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PLANO DE ENSINO 
 
PERÍODO LETIVO/ANO:     1/2022 
Programa: Pós-Graduação stricto sensu em Educação/PPGE  
Área de Concentração: Educação  
Modalidade: Mestrado ( X ) Doutorado (X )  
Centro:      Centro de Educação, Comunicação e Artes 
Campus:      Cascavel 

Disciplina 

Código Denominação Carga horária 
AT1 AP2 APS3 APCC4 Total 

 Teorias sociais e educação na 
história contemporânea 

    60 

(1 Aula Teórica; 2 Aula Prática; 3 Atividade Prática Supervisionada; 4Atividade Prática como 
Componente Curricular) 
 

Docentes: Aparecida Favoreto 

 
Ementa 

(constante no PPP vigente) 

Teorias clássicas da organização social em seus aspectos de transformação histórica e 
reprodução das relações culturais, políticas e econômicas. Relações entre as 
concepções de educação e de sociedade na era contemporânea.   

 
Objetivos 

Fazer uma análise histórica da relação entre as teorias educacionais e as teorias da 
história, de modo a compreender o movimento contraditório de determinação e as 
possibilidades de intervenção individual e/ou coletiva sobre a cultura e a ideologia.  
Objetivos específicos: 
1- Analisar as teorias da organização social no movimento histórico, destacando os 

elementos teóricos de conservação e de transformação que as caracterizam; 
2- Discutir as abordagens clássicas da organização social em relação às concepções 

de educação, de Estado e de indivíduo; 
3- Analisar as principais críticas da organização social contemporânea em relação à 

reorganização do capitalismo no século XXI; 

 
Conteúdo Programático 

UNIDADE I – TEORIAS CLÁSSICAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
1) Teorias e métodos da educação e da história; 
2) A sociedade burguesa industrial e a escola pública; 
3) Teorias da transformação histórica e da conservação social e as análises da 
educação; 
4) Contradição e transformação social: a sociedade vista por Marx; 
5) Ser social e individual: educação e sociedade em Durkheim; 
6) Teoria da organização social segundo Weber. 
  
UNIDADE II – REVISÕES RADICAIS E IMPASSES TEÓRICOS 
1) Educação, ensino e aprendizagem em Dewey; 
2) Princípios educativos em Gramsci; 
3) A teoria de Althusser sobre Estado, ideologia, educação escolar e transformação 
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social;  
4) Bourdieu: força física, força simbólica, burocracia e indivíduos; 
5) Bakhtin: uma filosofia da linguagem. 
 
UNIDADE III – TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS NO CAPITALISMO 
DO FINAL DO SÉCULO XX 
1) A crise: capital e trabalho no final do século XX; 
2) A desregulamentação do Estado e a competição internacional; 
3) Economia do Conhecimento: o trabalho e o capital imaterial;  
4) Consumismo, mercadificação e a sociedade do espetáculo; 
5) Pós modernismo. 

 
Atividades Práticas - Grupos de alunos 5 a 6 alunos  

Por intermédio de leituras orientadas os alunos farão análises dos textos e/ou autores 
indicados. O objetivo da atividade é fazer com que o aluno amplie seu conhecimento da 
relação entre: teorias sociais, educação e o contexto sócio-histórico, de modo que 
caminhe na construção de sua autonomia intelectual. No desenvolvimento de cada 
estudo, será posto em reflexão os pressupostos teóricos das principais correntes de 
pensamento e a pesquisa científica. Também serão reservados momentos de discussão 
sobre a relação contraditória entre sociedade, escola e teoria da história. As atividades 
resultarão em um melhor preparo para o desenvolvimento da pesquisa e da produção do 
trabalho escrito.  

 
Atividades Práticas Supervisionadas - Grupos de ____ alunos 

Metodologia 

A disciplina irá se desenvolver mediante aulas expositivas dialogadas, discussões, 
seminários, pesquisa bibliográfica, análise de obras, estudos individuais e coletivos. Tais 
procedimentos terão como base a leitura de autores clássicos e outros que discutem 
temas relativos às teorias sociais e a educação. Para o desenvolvimento da aula será 
indispensável que os alunos participem das aulas com a leitura prévia dos textos 
obrigatórios e realizem estudos individuais e coletivos de forma a sistematizar o conteúdo 
e questões pertinentes ao objeto de estudo. Pretende-se com esta metodologia contribuir 
para uma reflexão teórica e instrumentalizar o aluno para refletir sobre a sociedade, a 
escola, o processo de elaboração/sistematização do conhecimento, de modo a contribuir 
no desenvolvimento da sua pesquisa. Os recursos auxiliares serão livros, revistas, filmes, 
imagens, textos literários, consultas em acervos, bibliotecas e sites especializados. 
    

Avaliação 
(critérios, notas, pesos, procedimentos, instrumentos e periodicidade) 

   A avaliação da disciplina ocorrerá durante todo o percurso da disciplina. A avaliação 
da produção do aluno baseia-se na produção de um texto escrito, contendo 
sistematizações e interpretações a partir de uma questão propostas. Na avaliação do 
texto escrito, serão observados os seguintes critérios gerais: propriedade na abordagem 
dos conteúdos e temas, no estabelecimento de inter-relações e na exploração dos 
mesmos, na articulação dos conteúdos e no exercício de autonomia intelectual. 
- Após trinta dias de encerrado os encontros presenciais, o aluno deverá entregar texto 
escrito (individual), abordando um tema que foi trabalhado no decorrer da disciplina- 
Valor de 0 a 100 pontos. 
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