
Multimídia na Educação 68 Multimídia na Educação 51

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

Políticas Educacionais e Organização da 
Educação Básica

68 Políticas Educacionais 51

Pintura 68 Pintura I 51

Práticas de Ensino de Artes Visuais 68
Seminário de Práticas de Ensino de 
Artes Visuais

51

Prática de Ensino de Artes Visuais na Infância 68 Prática de Ensino de Artes Visuais I 68
Práticas e Metodologias de Ensino de Artes 
Visuais

68 Prática de Ensino de Artes Visuais III 68

Práticas e Criatividade no Ensino de Artes 
Visuais

68 Prática de Ensino de Artes Visuais II 68

Prática de Ensino em Poéticas Contemporâneas 68
Prática de Ensino em Poéticas 
Contemporâneas 

68
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Metodologia de Pesquisa no Ensino de Arte 51
Práticas de Pesquisa no Ensino de Artes 
Visuais 

51

Oficina de Prática de Ensino de Artes Visuais II 68 Prática de Ensino de Artes Visuais IV 34
Trabalho de Conclusão de Curso I 34 Trabalho de Conclusão de Curso I 34
Trabalho de Conclusão de Curso II 34 Trabalho de Conclusão de Curso II 34
Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem

68 Psicologia  e Educação 51

Estudo de LIBRAS 68 Estudo de LIBRAS 51
Oficina de Prática de Ensino de Artes Visuais I 85 Sem equivalência
Vídeo 51 Vídeo 51

Desenho Artístico I 51
Desenho Artístico VI 51
Pintura II 51

CH: Carga Horária Com Hora-Aula de 60 minutos.

5.4 Tabela de Pré-Requisitos 
COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS CH PRÉ-REQUISITO
Arte Agora 34 História da Arte V
Arte Brasileira I 34 Sem pré-requisito
Arte Brasileira II 34 Arte Brasileira I
Arte e Linguagem I 34 Sem pré-requisito
Arte e Linguagem II 34 Arte e Linguagem I
Atividades Complementares 200 Sem pré-requisito
Cerâmica I 51 Sem pré-requisito
Cerâmica II (opt) 51 Cerâmica I
Desenho Artístico I 51 Sem pré-requisito
Desenho Artístico II 51 Desenho Artístico I
Desenho Artístico III 51 Sem pré-requisito
Desenho Artístico IV 51 Desenho Artístico III
Desenho Artístico V 51 Sem pré-requisito
Desenho Artístico VI 51 Desenho Artístico V
Desenho Digital I (opt) 51 Sem pré-requisito
Desenho Digital II (opt) 51 Desenho Digital I
Educação das Relações Étnico-Raciais 34 Sem pré-requisito
Educação Especial 51 Sem pré-requisito
Escultura I 51 Sem pré-requisito
Escultura II (opt) 51 Escultura I
Estágio Obrigatório I 170 Prática de ensino de Artes Visuais III
Estágio Obrigatório II 130 Prática de Ensino de Artes Visuais III
Estágio Obrigatório III 100 Prática de Ensino de Artes Visuais III
Estética e Teoria da Arte I 34 Sem pré-requisito
Estética e Teoria da Arte II 34 Estética e Teoria da Arte I
Estudo de LIBRAS 51 Sem pré-requisito
Expressão Plástica e Gráfica Bidimensional (opt) 51 Sem pré-requisito
Expressão Plástica Tridimensional (opt) 51 Sem pré-requisito
Fotografia 51 Sem pré-requisito
Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira I 51 Sem pré-requisito

Fundamentos da Cultura e Cultura Brasileira II 51
Fundamentos da Cultura e Cultura 
Brasileira I

Fundamentos da Linguagem Visual I 34 Sem pré-requisito
Fundamentos da Linguagem Visual II 34 Fundamentos da Linguagem Visual I
Fundamentos de Didática 51 Sem pré-requisito
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Fundamentos do Desenho I (opt) 34 Sem pré-requisito
Fundamentos do Desenho II (opt) 34 Sem pré-requisito
Fundamentos do Desenho e da Imagem Digital (opt) 51 Sem pré-requisito
Gravura I 51 Sem pré-requisito
Gravura II (opt) 51 Gravura I
História da Arte I 34 Sem pré-requisito
História da Arte II 34 História da Arte I
História da Arte III 34 História da Arte II
História da Arte IV 34 História da Arte III
História da Arte V 34 História da Arte IV
História do Ensino de Arte 34 Sem pré-requisito
Multimídia na Educação 51 Sem pré-requisito
Oficina de Arte Digital I (opt) 68 Desenho Digital II
Oficina de Arte Digital II (opt) 68 Oficina de Arte Digital I
Oficina de Cerâmica I 68 Cerâmica II
Oficina de Cerâmica II 68 Oficina de Cerâmica I
Oficina de Desenho I 68 Desenho Artístico VI
Oficina de Desenho II 68 Oficina de Desenho I
Oficina de Escultura I 68 Escultura II
Oficina de Escultura II 68 Oficina de Escultura I
Oficina de Fotografia I 68 Fotografia
Oficina de Fotografia II 68 Oficina de Fotografia I
Oficina de Gravura I 68 Gravura II
Oficina de Gravura II 68 Oficina de Gravura I
Oficina de Pintura I 68 Pintura II
Oficina de Pintura II 68 Oficina de Pintura I
Oficina de Vídeo I 68 Vídeo
Oficina de Vídeo II 68 Oficina de Vídeo I
Pesquisa de Materiais Expressivos I (opt) 51 Sem pré-requisito
Pesquisa de Materiais Expressivos II (opt) 51 Sem pré-requisito
Pintura I 51 Sem pré-requisito
Pintura II 51 Pintura I
Políticas Educacionais 51 Sem pré-requisito
Prática de Ensino em Poéticas Contemporâneas 68 Sem pré-requisito
Prática de Ensino de Artes Visuais I 68 Sem pré-requisito
Prática de Ensino de Artes Visuais II 68 Sem pré-requisito
Prática de Ensino de Artes Visuais III 68 Sem pré-requisito
Prática de Ensino de Artes Visuais IV 34 TCC I
Práticas de Pesquisa no Ensino de Artes Visuais 68 Prática de Ensino de Artes Visuais III
Psicologia e Educação 68 Sem pré-requisito
Seminário de Práticas de Ensino de Artes Visuais 51 Sem pré-requisito

Trabalho de Conclusão de Curso I 34
Prática de Pesquisa no Ensino de Artes 
Visuais

Trabalho de Conclusão de Curso II 34 Trabalho de Conclusão de Curso I
Vídeo 51 Sem pré-requisito

CH: Carga Horária Com Hora-Aula de 60 minutos.

5.5 Lotação das Disciplinas
A lotação das disciplinas do Curso de Artes Visuais – Licenciatura será no CCHS.

5.6 Ementário e Referências Bibliográficas
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- 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, socioeconômicos 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, socioeconômicos 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.

-  ATIVIDADES  COMPLEMENTARES:  As  atividades  complementares  são  atividades  de  caráter  cultural, 
científico e acadêmico visando o enriquecimento curricular e a flexibilização da formação do futuro professor de 
artes  visuais,  a  serem realizadas pelo acadêmico  ao longo do curso  nas modalidades de ensino,  pesquisa e 
extensão,  respeitando  sua  autonomia,  iniciativa  e  prioridade,  de  acordo  com  carga  horária  definida  no 
Regulamento específico. Bibliografia Básica e Complementar: De acordo com o 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  
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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 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  
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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. 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 Básica: 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.  Bibliografia 
Complementar: 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 
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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.

- EDUCAÇÃO ESPECIAL: Aspectos históricos, filosóficos, sociais e psicológicos. Educação especial no Brasil  
e no Estado de Mato Grosso do Sul. Grupos de indivíduos com deficiências e suas necessidades educativas 
especiais.  Bibliografia Básica: ISCOW, Mel (org). Caminhos para as escolas inclusivas. Portugal: Instituto de 
inovação  educacional,  1998.  AMARAL,  Lígia  Assumpção.  Conhecendo  a  deficiência  (em  companhia  de 
Hércules).  São Paulo:  Probel,  1995.  BAUTISTA,  Rafael  (org).  Necessidades  educativas  especiais.  Portugal: 
Dinalivro, 1997. BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: 
MEC, 1994. BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de  
abril de 2002,que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de  
dezembro de 2000. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Ensino Básico. Resolução n. 2, de 11 
de setembro de 2001. Diretrizes para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial n. 177 — Seção 1. 
Bibliografia Complementar:  BUENO, José Geraldo Silveira. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa 
da educação 
especial?  IN:  ,  José  Geraldo  Silveira;  MENDES,  Geovana  Mendonça  Lunardi;  SANTOS,  Roseli  Albino.  
Deficiência e Escolarização: novas perspectivas de análise. Araraquara: Junqueira&Marin Editores, 2008, pp.43-
63. CROCHIK, José Leon. A cultura e o preconceito. IN: ___.Preconceito: indivíduo e cultura. São Paulo: Robel  
Editorial, 1997, pp. 101-132.

- 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.

- ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I: Elaboração e aplicação de Projetos de Estágios em Artes Visuais na Educação 
Infantil  e no Ensino Fundamental  I  em escolas  públicas ou privadas.  Planejamento e avaliação do processo 
ensino-aprendizagem em Artes Visuais na Educação Básica.  Bibliografia Básica e Complementar: A disciplina 
não utiliza livros específicos,  mas toda a bibliografia utilizada durante o curso, bem como aquela definida e  
pesquisada pelo próprio acadêmico. 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II:  Elaboração e aplicação de Projetos de Estágios em Artes Visuais no Ensino 
Médio em escolas públicas ou privadas. Projetos de oficinas e o processo ensino-aprendizagem em Artes Visuais  
na Educação Básica. Bibliografia Básica e Complementar: A disciplina não utiliza livros específicos, mas toda a 
bibliografia utilizada durante o curso, bem como aquela definida e pesquisada pelo próprio acadêmico. 

- ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III: Elaboração e aplicação de Projetos de Estágios em Artes Visuais no Ensino 
Fundamental II em escolas públicas ou privadas. Teoria e prática do processo ensino-aprendizagem em Artes  
Visuais na Educação Básica.  Bibliografia Básica e Complementar: A disciplina não utiliza livros específicos, 
mas  toda  a  bibliografia  utilizada  durante  o  curso,  bem  como  aquela  definida  e  pesquisada  pelo  próprio  
acadêmico. 
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- 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, socioeconômicos 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.

- 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, 
socioeconômicos 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 Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS). Desenvolvimento cognitivo e  
linguístico e a aquisição da primeira e segunda língua. Aspectos discursivos e seus impactos na interpretação.  
Bibliografia Básica: ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da LIBRAS. Rio de Janeiro: Revinter,  
2004. FELIPE, T. Libras em contexto. Recife: EDUPE, 2002. QUADROS, R. M. de. O tradutor e intérprete de 
língua brasileira de sinais e língua portuguesa . Brasília: MEC/SEESP, 2001. Referência Complementar: LODI,  
Ana C. B. (org.) et al. Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. SILVA, A. P. B. V.; MASSI,  
Gisele A. A.; GUARINELLO, A. C. (Org.). Temas atuais em fonoaudiologia: linguagem escrita. São Paulo:  
Summus, 2002. ELLIOT, A. J. A linguagem da criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

- 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.

- 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. 
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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, 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. 
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- FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA: Bases epistemológicas. O Ensino como objeto da Didática. A organização 
do ensino: plano/planejamento/projeto. Bibliografia Básica: AMARAL, Ana Lúcia. O trabalho de grupo: como 
trabalhar com os “diferentes”. CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. MIZUKAMI, Maria da  
Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. XAVIER FILHA, Constantina. Guia 
de  Estudos  de  Formação  docente-Didática.  Campo  Grande:  Editora  da  UFMS,  2009.  Bibliografia 
Complementar: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: por que não? 11 ed. Campinas, SP:  
Papirus, 2000. HIRST, Paul H. O que é ensinar? Cadernos de História e Filosofia da educação. Lisboa: v. 6, 
2001. CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 16 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. LUCKESI,  
Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 1995. PIMENTA, 
Selma Garrido.  A pesquisa em didática.  In  PIMENTA,  Selma Garrido.  De professores,  pesquisa e didática. 
Campinas, SP: Papirus, 2002.

-  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.  
DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.   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. DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 
2004.  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.

-  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: 
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. 
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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,  
socioeconômicos 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, socioeconômicos 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, socioeconômicos 
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. 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 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,  socio-
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 Historia  
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.  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,  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.

- HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE: Constituição histórica do ensino da arte no Brasil e das metodologias de 
ensino de arte. Bibliografia Básica: BARBOSA, Ana Mae (org.) Ensino da Arte: memória e história. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. ______. Arte-educação no Brasil: das origens ao modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
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FUSARI,  Maria F.  de R.;  FERRAZ,  Heloísa C. de T.  Arte na educação  escolar.  São Paulo:  Cortez,  1992.  
Bibliografia  Complementar:  BARBOSA,  Ana Mae (org.) Arte/educação  contemporânea.  São Paulo:  Cortez, 
2005. ______. Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 1999. FUSARI, Maria F. de R.; FERRAZ, 
Heloísa C. de T. Metodologia do ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2009.

-  MULTIMÍDIA  NA  EDUCAÇÃO:  Discussão  sobre  a  utilização  técnica  e  didática  de  equipamentos  e 
linguagens  para  a  interação  entre  recursos  sonoros  e  visuais,  analógicos  e  digitais  como  meio 
pedagógico. Bibliografia  Básica:  CAPISANI,  Dulcimira  (org.).  Educação  e  Arte  no  Mundo  Digital.  MS: 
AEAD/UFMS,  2000.  LÉVY,  Pierre.  As  tecnologias  da  inteligência:  o  futuro  do  pensamento  na  era  da 
informática. Rio de Janeiro, 34, 1993.GREENFIELD, Patrícia Marks. O desenvolvimento do raciocínio na era da 
eletrônica.  São  Paulo:  Summus,  1988. Bibliografia  Complementar:  PAPERT,  S.  A  máquina  das  crianças: 
repensando a escola na era do computador. Porto alegre: ed. Artes médicas, 1994. Dyson, esther. Release 2.0: a 
nova sociedade digital.  Rio de janeiro:  Editora Câmpus, 1998.  ALAVA,  S.  et  al.  Ciberespaço  e formações 
abertas: rumo a novas práticas educacionais? Porto alegre: artmed, 2003.

-  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 
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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.

- 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  e  da  poética  fotográfica  digital. 
Experimentações: procedimentos técnicos de estúdio e softwares. Desenvolvimento de ensaios fotográficos com 
poéticas 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  e  da  poética  fotográfica  digital.  
Experimentações:  procedimentos  técnicos  avançados  de  estúdio  e  softwares.  Desenvolvimento  de  ensaios 
fotográficos avançados com poéticas 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.  Bibliografia  Complementar:  DUBOIS,  Philippe.  O  ato  fotográfico.  Campinas, 
Papirus, 1994. GODOY RAMALHO, José. Fotografia digital. Rio de Janeiro, Elsevier,  2004. 197 p., 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.
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-  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  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 contemporâ-nea. 
Bibliografia  Básica: FABRINE, Ricardo. A Arte depois das vanguardas.  Campinas:  UNICAMP. 2002.  PE-
DROSA, 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.
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- 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. SHEEMAN, Steven. Manual do artista  
de técnicas e materiais. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

-  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. SHEEMAN, Steven. Manual do artista  
de técnicas e materiais. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

-  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:  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. 

- POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Gênese e concepções das políticas no Brasil. Estado, sociedade e políticas 
para a educação básica e ensino superior. Políticas educacionais contemporâneas no âmbito municipal, estadual, 
nacional  e  internacional.  Bibliografia  Básica:  BRASIL,  MEC. Plano Nacional  de Educação.  Brasília,  2002. 
Disponível  em  http://www.mec.gov.br.  Acesso  em  09.06.2002.  BRASIL,  MEC.  Secretaria  de  Educação 
Especial. Diretrizes Para a formação inicial de professores da educação básica, em cursos de nível superior.  
Brasília.  2001.  Disponível  em  http://www.mec.gov.br.  Acesso  em  09/06/2001.  MORIN,  E.  Sete  saberes 
necessários a educação do futuro. São Paulo: Cortez/UNESCO, 2000. Bibliografia Complementar: ARELARO, 
Lisete Regina Gomes. Formulação e implementação das políticas públicas em educação e as parcerias público 
privadas:  impasse  democrático  ou mistificação  política?  Educação  & Sociedade,  v.  28,  n.  100,  p.  899-920, 
Especial  out.  2007.  Disponível  em  <http://www.cedes.unicamp.br.  BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto.  Lei  nº  10.172,  de  09  de  janeiro  de  2001.  Aprova  o  Plano  Nacional  de  Educação  e  dá  outras 
providências.  Brasília:  Diário Oficial  da União,  10-01-2001.  BRASIL.  Ministério  da Educação.  O Plano de 
Desenvolvimento  da  Educação:  Programa,  princípios  e  razões.  Brasília,  2007.  Disponível 
em<http://www.mec.gov.br>  BROOKE,  Nigel.  O  futuro  das  políticas  de  responsabilização  educacional  no 
Brasil. Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, v. 36, n. 128, p. 377-401 maio/ago. 2006. Disponível em 
http://www.fundacaocarloschagas.br.
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- PRÁTICA DE ENSINO DE ARTES VISUAIS I: Estudo do desenvolvimento gráfico e plástico infantil. Estudo 
das  possibilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  o  desenvolvimento  gráfico  e  plástico  infantil.  Bibliografia 
Básica:  BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do Desporto.  Referencial  Curricular  Nacional  para  a  Educação 
Infantil.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Brasília:  MEC/SEF,  1998.  FERREIRA,  Sueli.  Imaginação  e 
linguagem no desenho da criança. Campinas, SP: Papirus, 1998. MÈREDIEU, Florence de. O desenho infantil.  
São Paulo: Cultrix, 1974. Bibliografia Complementar: IAVELBERG, Rosa. Desenho na educação infantil. São 
Paulo:  Editora Melhoramentos,  2013. LOWENFELD,  Viktor.  Desenvolvimento da capacidade  criadora.  São 
Paulo: Mestre Jou, 1977. FUSARI, Maria F. de R.; FERRAZ, Heloísa C. de T. Metodologia do ensino da arte:  
fundamentos e proposições. São Paulo: Cortez, 2009.

-  PRÁTICA DE ENSINO DE ARTES VISUAIS  II:  Estudo das  possibilidades  didáticas  e  pedagógicas  das 
diferentes  formas de expressão  artística.  Processos criativos na relação  de ensino e  aprendizagem em artes 
visuais.  Utilização  de  materiais  didático-pedagógicos  para  o  ensino  de  artes  visuais.  Bibliografia  Básica: 
BUORO, Anamelia Bueno. O Olhar em construção: uma experiência de ensino e aprendizagem da Arte na 
Escola.  São  Paulo:  Cortes,  2004.  MARTINS,  Mirian  Celeste;  PICOSQUE,  Gisa;  GUERRA,  M.  Terezinha 
Telles.  Teoria e  Prática do Ensino de Arte:  a língua do mundo. São Paulo:  FTD, 2009. VYGOTSKY,  Lev 
Semenovich.  Imaginação  e  criação  na  infância.  São  Paulo:  Ática,  2008.   Bibliografia  Complementar: 
NESSIMIAM,  Maria  Celéne  de Figueiredo  (coord.).  Cultura  e  Arte  em Mato Grosso do Sul.  Fundação  de 
Cultura de Mato Grosso do Sul; Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso do Sul.  Campo Grande, 2006. 
GUSMÃO, Celina. Interações: diálogos entre o fazer e olhar arte. São Paulo, Blucher, 2013. RICHTER, Ivone 
Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais. Campinas, SP: Mercado de Letras, 
2003. Acervo da Midiateca do Programa Arte na Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Obs: A 
disciplina utiliza, também, a bibliografia das disciplinas dos conteúdos da dimensão específica e pedagógica.

-  PRÁTICA  DE  ENSINO  DE  ARTES  VISUAIS  III:  Propostas  metodológicas  para  o  ensino  da  arte:  do 
planejamento à sala de aula. Processos avaliativos em arte: critérios e instrumentos de avaliação. Referenciais 
curriculares que norteiam o ensino de artes visuais no Brasil.  Bibliografia Básica: FUSARI, Maria F. de R.; 
FERRAZ,  Heloísa C.  de T. Arte na Educação  Escolar.  São Paulo:  Cortez,  1992. FUSARI,  Maria  F.  de R;  
FERRAZ, Heloísa C. de T. Metodologia do ensino da arte.  São Paulo: Cortez, 2009. ROSENTHAL, Dália;  
RIZZI, Maria Cristina de Souza lima. A reflexão e prática no ensino. São Paulo, Blucher, 2013.  Bibliografia 
Complementar: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros curriculares nacionais: Arte. Secretaria 
da Educação Fundamental. Brasília: A Secretaria, 2001. Referenciais Curriculares da Rede Municipal de Ensino 
e Referenciais Curriculares da Rede Estadual de Ensino – Ensino Fundamental e Ensino Médio.  BARBOSA, 
Ana Mae (org.) Arte/educação contemporânea.  São Paulo: Cortez, 2005. Obs: A disciplina utiliza, também, a 
bibliografia das disciplinas dos conteúdos da dimensão específica e pedagógica. 

- PRÁTICA DE ENSINO DE ARTES VISUAIS iv: Estudo de temáticas que envolvem o ensino de artes visuais,  
como suporte para o desenvolvimento do Plano de Curso, que acompanha o Trabalho de Conclusão de Curso.  
Bibliografia Básica: A disciplina não utiliza livros específicos, mas toda a bibliografia utilizada durante o curso,  
bem como aquela definida e pesquisada pelo próprio acadêmico.

-  PRÁTICA DE ENSINO EM POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS: O ensino de  artes  visuais  articulado  às  
expressões  da  arte  contemporânea  na  educação  básica  e/ou  ambientes  educativos.  Elaboração,  produção  e 
execução de performance, vídeo-arte, instalação, happening, como forma de experimentação estética e vivência 
pedagógica. Bibliografia Básica: BARBOSA, Ana Mae (org.) Arte/educação contemporânea. São Paulo: Cortez, 
2005.  MARTINS, Mirian Celeste F. Dias et al.  Teoria e prática do ensino de arte.  São Paulo: FTD, 2009.  
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais. Campinas, SP: 
Mercado de Letras,  2003.  Bibliografia Complementar: BASBAUM, Ricardo. Arte Contemporânea Brasileira. 
Rio De Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001. MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: o desafio das poéticas  
tecnológicas.  São  Paulo:  Editora  da  Universidade  de  São  Paulo,  2001.  HARVEY,  David.  Condição  Pós-
Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
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-  PRÁTICAS  DE  PESQUISA  NO  ENSINO  DE  artes  visuais:  Relação  entre  ensino  e  pesquisa  em  arte.  
Metodologia de pesquisa no ensino de arte. Estudos de normas técnicas para formulação de projetos e relatórios  
de pesquisa. Elaboração do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. Bibliografia Básica: FRITZEN, Celdon; 
MOREIRA, Janine (orgs.). Educação e arte: as linguagens artísticas na formação humana. Campinas: Papirus, 
2008. MARTINS, Jorge Santos. Projetos de pesquisa: estratégias de ensino e aprendizagem em sala de aula. 
Campinas: Autores Associados, 2007. SILVA, José Maria da; SILVEIRA, Emerson Sena da. Apresentação de 
trabalhos acadêmicos: normas e técnicas. Petrópolis: Vozes, 2007. Bibliografia Complementar: ANDRÉ, Marli 
(org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 4ª ed. Campinas: Papirus, 2005. MINAYO, 
Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 21. ed. Petrópolis: Vozes. 2002. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

- PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: Bases epistemológicas comportamental, psicogenética e Histórico-Cultural da 
psicologia e os processos de ensino-aprendizagem; Abordagens teóricas e a organização do trabalho pedagógico  
segundo as abordagens behaviorista, humanista, cognitivista, psicanalítica e histórico-cultural. A subjetividade e 
as relações no âmbito da escolarização.   Bibliografia  Básica: AZENHA, M. G. Construtivismo: de Piaget  a 
Emilia Ferreiro. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997. BOCK, A. M. B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo de  
psicologia. 14 ed. ed. São Paulo: Ática, 2009. FONTANA, R & CRUZ, N. Psicologia e trabalho pedagógico. São 
Paulo: Atual, 1997. OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-
histórico. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 1995. Bibliografia Complementar: ARIÈS, P. História social da família e 
da  criança.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara  Koogan,1981.  COLL,  C.;  MARCHESI,  Á.;  PALÁCIOS,  J.  
Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: ArtMed, 2004, vol.1. LOPES, Z.  
A. Meninas para um lado, meninos para outro: um estudo sobre representação social de gênero de educadores de 
creche. Mato Grosso do Sul: UFMS, 2000. PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro:  
Zahar/INL/MEC, 1997.

- SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE ARTES VISUAIS: Palestras e Seminários com profissionais 
do ensino das artes visuais, em todos os níveis da Educação Básica do ensino formal e não formal, bem como 
nas instituições para acadêmicos portadores de necessidades especiais. Bibliografia Básica: IAVELBERG, Rosa. 
Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. JANSON, H.  
W. Introdução à História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007. MARTINS, Mirian Celeste F. Dias et al.  
Teoria e prática do ensino de arte.  São Paulo: FTD, 2009.  Bibliografia Complementar: CARVALHO, Lívia 
Marques. Ensino de artes em ONGS. São Paulo: Cortez, 2008. MEIRA, Marly; PILOTTO, Silvia. Arte, afeto e 
educação. Porto Alegre: Mediação, 2010. FUSARI, Maria F. de R.; FERRAZ, Heloísa C. de T. Arte na educação 
escolar. São Paulo: Cortez, 1992. 

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I): Definição do projeto de pesquisa, desenvolvimento 
da Monografia de Conclusão de Curso com o acompanhamento de um Professor  Orientador. Elaboração parcial  
da monografia para apresentação em pré-banca.  Bibliografia Básica e Complementar: A disciplina não utiliza 
livros específicos, mas toda a bibliografia utilizada durante o curso, bem como aquela definida e pesquisada pelo 
próprio acadêmico.

TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  II  (TCC  II):  Orientação  geral,  acompanhamento  do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa pelo professor orientador, conclusão da elaboração da monografia e 
elaboração de um Projeto de Curso articulado ao tema do projeto de pesquisa, para apresentação pública à banca 
de  avaliação.  Bibliografia  Básica e  Complementar:  A  disciplina  não  utiliza  livros  específicos,  mas  toda  a 
bibliografia utilizada durante o curso, bem como aquela definida e pesquisada pelo próprio acadêmico.

- 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, Antônio. Compreender o 
cinema. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1987.  DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: 
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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5.7 POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO
A Estrutura Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais – Licenciatura/CCHS foi implantada, a 
partir do primeiro semestre letivo de 2014, para todos os acadêmicos matriculados no curso.
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