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EMENTA 

O componente propõe a abordagem plural e específica das formações sociais ao longo da história da Antropologia, a experiência 
humana e suas diferentes formas, enfatizando especialmente a relação entre sociedade, cultura e educação. Pretende ainda, 
fomentar teoricamente as pesquisas científicas de campo em consonância com as interpretações simbólicas próprias da 
Antropologia. 

 

OBJETIVOS 

a) Compreender o surgimento da antropologia enquanto ciência; 
b) Compreender a antropologia no contexto das ciências sociais e suas diferentes vertentes teóricas; 
c) Analisar o lugar da antropologia no contexto da crise da modernidade na sociologia na sua relação com a educação; 
d) Analisar o conceito de cultura nos diferentes contextos, com ênfase especial na realidade brasileira; 
e) Analisar a partir da teoria estudada, as possibilidades de pesquisa sócio-antropológica na prática docente local. 
 

 

 

METODOLOGIA 

- Serão feitas leituras de textos-base com a intencionalidade metodológica de: 
a) construir debates e diálogos em grande grupo; 
b) debater em pequenos grupos; 
c) realização de fichas de leituras; 
d) análises críticas de textos e teorias solicitadas de forma escrita e oral; 
e) aulas expositivas e dialogadas sobre os textos; 
f) análise de documentário, fontes, notícias, produções artísticas e práticas pedagógicas que se relacionem com os conteúdos 
estudados; 
g) problematizações trazidas pelos alunos a partir da leitura prévia dos textos; 
h) incentivar a produção de artigos acadêmicos a partir de problemas levantados; 
i) realização de seminários; 

 

RECURSOS 

a) Audiovisuais: produções fílmicas (documentários e entrevistas) e slides projetados; 
b) Bibliográficas: livros, textos impressos e digitais disponíveis na biblioteca, internet e Xerox; 
c) Pedagógicos: debates, seminários e exposições escritas e orais acerca dos conteúdos e temas estudados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Fundamentos antropológicos básicos; 
b) Antropologia como campo de conhecimento; 
c) A cultura nas ciências sociais; 
d) Cultura, educação e sociedade; 
e) Perspectivas antropológicas para análises de fenômenos sociais; 
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f) Introdução à pesquisa antropológica e suas interpretações; 
g) Teoria Funcionalista e estrutural-funcionalismo; 
h) Estruturalismo; 
i) Antropologia simbólica e sociedade; 
j) A construção da antropologia no caso brasileiro e as relações na educação; 
k) Desnaturalização e construção do conhecimento na pesquisa científica pelo olhar da antropologia cultural. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A aval iação dos a lunos será gradat iva e proce ssual,  onde serão observados avanços ao decorrer do 
processo de aprendizagem em relação à formação do(a) docente.  
Serão levados em consideração os seguintes aspectos:  
a) part ic ipação, ass idu idade, pontua l idade e respeito aos prazos de entrega de produções escr itas;  
b) apresentação ora l de le i turas e problemat izações  d iversas;  
c) a rea l ização efet iva das le ituras -base, bem como o levantamento de questões problemat izadoras  
também compõem o processo aval iat ivo;  
d) part ic ipação em debates, seminár ios e d iscussõ es em grande e pequeno grupo;  
e) real ização de mater ia l  acadêmico escr i to or ientado pela professora;  
f) aval iação f inal .  
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