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EMENTA: 

  

  

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: A DISCIPLINA DE CARÁTER EXTENSIONISTA ESTARÁ VOLTADA PARA 

REFLEXÃO E PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA TENDO OS 70 ANOS DE RBA 

– REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA COMO FOCO DE ATENÇÃO 

  

  

AVALIAÇÃO: as avaliações serão continuadas, a partir dos produtos a serem feitos ao 

longo do semestre: roteiro, edição e divulgação. 

  

Aula 1: Apresentação do curso e discussão do conteúdo programático 

- Apresentar professores e turma; o que é a ABA e as Reuniões Brasileiras de Antropologia 

-Debater cronograma do curso 

 

Aula 2: Panorama geral sobre Divulgação Científica 

- Origens da divulgação científica 

- Acesso e difusão do conhecimento científico: recorte de raça, gênero, geração 

- Análise de exemplos de projetos de divulgação científica com foco em inclusão social. -

Debate sobre a importância da inclusão social na divulgação científica 

[Leituras sugeridas]: 

CALDAS, G. (2010). Divulgação científica e relações de poder. Informação & Informação, 

15(1esp), 31–42. https://doi.org/10.5433/1981-8920.2010v15n1espp31 

MASSARANI, L.; MOREIRA, I.C. A divulgação científica no Brasil e suas origens 

históricas. Revista TB, v. 5, n. 26, p. 188, 2012 



NATAL, C. B.; ALVIM, Marcia Helena. A divulgação científica e a inclusão social. Revista 

do Edicc, v. 5, p. 76-87, 2018. 

 

Aula 3: Elaboração dos trabalhos com os Eixos temáticos 

 - Panorama geral sobre as distintas linguagens e veículos utilizados na divulgação da ciência, 

da tecnologia (TV, rádio, jornais diários, revistas especializadas e não-especializadas em 

divulgação científica, centros e museus de ciência, Internet, eventos de rua, exposições etc.), 

bem como os distintos atores envolvidos no processo. 

[Leitura sugerida]: 

Manual de divulgação científica 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/703171 

 

Aula 4: 

- Alunos debatem os roteiros criados, escolha de entrevistados 

- Materiais bibliográficos e Anais da RBA (grupos de trabalho) 

 

[Leitura sugerida]: 

https://mundareu.labjor.unicamp.br/no-ar-antropologia-historias-em-podcast/ 

 

Aula 5: 

- Oficina Como fazer um roteiro de podcast 

[Leitura sugerida]: 

ENTREVISTA: Técnica de Coleta de Dados em Pesquisa Qualitativa 

https://blog.mettzer.com/entrevista-pesquisa-qualitativa/ 

Truques da escrita: Para começar e terminar teses, livros e artigos - Howard S. Becker 

https://wp.ufpel.edu.br/leaa/files/2015/08/Truques-da-Escrita-Howard-S.-Becker.pdf 

 

Aula 6: 

- Dúvidas gerais sobre construção do podcast 

[Leitura sugerida]: 

NORONHA, A.L. e Oliveira, H.V. de 2021. Cobertores, microfones e roteiros: a experiência 

do podcast Mundo na Sala de Aula. Revista de Antropologia da UFSCar. 13, 1 (dez. 2021), 

217–235. 

  

FLEISCHER, Soraya R.; MOTA, Julia C. 2021: Mundaréu: Um Podcast de Antropologia 

Como Uma Ferramenta Polivalente. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, 

6(1): 1-21. 

 

Aula 7:  

- Apresentação do primeiro episódio do podcast 

- Apresentação da entrevista com equipe de bastidores 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/703171
https://blog.mettzer.com/entrevista-pesquisa-qualitativa/
https://wp.ufpel.edu.br/leaa/files/2015/08/Truques-da-Escrita-Howard-S.-Becker.pdf


Aula 8: 

- Apresentação do segundo episódio do podcast 

Apresentação da entrevista com equipe de bastidores 

 

Aula 9: 

- Apresentação do terceiro episódio do podcast 

- Apresentação da entrevista com equipe de bastidores 

 

Aula 10: Oficina de Edição e preparação de divulgação 

 

Aula 11: Edição do episódio 1 

 

Aula 12: Edição do episódio 2 

 

Aula 13: Edição do episódio 3 

 

Aula 14: Edição do episódio 4 

 

Aula 15: Reflexão sobre a experiência com o podcast e redes sociais na divulgação do evento 
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