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MATRIZ CURRICULAR 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ATIVIDADES 

CURRICULARES 

DESCRIÇÃO 

 
CRÉDITOS C/H 

 

Componentes Curriculares  

Obrigatórios 

Metodologia da Pesquisa em Educação 3 45 

Orientação de Dissertação 4 60 

Atividade Programada  
3 45 

Componentes  

Curriculares Eletivos 

Disciplina   

18 

 

270 

 

Seminário Temático  

Leitura Dirigida 

Total  28 420 

 

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 

 

Metodologia de Pesquisa em Educação (3CR) 

Ementa: 

Introduz a discussão sobre os fundamentos metodológicos da pesquisa em educação. Apresenta e 

explora técnicas e estratégias de coleta de dados. Apropria-se de suporte teórico-metodológico, 

concepções e abordagens da pesquisa no campo da educação. Oferece elementos práticos para a 

construção do projeto de pesquisa com vistas à elaboração da dissertação de mestrado.  
 

Referências: 

DODDS, Sarah e HESS, Alexandra Claudia. Adapting research methodology during COVID-19: 

lessons for transformative service research Journal of Service Management Vol. 32 N. 2, 2021 

p. 203-217. Emerald Publishing Limited 1757-5818. Disponível em: 

https://www.emerald.com/insight/ content/doi/10.1108/JOSM-05-2020-

0153/full/pdf?title=adapting-research-methodology -during-covid-19-lessons-for-transformative-

service-research.  
 

ERRO-GARCES, Amaya; ALFARO-TANCO, Jose A. Action Research as a Meta-Methodology 

in the Management Field. International Journal of Qualitative Methods Volume 19: 1–11 ª 

The Author(s) 2020 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 

10.1177/1609406920917489 Disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1609406920917489. 
 

MERTENS, Donna, M. Research and Evaluation in Education and Psychology. London: 

SAGE, 2015. 
 

https://www.emerald.com/insight/%20content/doi/10.1108/JOSM-05-2020-0153/full/pdf?title=adapting-research-methodology%20-during-covid-19-lessons-for-transformative-service-research
https://www.emerald.com/insight/%20content/doi/10.1108/JOSM-05-2020-0153/full/pdf?title=adapting-research-methodology%20-during-covid-19-lessons-for-transformative-service-research
https://www.emerald.com/insight/%20content/doi/10.1108/JOSM-05-2020-0153/full/pdf?title=adapting-research-methodology%20-during-covid-19-lessons-for-transformative-service-research
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1609406920917489
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MEYER, Dagmar Estermann; PARAÌSO, Marlucy Alves (orgs). Metodologias de Pesquisas 

Pós-Críticas em Educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012.   
 

MILLS, Geoffrey E.; GAY, Lorraine. R. Educational research: competencies for analysis and 

applications. 12. ed. New York: Pearson, 2019. 
 

MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 34. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2015. 
 

SANTOS, B. de S. Um discurso sobre as ciências. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. 
 

 

Orientação de Dissertação (4CR) 

A Orientação de Dissertação consiste em encontros individuais entre orientador e orientando 

cuja centralidade é a construção da Dissertação através do acompanhamento e orientação para o 

desenvolvimento, conclusão e apresentação do trabalho.  
 
 

Atividade Programada (3CR) 

Ementa: 

Atividade de cunho técnico e teórico direcionada a produção de artigo, livros, capitulo de livros e 

de trabalhos completos, atinentes ao tema da investigação. Comprovação de publicação do artigo 

em periódico qualificado na área da Educação e dos trabalhos em anais de evento. 
 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS 
 

 

 

Seminário Temático (2CR) 

Ementa: 

Atividade teórica com temas que serão definidos de acordo com a composição do grupo de 

alunos, tendo em vista atender demandas de aprofundamento de conhecimentos e qualificação, 

dimensões necessárias para a investigação e a atuação profissional. 

Referências: 

Referência a ser definida observando-se o tema de estudo.  
 

 

Leitura Dirigida (1CR) 

Ementa: 

Atividade teórica com temas que serão definidos para atender demandas específicas de 

aprofundamento de conhecimentos necessários para a elaboração e desenvolvimento da 

Dissertação. 

Referências: 

Referência a ser definida observando-se o tema de estudo. 
 

 

 

 



 

Av. Victor Barreto, 2288 - 92010-000 - Canoas/RS - CNPJ 92.741.990/0040-43 - Fone: (51) 3476.8500 - Fax: (51) 3472.3511 - www.unilasalle.edu.br 

Linha 1: Formação de Professores, Teoria e Praticas Educativas 

 

 

Constituição docente e práticas educativas na Educação Básica (3CR) 

Ementa: Estuda as interfaces entre as práticas educativas nos diferentes níveis de ensino, 

priorizando o enfoque na Educação Básica, e a constituição docente vista sob a perspectiva do 

desenvolvimento pessoal, da profissionalização, da socialização e do processo de construção da 

identidade profissional. Analisa o papel da formação inicial e continuada na constituição 

docente. 
 

Referências: 

ABRAHAM, A. El enseñante es también una persona. Barcelona: Gedisa Editorial, 2000. 
 

INOSTROZA, FA. La identidad de las educadoras diferenciales en tiempos de políticas de uma 

contagemy. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, v.28, n.29, 2020. 

https://doi.org/10.14507/epaa.28.4577. 
 

JACOBY, D.,& BOYETTE, J. Supply side fantasies and precarious part-time academic labor. 

Education Policy Analysis Archives, v. 28, n. 50, 2020. https://doi.org/10.14507/epaa.28. 
 

KANE MEISSEL, FRAUKE MEYER, ESTHER S. Yao, Christine M. Rubie-Davies, 

Subjectivity of teacher judgments: Exploring student characteristics that influence teacher 

judgments of student ability, Teaching and Teacher Education, Volume 65, 2017, Pages 48-

60, ISSN 0742-051X, https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.02. 
 

MARTÍNEZ VILLALBA, J. A.; SÁNCHEZ MUÑOZ, S.. Generación de competencias con base 

en la gestión de conocimiento científico. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación, v. 16, n. 2, p. 61-76. 2018. 

https://doi.org/10.15366/reice2018.16.2.004.  
 

NÓVOA, A. (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto, 1999. 
 

PAQUAY; L. (Org.). Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais 

competências? Artmed, Editora, 2001. 
 

PERRENOUD, Philippe et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos 

professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 

1999.  
 

PIMENTA, Selma Garrido. (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez, 2000.  
 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática? 7. 

ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
 

THOMAS, M.A.M.; MOCKLER, N. Alternative routes to teacher professional identity: 

Exploring the conflatedsub-identities of Teach For America corps members. Education Policy 

Analysis Archives, V. 26, n.6, 2018. http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3015. 
 

https://doi.org/10.14507/epaa.28.4577
https://doi.org/10.14507/epaa.28
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.02
https://doi.org/10.15366/reice2018.16.2.004
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3015
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WHITE, Elizabeth; JARVIS, Joy. School-Based Teacher Training: a handbook for tutors and 

mentors. Washington DC: SAGE, 2013 
 

 

Ensino-aprendizagem: perspectivas teóricas e implicações educacionais (3CR) 

Ementa: Perspectivas teóricas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Processo de ensino e 

de aprendizagem e práticas educativas nos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica e 

da Educação Superior. Diferenças individuais e estilos de aprendizagem. 
 

Referências: 

AUSUBEL, David Paul. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. 

Lisboa: Plátano, 2003.  
 

BROUSSEAU, Guy. Introdução ao Estudo das situações didáticas. São Paulo: Ática, 2008.  

CEPEDA, Helen Iveth Figueroa et al. Análisis crítico del conductismo y constructivismo, como 

teorías de aprendizaje en educación. Open Journal Systems en Revista. Revista de 

Entrenamiento, v. 4, n. 1, p. 01-12, 2018. Disponível em: 

http://www.refcale.uleam.edu.ec/index.php/enrevista/article/view/2312.  
 

CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira. O professor em sala de aula: reflexão sobre os estilos de 

aprendizagem e a escuta sensível. Psic: revista da Vetor Editora, v. 7, n. 1, p. 29-38, 2006.  
 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio. Revisitando as psicologias: da epistemologia genética à ética das 

práticas e discursos psicológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  
 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 1999.  

GARCÍA, Alex Estrada. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Revista Boletín 

Redipe, v. 7, n. 7, p. 218-228, 2018. Disponível em: 

http://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536. 
  
GARDNER, Howard. Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic 

Books, 2011.  
 

JUSTO, Henrique. Cresça e faça crescer: Carl Rogers. 7. ed. Canoas, RS: La Salle, 2001.  
 

LEMOV, Doug. Aula nota 10 2.0: 62 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2018.  
 

MARTÍN, Gustavo Moreno; MARTÍNEZ, Mónica Moreno Martín; FERNÁNDEZ NIETO, 

Miriam Ivonne; NÚÑEZ, Sara Verónica Guadalupe. Acercamiento a las Teorías del Aprendizaje 

en la Educación Superior. Revista UNIANDES Episteme, ISSN-e 1390-9150, Vol. 4, Nº. 1 

(Enero - Marzo), 2017, págs. 48-60. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6756396. 
 

MASETTO, Marcos T. O professor na hora da verdade: a prática docente no ensino superior. 

São Paulo Avercamp, 2010.  
 

MEIRIEU, Philippe. O cotidiano da escola e da sala de aula: o fazer e o compreender. Porto 

Alegre: Artmed, 2005.  
 

http://www.refcale.uleam.edu.ec/index.php/enrevista/article/view/2312
http://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6756396
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MOREIRA, Marco; MASINI, Elcie F. S. Aprendizagem significativa: A teoria de David 

Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.  
 

MUKHALALATI, Banan Abdulrzaq; TAYLOR, Andrea. Adult learning theories in context: a 

quick guide for healthcare professional educators. Journal of medical education and 

curricular development, v. 6, p. 2382120519840332, 2019. Disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2382120519840332. 
 

PÁDUA, Gelson Luiz Daldegan. A epistemologia genética de Jean Piaget. Revista FACEVV, n. 

2, p. 22-35, 2009. PIAGET, Jean. Epistemologia genética. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

  

REGO, Maria Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1984.  
 

SACRISTÁN, José Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
 

TRAVASSOS, Luiz Carlos Panisset. Inteligências múltiplas. Revista de biologia e ciências da 

terra, v. 1, n. 2, 2001.  
 

VANHORN, Shannon et al. Exploring active learning theories, practices, and contexts. 

Communication Research Trends, v. 38, n. 3, p. 5-25, 2019. Disponível em: 

https://search.proquest.com/openview/51706435b076a6a388a4f0add94c2a67/1?pq-origsite= 

gscholar&cbl=1576344.  
 

VIGOTSKY, Lev Semenovich. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: Crítica, 2000.  
 

 

Educação Intercultural: práticas e políticas na formação de professores (3CR) 

Ementa: Do multiculturalismo à educação intercultural, transições e apropriações do conceito e 

seus efeitos na educação. Perspectivas e abordagens da interculturalidade no campo da formação 

de educadores. A experiência latinoamericana na perspectiva da educação intercultural e seus 

impactos nas políticas de formação de educadores e nas práticas educacionais. 
 

Referências: 

ARÉVALO, Ana; NÚÑEZ, Mauricio. Buscando compreender la dimensión de lo colaborativo. 

Los professores hablan. Docencia, no. 60, diciembre, 2016. p. 55-65. Disponível em 

http://www.revistadocencia.cl/new/wp-content/uploads/2016/12/60.-Ar%C3%A9valo-

yN%C3%BA%C3%B1ez.-Buscando-comprender-la-dimensi%C3%B3n-de-lo-colaborativo.-

Los-porfesoreshablan.pdf. 
 

BARBA, C. C. Diversidad cultural y nociones relacionadas: un análisis conceptual. In: MEJÍA-

ARAUZ, R.; RIVERA, H.; FRISANCHO, S. (coords.). Investigar la diversidad cultural. 

Teoría, conceptos y métodos de investigación para la educación y el desarrollo. México, 

Universidad de Colima, Universidad Iberoamericana, ITESO, 2006. p. 15–43.  
 

HOPENHAYN, M. La educación intercultural: entre la igualdad y la diferencia. Pensamiento 

Iberoamericano. Madri, n. 4, Segunda Época, p. 49-71, 2009.  
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2382120519840332
https://search.proquest.com/openview/51706435b076a6a388a4f0add94c2a67/1?pq-origsite=%20gscholar&cbl=1576344
https://search.proquest.com/openview/51706435b076a6a388a4f0add94c2a67/1?pq-origsite=%20gscholar&cbl=1576344
http://www.revistadocencia.cl/new/wp-content/uploads/2016/12/60.-Ar%C3%A9valo-yN%C3%BA%C3%B1ez.-Buscando-comprender-la-dimensi%C3%B3n-de-lo-colaborativo.-Los-porfesoreshablan.pdf
http://www.revistadocencia.cl/new/wp-content/uploads/2016/12/60.-Ar%C3%A9valo-yN%C3%BA%C3%B1ez.-Buscando-comprender-la-dimensi%C3%B3n-de-lo-colaborativo.-Los-porfesoreshablan.pdf
http://www.revistadocencia.cl/new/wp-content/uploads/2016/12/60.-Ar%C3%A9valo-yN%C3%BA%C3%B1ez.-Buscando-comprender-la-dimensi%C3%B3n-de-lo-colaborativo.-Los-porfesoreshablan.pdf
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LÓPEZ, L. E. La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana. ED-01/ 

PROMEDLAC VII/ Documento de Apoyo, UNESCO, 2001.  
 

MONTECINOS, C. Analizando la política de educación intercultural bilingüe en chile desde la 

educación multicultural y reconstructivista. Cuadernos Interculturales, Valparaíso/Chile, v. 2, 

n.3, p. 25-32, Set./.2004.  
 

MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; CANDAU, Vera Maria (Org.). Multiculturalismo: 

diferenças culturais e práticas pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
 

MUNSBERG, João Alberto Steffen.; FERREIRA DA SILVA, Gilberto. Interculturalidade na 

perspectiva da descolonialidade: possibilidades via educação. Revista Ibero-Americana de 

Estudos em Educação, Araraquara, v. 13, n. 1, p. 140- 154, jan./mar., 2018. Disponível em: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/9175.  
 

PURYEAR, Jeffrey. Preparando a docentes de alta calidad en América Latina. Nota de Política 

de PREAL, Marzo de 2015. P. 1-12. Disponível em: 

http://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/332.pdf.  
 

SILVA, Gilberto Ferreira da; MACHADO, Juliana Aquino. “Saberes em Diálogo”, um 

Programa de Formação Continuada em Rede: Universidade e Educação Básica. Arquivos 

Analíticos de Políticas Educativas. vol. 28, núm. 69, 27 de abril 2020. p. 1-21. Disponível em 

https://epaa.asu.edu/ojs/.  
 

SILVA, G. F. da.; GONZAGA, Jorge Luís Ayres. Razón, raza y descolonialidad, requisitos 

actuales para problemas antiguos: notas sobre y para la educación. RUNA, Archivo para las 

Ciencias del Hombre, v. 42, n. 1, p. 301-313, 31 mar, 2021. Disponível em: 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/7663. 
 

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. O Universalismo Europeu: a retórica do poder. São 

Paulo: Boitempo, 2007. 
 

 

Saberes, trajetórias e práticas educativas na formação de professores (3CR) 

Ementa: Diferentes concepções e modelos de formação de professores. Trajetórias de formação 

e produção de saberes pedagógicos e suas interfaces na ação educativa. 
 

Referências: 

CUNHA, Maria Isabel da. O Lugar da formação do professor universitário: a condição 

profissional em questão. In.: CUNHA, Maria Isabel da (org.). Reflexões e práticas em 

Pedagogia Universitária. Papirus Editora, 2017. Disponível em: 

https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_e_pr%C3%A1ticas_em_pedagogia

_univ/rniADwAAQBAJ?hl=ptBR&gbpv=1&dq=ibern%C3%B3n+y+formaci%C3%B3n+docent

e&printsec=frontcover. 
 

EGITIM, Soyhans. The Role of Autonomy in Critical Thinking. Meiji University International 

Japanese Studies. Vol. 9, No. 1. 2016. Disponível em: 

https://www.academia.edu/43193334/The_Role_of_Autonomy_in_Critical_Thinking. 
 

ETCHEVERRIA, Teresa Cristina; FELICETTI, Vera Lucia. Formação do professor de 

Matemática: prática de ensino no contexto da escola. Formação@ Docente, v.8, n.1, 2016, p.44-

https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/9175
http://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/332.pdf
https://epaa.asu.edu/ojs/
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/7663
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_e_pr%C3%A1ticas_em_pedagogia_univ/rniADwAAQBAJ?hl=ptBR&gbpv=1&dq=ibern%C3%B3n+y+formaci%C3%B3n+docente&printsec=frontcover
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_e_pr%C3%A1ticas_em_pedagogia_univ/rniADwAAQBAJ?hl=ptBR&gbpv=1&dq=ibern%C3%B3n+y+formaci%C3%B3n+docente&printsec=frontcover
https://www.google.com.br/books/edition/Reflex%C3%B5es_e_pr%C3%A1ticas_em_pedagogia_univ/rniADwAAQBAJ?hl=ptBR&gbpv=1&dq=ibern%C3%B3n+y+formaci%C3%B3n+docente&printsec=frontcover
https://www.academia.edu/43193334/The_Role_of_Autonomy_in_Critical_Thinking
https://www.academia.edu/43193334/The_Role_of_Autonomy_in_Critical_Thinking
https://www.academia.edu/43193334/The_Role_of_Autonomy_in_Critical_Thinking
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57. Disponível em: http://dx.doi.org/10.15601/2237-0587/fd.v8n1p44-57. 
 

FELICETTI, Vera Lucia. (Org.). EDUCAÇÃO SUPERIOR E APRENDIZAGEM. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2015. ISBN 978-85-397-0629-7. Disponível em:  

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0629-7.pdf 

 

FELICETTI, Vera Lucia. Egressos das Licenciaturas: O que move a escolha e o exercício da 

docência. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 67, p. 215-232, jan./fev. 2018.  

Disponível em: http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/50589/34715. 
 

GORZONI, Sílvia de Paula; DAVISO, Claudia.  Conceito de profissionalidade docente nos 

estudos mais recentes. Cadernos de Pesquisa   v.47 n.166 p.1396-1413 out./dez. 2017. 

Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/4311/pdf.   
 

NÓVOA, António. História de vida: perspectivas metodológicas. In.: NÓVOA, António (org.).  

Vida de Professores. 2ª Ed. Porto: Porto Editora, 2007, p. 18-25. 
 

PERRENOUD, Philippe. Desarrollar la practica reflexiva en el oficio de enseñar. 4ª Ed.  

Barcelona: Graó, 2007.  
  
PINEDA, R. Adriana Del Rosario; FELICETTI, Vera Lucia. Comprensiones sobre la práctica 

Pedagógica del profesor: la lúdica en la Hora del Cuento. Educação. Santa Maria, v. 43, n. 3, p. 

393-412, jul./set. 2018. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.5902/1984644428323. 
 

SILVA, Vandré Gomes da; ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de; GATTI, Bernardete 

Angelina. Referentes e critérios para a ação docente. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 46, n.  160, p. 

286-311, jun. 2016. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742016000200286&lng=pt&nr

m=isso acessos em 11 ago. 2018.  

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e Formação Profissional. 17. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 

2014.  
  
ZABALA, Antoni et al. Didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. 197 p.  
 
 

Linha 2: Gestão, Educação e Políticas Públicas 

 

Políticas Públicas Sociais para infância e juventude (3CR) 

Ementa: Apresenta concepções e paradigmas de garantias dos direitos da infância e juventude, 

em especial as políticas públicas de saúde e educação. Discute o sistema de proteção a crianças e 

adolescentes, analisando a legislação na área e a doutrina de proteção integral prevista no 

Estatuto da Criança e Adolescente. Analisa programas de intervenção positiva no contexto 
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públicas de proteção a crianças e adolescentes, tematiza as possibilidades de identificação, 

conscientização e prevenção a situações de violência ou de risco ao pleno desenvolvimento desta 
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Políticas Públicas e Gestão dos sistemas de ensino (3CR) 

Ementa: A garantia do direito à educação de qualidade como objeto e objetivo da gestão 

educacional. A concepção sistêmica das políticas públicas sociais. Os órgãos gestores dos 

sistemas de ensino e as implicações decorrentes do regime de cooperação entre os entes 
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Linha 3 - Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação 

 
Concepções culturais, tecnológicas e educacionais na contemporaneidade (3CR) 

Ementa: Introdução à pesquisa e às concepções culturais, tecnológicas e educacionais do mundo 

atual, com ênfase em diferentes linguagens e tecnologias, como formas de mediar a construção 

do saber/conhecimento e as atuais expressões culturais. Novos paradigmas de compreensão das 

relações entre educação e cultura na sociedade da informação e comunicação. Implicações 

didático-pedagógicas do conceito de cibercultura e do respeito às diferenças. 
 

Referências: 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.  
 

BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. (Org.). Modernização reflexiva: política, 

tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997.  
 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.  

 

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 

São Paulo: Edusp, 2000.  
 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999.  
 

GIDDENS, Anthony. A contemporary critique of historical materialism. 2. ed. New York: 

Palgrave MacMillan, 1995.  
 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro, DP & A, 

2005.  
 

LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 

Rio de Janeiro: Editora 34, 2010.  
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). A globalização e as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 
 

 

Educação a Distância, Redes Sociais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (3CR) 
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