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EMENTA 
Politicas educacionais em tempos de isolamento social, temas em debate. 
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TÓPICOS EDUCACIONAIS II: IDENTIDADES, MEMÓRIAS E DESIGUALDADES SOCIAIS 
Conceição Reis/DO 

EMENTA 
Constituição de identidades, memórias e desigualdades sociais com ênfase na 
compreensão dos processos históricos de produção de desigualdades e suas 
consequências em tempo de pandemia e isolamento social no Brasil. 
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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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EMENTA 
Desafios para as atividades acadêmicas em tempos de pandemia. Abordagem teórico-
metodológicas da pesquisa em política educacional. Debate sobre a  discussão a 
respeito da produção acadêmico científica contemporânea na área da política 
educacional. 
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EMENTA 
Teorias psicológicas da aprendizagem, seus fundamentos epistemológicos e suas 
implicações no processo ensino-aprendizagem: filiações, oposições, convergências e 
consequências na prática pedagógica. 
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Vilde Menezes/DO 

EMENTA 
Políticas de Educação em Saúde; Marcos históricos das relações entre Educação e 
Saúde; Conceituação de Educação para a Saúde; a Educação para a Saúde na 
atualidade, pandemias e suas implicações na no ambiente escolar: sua importância e 
urgência; Intersecções entre Educação, Saúde Coletiva, Educação Popular em Saúde 
e Educação para a Saúde. Educação em Saúde para a população Negra. 
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EMENTA 
Estudo da história e historiografia da educação com ênfase nos procedimentos 
metodológicos de dissertações e teses, bem como na politica de fontes de pesquisas 
nessa área do conhecimento. 
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