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4.16 Ementa e Bibliografia

1º MÓDULO 

Componente Curricular:  Introdução a Educação a Distância

C/H teórica: 30h C/H extensão: 0h C/H prática: 0h C/H total: 30

C/H Síncrona: 6h C/H assíncrona: 24h

Ementa: Estuda os conceitos fundamentais da Educação a Distância bem como seus Ambientes Virtuais de 
Ensino e Aprendizagem às estratégias de aprendizagem a distância e  às orientações para o estudo na  
modalidade a distância.

Bibliografia básica:

LEMOS II, D. L. Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Florianópolis: IFSC, 2016. 
LITTO, M.F.; FORMIGA, M. Educação a Distância: estado da arte. v.1. São Paulo: Pearson Education do  
Brasil, 2009. 

MESQUITA, Deleni, PIVA JR., Dilermando, GARA, Elizabete Macedo. Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Conceitos, Normas, Procedimentos e Práticas Pedagógicas no Ensino à Distância. São 
Paulo: Érica, 2014. 168 

MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo: Cengage Learning, 
2011.  MOODLE.ORG. Disponível em: <https://moodle.org/?lang=pt_br>. Acesso em: 26 out 2018
Bibliografia complementar:

BEHAR. Patricia Alejandra. Modelos Pedagógicos em Educação a Distância. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
311  p. BEHAR, Patrícia Alejandra. Competências em Educação a Distância. Porto Alegre: Penso, 2013. 312p.

BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de Ensino a Distância (MEC/SEED). Referenciais de 
qualidade  para a educação superior a distância. 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 26 out 2018. 

CORREIA,  Rosângela Aparecida Ribeiro. Introdução à Educação a Distância. São Paulo: Cengage 
Learning Editores,  2016. 72 p. 

MACHADO, Dinamara Pereira, MORAES, Marcio Gilberto Souza. Educação a Distância - 
Fundamentos, Tecnologias, Estrutura e Processo de Ensino e Aprendizagem. São Paulo: 
Érica,  2015. 112 p. 

MATTAR, João. Guia de Educação a Distância. São Paulo: Cengage, 2011. 105 p. 

PASSOS, Marize Lyra  Silva. ebook. Educação a Distância no Brasil: breve histórico e contribuições 
da Universidade Aberta do  Brasil e da Rede e-Tec Brasil. 1ª ed., 2018. Disponível em: 
<https://biblioteca2.ifes.edu.br/vinculos/000012/00001258.pdf>. Acesso em: 26 out 2018

Componente Curricular:  Introdução a atividades de extensão

C/H teórica: 30 C/H prática: 0 h C/H prática: 0 h C/H total:  30h

C/H síncrona: 6h C/H em assíncrona: 24h

Ementa: Estudar os aspectos teóricos que envolvem o conceito de extensão, os pilares da extensão, e como 
desenvolver atividades extensionistas.

Bibliografia básica:

ANDRADE,  A.  A.  M.  Extensão;  função  vital.  Cadernos  de  Extensão  Universitária.  São  Carlos:
Universidade Federal de São Carlos - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, Ano 2, N.º
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7, 1997. 

BRASIL.  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação Profissional,  Científica  e

Tecnológico – CONIF.  Diretrizes  para a Curricularização da Extensão na Rede Federal  de Educação

Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Fórum  de  Pró-Reitores/as  de  Extensão  –  Forproext/Fórum  de

Dirigentes do Ensino – FDE/ Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. CONIF, 2020. 

DEMO, P.  Função social da universidade: algumas considerações a partir da política   social. In: Educação

Brasileira. Ano V, n.º 11, Brasília, 1983. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

GONÇALVES,  Hortência  de  Abreu.  Manual  de  projetos  de  extensão  universitária.  São  Paulo,  SP:

Avercamp, 2008.  

GONÇALVES, Nádia Gaiofatto. QUIMELLI, Gisele Alves de Sá (Org). Princípios  da extensão universitária:

contribuições para uma discussão necessária, Curitiba,  PR: Editora CRV, 2020.  

SILVA, Michel Goulart da. ACKERMANN, Silvia Regina. Da extensão  universitária à extensão tecnológica:

os  Institutos  federais  de  educação,  ciência  e   tecnologia  e  sua  relação  com  a  sociedade.  Disponível  em

file:///C:/Users/windows/Downloads/Da_extensao_universitaria_a_extensao_tec.pdf. Acesso em 26 jul. 2022. 

Bibliografia complementar:

BRASIL.  Avaliação  Nacional  da  Extensão  Universitária.  Fórum  de  Pró-Reitores   de  Extensão  das

Universidades Públicas Brasileiras. Porto Alegre: UFRGS; Brasília:  MEC/SESu, 2001.  

BRASIL. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a flexibilização  curricular: uma visão da extensão.

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das   Universidades Públicas Brasileiras. Porto Alegre: UFRGS; Brasília:

MEC/SESu,  2006.  

BRASIL.  Institucionalização da extensão nas  universidades  públicas  brasileiras:   estudo comparativo

1993/2004. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das  Universidades Públicas Brasileiras. Comissão Permanente

de Avaliação da Extensão   Universitária. 2 ed. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB; Belo Horizonte:

Coopmed, 2007.

Componente Curricular:  Educação Inclusiva

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona: 12 h C/H  assíncrona: 48 h

Ementa: Estuda os principais conceitos e terminologias relacionados às deficiências; a história da deficiência;
reconhecimento das  diferentes  deficiências;  legislação e documentos;  a  educação inclusiva para alunos com
necessidades específicas. Reflexão crítica das questões ético-político-educacionais na ação do educador quanto à
inclusão de alunos (as) de necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. 

Bibliografia básica:

 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: sobre princípios, política e prática em educação especial. Disponível:
www.mec.org.br. Acesso em: 12/06/2006.

FERREIRA, Windz B.  Inclusão x Exclusão no Brasil: reflexões sobre a  formação docente dez  anos após
Salamanca. In: RODRIGUES, David (org.). Inclusão e Educação: Doze olhares sobre a educação inclusiva. São
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Paulo: Summus, 2006.

FIGUEIREDO, Rita Vieira de. Políticas de inclusão: escola-gestão da aprendizagem na diversidade. In: ROSA,
Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo (orgs.). Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva
e formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

BRASIL/MEC.  Parâmetros Curriculares  Nacionais.  Adaptações curriculares:  estratégias  para educação  de
alunos com necessidades educacionais especiais, Brasília, 1999 .

Bibliografia complementar:

ALMEIDA, Dulce Barros de. Formação de professores para a escola inclusiva. In: LISITA, Verbena M. S. S;
PEIXOTO, Adão J. (orgs.). Formação de professores: políticas, concepções e perspectivas. Goiânia: Alternativa,
2001.

BIANCHETTI, Lucídio. Aspectos históricos da apreensão e da educação dos considerados deficientes. In: 

BIANCHETTI, Lucídio e FREIRE, Ida Mara (orgs.). Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho e cidadania.
Campinas, SP: Papirus, 1998.

BRASIL, Constituição de 1998. Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2005.

_______Ministério da Educação.  Direito à Educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais,
orientações gerais e marcos legais. Brasília: Mec/ Secretaria da Educação Especial, 2004.

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Lei n. 8.069. Brasília/DF, 1990.

_______. Lei n. 10.436: que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  – de 24 de abril de 2002.
Brasília, 2002.

_______.Ministério de Educação e Cultura – Política Nacional de Educação Especial. Brasília,

SEESP,2008.

_______/MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394. Brasília/DF,1996.

BUENO, José Geraldo S.  Educação especial  brasileira:  integração/  segregação do aluno deficiente.  São
Paulo: EDUC, 1993. (Série Hipótese).

FERREIRA,  Windz B.  Inclusão x Exclusão no Brasil:  reflexões sobre  a  formação docente  dez  anos após
Salamanca. In: RODRIGUES, David (org.). Inclusão e Educação: Doze olhares sobre a educação inclusiva. São
Paulo: Summus, 2006.

FIGUEIREDO, Rita Vieira de. Políticas de inclusão: escola-gestão da aprendizagem na diversidade. In: ROSA,
Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo (orgs.). Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva
e formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

GOIÁS/SEE/SUEE. Educação Especial em Goiás, 2005.

URNANEK, Dinéia e ROSS, Paulo. Educação Inclusiva. Curitiba: Ed. Fael, 2010

Componente Curricular: Informática Básica  

C/H teórica: 45 C/H extensão: 0 C/H prática: 15 C/H total: 60

C/H Síncrona: 12 C/H em assíncrona:48

Ementa:  Estuda histórico e evolução dos Computadores, Tecnologias e aplicações de computadores, definição
de computadores; capacidade de processamento e armazenamento; Componentes de um sistema de computação:
Conceitos e características de Software (Básicos, Utilitários e Aplicativos) e Hardware (Processador, Memória,
Placa mãe, Dispositivos de E/S, Placas de vídeo, rede e som, etc.) Peopleware; A linguagem do computador,
representação digital  de dados;  A importância da informática  para a  comunicação contemporânea.  Sistemas
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operacionais  livres  e/ou  proprietários;  Manejo  e  utilização  de  editores  de  textos,  planilhas  eletrônicas  e
apresentações  (livres  e/ou proprietárias);  Aplicação  de  ferramentas  eletrônicas  para  busca  de  informação na
Internet,  navegação  na  web  e  envio  e  e-mails  com  arquivos  em  anexo.  Ferramentas  utilitárias  (antivírus,
desfragmentadores,  otimizadores  de  sistemas  em  geral);  Utilização  de  softwares  específicos  da  área  de
informática Aspectos da profissão e do mercado de trabalho na área de informática.

Bibliografia básica:

Manzano & Manzano. Estudo Dirigido de Informática Básica. Érica, 7ª edição, 2007

Hardware II – O guia definitivo, Morimoto, Carlos E., Sulina, 2010.

Redes de computadores – versão revisada e atualizada, Torres, Gabriel, Nova Terra, 2010.

MANZANO, A.L.N.G. & MANZANO, M.I.N.G. Informática básica. São Paulo: Editora Ática, 2008

Bibliografia complementar:

SILVA, M. G. Informática: terminologia básica. Rio de Janeiro: Editora Érica 2008

GONICK, L. Introdução Ilustrada à Computação. Harper do Brasil, 1984.

NORTON, Peter. Desvendando Periféricos e Extensões. Campus, 1993.

Componente Curricular: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total:  60

C/H Síncrona: 12 C/H em assíncrona: 48

Ementa: Estuda a Retrospectiva histórica da educação no Brasil. Sistema educacional brasileiro. Constituições 
brasileiras e a relação com as leis de diretrizes e bases da educação: 4.024/61, 5.692/71, 9.394/96 – PCN. 
Questões da escolarização básica. Democratização da escola pública. Aprofundando questões referente a função 
social da educação, o direito à Educação, cidadania, diversidade e direito à diferença (classes, idade, gênero e 
etnia). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Bibliografia básica:

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra.  Educação escolar: políticas,
estrutura e  organização.  10.  ed São Paulo:  Cortez,  2011.  407 p.  (Coleção  Docência em Formação;  Saberes
pedagógicos).

OLIVEIRA, Dalila Andrade.  Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2010.

OLIVEIRA, João Ferreira de; Oliveira, João Ferreira de; Toschi, Mirza Seabra; Toschi, Mirza Seabra; Libaneo,
Jose Carlos; Libaneo, Jose Carlos. Educação Escolar: Políticas Estrutura e Organização. 10.ed. Editora: Cortez,
2012.

Bibliografia complementar:

BRASIL. Educação Profissional. Legislação Básica. Brasília: MEC; SEMTEC, 2001.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996.

KUENZER, Acácia Z. Ensino Médio e Profissional: as políticas do Estado Neoliberal. Cortez, São Paulo, 2001.

LIBÂNEO, José Carlos et al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

FRANCO, Luiz Antônio Carvalho. A escola do trabalho e o trabalho da escola. São Paulo: Cortez, 1988.

BRASIL. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio:
Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
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MANFREDI, Silvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.

MARTINS, Marcos Francisco. Ensino técnico e globalização: cidadania ou submissão. – Campinas, SP: Autores
Associados, 2000.

Componente Curricular: Prática Pedagógica 

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 30 C/H total: 90

C/H síncrona: 18 C/H assíncrona: 72

Ementa: Estuda a Prática de docência orientada. Planejamento, atuação, análise, reflexão da docência nos anos
iniciais do ensino fundamental.  O exercício da prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental.
Articulação do processo de produção de conhecimentos e realidade cultural e pedagógica.

Bibliografia básica: 

BUSATO, Zelir Salete Lago. Avaliação nas práticas de ensino e estágios. Porto Alegre: Mediação, 2001.

CURTO, Luís Maruny. MORILLO, Maribel M. & TEIXIDÓ, Manuel M. Escrever e ler - como as crianças 
aprendem e como o professor pode ensiná-las a ler e escrever. Porto Alegre: Artmed, 2000.

DALLA ZEN. Maria Izabel H. Projetos Pedagógicos: cenas de salas de aula. Porto Alegre: Mediação, 1999.

FERRI, Cássia. Diversidade nas diferentes áreas do conhecimento. Florianópolis. 1996. (mimeo).

FONTANA, Roseli A. Cação. Mediação pedagógica na sala de aula. São Paulo: Autores Associados, 1996.

GOLBERT, Clarissa S. Novos rumos na aprendizagem da matemática. Porto Alegre: Mediação, 2002.

SILVA, Jane Felipe da; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAN, Maria Teresa. Práticas avaliativas e aprendizagens 
significativas.Porto Alegre: Mediação, 2003.

XAVIER, Maria Luiza M. & DALLA ZEN. Maria Izabel H. (orgs.) Ensino da língua materna. Porto Alegre: 
Mediação, 2000.

Bibliografia complementar:

XAVIER, Maria Luiza M. & DALLA ZEN. Maria Izabel H. (orgs.) Planejamento em destaque. Porto Alegre:
Mediação, 2000.

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Atica, 2000.

ÁVILA, Ivany (org.). Escola e sala de aula  – mitos e ritos: um olhar pelo avesso do avesso. Porto Alegre:
UFRGS, 2004.

BRASIL. MEC/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental de nove anos: orientações
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006.

BERNARDIN, Jacques. As crianças e a cultura escrita. Porto Alegre: Artmed,2003.

CURTO, Luís Maruny.  MORILLO, Maribel  M. & TEIXIDÓ, Manuel M.  Escrever e ler como as crianças
aprendem e como o professor pode ensiná-las a ler e escrever. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Componente Curricular: Tecnologias Educacionais

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática:0 C/H total: 60

C/H presencial: 6 C/H em assíncrona: 24

Ementa: Estuda a Tecnologia e tecnociência. A era da informação e do conhecimento. A evolução dos meios de 
comunicação. Cibercultura. Os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. NTIC e a 
formação docente. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. E-Learning, Blended learning, Mobile learning. 
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Comunidades de aprendizagem e comunidades de prática. Perspectivas andragógicas e heutagógicas.

Bibliografia básica:

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

LÉVY, P.. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2000.

LÉVY, P.. A máquina universo: Criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: Artmed, 1995.

KENSKI, V. M. Educação e Tecnologias: o Novo Ritmo da Informação. Campinas-SP: Papirus, 2007.

MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo: Thompson, 2007.

Bibliografia complementar:

TORI, R. Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e 
aprendizagem. São Paulo: Senac, 2010.

SANTAELLA. L. A. A crítica das mídias na entrada do século XXI. In: Prado, J. L. R. (Org). Críticas das 
práticas midiáticas. São Paulo: Hacher, 2002.

MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem (Understanding media). São Paulo: 
Cultrix, 1969.

OLIANI, G.; MOURA, R. A .de. (orgs) Educação a Distância: Gestão e Docência. Curitiba: CRV, 2012.

2º MÓDULO 

Componente Curricular: Metodologia do Trabalho Científico

C/H teórica: 45 C/H extensão: 0h C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona: 9 C/H em assíncrona: 36

Ementa: O processo do conhecimento científico; Tipos de pesquisa; Projeto de pesquisa científica; Aplicação do
projeto de pesquisa; Normas para a elaboração e apresentação do relatório de pesquisa; Relatório de pesquisa;
Ética na pesquisa; Fontes de financiamento da pesquisa.

Bibliografia básica:

BARROS, A. J. P.; LEHEFELD, N. A. S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Rio de Janeiro: Vozes, 
1990.

BARROS, A. J. P.; LEHEFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: McGraw-
Hill, 1986.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2002.

OCDE. Manual Frascati. Medição de atividades científicas e tecnológicas. Brasília: CNPq, 1978.

Bibliografia complementar:

ASTI VERA, A. Metodologia da pesquisa científica. Porto Alegre: Globo, 1976, e 1989.

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para elaboração de projetos e relatórios de 
pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1979, 1982.

BECKER, F.; et al. Apresentação de trabalhos escolares, 12 ed., Porto Alegre: Multilivros, 1992.
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BUNGE, M. Teoria e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1974.

CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 4. Ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987.

FIGUEIREDO, L. C. A redação pelo parágrafo. Brasília: Editora UnB, 1999.

GALLIANO. A G. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 1979.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1991.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 2 ed, São Paulo: Atlas, 1991.

LUCKESI, C.; et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 6 ed., São Paulo: Cortez, 1991.

MONTEIRO FILHO, G. Segredos da estatística em pesquisa científica. Goiânia: Vieira, 2004.

NUNES, R. C.; FERREIRA, R. N. Ciência e tecnologia: o conhecimento pela independência do Brasil. Goiânia:
Vieira, 2003.

Componente Curricular: Libras  

C/H teórica: 30 C/H extensão: 0 C/H prática: 30h C/H total: 60

C/H síncrona: 12 C/H assíncrona: 48

Ementa: Estuda os Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 
Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções 
básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades 
existentes entre esta e a língua Portuguesa.

Bibliografia básica: 

BRASIL MEC/SEESP. Educação Especial - Língua Brasileira de Sinais (Série Atualidades Pedagógicas). 
Caderno 3. Brasília/DF. 1997.

FENEIS. Revista da FENEIS Nº 06 e 07 (2000) e N.º 10 (2001), Rio de Janeiro/RJ.

KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. Revista Língua de Sinais. A Imagem do Pensamento. Editora Escala – São 

Bibliografia complementar:

MOURA, LODI & PEREIRA. Língua de sinais e Educação do Surdo (Série neuropsicológica, v.3). São 
Paulo /SP – Editora TEC ART, 1993.

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre/RS. Artes 
Médicas. 1997.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos.
Porto Alegre: Artmed, 2004. v. 1. 222 p.



Curso Superior de Licenciatura em Matemática 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2001. Tutorial Moodle.
Disponível em:<www.virtual.udesc.br/Documentos/tutorialmoodle.pdf>.

Componente Curricular:  Didática Geral

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona: 12 C/H assíncrona: 48

Ementa: Estuda as relações entre sociedade/educação/escola. Prática pedagógica escolar enquanto prática social
específica.  Fundamentos  sócio-políticos-epistemológicos  da  Didática  na  formação  do  (a)  educador(a)  e  na
construção da identidade docente, bem como as competências e habilidades requeridas para o ato pedagógico.
Relações  fundamentais  do  processo  de  trabalho  docente:  sujeito/objeto/construção  de  conhecimento;
teoria/prática; conteúdo/forma; ensino/aprendizagem; professor/aluno; aluno/aluno. Organização da dinâmica da
prática pedagógica: o processo do planejamento.

Bibliografia básica:

 FRANCO, M. A. S. ; PIMENTA, S. G. (Org.). Didática: embates contemporâneos. São Paulo: Edições 
Loyola, 2012.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2013.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Bibliografia complementar:

CANDAU, V. M. F.A. A DIDÁTICA em questão. 33. Ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2012.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 45. Ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2013.

HAIDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Editora Ática, 1994.

LOPES, A. O. Et al. Repensando a Didática. Campinas, SP: Papirus, 1988.

VEIGA, I. P. A. (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1997. P. 183.
                          

Componente Curricular: Educação no campo 

C/H teórica: 15 C/H extensão: 30 C/H prática: 0 C/H total: 45

C/H síncrona: 9 C/H assíncrona: 36

Ementa:  Estudo  dos  modos  de  educação  para  as  populações  do  Campo.  Contextualização  e  histórico  da
Educação  do  Campo.  Fundamentação  e  Concepções  da  Educação  do  Campo.  Surgimento  dos  Movimentos
Sociais de luta organizada do campo e seus problemas e demandas; concepções e princípios para a educação
presente no Projeto de educação dos trabalhadores  do campo. Reflexão sobre a  arte e a cultura campesina.
Destacar a importância da Educação do Campo.

Bibliografia básica: 

ARROYO, M. A educação básica e o movimento social do campo. In: FERNANDES, Bernardo MANÇANO, 
B.; Arroyo, M. Por uma educação básica do campo: a educação Básica e o movimento social do Campo. 
V.2.Brasília, 1999.

______. Paulo Freire e o Projeto popular para o Brasil. Coleção dos Lutadores do povo, Paulo Freire um 
Educador do Povo. São Paulo: MST, 2002.

BRASIL.CNE/CEB. Resolução CEB nº 01, 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação do 
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campo.Brasília, DF, 03 de Abril de 2002.

Bibliografia complementar:

BRASIL.CNE/CEB. Conselho Nacional de Educação. Parecer CEB n.3, 2001. Parecer das Diretrizes 
Operacionais para a Educação nas Escolas do campo. Brasília, DF, 2001.

CALDART, R. S. A escola do campo em movimento. In: Projeto Popular e Escolas do Campo. Brasília, DF: 
Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, v 1. Brasília: CNBB,MST, UNICEF e UNB, 2001.

______. Pedagogia do Movimento Sem Terra: Escola é mais do que escola. Petrópolis: Vozes,2000.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

_____. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1987.

Componente Curricular:  Relações étnico - raciais

C/H teórica: 30 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 30

C/H síncrona: 6 C/H assíncrona: 24

Ementa:  Conceitos  de  africanidades,  afrodescendência  e  negritude.  A cultura  africana  e  indígena  e  suas
aplicações à educação e aos estudos étnicos no Brasil. Cultura negra e identidade. Etnias e culturas indígenas no
Brasil. Trajetória histórica da construção do racismo e estudos das relações raciais no campo da educação.

Bibliografia básica: 

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Uma história da cultura afro-brasileira. 2009. São Paulo: Moderna,
2009. 120 p.

COLLET, Célia; PALADINO, Mariana; RUSSO, Kelly. Quebrando preconceitos: subsídios para o ensino das
culturas e histórias dos povos indígenas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria; Laced, 2014.

LIMA, Maria Nazaré Mota de (Org); UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA; CEAFRO; UNICEF.  Escola
plural: a diversidade está na sala – formação de professoras em história e cultura afro-brasileira e africana. 3.ed.
São Paulo: Cortez; Brasília, DF: CEAFRO, 2012. 133 p.
Bibliografia complementar:

ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lúcia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter  Roberto. (Org.). Educação 
como prática da diferença. Campinas, SP: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2006.

FILICE,  Renísia  Cristina  Garcia.  Raça  e  classe  na  gestão  da  educação  básica  brasileira: a  cultura  na
implementação de políticas públicas. Coleção Políticas Públicas: Autores Associados, 2011.

MUNANGA, Kabengele. (Org.). Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, 2005.

SILVA, Edson (Organizador); SILVA, Maria da Penha da (Organizadora). A temática indígena na sala de aula:
reflexões para o ensino a partir da Lei 11.645/2008. Recife, PE: Editora Universitária / UFPE, 2013. 210 p.

Componente Curricular: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação 

C/H teórica:  60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total:  60

C/H Síncrona: 12 h C/H assíncrona: 48 h

Ementa: Estuda o pensamento social contemporâneo e seus conceitos analíticos sobre o processo educacional na 
sociedade moderna; produção e reprodução social, ideologia, sujeitos, neoliberalismo, poder e dominação, 
inclusão e exclusão, educação escolar, familiar, gênero. Filósofos clássicos, modernos e contemporâneos. A 
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Filosofia e compreensão do fenômeno educacional.

Bibliografia básica:

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira: da colônia ao governo Lula. 2. 
Ed. São Paulo: Ática, 2009.

BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. 14 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

Bibliografia complementar:

LIBANEO, Jose Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia critico-social dos conteúdos. 26. ed. 
São Paulo: Loyola, 2011.

PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação: do positivismo aos estudos culturais. São 
Paulo: Ática. 2010.

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. 13 ed. São Paulo: Papirus, 2015.

RIOS, Terezinha Azevedo. Ética e Competência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011

Componente Curricular:  Psicologia da Educação

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona: 12 C/H assíncrona: 48

Ementa:  Introdução  a  Psicologia  enquanto  ciência.  As  contribuições  da  Psicologia  da  Educação  para  a
Aprendizagem  Escolar.  A  Psicologia  do  Desenvolvimento.  Desenvolvimento  humano:  como  as  crianças,
adolescentes e adultos aprendem. A Psicologia da Aprendizagem. Teorias Psicanalistas. Teorias Behavioristas.
Teorias Construtivistas. Teorias Humanistas.

Bibliografia básica: 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O. ; TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13.
Ed., reform. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002.

CARRARA, K. Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.

PAPALIA, D. E.; FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento humano. Artmed editora, 2013.
Bibliografia complementar:

BEAUDOIN, M. N. ; TAYLOR, M.  Bullying e desrespeito: como acabar com essa cultura na escola. Porto
Alegre, RS: artmed, 2006.

COLL, C. ; MARCHESI, Á. ; PALACIOS, J. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva.
Artes Médicas, 2004.

GOULART, Í. B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações na prática pedagógica. Petrópolis.
Vozes. 1997.

POZO, J. I. . Teorias cognitivas da aprendizagem. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 1998

3º MÓDULO 

Componente Curricular: Matemática Básica 1

C/H teórica: 90 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 90 h
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C/H síncrona:  18 h C/H assíncrona:  72 h

Ementa:  Estuda os conjuntos numéricos, intervalos reais, as operações entre conjuntos, conceito de funções, as
funções Polinomiais, Modular, Racional, Exponencial, Logarítmica, Trigonométricas e suas inequações. 

Bibliografia básica:

IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar 1: Conjuntos e Funções. 8ª ed. São 
Paulo: Atual 2009. 

IEZZI i, G. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. 6ª ed. São Paulo: Atual 2013. 3. Iezzi, G. 
Fundamentos de matemática elementar: geometria analítica. 9ª ed. São Paulo: Atual 2013. 

Bibliografia complementar:

LIMA, E.L.; CARVALHO, P.C.P.; WAGNER, E.; MORGADO, A.C.. A matemática do ensino médio. 6. ed. Rio 
de Janeiro: SBM, 2006. 

Componente Curricular:  Álgebra 

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona:  48

Ementa: Estuda os Números Complexos, Polinômios, Equações Algébricas com Coeficientes Reais e Teorema 
Fundamental da Álgebra. 

Bibliografia básica:

DE MAIO, Waldemar. Álgebra: Estruturas Básicas e Fundamentos da Teoria dos Números. Rio de Janeiro: 
LCT.

BOLDRINI. Álbebra Linear McGraw-Hill, São Paulo. (Livro Texto)

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, P. Álgebra Linear. São Paulo: Makron Books,1987.

Bibliografia complementar:

LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear. Ed. McGraw-Hill

MACHADO, ANTÔNIO DOS SANTOS, Álgebra Linear e Geometria Analítica. São Paulo: Atual 2ª ed. 1982.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole, ATLAS.

ANTON, Howard. Álgebra Linear com Aplicações. Bookman Companhia Ed. 1a. Edição.2001.

Componente Curricular:  Introdução a Lógica e Conjuntos 

C/H teórica: 30 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 30

C/H síncrona:  6 C/H assíncrona:  24

Estuda noções de Conjuntos e as proposições, análise e discussões de situações problemas que envolvam a lógica
da matemática simbólica. 
Bibliografia básica:

IEZZI,  Gelson.  MURAKAMI,  Carlos.  Fundamentos  de  Matemática  Elementar.  v.1.  9.  ed.  São  Paulo:
ATUAL, 2013.

MORTARI, Cezar Augusto. Introdução à Lógica. 2ª Ed. São Paulo: Unesp, 2016.
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LIPSCHUTZ, Seymour. LIPSON, Marc Lars. Teoria e Problemas de Matemática Discreta. 2ª Ed. São Paulo: 
Bookman, 2004.

Bibliografia complementar:

CAMPOS, Jaime Ferreira.  Elementos de Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos, in Lições de Análise
Real, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2001.

EDWARD R. Scheinerman. Matemática Discreta Uma Introdução. 3 Ed. Cengage Learning, 2016. 

CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. MORGADO, Augusto Cezar Oliveira.  Matemática Discreta. 2.ed. Rio de
Janeiro: SBM, 2015.

NOVAES, Gilmar Pires. Introdução a Teoria dos Conjuntos. Rio de Janeiro: SBM, 2018.

Componente Curricular:  Geometria Euclidiana Plana

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 48

Desenvolve estudos axiomáticos do plano e suas figuras. 

Bibliografia básica:

BARBOSA, J. L. M. Geometria Euclidiana Plana. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.
DOLCE, O. et al. Fundamentos de Matemática Elementar. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. 
MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de matemática elementar: geometria euclidiana plana. 2. ed. Rio 
de Janeiro: SBM, 2013. 448 p. v. 2 il. (Coleção professor de matemática). 

Bibliografia complementar:

ANTAR NETO, Aref. Geometria plana e espacial. 2. ed. Fortaleza: Vestseller, 2010. v.5. 
EVES, H. Introdução à história da matemática. Trad. Hygino H. Domingues. Campinas: Editora da Unicamp,
1995. 
GARBI, G. Geraldo. C.Q.D.: explicações e demonstrações sobre conceitos, teoremas e fórmulas essenciais da
geometria. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2010. 
LIMA, Elon Lages.  Medida e Forma em Geometria. Rio de Janeiro: SBM, 2009. (Coleção do Professor de
Matemática). 
HELLMEISTER, A. C. P. Geometria em Sala de Aula. 1. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013.

Componente Curricular: Geometria Analítica 

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa: Desenvolve estudos sobre vetores e equações de retas e planos no espaço, mudanças de coordenadas
polares, rotações e translações, cônicas e quádricas. 
Bibliografia básica:

STEINBRUCH, Alfredo. WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 2 ed. São Paulo: Pearson, 1987. 
GOMEZ,  Jorge Joaquim Delgado.  FRENSEL,  Kátia  Rosenvald.  CRISSAFF, Lhalla  dos Santos. Geometria
Analítica. 2 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2017.
CAMARGO, Ivan. BOULOS, Paulo. Geometria Analítica: Um tratamento Vetorial. 3.ed. São Paulo: Pearson, 
2005.

Bibliografia complementar:

LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015.
WAGNER, Eduardo. LIMA, Elon Lages. CARVALHO, Paulo Cezar Pinto.  A Matemática do Ensino Médio.
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Vol. 3. 7. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.
STEWART, James. Cálculo. v.2. 8. ed. São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2016.
LIMA, Elon Lages. Coordenadas no Espaço. 4.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2017.
MELLO, Dorival A. WATANABE, Renate G. Vetores e uma Iniciação à Geometria Analítica. 2.ed. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 2011.

Componente Curricular:  Prática Matemática no Ensino Fundamental

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 60 C/H total: 120

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona:  

Ementa: Estuda os objetivos do ensino de matemática no Ensino Fundamental II. A docência e o futuro professor
de matemática. Histórico das Leis de Diretrizes e Bases no Brasil e o ensino de matemática nesse contexto.
Organização do ensino e da disciplina de Matemática no Ensino Fundamental II de acordo com os documentos
oficiais. O plano de aula. Observações do ambiente e cotidiano escolar. Intervenções didáticas. Planejamento e
desenvolvimento de aulas e atividades práticas de ensino.   
Bibliografia básica:

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 62. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2019.

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. A formação matemática do professor: licenciatura e prática docente
escolar. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

SAVIANI, D. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática em sala de aula.
Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
Bibliografia complementar:

ÁVILA, G. Várias Faces da Matemática. 2° edição, Ed. BLUCHER, 2011.

BRASIL.  Ministério  da  Educação.  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.  Lei  número  9.394.
Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

FIORENTINI,  D.;  LORENZATO,  S.  Investigação  em  educação  matemática:  percursos  teóricos  e
metodológicos. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2007.

GOMES, M. L. M. História da Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: CEAD UFMG, 2012.

PAIS, L. C. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

 4º MÓDULO 

Componente Curricular: Matemática Básica 2

C/H teórica: 90 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 90 h

C/H síncrona:  18 h C/H assíncrona:  72 h

Desenvolve estudos sobre Sequência, Progressão Aritmética, Progressão Geométrica, Matrizes, Determinantes,
Sistemas lineares, Binômio de Newton, Análise Combinatória e Probabilidade. 
Bibliografia básica:

IEZZI,  Gelson;  HAZZAN,  Samuel.  Fundamentos  de  Matemática  Elementar:  Sequências,  Matrizes,
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Determinantes, Sistemas. Vol. 4. 8. ed. São Paulo: ATUAL. 2013. 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar: Combinatória, Probabilidade.
Vol. 5. 8. ed. São Paulo: ATUAL. 2013. 

CALDEIRA, André Machado; DA SILVA, Luiza Maria Oliveira; MACHADO, Maria Augusta Soares; 
MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-cálculo. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes, sistemas. 9ª ed. 
São Paulo: Atual 2013. 

Bibliografia complementar:

SANTOS, José Plínio O; MELLO, Margarida P; MURARI, Idani T. C. Introdução à Análise Combinatória. 4.
ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo.  A Matemática do Ensino Médio.
Vol. 2. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo. A Matemática do Ensino Médio. 
Vol. 3. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.

Componente Curricular: Cálculo I

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Desenvolve estudos sobre limites, derivadas e suas aplicações e integração de funções reais.  

Bibliografia básica:

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 1. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

 STEWART, James. Cálculo. v.1. 8. ed. São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2016

Bibliografia complementar:

FLEMMING, Diva Marilia. GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 6. ed. V.1 São Paulo: LTC, 2018.

MUNEM, Mustafa A; DAVID, J. Foulis. Cálculo.V.1. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. V. 1. São Paulo: PEARSON MAKRON BOOKS, 
2008.

Componente Curricular: Geometria Espacial

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Desenvolve estudos axiomáticos dos poliedros e sólidos geométricos.  

Bibliografia básica:

DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Espacial. 7.ed. Vol.
10. São Paulo. Atual. 2013.
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WAGNER, Eduardo.  CARVALHO, Paulo Cezar  Pinto.  MORGADO, Augusto Cezar de  Oliveira.  A Matemática  do
Ensino Médio Volume 2. 7. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 

MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Geometria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2013.

Bibliografia complementar:

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 2. 11.
ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

LIMA,  Elon Lages.  Medida e  Forma em Geometria:  Comprimento,  área,  volume e  semelhança.  4.  ed.  Rio  de
Janeiro: SBM, 2011.

CARVALHO, Paulo Cezar. Introdução à Geometria Espacial. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Componente Curricular:  Prática Matemática no Ensino Médio 1

C/H teórica: 30 h C/H extensão: 45h C/H prática: 45h C/H total: 120

C/H síncrona:  12h C/H assíncrona: 108h

Ementa: Reflete  sobre  as  propostas  curriculares  atuais  para  o  ensino  de  matemática  no  ensino  médio.
Metodologias e recursos didáticos para o ensino/aprendizagem da matemática no ensino médio. Projeto Político
Pedagógico  (PPP):  concepção  de  ensino/aprendizagem  e  papéis  dos  sujeitos.  Observações  do  ambiente  e
cotidiano escolar. Intervenções didáticas. Elaboração de projeto educacional. Planejamento e desenvolvimento de
oficinas de formação docente/discente.   
Bibliografia básica:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

VEIGA, I. P.A. (Org.). As Dimensões do Projeto Político-Pedagógico. Campinas, 4. ed. SP: Papirus, 2001.

LORENZATO, S. Para aprender matemática. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.

Bibliografia complementar:

D' AMBROSIO, U. Educação Matemática: da Teoria à Prática, 22° edição, Ed. Papirus, 2011.

FIORENTINI,  D.;  LORENZATO,  S.  Investigação  em  educação  matemática:  percursos  teóricos  e
metodológicos. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2007.

LIMA,  E.  L.  Matemática  e  Ensino.  Rio  de  Janeiro:  SBM,  1a  Edição,  2001.  (Coleção  do  Professor  de
Matemática)

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. A formação matemática do professor: licenciatura e prática docente 
escolar. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

Componente Curricular:  Laboratório de Matemática 

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 48

Ementa:  Apresenta e  discute propostas  de atividades práticas  e  experimentais  de matemática,  construindo e
adaptando diferentes materiais e recursos didáticos para dar significado para o ensino da Matemática Básica. 
Bibliografia básica:

LORENZATO, Sergio (org). O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2006. (Coleção Formação de Professores).
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MOREIRA,  P.  C.;  DAVID,  M. M.  M. S.  A formação matemática  do professor:  licenciatura e  prática
docente escolar. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
PONTE J. P., BROCADO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas em sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003.

Bibliografia complementar:

LORENZATO, Sergio (org). Para aprender matemática. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. (Coleção 
Formação de Professores). 

POSAMENTIER, A. S.; KRULIK, S. A arte de motivar os estudantes do ensino médio para a matemática.
Porto Alegre, RS: AMGH, 2014.

RIOS, T. A.  Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 8. ed. São Paulo, SP: Cortez,
2010.

TURRIONI,  A.  M.  S.  O.  Laboratório  de  Educação  Matemática  na  Formação  Inicial  de  Professores.
Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2004.

5º MÓDULO 

Componente Curricular: Cálculo II

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Desenvolve estudos sobre técnicas de integração de funções reais, aplicações da integral, sequências e séries
matemática.  
Bibliografia básica:

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 1. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

STEWART, James. Cálculo. v.1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

Bibliografia complementar:

FLEMMING, Diva Marilia. GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 6. ed. V.1 São Paulo: LTC, 2018. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 6. ed. V.2 São Paulo: LTC, 2018. 

MUNEM, Mustafa A; DAVID, J. Foulis. Cálculo.V.1. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. V. 1. São Paulo: PEARSON MAKRON BOOKS, 
2008.

Componente Curricular: Física I

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa: Medição; Movimento retilíneo; Vetores; Movimento em duas e três dimensões; Força e movimento;
Energia cinética e trabalho; Energia potencial e conservação da energia; Centro de massa e momento linear;
Rotação, Rolamento, torque e momento angular.
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Bibliografia básica:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 1: Mecânica. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2016. 

SERWAY, R. A.; JEWETT Jr., J. W. Princípios de Física: Mecânica. v. 1., 5ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 
2015. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 1: Mecânica. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

Bibliografia complementar:

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, 
Termodinâmica. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: Mecânica. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário 1 – Mecânica. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 
1995. 

SEARS, F.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A.; ZEMANSKY, M. W. Física 1: Mecânica. 14ª ed. São Paulo: 
Pearson, 2016.

Componente Curricular: Estruturas Algébricas

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa: Desenvolve estudos sobre a teoria dos grupos, suas operações e propriedades, a teoria dos anéis e dos
corpos, suas operações e propriedades. 
Bibliografia básica:

DOMINGUES, Hygino H. e IEZZI, Gelson. Álgebra moderna 4. ed. reform. São Paulo: Atual, 2003. 368 p. il. 

LANG, Serge. Álgebra para graduação. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 508 p. il. (Clássicos da 
Matemática). 

MARTIN, Paulo A. Grupos, corpos e teoria de Galois. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2010. 429 p.

Bibliografia complementar:

GONÇALVES, Adilson. Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2013. 194 p. (Projeto Euclides). 

HEFEZ, Abramo. Curso de álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 214 p. v. 1 (Matemática Universitária). 

SHOKRANIAN, S. Álgebra 1. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 281 p.

Componente Curricular: Matemática discreta

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Desenvolve estudos sobre contagem,  combinatória, princípio da inclusão e exclusão, probabilidade discreta e
grafos.
Bibliografia básica: 

LIPSCHUTZ, Seymour. LIPSON, Marc Lars. Teoria e Problemas de Matemática Discreta. 2ª Ed. São Paulo: 
Bookman, 2004. 
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EDWARD R. Scheinerman. Matemática Discreta Uma Introdução. 3 Ed. Cengage Learning, 2016.

CARVALHO, Paulo Cezar Pinto.  MORGADO, Augusto Cezar Oliveira. Matemática Discreta. 2.ed. Rio de 
Janeiro: SBM, 2015.

Bibliografia complementar:

LOVASZ, L; PELIKAN, J; VESZTERGOMBI, K. Matemática Discreta; Rio de Janeiro: Coleção Textos 
Universitários SBM, 2003.

 ALENCAR FILHO, E. Iniciação à Lógica Matemática; São Paulo: Nobel, 1999.

 BOAVENTURA NETTO. Grafos: teoria, modelos, algoritmos; São Paulo: Edgar Bluche, 2006.

Componente Curricular:  Prática Matemática no Ensino Médio 2

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 90 C/H total: 150

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 138

Ementa: Estuda os objetivos do ensino de matemática no ensino médio. A docência e o futuro professor de
matemática.  Histórico  das  Leis  de  Diretrizes  e  Bases  no  Brasil  e  o  ensino  de  matemática  nesse  contexto.
Organização do ensino e da disciplina de Matemática na Educação Básica de acordo com os documentos oficiais.
O  plano  de  aula.  Observações  do  ambiente  e  cotidiano  escolar.  Intervenções  didáticas.  Planejamento  e
desenvolvimento de aulas e atividades práticas de ensino.
Bibliografia básica:

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 62. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2019. 

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. A formação matemática do professor: licenciatura e prática docente 
escolar. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

DAVID, M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática em sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2021

Bibliografia complementar:

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos.
3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2007. 

GOMES, M. L. M. História da Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: CEAD UFMG, 2012. PAIS, L. C. 
Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

SAVIANI, D. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. TOMAZ, V. 
S.; 

Componente Curricular: História da Matemática 

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

 Matemática  nas  civilizações  antigas:  Egito  e  Mesopotâmia.  Matemática  Grega.  Aritmética  Geometria  e  a
Álgebra Geométrica Grega. Evolução histórica de conceitos fundamentais da Matemática: Números, Função e
Infinito. Resolução de equações polinomiais. Teoria dos Grupos. Geometria Analítica. O Cálculo. A Construção
dos Números Reais. Teoria dos Conjuntos e Números Transfinitos de Cantor. História da matemática e educação
matemática.  História da matemática na formação do professor de matemática.  História da matemática como
fonte de pesquisa. História da matemática como recurso didático.
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Bibliografia básica:

EVES, H. Introdução à História da Matemática. 5. ed. Campinas, São Paulo: Unicamp, 2011.

BOYER, C. B. História da Matemática. Tradução Elza F. Gomide. 2. ed. São Paulo: Edgard Blüncher, 2010.

GARBI, G.G. A Rainha das Ciências: um passeio histórico pelo maravilhoso mundo da matemática. 3. ed. São 
Paulo: Livraria da Física, 2009.
Bibliografia complementar:

D’AMBROSIO, U. A História da Matemática. São Paulo: Editora UNESP, p. 97-115, 1999. 

DAVIS, P. J.; HERSH, R. A Experiência Matemática. Trad. João Bosco Pitombeira. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1989. 

6º MÓDULO 

Componente Curricular: EDO 

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa:   Equações Diferenciais de Primeira Ordem, Equações Diferenciais Ordinárias Lineares de Segunda
Ordem, Equações Diferenciais Ordinárias Lineares de Ordem Superior, Transformada de Laplace e Aplicações.
Bibliografia básica:

BOYCE, William E; DIPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de 
Contorno. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

MACHADO, Kleber Daum. Equações Diferenciais Aplicadas. Vol. 1. Ponta Grossa, PR: Toda palavra, 2012. 

ZILL, Dennis G; CULLEM, Michael R. Equações Diferenciais. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2001

Bibliografia complementar:

DOERING, Claus I; LOPES, Artur O. Equações Diferenciais Ordinárias. 6 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016. 
FIGUEREDO, Djairo Guedes; 

NEVES, Aloisio Freiria. Equações Diferenciais Aplicadas. 3.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 6. ed. V.4 São Paulo: LTC, 2018.

Componente Curricular: Álgebra Linear 

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa:  Estuda os Espaços e subespaço Vetorial, Transformações Lineares, Formas Bi Lineares, Quadráticas e
Produto Interno. 
Bibliografia básica:

LANG, Serge. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2003. 

LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: IMPA/CNPq, 2001. (Projeto Euclides). 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill,1998. 
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Bibliografia complementar:

BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra Linear. 3.ed. São Paulo: Haper&Row do Brasil, 1980. 

CORREA, P. S., Álgebra Linear e Geometria Analítica. São Paulo: Interciência, 2006. 

IEZZI, G.; HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol.4. 7.ed. São Paulo: Atual, 2004.

LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. Álgebra Linear. São Paulo: Makron Books, 1998.

Componente Curricular: Aritmética

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa:   Desenvolve estudos sobre o Princípio da Indução Finita,  Divisibilidade, Máximo Divisor Comum,
Algoritmo de Euclides  – Mínimo Múltiplo Comum, Números Primos, Equações Diofantinas,  Congruências,
Teorema de Fermat, Wilson e Euler, Noções de Criptografia.
Bibliografia básica:

HEFEZ, A. Elementos de Aritmética. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2011. 

MUNIZ NETO, A. C. Teoria dos Números: Tópicos de Matemática Elementar. Vol.5. Rio de Janeiro: IMPA, 
2010. 

SANTOS, J. P. de O. Introdução à Teoria dos Números. 3.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2012.198 p.il.

Bibliografia complementar:

COUTINHO, S. C., Números inteiros e Criptografia RSA, Série Computação e Matemática, SBM, 1997. 

MARTÍNEZ, F. B.; MOREIRA, C. G.; SALDANHA, N.; TENGAN, E. Teoria dos Números: um passeio com 
primos e outros números familiares pelo mundo inteiro. Rio de Janeiro: IMPA, 2010.

 MILIES, César Polcino; COELHO, Sônia. Números: Uma introdução à Matemática. São Paulo: Edusp, 2006. 

Componente Curricular:   Prática Matemática na Educação de Jovens e Adultos

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 90 C/H total: 150

C/H síncrona:  C/H assíncrona: 

Ementa: Estuda as diretrizes, os referenciais e os parâmetros educacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Demandas e contribuições do ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Ensino-aprendizagem da
Matemática na EJA como espaço de negociação de sentidos e constituição de sujeitos. Objetivos, conteúdos e
avaliação  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Planejamento  de  sequências  de  ensino  com  produção  de
materiais didático-pedagógicos
Bibliografia básica:

BAIL, V. S. Educação Matemática de Jovens e Adultos: Trabalho e Inclusão. Editora Insular. Florianópolis. 
2002. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta Curricular para a Educação de
Jovens e Adultos, 2002. 

FONSECA, M. C. F. R. Educação Matemática de Jovens e Adultos – Especificidades, desafios e contribuições. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2009. Formação de professores

Bibliografia complementar:

KHOL, M. de O. Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. MEC/UNESCO. Educação 
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como exercício de diversidade. Brasília: Unesco/MEC, Anped, 2005.

MENDES, I. A. Matemática e Investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na sala de aula. Natal: 
Flecha do Tempo. 2006. 

SOARES, L. Educação de Jovens e Adultos. Ed. DP&A. Rio de Janeiro. 2002. 

Componente Curricular: Estágio Supervisionado I

C/H teórica: 30 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 165 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  143 h

Ementa:   Concepções  de  Estágio.  Papel  do  estágio  na  formação  docente.  Atuação  docente  no  ensino
Fundamental  na  modalidade  regular  e/ou  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA).  Organização  do  trabalho
pedagógico. Planejamento, reflexão e prática da docência. Articulação teoria e prática. Orientação geral sobre o
estágio: normas, documentos e procedimentos institucionais. Elaboração de relatório de estágio.
Bibliografia básica:

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas: Papirus,
2012. 128 p. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 8ª.ed. São Paulo: Cortez, 2016. 

PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 261 p 

Bibliografia complementar:

HAYDT, Regina Célia C. Curso de Didática Geral. 8.ed. São Paulo. Ática, 2011. 

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São Paulo: Cortez, 2012

ZABALZA, Miguel A. PIMENTA, Selma Garrido. O estágio e as práticas em contextos profissionais na 
formação universitária. 1. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2014. 327 p. 

7º MÓDULO

Componente Curricular: Análise Real

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa:  Desenvolve  estudos  sobre  Números  Reais,  Sequências  e  Séries  Numéricas,  Noções  de  Topologia,
Limite, Continuidade e Derivada.
Bibliografia básica:

ÁVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura. 3.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

ÁVILA, Geraldo. Introdução à Análise Matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999.

LIMA, Elon Lages. Análise Real: Funções de uma Variável. v.1. 12.ed. Rio de Janeiro, IMPA: 2016

Bibliografia complementar:

DOERING, Claus Ivo. Introdução à Análise Matemática na Reta. 2.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2017. 

LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. vol. 1. 14. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016. 
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LIMA, Elon Lages. Elementos de Topologia Geral. 3.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 

NETO, Antônio Camina Muniz. Tópico de Matemática Elementar: Introdução à Análise. 2.ed. Vol. 3. Rio de 
Janeiro: SBM, 2013. 

RIBENBOIM, Paulo. Funções, Limites e Continuidade. Rio de Janeiro: SBM, 2012.

Componente Curricular: Estatística 

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 48

Ementa: Estatística Descritiva, Probabilidade, Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas, Teoria de Amostragem
(Distribuição  Amostral),  Intervalo  de  Confiança,  Teste  Hipótese,  Regressão  e  Correlação,  Utilização  de
Ferramentas Computacionais
Bibliografia básica:

FONSECA, Jairo Simon. Curso de estatística, 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística Geral e Aplicada. Editora Atlas, 4ª edição, 2011, 680p. 
MONTGOMERY, Douglas C.. Estatística Aplicada à Engenharia .5.ed. Rio de Janeiro – RJ: LTC, 2012.

Bibliografia complementar:

GOMES, F.P. Iniciação à Estatística. 6.ed. São Paulo: Nobel, 1988. 

PIEGEL, M.R. Estatística. 4.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1995. SPIEGEL, M.R. Estatística e Probabilidade. 
São Paulo: McGraw-Hill, 1997. 

STEVENSON, W.J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harbra, 2001. 

VIEIRA, S. Estatística Aplicada. Rio de Janeiro: Campos, 1995

Componente Curricular:   TCC 1

C/H teórica: 30 C/H extensão: C/H prática: C/H total: 30

C/H síncrona:  6 C/H assíncrona: 24

Ementa: 
Orienta a elaboração do projeto de pesquisa mediante a apresentação e discussão das temáticas escolhidas pelos
alunos numa perspectiva da pesquisa científica e da Norma Interna de Elaboração do TCC. Promove articulações
necessárias entre os discentes e seus respectivos professores/orientadores para o desenvolvimento das atividades
de PPC | Projeto Pedagógico do Curso 89 Curso Superior de Licenciatura em Matemática pesquisa. Orienta a
elaboração da  estrutura  geral  do trabalho de  conclusão  de curso  e organiza  a apresentação  dos projetos  de
pesquisa.
Bibliografia básica:

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, E.; MARCONI, M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

 RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

Bibliografia complementar:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNET. Coletânea eletrônica de normas técnicas – 
elaboração de TCC, dissertação e teses. São Paulo: ABNT, 2018. 
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BARROS, A. de J. P. de; LEHFELD, N. A. de S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 18. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

BASTOS, L da R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M.; DELUIZ, N. Manual para a elaboração de projetos e 
relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

BORBA, M.; ARAÚJO, J. L. Pesquisa qualitativa em educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

FILHO, D. C. de M. Manual de Redação Matemática. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2018. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2015

Componente Curricular: Prática Matemática na Educação a Distância

C/H teórica: 30 C/H extensão: 30 C/H prática: 60 C/H total: 120

C/H síncrona:  6 C/H assíncrona: 24

Ementa: Planejamento e desenvolvimento de aulas e recursos de matemática para uso em plataformas  EaD,
tendo por base os recursos e fundamentos da Educação a distancia.
Bibliografia básica:

LEMOS II, D. L. Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Florianópolis: IFSC, 2016. LITTO, M. F.;

FORMIGA, M. Educação a Distância: estado da arte. v.1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

MESQUITA, D.; PIVA JR., D., GARA, E. M. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Conceitos, Normas, 
Procedimentos e Práticas Pedagógicas no Ensino à Distância. São Paulo: Érica, 2014. 168p. 

MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

Bibliografia complementar:

ALMEIDA, M. E. B. Formando professores para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. In: Almeida, F. J.
(coord). Projeto Nave. Educação à distância. Formação de professores em ambientes virtuais e colaborativos de 
aprendizagem. São Paulo, 2001. 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba: Champagnat, 2000. D. 
L. (Orgs.). Inclusão digital: polêmica contemporânea Salvador: EDUFBA, p. 61-90, 2011. Disponível em: . 
Acesso em: 21 outubro 2022. 

FORMIGA, M. A terminologia da EAD. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Orgs.). Educação à distância: o 
estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. v. 1. p. 39-46. 

GOMES, S. G. S. Tópicos em Educação a Distância. e-Tec Brasil: MEC/ CEDERJ, 2008. 

Componente Curricular: Estágio Supervisionado II

C/H teórica: 30 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 165 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  143 h

Ementa: Concepções de Estágio. Papel do estágio na formação docente. Atuação docente no ensino Fundamental
na  modalidade  regular  e/ou  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA).  Organização  do  trabalho  pedagógico.
Planejamento,  reflexão e prática da docência.  Articulação teoria e  prática.  Orientação geral  sobre o estágio:
normas, documentos e procedimentos institucionais. Elaboração de relatório de estágio.
Bibliografia básica:



Curso Superior de Licenciatura em Matemática 

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas: Papirus,
2012. 128 p. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 8ª.ed. São Paulo: Cortez, 2016. 

PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 261 p

Bibliografia complementar:

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas: Papirus,
2012. 128 p. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 8ª.ed. São Paulo: Cortez, 2016. 

PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 261 p

8º MÓDULO

Componente Curricular: Cálculo Numérico.

C/H teórica: 60 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 60 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  48 h

Ementa:  Estuda as Noções Básicas de Erros,  Zeros reais de funções reais,  Resolução de sistemas Lineares,
Introdução  a  sistemas  não  lineares,  Interpolação,  Ajuste  de  curvas  pelo  método  dos  Quadrados  Mínimos,
Integração Numérica e Método de Diferenciação Finita. 

Bibliografia básica:

RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e 
Computacionais. 2. ed. São Paulo, Pearson, 1996.

FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson, 2007.

BURDEN, Richard L; FAIRES, Douglas L; BURDEN, Annette M; Análise Numérica. 3. ed.  São Paulo: 
Cengage Learning, 2015.

Bibliografia complementar:

ANDRADE, Lenimar Nunes. Introdução à Computação Algébrica com Maple. Rio de Janeiro: SBM, 2004.

ARENALES, Selma. DAREZZO, Artur. Cálculo Numérico – Aprendizagem com apoio de Software. São 
Paulo: Cengage, 2016. 

BURIAN, Reinaldo. LIMA, Antônio Carlos.  Fundamentos de Informática – Cálculo Numérico. São Paulo:
LTC, 2017.

COUTINHO, Severino Collier. Polinômios e Computação Algébrica. Rio de Janeiro: IMPA, 2012. 

Componente Curricular:  Matemática Financeira 

C/H teórica: 60 C/H extensão: 0 C/H prática: 0 C/H total: 60

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 48

Ementa: Estudo teórico das operações financeiras bem como a familiarização com a linguagem dos negócios e
transações.



Curso Superior de Licenciatura em Matemática 

Bibliografia básica:

CRESPO, A.A. Matemática Financeira Fácil, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

MATHIAS,  W.  F.;  GOMES,  J.  M.  Matemática  Financeira.  6.ed.  São  Paulo:  Atlas,  2014. 

MORGADO, A. C. O. et al. Progressões e matemática financeira. 5. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005 e 6. ed.
Rio de Janeiro: SBM, 2015 (Coleção do Professor de Matemática). 
Bibliografia complementar:

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012 e 13. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016. 

IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  Matemática  elementar:  Matemática  comercial,  financeira  e  estatística

descritiva. 1ª ed. São Paulo: Atual, 2004. v.11 e 2ª ed. São Paulo: Atual, 2013. v.11. 
LIMA, E. L. et al. A matemática do ensino médio. 6. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 308 p. v. 2 il. (Coleção do

professor de matemática). 
PUCCINI, A. de L. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9.ed. São Paulo: Elsevier, 2011. 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras, aplicações ao mercado 
financeiro, introdução à engenharia econômica, 300 exercícios resolvidos e propostos com respostas. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

Componente Curricular:   TCC 2

C/H teórica: 30 C/H extensão: C/H prática: C/H total: 30

C/H síncrona: 6 C/H assíncrona: 24

Ementa: Orienta a elaboração da estrutura geral do trabalho de conclusão de curso e organiza a apresentação dos
resultados das pesquisas. 
Bibliografia básica:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNET. Coletânea eletrônica de normas técnicas – 
elaboração de TCC, dissertação e teses. São Paulo: ABNT, 2018. 

BASTOS, L da R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M.; DELUIZ, N. Manual para a elaboração de projetos e 
relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

Bibliografia complementar:

BARROS, A. de J. P. de; LEHFELD, N. A. de S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 18. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

BORBA, M.; ARAÚJO, J. L. Pesquisa qualitativa em educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

Componente Curricular: Projetos Didáticos.

C/H teórica: 30 C/H extensão: 60 C/H prática: 30 C/H total: 120

C/H síncrona:  12 C/H assíncrona: 108

Ementa:  Conceito  de  projeto.  Tipologia  de  projetos  educacionais.  Pedagogia  de  projetos:  estrutura  e
planejamento. Características de um projeto. A integração das disciplinas em um projeto. Análise de projetos
elaborados e desenvolvidos em escolas de Educação Básica. Elaboração de projeto educacional. 
Bibliografia básica:

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: Os projetos de trabalho. São Paulo: 

ARTMED, 1998.



Curso Superior de Licenciatura em Matemática 

MOURA, Dácio Guimarães; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos – Planejamento e Gestão de

Projetos Educacionais. Editora Vozes, Petrópolis-RJ, 2006.

NOGUEIRA, Nibo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das
múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001. 
Bibliografia complementar:

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem Baseada em 

Projetos: guia para professores de ensino fundamental e médio. Tradução Daniel Bueno. – 2, Ed. – Porto Alegre:
Artmed, 2008.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Didática e interdisciplinaridade.17 ed. Campinas: Papirus, 2014.
HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat.  A organização do currículo por projetos de trabalho: o

conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

Componente Curricular: Estágio Supervisionado III

C/H teórica: 30 h C/H extensão: 0h C/H prática: 0 h C/H total: 165 h

C/H síncrona:  12 h C/H assíncrona:  143 h

Ementa: Concepções de Estágio. Papel do estágio na formação docente. Atuação docente no ensino Médio na
modalidade  regular  e/ou  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA).  Organização  do  trabalho  pedagógico.
Planejamento,  reflexão e prática da docência.  Articulação teoria e  prática.  Orientação geral  sobre o estágio:
normas, documentos e procedimentos institucionais. Elaboração de relatório de estágio.
Bibliografia básica:

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas: Papirus,
2012. 128 p. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 8ª.ed. São Paulo: Cortez, 2016. 

PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 261 p

Bibliografia complementar:

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas: Papirus,
2012. 128 p. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 8ª.ed. São Paulo: Cortez, 2016. 

PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 261 p

4.17 Certificados e Diplomas a serem emitidos

Será  diplomado  o  licenciado  que  obtiver  aprovação  em  todos  os  componentes

curriculares, cumprida a carga horária de AACC e Estágio Supervisionado será emitido pela

Secretaria de Registro Acadêmico seguindo o rito processual do referido setor. 



Ementas dos Componentes Curriculares do Edital Nº 87/2024

Pós-graduação em Educação A
Distância na Educação Profissional

e Tecnológica
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● Primeiro momento - TCC I (15h): acontecerá após a conclusão das unidades 

temáticas do núcleo comum com o objetivo de elaborar o Plano de Formação, 

a partir da definição de um tema de interesse. 

● Segundo momento - TCC II (15h): acontecerá após a conclusão das unidades 

temáticas do núcleo específico com o propósito de elaborar um breve 

inventário dos estudos já realizados sobre o tema, privilegiando os que se 

articulam diretamente ao problema construído e, se necessário, revisar o 

Plano de Formação considerando o inventário construído e as sistematizações 

realizadas. 

● Terceiro momento - TCC III (30h): elaboração final do Relatório de Formação 

(TCC). 

 

7.3 Matriz curricular: unidades temáticas, ementas e bibliografias 

 

A seguir, são apresentados os objetivos, as ementas e as bibliografias básica e 

complementar de cada unidade temática do curso. 

 

7.3.1 Unidades temáticas do núcleo comum 

 

Unidade Temática: Cultura Digital e Educação Profissional e Tecnológica 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Compartilhar experiências pessoais e profissionais na utilização de 
recursos digitais. Analisar princípios epistemológicos, éticos e políticos da 
atuação crítica e criativa e de caráter emancipatório no contexto da cultura 
digital. Resgatar as contribuições da cultura digital para a atuação dos 
profissionais da Educação Profissional e Tecnológica como autores, produtores 
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e disseminadores de conhecimentos e transformadores da realidade e do seu 
entorno. 

Ementa: Comunicação e interação mediadas por tecnologias digitais. 
Alfabetização e letramento digitais. Educação Profissional e Tecnológica e 
cultura digital ética, reflexiva, crítica e criativa. Implicações da cultura digital 
para a prática pedagógica e a gestão na Educação Profissional e Tecnológica. 
Inclusão digital e acessibilidade na Educação Profissional e Tecnológica. 

Bibliografia básica: 
 
BIANCHESSI, Cleber (org.). Cultura Digital: novas relações pedagógicas para 
aprender e ensinar. Curitiba: Bagai, v. 2, 2020. E-book. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585258. Acesso em: 03 mar. 
2024. 
 
BOERES, Sonia. O letramento e a organização da informação digital aliados ao 
aprendizado ao longo da vida. Revista Digital Biblioteconomia e Ciência da 
Informação,  Campinas, v. 16, n. 2, p. 483-500, maio/ago. 2018. Disponível 
em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651507
/pdf. Acesso em: 03 mar. 2024.  
 
OLIVEIRA, Achilles Alves de; SILVA, Yara Fonseca de  Oliveira. Mediação 
pedagógica e tecnológica: conceitos e reflexões sobre o ensino na cultura 
digital. Rev. Educ. Questão, Natal, v. 60, n. 64,  e-28275,  abr.  2022.   
Disponível em 
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
77352022000200203&lng=pt&nrm=iso. Acesso em:  03 mar.  2024. 
 
PENHA, Jonas Marques da; ALMEIDA, Larissa Germana Martins de. 
Cibercultura e Educação Profissional e Tecnológica: letramento digital como 
potencialidade no ensino médio integrado. Educação Profissional e 
Tecnológica em Revista, v. 4, n. 2, p. 80-97, 2020. Disponível em: 
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/542. Acesso em: 03 mar. 
2024.  
 
ROSA, Cristiane de Oliveira; MILL, Daniel; MEDEIROS, Fernandina Fernandes de 
Lima. Letramento, educação e cultura digital: uma breve revisão bibliográfica. 
In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias|Encontro de 
Pesquisadores em Educação e Tecnologias|Congresso de Ensino Superior a 
Distância|Congresso Internacional de Ensino Superior a Distância, 2022, São 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585258
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585258
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585258
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651507/pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651507/pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651507/pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651507/pdf
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-77352022000200203&lng=pt&nrm=iso
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-77352022000200203&lng=pt&nrm=iso
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-77352022000200203&lng=pt&nrm=iso
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-77352022000200203&lng=pt&nrm=iso
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/542
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Carlos. Anais do CIET:CIESUD:2022, São Carlos, set. 2022. Disponível em: 
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/view/2000/1
637. Acesso em: 03 mar. 2024. 
 
SILVA, Iasmin Ferreira da; FELÍCIO, Cinthia Maria. Mediação de práticas 
educativas na educação profissional com Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação: considerações a partir da teoria histórico-cultural. Educitec: 
Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, v. 8, e191222, 
2022. Disponível em: 
https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1
912. Acesso em: 03 mar. 2024. 
 
VILLELA, Ana Paula; PRADO, Jesus Vanderli do; BORGES, Rosimeire Aparecida 
Soares. Tecnologias digitais nos processos de ensino aprendizagem e inclusão 
de estudantes com deficiência. In: Congresso Internacional de Educação e 
Tecnologias|Encontro de Pesquisadores em Educação e 
Tecnologias|Congresso de Ensino Superior a Distância|Congresso 
Internacional de Ensino Superior a Distância. Anais do CIET:CIESUD:2022, São 
Carlos, set. 2022. Disponível em: 
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/download/21
08/1923/. Acesso em: 03 mar. 2024. 

Bibliografia complementar: 
BOMFIM, Lucilene da Silva Santos.; THEODORO, Yasmine Braga. Letramento 
crítico a partir de práticas interdisciplinares no contexto da Educação 
Profissional e Tecnológica. Revista Eletrônica Científica Ensino 
Interdisciplinar, Natal, v. 7, n. 24, 2021. Disponível em: 
https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/3642. Acesso 
em: 03 mar. 2024. 
 
KLEIMAN, Angela Bustos.; MARQUES, Ivoneide. B. de A. S. Letramentos e 
tecnologias digitais na educação profissional e tecnológica. Revista Brasileira 
da Educação Profissional e Tecnológica, Natal, v. 2, n. 15, e7514, 2018. 
Disponível em: 
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7514. Acesso 
em: 03 mar. 2024. 
 
MENEZES, Karina Moreira; COUTO, Raqueline de Almeida; SANTOS, Sheila 
Carine Souza. Alfabetização, letramento e tecnologias. Salvador: UFBA, 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências; Superintendência de Educação a 
Distância, 2019. E-book. Disponível em: 

https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/view/2000/1637
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/view/2000/1637
https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1912
https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1912
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/download/2108/1923/
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/download/2108/1923/
https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/3642
https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/3642
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7514
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7514
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553784
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http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553784. Acesso em: 03 mar. 
2024. 
 
SOUSA, Wênia Keila Lima de; LOUREIRO, Robson Carlos; DAVID, Priscila Barros. 
Integração das TDICs com a docência na educação profissional e tecnológica: 
uma revisão sistemática da literatura. Revista Educar Mais, Pelotas, v. 7, p. 
202-220, 2023. Disponível em: 
https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/3020. 
Acesso em: 03 mar. 2024. 
 
SOUSA, Wênia Keila Lima de; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima. 
Educação profissional e tecnológica e a utilização das tecnologias digitais no 
processo de ensino: uma revisão sistemática da literatura. Devir Educação, 
Lavras, v. 7, n. 1, 2023. Disponível em: 
https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/632. Acesso 
em: 03 mar. 2024.   
 
ZANK, Cláudia.; RIBEIRO, Jorge Alberto Rosa; BEHAR, Patricia Alejandra. 
Limites para a alfabetização crítica das mídias digitais na educação 
profissional. Revista Educação e Linguagens, Campo Mourão, v. 2, n. 2, p. 24-
38, 5 out. 2020. Disponível em: 
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistaeduclings/article/view/6
353. Acesso em: 03 mar. 2024.  
 

 
 

Unidade Temática: Trabalho-Educação: Fundamentos teóricos e didáticos I 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Trazer, em caráter introdutório, discussões que envolvam as marcas, 
os desafios e os avanços da relação entre trabalho e educação no contexto da 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Ementa: As vicissitudes dos legados históricos de regulação da Educação 
Profissional e Tecnológica brasileira: conquistas, reveses e resistências. 
Trabalho, Educação Profissional e Tecnológica, diversidades, lutas, 
reivindicações e direitos: gênero, geração, necessidades específicas, etnias, 
comunidades tradicionais e migrantes. Diferenças de perspectivas na Educação 
Profissional e Tecnológica: pedagogia histórico-crítica versus pragmatismo, 
teoria do capital humano e lógica das competências. 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553784
https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/3020
https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/3020
https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/632
https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/632
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistaeduclings/article/view/6353
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistaeduclings/article/view/6353
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistaeduclings/article/view/6353
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Bibliografia básica: 
FISCHER, Maria Clara Bueno; FRANZOI, Naira Lisboa. Formação Humana e 
Educação Profissional: Diálogos Possíveis. Educação, Sociedade & Cultura, 
Portugal, v. 29, n. 1, p. 35-51, 2009. Disponível em: 
https://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC29/29ClaraFNairaF.pdf. Acesso 
em: 21 jan. 2024. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e trabalho: bases para debater a educação 
profissional emancipadora. Perspectiva, v. 19, n. 1, p. 71–87, 2001. Disponível 
em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/8463. 
Acesso em: 21 jan. 2024. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Fazendo pelas mãos a cabeça do trabalhador: o 
trabalho como elemento pedagógico na formação profissional. Cad. Pesqui.,  
São Paulo ,  n. 47, p. 38-45,  1983 .   Disponível em: 
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15741983000400004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 jan. 2024. 
 
GUIMARÃES, Nadya de Araújo. Qualificação como relação social. In: Dicionário 
da Educação Profissional em Saúde. Disponível em: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/index.html. Acesso em: 21 jan. 
2024. 
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Unidade Temática: Trabalho-Educação: Fundamentos teóricos e didáticos II 

Carga Horária:  30h 
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relação entre trabalho e educação no contexto da Educação Profissional e 
Tecnológica. 
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Carga Horária:  30h 
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outras), problematizando-as à luz das especificidades da modalidade 
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modalidade educacional: marcos legais e regulatórios. Concepções e 
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Unidade Temática: Teorias, Metodologias e Planejamento Pedagógico na EaD 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Conhecer e analisar teorias pedagógicas que fundamentam práticas 
e metodologias de ensino-aprendizagem na modalidade a distância. 
Compreender e planejar conteúdos técnicos e tecnológicos para a EPT na 
modalidade de EaD, sob a perspectiva da formação integral, emancipatória e 
comprometida com a transformação social. 
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Unidade Temática: Produção de Materiais Didáticos Digitais 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Fornecer subsídios teóricos e metodológicos para curadoria e 
produção de materiais didáticos significativos no contexto da EPT,  
compreendendo seus limites e possibilidades de modo a abranger diferentes 
formatos que atendam às diversificadas necessidades de aprendizagens. 

Ementa: Elaboração, curadoria e avaliação de materiais didáticos digitais, 
abrangendo formatos como vídeos, podcasts, infográficos e apresentações, 
com enfoque na promoção da interatividade, usabilidade e acessibilidade.  
Bases teóricas e metodológicas na produção de material didático. Produção e 
avaliação de material didático, sob a perspectiva do atendimento das 
diversificadas necessidades de aprendizagens. 
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Unidade Temática: Ambientes virtuais de aprendizagem: ferramentas e 
estratégias de avaliação 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Conhecer o conceito de ambientes virtuais de aprendizagem, 
fazendo um recorte para o AVA Moodle, suas principais características e 
funcionalidades. Analisar os processos avaliativos para a aprendizagem a 
distância no contexto da EPT, a partir do conhecimento de ferramentas e 
estratégias digitais voltadas às avaliações formativas. 
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Ementa: Ambientes virtuais de aprendizagem na EaD. O AVA Moodle: aspectos 
gerais sobre sua interface e funcionalidades. Principais recursos no Moodle: 
arquivo, livro, página, pasta, rótulo, URL. Principais atividades no Moodle: 
fórum, glossário, wiki, tarefa, escolha. Avaliação para a aprendizagem a 
distância nos cursos de formação profissional. Avaliação formativa na EaD: 
possibilidades e desafios. Ferramentas digitais que personalizam o processo 
avaliativo e possibilitam avaliações integradas nos cursos técnicos a distância. 
Recursos e ferramentas do Moodle que favorecem a avaliação formativa como 
barra de progresso, conclusão de atividade, relatórios de participação, gráficos 
de análise, módulo dropout detective, laboratório de avaliação. Banco de 
questões no Moodle. Livro de Notas no Moodle. 

Referências básicas 
 
BOCAL, Vanessa Nogueira. BARDY, Lívia Raposo. A importância da avaliação 
formativa na Educação a Distância. In.:PAULA, Enio Freire de; SANTOS,  Danielle 
Aparecida do Nascimento dos; BEZERRA, Janaína Pereira Duarte. Educação: 
interlocuções, diálogos e reflexões na contemporaneidade. São Paulo: Pimenta 
Cultural, 2019. 362p. Disponível em: 
https://www.academia.edu/43647986/Educa%C3%A7%C3%A3o_interlocu
%C3%A7%C3%B5es_di%C3%A1logos_e_reflex%C3%B5es_na_contempor
aneidade. Acesso em: 06 jul. 2024. 
 
BRITO, Maria de Fátima dos Santos; QUEIROZ NETO, José Pinheiro. Guia AVA: 
guia de utilização do Moodle para uma formação humana integral. Manaus, 
2019. Disponível em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569187. 
Acesso em: 24 abr. 2024. 
 
MARTIGNONI, Nicolas. Guia de ferramentas Moodle para professores e 
educadores. Traduzido por Gilvan Marques. Disponível em: 
https://moodletoolguide.net/pt-br/. Acesso em: 24 abr. 2024. 
 
OTSUKA, Joice Lee; ROCHA, Heloísa Vieira da. Avaliação Formativa em 
Ambientes de EaD. In: XIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 
(SBIE 2002). São Leopoldo, 12-14 de novembro de 2002. Disponível em: 
https://www.nied.unicamp.br/teleduc/wp-
content/uploads/sites/2/2019/02/17_jh_sbie2002.pdf. Acesso em: 24 jan. 
2020. 
 
PIMENTA, Elkelane da Silva Paiva; LOPES, Julita Batista da Cruz; ANDERSON, 
Cynthia da Silva. Ambientes virtuais de aprendizagem: aspectos relevantes 

https://www.academia.edu/43647986/Educa%C3%A7%C3%A3o_interlocu%C3%A7%C3%B5es_di%C3%A1logos_e_reflex%C3%B5es_na_contemporaneidade
https://www.academia.edu/43647986/Educa%C3%A7%C3%A3o_interlocu%C3%A7%C3%B5es_di%C3%A1logos_e_reflex%C3%B5es_na_contemporaneidade
https://www.academia.edu/43647986/Educa%C3%A7%C3%A3o_interlocu%C3%A7%C3%B5es_di%C3%A1logos_e_reflex%C3%B5es_na_contemporaneidade
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569187
https://moodletoolguide.net/pt-br/
https://www.nied.unicamp.br/teleduc/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/17_jh_sbie2002.pdf
https://www.nied.unicamp.br/teleduc/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/17_jh_sbie2002.pdf


 

46 
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Unidade Temática: Mediação pedagógica em EaD 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Analisar criticamente a importância da mediação pedagógica, do 
dialogismo, da interação, da interatividade e da formação docente para 
processos de ensino-aprendizagem significativos, articulando conceitos à 
prática da EaD na EPT. 

Ementa: Abordagem crítica da relação entre as tecnologias digitais e os 
processos de ensino-aprendizagem no contexto da EPT. A docência em 
ambientes virtuais de aprendizagem. O processo de formação docente para a 
mediação do conhecimento com o uso de tecnologias digitais. Planejamento da 
mediação pedagógica. Recursos de interação e interatividade. Dialogismo e 
responsividade na Educação a Distância. Desenvolvimento de atividades 
práticas de mediação articuladas aos saberes técnicos próprios da Educação 
Profissional e Tecnológica. 
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Unidade Temática: Avaliação e melhoria contínua em EaD 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Analisar e interpretar dados de desempenho específicos para a EaD, 
destacando a relevância das práticas de avaliação institucional para tomada de 
decisão e implementação de estratégias comprometidas com a oferta da 
modalidade de EaD voltada à transformação social. 

Ementa: Abordagem crítica na análise e interpretação de dados de 
desempenho específicos para a EaD no contexto da EPT. Práticas de avaliação 
institucional, com destaque para identificação das necessidades de melhorias e 
implementação de estratégias para tomada de decisão. Integração de práticas 
inovadoras na gestão da EaD articuladas às demandas de formação 
profissional, considerando o trabalho como princípio educativo, a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o acesso, permanência e 
êxito em cursos de EPT na modalidade a distância. 

Referências Básicas 
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Disponível em: https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/50700. Acesso 
em: 25 abr. 2024. 
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Unidade Temática: Sistemas e Gestão da EaD 

Carga Horária:  30h 

Objetivo: Compreender a EaD a partir de uma abordagem sistêmica, tendo em 
vista sua incorporação na estrutura organizacional das instituições que ofertam 
EPT. Identificar e analisar as diferentes dimensões que constituem a gestão de 
sistemas de EaD. Problematizar e refletir sobre a implementação de sistemas 
de EaD articulados à EPT. 

Ementa: Níveis de organização da EaD. A perspectiva sistêmica de EaD. As 
dimensões da gestão de sistemas de EaD, tendo em vista as especificidades da 
modalidade. A institucionalização da EaD na EPT visando promover uma 
formação integral, emancipatória e potencialmente transformadora da 
realidade. 

Referências básicas 
 
BARBOSA, Telma Regina da Costa Guimarães; CARVALHO, Maria de Lourdes. 
Planejamento e desenvolvimento de cursos em EaD. Viçosa, MG: Ed. UFV. 
Disponível em: 
https://serieconhecimento.cead.ufv.br/edicoes/planejamento-de-
desenvolvimento-de-cursos-em-ead/. Acesso em: 24 abr. 2024. 
 
BATTESTIN, Vanessa; CRUZ, Constantino Dias da; LA GATTA, Filipe Andrade; 
SLVA, Claudete de Jesus Ferreira. Diretrizes para educação a distância da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica: módulo ações 2021 e 2022. 
Vitória, ES: Edifes Parceria, 2023. Disponível em: 
https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3719. Acesso em: 24 abr. 
2024. 
 
CRUZ NETO, Constantino Dias da; BATTESTIN, Vanessa; ZAMBERLAN, Miguel 
Fabrício; DAMASCENO, Márcio Daniel Santos; LA GATTA, Filipe Andrade. 
Retrato da institucionalização da EaD na Rede Federal de Educação profissional 
tecnológica – 2021. Dialogia, n. 44, 2023. Disponível em: 
https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/24000/10157. Acesso em: 
24 abr. 2024. 
 
MILL, Daniel. Gestão de sistemas de educação a distância: apontamentos e 
caracterização. Video Journal of Social and Human Research. 2022. 
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Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/12108. 
Acesso em: 24 abr. 2024. 
 
SOARES, Alexandre Gomes. Desafios da gestão em educação a distância: uma 
análise a partir da visão do gestor. Texto Livre: Linguagem e Tecnologia, v. 10, 
n. 2, 2017. Disponível em:  
https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/16764/13521. 
Acesso em: 24 abr. 2024. 

Referências complementares 
 
FERREIRA, Marcello; COSTA, Marcos Rogério Martins; MILL, Daniel. Reflexões 
necessárias e urgentes acerca da gestão da EAD no Brasil. Plurais-Revista 
Multidisciplinar, v. 6, n. 3, 2021. Disponível em: 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/13242. Acesso 
em: 30 jan. 2024. 
 
HENRIQUE, Ana Lúcia Sarmento; CAVALCANTE, Ilane Ferreira; SANTOS, 
Simone; LIMA, Artemilson; DIAS, Thiago Ferreira; OLIVEIRA, Wagner de. Gestão 
em Educação a Distância. IFRN, 2012. Disponível em:  
http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1309. Acesso em: 24 abr. 2024. 
 
KASSICK, Clovis Nicanor; DUTRA, Paulo Ricardo Santos; BENTO, José Severino 
(orgs.). O processo de gestão institucional na Rede e-Tec Brasil. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2015. Disponível em:  
http://www.etec.ufsc.br/file.php/1/etec/assets/1_gpgi.pdf. Acesso em: 06 jul. 
2024. 
 
LIMA, Daniela da Costa Britto Pereira; CRUZ, Joseany Rodrigues. 
Institucionalização da educação a distância no Brasil: da conceptualização ao 
seu desenvolvimento. Video Journal of Social and Human Research, 2022. 
Disponível em: 
https://vjshr.uabpt.uema.br/index.php/ojs/article/view/10/14. Acesso em: 24 
abr. 2024. 
 
SILVA, Júlia Marques Carvalho da; ACCORSI, Maria Isabel. Institucionalização da 
educação a distância em um Instituto Federal. Em Rede – Revista de Educação 
a Distância, v. 5, n. 1, 2018. Disponível em: 
https://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/306. 
Acesso em: 24 abr. 2024. 
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Ementas dos Componentes Curriculares do Edital Nº 87/2024

Pós-graduação em Gestão na
Educação Profissional e

Tecnológica (EPT)



o/a seu/sua sua professor/a formador/a e com a tutoria, de forma que articule o

seu percurso formativo a uma situação real e socialmente relevante da gestão na

EPT. A execução desse componente curricular (TCC) ocorrerá ao longo de todo o

percurso  formativo  do/a  discente,  em  três  momentos,  com  finalidades

específicas:

● Primeiro  momento  -  TCC  I (15h):  acontecerá  após  a  conclusão  das

unidades temáticas do núcleo comum com o objetivo de elaborar o Plano

de Formação, a partir da definição de um tema de interesse.

● Segundo  momento  -  TCC  II (15h):  acontecerá  após  a  conclusão  das

unidades temáticas do núcleo específico com o propósito de elaborar um

breve inventário dos estudos já realizados sobre o tema, privilegiando os

que  se  articulam diretamente  ao  problema construído  e,  se necessário,

revisar  o Plano  de  Formação  considerando o  inventário  construído  e  as

sistematizações realizadas.

● Terceiro  momento -  TCC  III  (30h):  elaboração  final  do  Relatório  de

Formação (TCC).

7.3 Matriz curricular: unidades temáticas, ementas e bibliografias

A  seguir,  são  apresentados  os  objetivos,  as  ementas  e  as  bibliografias

básica e complementar de cada unidade temática do curso.

Unidades temáticas do núcleo comum

Unidade Temática: Cultura Digital e Educação Profissional e Tecnológica

Carga Horária:  30h

Objetivo: Compartilhar experiências pessoais e profissionais na utilização de

recursos  digitais.  Analisar  princípios  epistemológicos,  éticos  e  políticos  da

34



atuação crítica e criativa e  de  caráter emancipatório  no contexto da cultura

digital.  Resgatar  as  contribuições  da  cultura  digital  para  a  atuação  dos

profissionais  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica  como  autores,

produtores  e  disseminadores  de  conhecimentos  e  transformadores  da

realidade e do seu entorno.

Ementa: Comunicação  e  interação  mediadas  por  tecnologias  digitais.

Alfabetização  e  letramento  digitais.  Educação  Profissional  e  Tecnológica  e

cultura digital ética, reflexiva, crítica e criativa. Implicações da cultura digital

para a prática pedagógica e a gestão na Educação Profissional e Tecnológica.

Inclusão digital e acessibilidade na Educação Profissional e Tecnológica.

Bibliografia básica:

BIANCHESSI, Cleber (org.). Cultura Digital: novas relações pedagógicas para 

aprender e ensinar. Curitiba: Bagai, v. 2, 2020. E-book. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585258. Acesso em: 03 mar. 

2024.

BOERES, Sonia. O letramento e a organização da informação digital aliados ao 

aprendizado ao longo da vida. Revista Digital Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Campinas, v. 16, n. 2, p. 483-500, mai./ago. 2018. Disponível em:

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/

8651507/pdf. Acesso em: 03 mar. 2024.

OLIVEIRA, Achilles Alves de; SILVA, Yara Fonseca de Oliveira. Mediação 

pedagógica e tecnológica: conceitos e reflexões sobre o ensino na cultura 

digital. Rev. Educ. Questão, Natal, v. 60, n. 64, e-28275, abr.  2022.   

Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0102-77352022000200203&lng=pt&nrm=iso. 
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Acesso em:  03 mar.  2024.

PENHA, Jonas Marques da; ALMEIDA, Larissa Germana Martins de. 

Cibercultura e Educação Profissional e Tecnológica: letramento digital como 

potencialidade no ensino médio integrado. Educação Profissional e 
Tecnológica em Revista, v. 4, n. 2, p. 80-97, 2020. Disponível em: 

https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/542. Acesso em: 03 mar. 

2024.

ROSA, Cristiane de Oliveira; MILL, Daniel; MEDEIROS, Fernandina Fernandes de

Lima. Letramento, educação e cultura digital: uma breve revisão bibliográfica. 

In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias | Encontro de 

Pesquisadores em Educação e Tecnologias | Congresso de Ensino Superior a 

Distância | Congresso Internacional de Ensino Superior a Distância. Anais do 
CIET:CIESUD:2022, São Carlos, set. 2022. Disponível em: 

https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/view/
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http://books.scielo.org/id/fjnhs/pdf/boto-9786558240273-08.pdf     . Acesso 

em: 20 jan. 2024. 

Recursos educacionais:

BRAGA, Osório Esdras Guimarães; PRATES, Admilson Eustáquio. O trabalho 
como princípio educativo no Ensino Médio Integrado do IFNMG. Montes 

Claros: IFNMG/ProfEPT. Youtube, 2021. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YIgGbazhirg. Acesso em: 08 jan. 2024.

SILVA, Marilene Veiga da; BRASILEIRO, Beatriz Gonçalves.  Os sentidos do 
trabalho e os conceitos essenciais da EPT: um guia para estudantes, 

professores e gestores, 2023.  Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/740867. Acesso em: 09 jan. 

2024.

ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e o trabalhador hoje no Brasil. 

Youtube, 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=UMYovnOhk_A. Acesso em: 30 jan. 2024.

Unidades temáticas do núcleo específico

49



Unidade  Temática: Políticas  Públicas  e  Legislação  para  a  Educação

Profissional e Tecnológica
Carga Horária: 30h
Objetivo: Conhecer os conceitos e as abordagens que orientam as políticas

públicas no Brasil, tendo como recorte a EPT. Compreender e refletir sobre a

influência dos organismos multilaterais na definição das políticas públicas de

Educação no Brasil. Entender os impactos das políticas e do financiamento

sobre a qualidade da educação. 
Ementa: Concepções  e  bases  conceituais  sobre  Estado  e  políticas

educacionais no Brasil. Produção histórica das políticas e das bases legais da

educação  profissional  e  tecnológica.  Reforma  do  Estado  e  influências  dos

organismos multilaterais na definição das políticas públicas de Educação no

Brasil  nos  anos  de  1990.  Políticas  contemporâneas  de  educação  (os  anos

2000). A EPT nas Conferências de Educação, no Plano Nacional de Educação e

na LDB. 
Bibliografia básica:

AZEVEDO, Luiz Alberto; SHIROMA, Eneida Oto; COAN, Marival. As políticas 

públicas para a educação profissional tecnológica: sucessivas reformas para 

atender a quem? Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, 

maio/ago., 2012. Disponível em: 

https://www.bts.senac.br/bts/article/view/164. Acesso em: 17 jan. 2024.

PACHECO, Eliezer. Institutos Federais: uma revolução na Educação 

Profissional e Tecnológica. Brasília/São Paulo: Fundação Santillana, Editora

Moderna, 2011. Disponível em: 

https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?

fileId=8A7A83CB34572A4A01345BC3D5404120. Acesso em: 08 jan. 2024.

RAMOS, Marise Nogueira. História e política da educação profissional. 

Curitiba: Instituto Federal do Paraná, Coleção formação pedagógica, v. 5, 
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2014. Disponível em: 

https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/Historia

-e-politica-da-educacao-profissional.pdf. Acesso em: 17 jan. 2024.

Bibliografia complementar:

DAMASCENA, Edilza Alves; MOURA, Dante Henrique. Formação de 

professores para a Educação Profissional: sobre políticas e perspectivas. 

Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 14, n. 30, p. 178 - 199, 

out./dez. 2018. Disponível em: 

https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/4367. Acesso em:

17 jan. 2024.

MAGALHÃES, Álcio Crisóstomo; CRUZ, José Adelson. O ‘pacto pela educação’ 

e o mistério do ‘todos’: Estado social e contrarreforma burguesa no Brasil. 

Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 34, 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/0102-4698169491.  Acesso em: 26 abr. 2024.

MAINARDES, Jefferson. Abordagem do Ciclo de Políticas: uma contribuição 

para a análise de políticas educacionais.  Educação & Sociedade, Campinas, v.

27, n. 94, p. 47–69, 2006. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/es/v27n94/a03v27n94.pdf. Acesso em: 24 jan. 

2024. 

MOURA, Dante Henrique; BENACHIO, Eliseu Costacurta. Reforma do ensino 

médio: subordinação da formação da classe trabalhadora ao mercado de 

trabalho periférico. Revista Trabalho Necessário, Niterói, v. 19, n. 39, p. 163-

187, 2021. Disponível em: 

https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/47479. Acesso 

em: 10 mar. 2024.
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SOUZA, Francisco das Chagas Silva. Políticas educacionais e verticalização da 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil (séculos XX e XXI). Vértices, 

v.24, n.2, p. 23, 236-266, maio/ago. 2022. Disponível em: 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/

16973/16091. Acesso em: 17 jan. 2024.

PIOLLI, Evaldo; SALA, Mauro. Reforma do Ensino Médio e a formação técnica 

e profissional. Revista USP, São Paulo, n. 127, p. 69-86, out./nov./dez. 2020. 

Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.i127p69-86. 

Acesso em: 23 jan. 2024. 

Recursos educacionais

COSTA, Alexandre Pereira; DANTAS, Aleksandre Saraiva. Curso de Extensão: 

Marcos Legais da EPT e suas bases conceituais. Mossoró, RN: IFRS/ProfEPT, 

2022. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/717769. 

Acesso em: 09 jan. 2024.

MAZUR, Luciana de Souza; MARTIARENA DE OLIVEIRA, Maria Augusta. A 
Educação Profissional entre os anos de 1942-1961: contribuições das leis 

orgânicas do ensino para a compreensão da educação no período. Porto 

Alegre: IFRS/ProfEPT, 2021. Disponível em: 

https://dspace.ifrs.edu.br/handle/123456789/488. Acesso em: 09 jan. 

2024. 

SILVA, Maicom Juliano Sesterheim da; TESSMANN, Martha Helena; LOPONTE,

Luciana.  Introdução ao orçamento público: a EPT no orçamento federal. 

Camaquã, RS: IFSul/ProfEPT, 2021.  Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/644729/2/Apostila.pdf. 
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Acesso em: 09 jan. 2024.

Unidade Temática: Gestão Educacional
Carga Horária: 30h
Objetivo: Conhecer  a  estrutura  organizacional  de  uma  instituição  escolar.

Compreender  o  plano  de  desenvolvimento  institucional,  o  projeto  político

pedagógico e os planos de gestão como instrumentos de gestão democrática

da  escola.  Refletir  sobre  as  dimensões  da  gestão  escolar  (pedagógica,

financeira,  administrativa,  de  pessoas).  Conhecer  e  compreender  as

atribuições dos profissionais que exercem funções de gestão nas instituições

educativas.   Compreender  a  relevância  das  relações  interpessoais  dos

envolvidos no processo educativo.
Ementa: Fundamentos  e  princípios  da  gestão  educacional.  Estrutura

organizacional  de  uma  instituição  escolar.  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional, Projeto Político Pedagógico e os Planos de Gestão. Dimensões

da  gestão  educacional:  gestão  pedagógica,  financeira,  administrativa  e  de

pessoas.  Atribuições  dos  coordenadores  pedagógicos  das  escolas.  Relações

interpessoais  dos  envolvidos  no  processo  educativo:  ética  no  exercício

profissional dos gestores, professores e demais profissionais da educação.
Bibliografia básica: 

GRABOWSKI, Gabriel. Gestão e planejamento da educação profissional e 
tecnológica. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. Disponível em: 

https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/Gestao-

e-planejamento-da-educacao-profissional-e-tecnologica.pdf. Acesso em: 

23 jan. 2024.

PARO, Vitor Henrique. Formação de gestores escolares: a atualidade de José 

Querino Ribeiro. Educação & Sociedade, Campinas, v. 30, n. 107, p. 453-467,

maio/ago. 2009. Disponível em: https://www.vitorparo.com.br/wp-
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content/uploads/2019/10/formacaodegestoresescolares.pdf. Acesso em: 16 

jan. 2024. 

PARO, Vitor Henrique.  A estrutura didática e administrativa da escola e a 

qualidade do ensino fundamental. Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação, v. 24, n. 1, p. 127-133, jan./abr. 2008. 

Disponível em: 

https://www.vitorparo.com.br/wp-content/uploads/2019/10/aestruturadid

aticaeadministrativadaescolaeaqualidadedoensinofundamental.pdf. Acesso 

em: 10 mar. 2024.

VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. Campinas: Papirus, 1998. p.11-35. Disponível em:  

https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/01/PPP-segundo-

Ilma-Passos.pdf. Acesso em: 16 jan. 2024. 

Bibliografia complementar:

ANA, Wallace Pereira Sant; ANDRADE, Lucas Manoel; NOZAKI, Lauce Noriyo 

de Moraes; CASTRO, Mad Ana Desiree Ribeiro de; DIAS, Luciana Campos de 

Oliveira. Reflexões sobre organização e gestão na educação profissional e 

tecnológica: uma análise dos elementos históricos e sociológicos. Educitec - 
Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, Manaus, v. 4, n. 

8, 2018. Disponível em: 

https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/

view/426. Acesso em: 24 jan. 2024.

ARROYO, Miguel Gonzalez. Gestão da educação com justiça social. Que 

gestão dos injustiçados? Revista Brasileira de Política e Administração da 
Educação (RBPAE), v. 36, n. 2, p. 768 – 788, mai./ ago. 2020. Disponível em: 
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https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/100820/58121. Acesso em: 10 mar. 

2024.

CURY, Carlos Roberto Jamil. A gestão democrática na escola e o direito à 

educação. RBPEA, v. 23, n.3, p. 483-495, set/dez. 2007. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/19144. Acesso em: 17 

jan. 2024.

LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à 

formação de seus gestores. Em Aberto, v. 17, n. 72, 2008. Disponível em: 

http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2634. 

Acesso em: 17 jan. 2024.

FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a 

educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017. Disponível 

em: https://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2018/11/gaudencio-frigotto-

ESP-LPPUERJ.pdf. Acesso em: 10 mar. 2023 

PARO, Vitor Henrique. A estrutura didática e administrativa da escola e a 

qualidade do ensino fundamental. RBPAE, v.24, n.1, p. 127-133, jan./abr. 

2008. Disponível em: 

https://www.anped.org.br/sites/default/files/gt_05_18.pdf. Acesso em: 16 

jan. 2024. 

Recursos educacionais

AGNOLIN, Sandra Lígia; ESCOTT, Clarice Monteiro. Reformulação de 
Proposta Curricular de Cursos do Ensino Médio Integrado: um caminho 

possível para a integração curricular. Porto Alegre: IFRS/ProfEPT, 2022. 

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/741169. Acesso 
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em: 09 jan. 2024.

KELLER, Fabiana de Oliveira; ESCOTT, Clarice Monteiro. Vamos avaliar? 

proposta de avaliação institucional participativa e emancipatória da política 

institucional para os cursos de ensino médio integrado do IFRS. Porto Alegre, 

RS: IFRS/ProfEPT, 2022. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/741166. Acesso em: 09 jan. 

2024.

MÜLLER, Liliane Krebs Bessel; RAVÁSIO, Marcele Teixeira Homrich.   Guia de 
orientações pedagógicas para o trabalho docente.  Santo Ângelo: 

IFFar/ProfEPT, 2019.  Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/433803. Acesso em: 09 jan. 

2024.

Unidade  Temática:  Gestão  Democrática  na  Educação  Profissional  e

Tecnológica 
Carga Horária: 30h
Objetivo: Conceito  de  democracia  e  sua  relação  com  a  gestão  na  e  da

Educação Profissional e Tecnológica, bem como a importância das instâncias

representativas  e  colegiadas  para  a  construção  e  consolidação  do  projeto

político-pedagógico.
Ementa: Conceito  de  democracia  em  suas  dimensões  histórica,  política,

econômica, educacional e cultural; o papel social da escola e sua contribuição

para a construção da cidadania, bem como na reprodução da divisão social de

classes. A gestão democrática na e da Educação Profissional e Tecnológica,

bem  como  as  instâncias  colegiadas  e  representativas  como  lócus  de

construção colegiada. A gestão social como espaço representativo, a partir da

ação  dialógica  e  da  participação  ativa  dos  sujeitos  sociais  nos  processos
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decisórios.  Os  documentos  institucionais  como  expressão  da  vontade

coletiva  e  orientadores  do  projeto  político-pedagógico  da  instituição  de

Educação Profissional e Tecnológica.
Bibliografia básica:

MACHADO, Lucília Regina de Souza.  O trabalho como referência para a 

formação e a democracia. Revista Brasileira da Educação Profissional e 
Tecnológica, [s. l.], v. 1, n. 23, 2023. Disponível em: 

https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/15167. Acesso 

em: 08 jan. 2024.

MARKOF, John. Democracia: transformações passadas, desafios presentes e 

perspectivas futuras. Sociologias, ano 15, n.º 32, p. 18-50, jan./abr. 2013. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/soc/a/tW43qxPJdJhqQzWX37FySWp/?

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 03 jan. 2024. 

PARO, Vitor Henrique. A educação, a política e a administração: reflexões 

sobre a prática do diretor de escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, 

n.3, p. 763-778, set./dez. 2010. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ep/a/z3kMwmdfKMTGM6pb6ZKzXjt/?

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 16 jan. 2024. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão social: uma perspectiva conceitual. 
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 5, p. 7-23, 1998. 

Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/7754. Acesso em: 

16 jan. 2024.

TENÓRIO, Fernando Guilherme. A trajetória do Programa de estudos em 

gestão social (Pegs). Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v.40, 
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n.6, p. 1145-62, nov./dez., 2006. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rap/a/tTy8F6rnJWG75RfwzZrGLDp/?

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 16 jan. 2024.

Bibliografia complementar:

APOLINÁRIO, José Antônio Feitosa; SOUZA, Diego Kehrle. Algumas 

considerações sobre a interdependência entre democracia e educação no 

pensamento ocidental. Filosofia e Educação, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 208–244, 

2014. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635378. 

Acesso em: 5 jan. 2024.

BASTOS, Eliana Nunes Maciel; LUZ, Iussara Any da Silva; ARTUSO, Alysson 

Ramos. A gestão democrática na Educação Profissional e Tecnológica. Além 
dos Muros da Universidade (ALEMUR), v.6, n.2, p. 01-11, 2021. Disponível 

em:  https://periodicos.ufop.br/alemur/article/view/4520. Acesso em: 23 

jan. 2024.

GADOTTI, Moacir. Gestão Democrática com Participação Popular no 

Planejamento e na Organização da Educação Nacional. CONAE, 2014. 

Disponível em: 

https://www.jaciara.mt.gov.br/arquivos/anexos/05062013105125.pdf. 

Acesso em: 16 jan. 2024.  

NETO, Antônio Cabral. Democracia: velhas e novas controvérsias. Estudos de 
Psicologia, v. 2, n.2, 287-312, 1997. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/epsic/a/mggTDX8wXtRq5X5mKLkKBwb/?

format=pdf&lang=pt.  Acesso em: 23 jan. 2024.
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OLIVEIRA, Ivana Campos; VASQUES-MENEZES, Ione.  Revisão de literatura:  o 

conceito de gestão. Caderno de Pesquisa, v. 48, n.169, mai./ago. 2018. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/h8K6zLFps4LjXwjkqnBGPyD#. 

Acesso em: 16 jan. 2024.

SANTOS, Gidair Lopes; SILVA, Assis Leão. A organização dos espaços 

pedagógicos em educação profissional e tecnológica: aproximações da 

literatura acadêmica. Anais do 8º EPePe - Encontro de pesquisa educacional 

em Pernambuco. Campina Grande: Editora Realize, 2021. Disponível em:  

https://editorarealize.com.br/editora/anais/epepe/2021/TRABALHO_EV167

_MD1_SA105_ID79_17092021071800.pdf. Acesso em: 23 jan. 2024. 

 

SOUZA, Francisco das Chagas Silva. Políticas educacionais e verticalização da 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil (séculos XX e XXI). Vértices, 

v.24, n.2, p. 23, 236-266, maio/ago. 2022. Disponível em:

https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/16973.  

Acesso em: 23 jan. 2024.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma 

construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto 
político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14 ed. Campinas: 

Papirus, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=dneADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=projeto+pol

%C3%ADtico+pedag%C3%B3gico

%3B&ots=MCGeyVfpdG&sig=fNuiaxw2eVeCWMs7whnZI3BjvJY#v=onepage

&q=projeto%20pol%C3%ADtico%20pedag%C3%B3gico%3B&f=false. 

Acesso em: 16 jan. 2024. 

Recursos educacionais
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ALENCAR, Rendrikson Gonçalves; GOMES, Jarbas Maurício. Gestão 
Democrática na EPT: espaços de participação de pais ou responsáveis. 

Maceió: IFAL/ProfEPT, 2023. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/740836. Acesso em: 09 jan. 

2024.

FRANZINI, Rafaela Gandolfi; REIS, Márcio José dos. Guia Orientativo para a 
utilização do vídeo "IFSP: uma vivência para a democracia". São Paulo: 

IFSP/ProfEPT, 2020. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/574623. Acesso em: 09 jan. 

2024. 

OLIVEIRA, Sheila Almeida; DUARTE NETO; José Henrique. Proposta de Gestão
Democrática Escolar. Pernambuco: IFPE/ProfEPT, 2019. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553345. Acesso em: 09 jan. 

2024.

Unidade  Temática: Planejamento  Educacional  e  Avaliação  Institucional  na

Educação Profissional e Tecnológica
Carga Horária: 30 horas
Objetivo: Analisar a relação entre o planejamento e a avaliação institucional

em uma perspectiva participativa e emancipatória e sua contribuição para o

plano de desenvolvimento institucional e para o projeto político-pedagógico

na e da Educação Profissional e Tecnológica. 
Ementa: Planejamento  em  instituições  educativas  com  ênfase  no

planejamento participativo como base para a gestão democrática no âmbito

da  educação  profissional  e  tecnológica.  Contribuição  da  avaliação

institucional,  em  especial  a  autoavaliação  institucional  na  perspectiva  da

avaliação  educacional  e  emancipatória.  Cultura  da  autoavaliação  como
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promotora  da  autonomia  institucional.  O  trabalho  da  gestão  escolar  e

educacional  na  relação  entre  planejamento  participativo  e  autoavaliação

institucional, bem como sua contribuição para a construção e consolidação do

projeto  institucional,  assim  como  dos  documentos  institucionais  que  os

sustentam. 
Bibliografia básica: 

AFONSO, Almerindo Janela. Nem tudo o que conta em educação é mensurável 

ou comparável: crítica à accountability baseada em testes estandardizados e 

rankings escolares. Revista Lusófona de Educação, n. 13, p. 13-29, 2009. 

Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/349/34912395002.pdf. Acesso 

em: 17 jan. 2024.

NEZ, Egeslaine de; SOUZA, Warley Carlos de. Planejamento Participativo: 

elementos para o debate em ação. Educação, Cultura e Sociedade, v. 8, n. 2, p.

495-509, jul./dez., 2018. Disponível em: 

https://periodicos.unemat.br/index.php/recs/article/view/8435. Acesso em: 

17 jan. 2024.

SAUL, Ana Maria. Na contramão da lógica do controle em contextos de 

avaliação: por uma educação democrática e emancipatória. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. especial, p. 1299-1311, dez. 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ep/a/3nMScNcgg4HFXrrMTTTsGtc/?

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 16 jan. 2024. 

SORDI, Mara Regina Lemes de; OLIVEIRA, Sara Badra de; SILVA, Margarida 

Montejano da; BERTAGNA, Regiane Helena; DALBEN, Adilson. Indicadores de 

qualidade social da escola pública: avançando no campo avaliativo. Est. Aval. 
Educ., São Paulo, v. 27, n. 66, p. 716-753, set./dez. 2016. Disponível em: 

https://publicacoes.fcc.org.br/eae/article/view/4073/3271. Acesso em: 23 jan.
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2024.

SORDI, Mara Regina Lemes de; BERTAGNA, Regiane Helena; SILVA, Margarida 

Montejano da. A avaliação institucional participativa e os espaços políticos de 
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Unidade Temática: Gestão para a Inclusão e Diversidade
Carga Horária: 30h
Objetivo: Compreender  o  papel  da  gestão  no  cumprimento  das  legislações
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Unidade Temática: Gestão para a permanência e o êxito
Carga Horária: 30 h
Objetivo: Contribuir para o estudo dos fatores institucionais e das atividades

de gestão que podem promover a permanência e o êxito dos estudantes na

EPT,  bem  como  as  possibilidades  de  institucionalização  de  uma  proposta
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Ementa: Permanência e êxito na EPT e sua relação com os fatores individuais,

internos aos estudantes, os fatores internos à instituição escolar, bem como os

fatores externos. A gestão no processo de institucionalização de uma proposta

educacional que considere o desenvolvimento humano integral na articulação

entre  as  dimensões  individuais,  laborais,  científica  e  cultural  para  a
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permanência e o êxito dos estudantes. O trabalho da gestão no planejamento e

no acompanhamento da organização do currículo, das práticas pedagógicas e

dos  modelos  e  instrumentos  de  avaliação  como  forma  de  contribuir  com  a

permanência e o êxito dos estudantes na EPT.
Bibliografia básica:

BRASIL. Ministério da Educação. Documento orientador para a superação da 
evasão e retenção na rede federal de educação profissional, científica e 
tecnológica. Brasília: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 

2014.Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?

option=com_docman&view=download&alias=110401-documento-

orientador-evasao-retencao-vfinal&category_slug=abril-2019-

pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 jan. 2024.

DORE, Rosemary; LÜSCHER, Ana Zuleima. Permanência e evasão na educação 

técnica de nível médio em Minas Gerais. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 

41, n. 144, p. 772-789, set./dez. 2011.Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/cp/a/jgRKBkHs5GrxxwkNdNNtTfM/abstract/?

lang=pt. Acesso em: 10 jan. 2024.

HEIJMANS, Rosemary Dore; FINI, Roberto; LÜSCHER, Ana Zuleima. Insucesso, 

fracasso, abandono, evasão... Um debate multifacetado. In: CUNHA, Daisy 

Moreira; FIDALGO, Fernando Selmar Rocha; SOUZA JR., Hormindo Pereira, 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora (Orgs.). Formação/profissionalização de 
professores e formação profissional e tecnológica: fundamentos e reflexões 

contemporâneas. MG: PUC Minas, 2013. Disponível em: 

http://rimepes.fae.ufmg.br/galeria/artigos/3-DORE-Cap-livro-

FormaProfiss-2013.pdf. Acesso em: 17 jan. 2024. 

FORNARI, Liamara Teresinha. Reflexões acerca da reprovação e evasão escolar 
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e os determinantes do capital. REP - Revista Espaço Pedagógico, Passo 

Fundo, v. 17, n. 1, p. 112-124, jan./jun. 2010. Disponível em: 

https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/2027. Acesso em: 23 jan. 

2024.

KUENZER, Acácia Zeneida. Da dualidade assumida à dualidade negada: o 

discurso da flexibilização justifica a inclusão excludente. Revista Educação & 
Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100 - Especial, p. 1153-1178, out. 2007. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/sB3XN4nBLFPRrhZ5QNx4fRr. 

Acesso em: 23 jan. 2024.

TIMÓTEO, Marcela de Oliveira. Estratégias de diversidade, inclusão e equidade

de  gênero  e  raça  em  órgãos  da  administração  pública  federal:  avanços  e

desafios.  Revista do  TCU, v.  1,  n.  150, p.1-23, jul./dez.  2022. Disponível  em:

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1841.  Acesso  em:

17 abr. 2024.

REIS,  Cacilda  Ferreira;  SOUZA,  Marcilene  Garcia  de;  SANTOS,  Valdeluce

Nascimento. Ações Afirmativas no Instituto Federal da Bahia: um olhar a partir

da Diretoria Sistêmica de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis.  Periferia:

Educação,  Cultura  &  Comunicação.  v.  15,  p.1-22,  2023.  Disponível  em:

https://www.e-publicacoes.uerj.br/periferia/article/view/70531.  Acesso  em:

25 abr. 2024.

Bibliografia complementar:

ARAÚJO, Adilson Cesar de; MENDES, Josué de Sousa (Orgs.). Evasão na 
Educação: estudos, políticas e propostas de enfrentamento. Brasília: 

IFB/CEPROTEC/RIMEPES, 2014. Disponível em: 

http://rimepes.fae.ufmg.br/livros/Dore%20et%20al.%20-%202014%20-
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%20Evasao%20na%20educacao%20-%20estudos,%20politicas%20e

%20propostas.pdf. Acesso em: 23 jan. 2024.

COELHO, Alexsandra Joelma Dal Pizzol; GARCIA, Nilson Marcos Dias. Direito à 

Educação: analisando políticas públicas de apoio à permanência escolar na 

educação profissional e tecnológica. In: VASCONCELOS, Adaylson Wagner 

Sousa de (Org.). Processos de transformação do mundo do trabalho. Ponta 

Grossa, PR: Atena Editora, 2019. Disponível em: 

https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/ebook/processos-de-

transformacao-do-mundo-do-trabalho. Acesso em: 23 jan. 2024.

FRANÇA, Maria Cristina Caminha de Castilhos; ESCOTT, Clarice Monteiro; 

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Permanência e êxito de mulheres na EJA-

EPT: possibilidades de desafios do IFRS. Plurais – Revista Multidisciplinar, 

Salvador, v. 7, p. 1-22, 2022.  Disponível em: 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/14053/9704. 

Acesso em: 17 jan. 2024.

FRANÇA, Maria Cristina Caminha de Castilhos; MACHADO, Lucília Regina de 

Souza; ESCOTT, Clarice Monteiro. Trabalho, educação e cultura nas fronteiras 

entre o urbano e o campo.  Educação, Sociedade & Culturas, Portugal, n. 64, 

2023. Disponível em: 

https://www.up.pt/revistas/index.php/esc-ciie/article/view/482. Acesso em: 

10 jan. 2024. 

FRANÇA, Suzane Bezerra de; SOUZA, Daniela Pedrosa de. Evasão escolar na 

Educação de Jovens e Adultos: um estudo na rede estadual de ensino de 

Pernambuco. Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 14, n. 3, set./dez. 

2021. Disponível em: 

https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao/
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article/view/18194/9801. Acesso em: 23 jan. 2024.

SACRAMENTO, Laura Neta Dias do; ALBUQUERQUE, Monck Charles Nunes de; 

CYPRIANI, Carlos Alex Cantuário. Estudo sobre evasão e permanência no 

Ensino Técnico de Nível Médio Integrado: um mapeamento sistemático de 

literatura. Revista Labor, Fortaleza, v. 1, n. 26, p. 76-99, jul./dez. 2021. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/65575/1/2021_art_lndsacrament

omcnalbuquerque.pdf. Acesso em: 23 jan. 2024.

SOUZA, Vanessa Faria de; ROCHA, Tiago Rios da; MANICA Edimar; LAVARDA, 

Roger Luis Holf; ROSA, Ronaldo Serda da. Reformulação curricular como ação 

para permanência e êxito: uma experiência colaborativa no Campus Ibirubá. In:
LORENZET, Deloíse et al. Permanência e êxito no IFRS: Reflexões e práticas. 

São Paulo, SP: Pimenta Cultural, 2021. Disponível em: 

https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/465. Acesso em: 17 jan. 

2024. 
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GARCIA, Fernanda Corrêa; SPESSATTO, Marizete Bortolanza. Guia de redução 
da evasão na EPT. Florianópolis: Instituto Federal de Santa Catarina/CERFEAD,

2020. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/574306. 

Acesso em: 10 jan. 2024.
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2021. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600482. 

Acesso em: 17 jan. 2024.
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SOUSA, Maria da Graça do Nascimento de; FRANÇA, Maria Cristina Caminha de 

Castilhos. Manual de prevenção à evasão dos estudantes dos cursos médio 
técnico da rede federal de ensino: conhecer para permanecer. Porto Alegre: 

IFRS/ProfEPT, 2020. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/575059. Acesso em: 10 jan. 

2024.

8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso tem carga horária de 60h, dividida em

três momentos (conforme exposto adiante), com a seguinte ementa: 

● Ementa:  Com base nas  indicações  do  Plano de Formação elaborado  no

primeiro  momento  do  curso  (TCC1),  espera-se  que,  ao  final  do  curso

(TCC3), o/a cursista apresente o seu Relatório de Formação,  fruto de um

processo  iniciado  no  começo  do  curso  a  partir  de  uma  questão

problematizadora. Ao final do TCC III, o/a discente deverá concluir o seu

TCC, entendido neste curso como Relatório de Formação.

Para a realização  do  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),  tomam-se

como premissas a mudança social como objetivo fundamental da educação e a

não equivalência da formação do/a educador/a a “fornecer-lhe um conjunto de

indicações práticas, mas armá-lo de modo que ele próprio seja capaz de criar um

bom método, baseando-se numa teoria sólida de pedagogia social; o objetivo é

empurrá-lo no caminho desta criação” (Pistrak, 2000, p. 25). 
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Ementas dos Componentes Curriculares do Edital Nº 87/2024

Pós-Graduação em Ensino de Ciências
“Ciência É 10!”



ao longo dos módulos 1, 2 e 3.

MÓDULO 1 – Para perguntar e experimentar, é só começar! (150h)

Descrição geral: Espaço de reconhecimento, pelo professor-cursista, das dinâmicas

e das necessidades decorrentes de seu trabalho cotidiano em aulas de Ciências da

Natureza por meio do estudo das Atividades para Investigação (AI) propostas.

Neste módulo, o professor inicia sua imersão no curso a partir de suas escolhas

quanto aos saberes a serem aprendidos e ensinados. A incursão na própria prática

docente se dará a partir da mobilização do seu fazer, na qual o professor-cursista

será convidado a delimitar uma questão-problema a ser estudada e refletida ao

longo do curso, sendo o ponto de partida para a construção do TCC. Portanto, este

módulo estimula o professor-cursista a pensar na investigação como um processo

inerente à sua prática e formação docentes e ao ensino de ciências. Para que o

professor-cursista possa conduzir uma abordagem investigativa em sua sala de aula,

é necessário que ele próprio saiba levantar questões e buscar respostas. Nesse

sentido, o módulo 1 também incentivará o estudo dos subtemas escolhidos para

cada eixo temático, a exploração dos recursos didático-tecnológicos sugeridos e a

realização de atividades práticas, as quais o professor deverá adaptar e desenvolver

em sala de aula com seus estudantes. A análise e o desenvolvimento dessas

atividades práticas visa introduzir o professor-cursista nos processos de perguntar e

experimentar como primeiro passo da abordagem investigativa em sala de aula, o

que poderá ser seu objeto de pesquisa na realização do TCC. O módulo é

constituído por quatro disciplinas, interligadas entre si, que abordam uma sequência

de atividades com embasamento teórico-metodológico no ensino por investigação,

com a seguinte estrutura curricular:



Módulo 1 - Disciplina 1

Ciência é 10! - Uma Introdução (30h)

Descrição geral: Esta disciplina visa ao reconhecimento do perfil e trajetória dos

professores-cursistas e de suas concepções iniciais sobre o ensino por investigação,

por meio de ferramentas de comunicação presentes no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) do curso, e à sensibilização sobre as possibilidades e

potencialidades do levantamento de perguntas1 no ensino de ciências a partir de um

vídeo motivador.

1 As perguntas no ensino de ciências referem-se a situações-problemas a serem
investigadas em sala de aula pelos estudantes por meio do levantamento de
hipóteses, coletas e análises de dados, entre outros processos, visando à
mobilização e à construção dos conteúdos escolares de ciências.



Ementa: Caracterização do perfil dos cursistas. Concepções sobre a abordagem

investigativa no ensino de ciências. Experiências docentes no ensino de ciências.

Bibliografia Básica:

ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. (Orgs.). Professora-pesquisadora: uma práxis em
construção. Rio de Janeiro: DP & A., 2002.

FAZENDA, I. C. A. A construção da identidade fundamentada no autoconhecimento
– ensaio. In: Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 1. Ed. Campinas:
Papirus, 2022. E-book.

REALI, A. M. M. R; MIZUKAMI, M. da G. N. Complexidade da docência e
formação continuada de professores. São Carlos: EDUFSCAR, 2009.

RODRIGUES, C. S. D. A importância da trajetória de formação na construção do ser
professor. XXV EPEN - Reunião Científica Regional Nordeste da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (2020). Disponível em:
<http://anais.anped.org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/20/7236-
TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2024.

Módulo 1 - Disciplina 2

TCC1: Ciência é 10! - Começando a Experimentar e a Pensar no TCC

(60h)

Descrição geral: Esta disciplina caracteriza-se pela apresentação, em diferentes

linguagens, de recursos didático-tecnológicos provocadores ao interesse pela ciência e

ao processo investigativo. Esses recursos são disponibilizados no formato original em

que se encontram na fonte, o que possibilita a autonomia do professor-cursista na

utilização futura dos materiais. Trata-se, portanto, de recursos já existentes na web,

em portais de domínio público reconhecidos pela academia e em outras fontes como

livros didáticos e paradidáticos e revistas especializadas. A disciplina incentivará o

professor-cursista a explorar os recursos didático-tecnológicos presentes nas

Atividades para Investigação (AI) relacionadas aos subtemas de cada eixo temático,

refletindo sobre as potencialidades de seu uso em sala de aula, para que possa,

posteriormente, realizar as atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem



do curso. Para cada eixo temático serão apresentados até cinco subtemas. Para cada

subtema, o curso traz uma AI que apresenta uma pergunta central, a partir da qual os

professores-cursistas são estimulados a levantar outras perguntas, explorando uma

série de recursos didáticos-tecnológicos que ampliam seu repertório teórico-prático

sobre o assunto. O professor-cursista deverá percorrer todos os subtemas, observar os

recursos associados e as atividades propostas. Em seguida, escolherá uma Atividade

para Investigação relacionada a um subtema de cada eixo temático, perfazendo quatro

AI no total, sendo uma de cada eixo temático.

O processo inicial de construir o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se

dará de forma concomitante ao desenvolvimento das atividades em sala de aula da

Educação Básica, com a leitura e discussão de um texto introdutório sobre a

organização da pesquisa acadêmica e elaboração de questões-problema2 por parte dos

professores-cursistas sobre sua prática docente no ensino de ciências. Opcionalmente,

e dentro da autonomia de cada instituição em avaliar o tempo hábil para submissão de

propostas de TCC ao seu respectivo comitê de ética, orientadores e orientados

poderão refletir sobre a possibilidade de trabalhar com o cronograma desse

movimento a partir da disciplina 2 do Módulo 1, embora a proposta de projeto de

TCC apenas se conclua no final do Módulo 2.

Ementa: Desenvolvimento de ações teórico-práticas (atividade investigação).

Características da pesquisa acadêmica. Elaboração de questões-problemas para o

Trabalho de Conclusão de Curso.

Bibliografia Básica:

ANDRÉ, M. (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores.
11. ed. Campinas: Papirus, 2010. E-book.

BOURSCHEID, R.; WENZELl, J. S. O educar pela pesquisa como possibilidade para
ensinar ciências na educação infantil: Reflexões na formação continuada de
professores. Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, v. 19, n. 2, p. 259-

2 Questões-problema referem-se às questões levantadas pelos professores-
cursistas sobre sua prática pedagógica, para as quais a busca de respostas visa
ao desenvolvimento do trabalho de TCC, que perpassa pelo estudo dos
referenciais teórico-metodológicos apresentados nas disciplinas de TCC, dentre
outros indicados pelos orientadores.



272, 2024.

FUCHS, A. M. S; FRANÇA, M. N.; PINHEIRO, M. S. F. Guia para normalização
de publicações técnico-científicas. EDUFU. 286p, 2013.

GIL, A. C. Como formular um problema de pesquisa? In: GIL, A. C. Como elaborar
projetos de pesquisa/Antonio Carlos Gil. 6. ed. São Paulo: Atlas, Cap. 2, p. 22-26,
2017.

NOGUEIRA, A. Ciência para quem? Formação científica para quê? Petrópolis:
Vozes, 2000.

REDIN, M. Entrando pela janela: o encantamento do aluno pela escola. Porto
Alegre: Mediação, 2002.

OLIVEIRA, C. B. D.; SILVA-FORSBERG, M. C. O uso de narrativas nas pesquisas
em formação docente em educação em ciências e matemática. Revista Ensaio. Belo
Horizonte, v. 22, p. e14867, 2020.

Módulo 1 - Disciplina 3

Ciência é 10! - Hora de Perguntar e Propor (30h)

Descrição geral: A disciplina proporá a leitura e a análise das Atividades para

Investigação (AIs) associadas ao processo de problematização e construção de um

plano de aula relativo às ciências da natureza, que pode ser inspirado por uma das AIs

escolhidas na disciplina 2 do Módulo 1. A elaboração desse plano será orientada por

uma sugestão de roteiro de aula, parametrizando as orientações básicas de uma

proposta de ensino mais complexa e investigativa que será desenvolvida no Módulo 2.

Para a formulação do plano de aula, o professor-cursista deverá selecionar um dos

subtemas, dentre aqueles apresentados na Disciplina 2, e elaborar uma pergunta

problematizadora que fomente o ensino de ciências por investigação. A partir da

pergunta formulada, o professor-cursista elaborará seu plano de aula, com carga

horária correspondente a uma aula de ciências com seus estudantes. A critério do

professor-cursista, poderão ser utilizados, de forma interdisciplinar, mais de um

subtema para a estruturação da pergunta. Para a elaboração do plano de aula, o

professor-cursista terá material de referência disponível no ambiente virtual do curso

(sugestão de plano de aula, atividades e recursos didático-tecnológicos) e poderá



utilizar o material de que faz uso no cotidiano de suas aulas (livros didáticos, textos,

planos de aulas, documentários, artigos, reportagens, dentre outros). A perspectiva

investigativa é a exigência para a abordagem metodológica do plano de aula.

Ementa: Plano de aula de ciências. Abordagem investigativa. Relação teoria- prática

no ensino de ciências.

Bibliografia Básica:

CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A. M. P. de; PRAIA, J.; CAMPOS,
M. C. da C.; NIGRO, R. G. Didática das Ciências: O ensino-aprendizagem como
investigação. São Paulo: FTD, 1999.

CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de ciências por investigação: Condições para
implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CHARPAK, G. La main a La Pâte – As Ciências na escola primária. Ed.
Flammarion, 1996. Cortez, 2005.

MORAES, R.; LIMA, V. M. R. Pesquisa na sala de aula: tendências para a
Educação em novos tempos. Porto Alegre: EDIPUCRS.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação:
relações entre ciências da natureza e escola. Revista Ensaio. Belo Horizonte, v. 17, n.
especial, p. 49-67, 2015.

ZÔMPERO, A. de F.; LABURÚ, C. E. Implementação de atividades investigativas na
disciplina de Ciências em escola pública: uma experiência didática. Investigações em
Ensino de Ciências, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 675–684, 2016. Disponível em:
<https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/181>. Acesso em: 23 jul. 2024.

Módulo 1 - Disciplina 4

Ciência é 10! - Na Sala de Aula (30h)

Descrição geral: A disciplina caracteriza-se pela implementação, avaliação e registro

da proposta de aula elaborada na Disciplina 3 deste módulo, no ambiente escolar em

que o professor-cursista atua. Após a implementação, o professor deve elaborar um



relato fundamentado na análise reflexiva-avaliativa (diário de bordo, portfólio ou outro

gênero textual que expresse as vivências, reflexões e análises docentes) do

desenvolvimento das atividades em sala de aula e socializá-lo no ambiente virtual do

curso.

Ementa: Plano de aula. Implementação do plano em sala de aula. Processo de reflexão

docente.

Bibliografia Básica:

ANTUNES, C. Um método para o ensino fundamental: o projeto. 5. ed. Petrópolis:
Vozes, 2004.

OLIVEIRA, A. M. DE, GEREVINI, A. M., & STROHSCHOEN, A. A. G. Diário de
bordo: uma ferramenta metodológica para o desenvolvimento da alfabetização
científica. Revista tempos e espaços em educação, v. 10, n. 22, p. 119–132, 2017.
Disponível em: https://doi.org/10.20952/revtee.v10i22.6429. Acesso em: 09 jul. 2024.

VILLAS-BOAS, B. M. de F. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas,
SP: Papirus, 2013. E-book.

MÓDULO 2 - Para Perguntar e Responder, Melhor Saber! (240h)

Descrição geral: O segundo módulo tem caráter de aprofundamento do

conhecimento, tanto no que se refere aos conteúdos específicos das ciências, quanto

aos do campo pedagógico. Este módulo oferecerá ao professor-cursista subsídios mais

aprofundados para a elaboração do projeto que resultará no trabalho de conclusão de

curso, iniciado no Módulo 1. As atividades para o ensino de ciências, apresentadas e

trabalhadas ao longo do Módulo 1, serão acrescidas de recursos didático-tecnológicos

e novos questionamentos para fomentar o ensino de ciências por investigação a partir

de dois componentes disciplinares ofertados simultaneamente: 1) TCC 2:

Fundamentos do Projeto de Investigação; e 2) Fundamentos para o ensino de ciências

por investigação.

https://doi.org/10.20952/revtee.v10i22.6429


Módulo 2 - Disciplina 1

TCC 2: Fundamentos do Projeto de Pesquisa (120h)

Descrição geral: Nesta disciplina, propõe-se a modalidade de Pesquisa Narrativa

sobre temas de interesse em ensino de ciências - formação e prática docentes,

processos de ensino e aprendizagem em ciências e análise e elaboração de recursos

didáticos - como possibilidade metodológica voltada para a formação do professor,

visando fornecer subsídios teóricos para a elaboração do projeto do TCC, ou seja, do

projeto de investigação da prática docente que visa responder a uma questão-problema

dentre as que foram levantadas no Módulo 1. Assim, o projeto de investigação será

elaborado em continuidade às discussões teórico-metodológicas iniciadas no TCC 1,

de forma que o professor-cursista possa ter embasamento sobre o trabalho acadêmico a

ser desenvolvido.

Ementa: Fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa em ensino de ciências.



Linguagens e metodologias científicas. Pesquisa Narrativa. Projeto de Pesquisa.

Bibliografia Básica:

BAGNO, M. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.

GUIDO, H. A arte de aprender: metodologias do trabalho escolar para a
Educação Básica. Petrópolis: Vozes, 2008.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de
trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

OLIVEIRA, C. B. D.; SILVA-FORSBERG, M. C. O uso de narrativas nas pesquisas
em formação docente em educação em Ciências e Matemática. Ensaio: Pesquisa em
Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 22, p. e14867, 2020.

SIMAS, V. F.; PRADO, G. do V. T.; DOMINGO SEGOVIA, J. Tornar-se professora:
o saber da experiência na pesquisa narrativa. Revista Brasileira de Pesquisa
(Auto)biográfica, [S. l.], v. 4, n. 12, p. 991–1004, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.31892/rbpab2525-426X.v5.n16>. Acesso em: 22 jul. 2024.

REDIN, M. Entrando pela janela: o encantamento do aluno pela escola. Porto
Alegre: Mediação, 2002.

RICCI, C. S. Pesquisa como ensino: textos de apoio. Propostas de trabalho. Belo
Horizonte: Autêntica, 2007.

ROCHA, R. Pesquisar e Aprender. São Paulo: Scipione, 1996.

SILVA, J. F., HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M. T. Práticas avaliativas e
aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo. 2. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2004.

Módulo 2 - Disciplina 2

Fundamentos para o ensino de ciências por investigação (120h)

Descrição geral: este componente disciplinar tem como objetivo fornecer ao

professor-cursista fundamentos teórico-metodológicos para promoção do ensino de

ciências por investigação. Essa fundamentação deverá, então, subsidiar análises e

reflexões dos professores-cursistas sobre seus relatos de atividades (diários de bordo

ou portfólios) e plano de aula desenvolvidos no Módulo 1. Da mesma forma, propõe-se



o aprofundamento conceitual, o estudo e análise das Atividades para Investigação (AI),

visando identificar outras possibilidades de uso dos recursos didático-tecnológicos,

porém agora, necessariamente, em uma abordagem investigativa fundamentada para a

sala de aula. A partir disso, uma nova proposta de ensino de ciências por investigação

para a educação básica será elaborada e implementada em sala de aula, propondo-se a

socialização das experiências e resultados obtidos.

Ementa: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de ciências por investigação.

Conhecimentos científicos relacionados aos eixos temáticos. Recursos didático-

tecnológicos e atividades para investigação.

Bibliografia Básica:

BRITO, L. O. de; FIREMAN, E. C. Ensino de Ciências por investigação: uma
estratégia pedagógica para promoção da alfabetização científica nos primeiros anos do
ensino fundamental. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte),
v. 18, n. 1, p. 123–146, jan. 2016.

CARVALHO, A. M. P. O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino
investigativas. In: CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de ciências por
investigação: Condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage
Learning, p. 1-20, 2013.

CARVALHO, A. M. P. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por
Investigação. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, [S. l.], v. 18,
n. 3, p. 765–794, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.28976/1984-
2686rbpec2018183765>. Acesso em: 22 jul. 2024.

DOS SANTOS GUIDOTTI, C.; HECKLER, V. As ações dos estudantes do ensino
médio em atividades de investigação no ensino de ciências: uma revisão sistemática da
literatura. Investigações em Ensino de Ciências, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 128–147, 2023.
Disponível em: <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2023v28n3p128>. Acesso
em: 22 jul. 2024.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação:
relações entre ciências da natureza e escola. Revista Ensaio. Belo Horizonte, v. 17, n.
especial, p. 49-67, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-
2117201517s0>. Acesso em: 22 jul. 2024.



MÓDULO 3 – Se É para Experimentar, Vamos Fazer! (90h)

Descrição geral: Este módulo caracteriza-se como locus privilegiado da elaboração do

Trabalho de Conclusão do Curso. Esta produção deverá apresentar o registro e a

reflexão acerca do trabalho desencadeado pela elaboração de questões-problema no

primeiro módulo, na disciplina de TCC 1, e aprofundado no segundo módulo, na

disciplina de TCC 2. Assim, o professor-cursista realizará cada módulo do curso em

um processo de auto-formação dialogado, uma vez que o ambiente do curso é de

aprendizagem coletiva. O componente curricular a ser ofertado neste módulo é a

disciplina TCC 3: Projeto de investigação da prática docente em sala de aula de

ciências.



Módulo 3 - Disciplina 1

TCC3: Projeto de Investigação da Prática Docente em Sala de Aula de

Ciências (90h)

Descrição geral: Esse componente disciplinar consistirá na aplicação, análise e

reflexão crítica da proposta de ensino de ciências por investigação para a sala de aula

da Educação Básica. Esta disciplina estimulará o professor-cursista a produzir um texto

que apresente o registro e a reflexão acerca da ação docente desencadeada a partir das

escolhas realizadas, aprofundadas e implementadas ao longo do curso na sala de aula,

no sentido de constituir o trabalho de conclusão do curso. O formato, elaboração,

normatização e apresentação do TCC devem seguir as orientações e normas de cada

instituição.

Ementa: Implementação e análise da proposta de ensino de ciências por investigação

em sala de aula da educação básica. Sistematização dos registros produzidos ao longo

do curso e apresentação do trabalho de conclusão de curso.

Referências Básicas:

ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. (Orgs.). Professora-pesquisadora: uma práxis em
construção. Rio de Janeiro: DP&A., 2002.

MARTINS, J. S. O trabalho com projeto de pesquisa: do ensino fundamental ao
médio. Campinas: Papirus, 2001.

NINN, M. O. G. Pesquisa na escola: que espaço é esse? o do conteúdo ou o do
pensamento crítico? Educação em Revista, n. 48 p 17-35. Belo Horizonte, 2008.

OLIVEIRA, D. L. (Org.). Ciências nas salas de aula. Porto Alegre: Mediação, 1997.

Avaliação da Aprendizagem

Como proposta para o desencadeamento do processo de avaliação da

aprendizagem no curso, sugere-se a realização, ao final de cada módulo, de sessões

coletivas de apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas. Assim, do ponto



de vista didático-metodológico aponta-se para a organização de congressos de modo

que a produção dos professores-cursistas seja socializada. Para isso, pode-se dispor de

diferentes formatos comunicativos, tais como pôsters, painéis e sessões de

comunicação oral.

O processo de avaliação ao longo do curso deverá observar as normas da

organização acadêmica e do regulamento da especialização de cada instituição de

ensino superior ofertante, que asseguram as diretrizes e os princípios básicos

orientadores do curso.

Sugestão de implementação

Visando contribuir com as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) na

implementação do projeto pedagógico, descrevemos uma sugestão para as ações dos

professores junto às disciplinas TCC1: Ciência é 10! Começando a experimentar e a

pensar no TCC; TCC 2: Fundamentos do Projeto de Pesquisa; e TCC3: Projeto de

Investigação da Prática Docente em Sala de Aula de Ciências.

Para a disciplina de TCC1, ofertada no Módulo 1, será adequado que o

professor formador que estiver vinculado a essa disciplina dialogue permanentemente

com os professores orientadores para que o professor-cursista possa compreender que

o fazer do trabalho de conclusão de curso é a elaboração da própria pesquisa, e que

requer uma dedicação ao longo de todo o curso. Será importante que os orientadores

introduzam os conceitos fundamentais para a estruturação da pesquisa sobre a própria

prática de forma articulada com o desenvolvimento de uma abordagem investigativa

do ensino de ciências com o uso dos recursos didático-tecnológicos propostos nas

Atividades para Investigação (AI), para que os professores-cursistas tenham a

dimensão de que a pesquisa se vincula ao próprio objeto da prática pedagógica em

ciências.

A disciplina de TCC2 será ofertada de forma simultânea à disciplina de

Fundamentos para o ensino de ciências por investigação. Assim, sugere-se que os



professores de ambas disciplinas e os professores orientadores trabalhem em parceria,

possibilitando o trânsito de informações de uma disciplina para a outra, para que o

professor-cursista possa compreender que as bases teórico-metodológicas da

disciplina de TCC 2: Fundamentos do Projeto de Pesquisa estão diretamente

relacionadas ao conteúdo de ciências abordado na disciplina de Fundamentos para o

Ensino de Ciências por Investigação.

Para que a disciplina de TCC3 seja implementada com êxito, é desejável que

os professores orientadores sejam os mesmos desde o início do curso, para que

possam de forma engajada propiciar discussões e acompanhamento do professor-

cursista desde a introdução ao projeto de pesquisa até sua intervenção em sala de aula.
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