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DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de aproveitamento curricular, que as ementas das
disciplinas do currículo pleno do  curso  de Licenciatura em Física seguem listadas abaixo, conforme a
Resolução CCEP Nº 335.

 

1. DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 (CÓDIGO: 800)
Funções de uma variável real. Limite e continuidade. Derivadas. Integrais definidas e

indefinidas. Curvas em R² e R³. Funções de várias variáveis reais. Derivadas parciais. Fórmulas de Taylor
– máximos e mínimos.

 Bibliografia

1. ROGÉRIO, M.U., SILVA, H.C. e BADAN, A.A.F.A. Cálculo Diferencial e Integral:
Funções de uma Variável. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992.

2. ÁVILA, G.S.S. Cálculo I: Funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

3. ______ Cálculo II: Funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 1994

4. ______ Cálculo III: Funções de várias variáveis. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

5. LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. v.1 e 2. São Paulo: Harbra, 1994

6. SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com Geometria Analítica. v.1 e 2. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 1994

7. SIMMONS, G.F. Cálculo com Geometria Analítica. v.1 e 2. Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 1987

8. GUIDORIZZI, L.H. Um Curso de Cálculo. v.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 1987.

 

2. DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALÍTICA (CÓDIGO: 801)
Vetores. Retas e Cônicas. Retas e Planos no Espaço. Quadráticas. Números Complexos.

Coordenadas Polares. Sistemas Lineares.

Bibliografia

1. REIS, G.L. e SILVA, V.V. Geometria Analítica. Rio de Janeiro: LTC, 1996.

 

3. DISCIPLINA: FÍSICA 1 (CÓDIGO: 723)
Medidas físicas e vetores. Cinemática escalar e vetorial. Força e movimento. Trabalho e

energia. Impulso e momento linear.Torque e momento angular. Equilíbrio e elasticidade. Campo
gravitacional. MHS e movimento ondulatório. Mecânica dos fluídos. Temperatura. Calor e leis da
termodinâmica. Teoria cinética dos gases.

Bibliografia

1. RESNICK, R., HALLIDAY, D. & MIRRILL, J. Fundamentos de Física. v.1 e 2. Rio de
Janeiro: LTC, 1994.

2. SEARS, F.W., ZEMANSKY, M.W. e YOUNG, H.D. Física. v.1 a 4. Rio de Janeiro: LTC,
1984.



3. NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica, v.1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher,
1983.

4. EISBERG, R.M. & LERNER, L.S. Física: Fundamentos e Aplicações, v.1 e 2. Rio de
Janeiro: Macgraw-Hill, 1983.

5. McKELVEY, J.P. e GROTCH, H. Física. v.1 e 2, São Paulo: Harper & Row do Brasil,
1979.

 

4. DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 (CÓDIGO: 724)
Algarismos Significativos. Medidas e Erros. Instrumentos de Medidas. Escalas. Construção

de Gráficos. Experiências Variadas de Mecânica, Ondas e Termodinâmica.

Bibliografia

1. FURTADO, W.W. & TAVARES, G. A.. Laboratório de Física I. Goiânia: IMF/UFG,
1994.

 

5. DISCIPLINA: QUÍMICA (CÓDIGO: 680)
Classificação periódica dos elementos. Fórmulas e equações químicas. Ligação química.

Estrutura e propriedades das substâncias. Noções de Físico-Química. Minerais. Fundamentos de Química
Orgânica. Estrutura e reatividade de moléculas orgânicas. Noções e propriedades de grupos funcionais.
Noções de espectroscopia. Experiências ilustrando o método cientifico, os conceitos de peso equivalente e
de ligação química. Óxido redução. Equilíbrio químico, pH, produto de solubilidade, preparação e
purificação de substâncias. Técnicas de laboratório em Química Orgânica. Métodos de purificação e
separação. Métodos físicos de identificação de compostos orgânicos. Reações de transformação de grupos
funcionais.

Bibliografia

1. RUSSEL, J.B. Química Geral. v.1 e 2. São Paulo: Makron Books Brasil, 2 ed, 1994.

2. MAHAN, H. B. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.

3. MORRISON, R.T. e BOYD, R.N. Química Orgânica. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 13 ed, 1996.

4. SOLOMONS, T. W.G. Química Orgânica. v.1, 2, Rio de Janeiro: LTC, 1996.

5. ALLINGER, N.L. et al. Química Orgânica. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.

6. AMARAL, L. Química Orgânica. São Paulo: Moderna, 1977.

7. VOGEL, A.I. Química Orgânica. v.1,2,3. São Paulo: EDUSP, 1985.

 

6. DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 (CÓDIGO: 802)
Funções de várias variáveis. Máximos e mínimos. Funções implícitas e transformações.

Integral dupla. Integral tripla. Integral de linha e integral de superfície.

BIBLIOGRAFIA

1. ÁVILA, G.S.S. Cálculo III: Funções de várias variáveis. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

2. SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com Geometria Analítica. v.1 e 2. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 1995.

4. SIMMONS, G.F. Cálculo com Geometria Analítica. v.1 e 2. Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 1987.

5. GUIDORIZZI, L.H. Um Curso de Cálculo. v.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

 



7. DISCIPLINA: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E FUNÇÕES VARIÁVEIS
COMPLEXAS (CÓDIGO: 803)

Equações e variáveis separáveis. Equações exatas. Equações lineares. Transformada de
Laplace. Solução em série de potências. Teorema da existência e unicidade. Sistema de equações.
Estabilidade. Números complexos. Geometria e álgebra. Fórmula de De Moivre. Cálculo de raízes.
Funções complexas. Fórmula de Euler. Funções plurívocas e superfície de Riemann. Funções analíticas.
Teorema de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. Seqüências e séries reais. Critérios de convergência.
Seqüências e séries complexas. Séries de Taylor e Laurent. Teorema dos resíduos. Transformação
conforme.

Bibliografia

1. LEIGHTON, W. Equações Diferenciais Ordinárias. Rio de Janeiro: LTC, 1970.

2. KREIDER, D., KULLER, R.G. OSTBERG, D.R., PERKINS, F.W. Introdução à Análise
Linear, vol.1, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1972.

3. ABUNAHMAN, S. Equações Diferenciais. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986

4. CHURCHILL. R.V. Variáveis Complexas e suas Aplicações. São Paulo: Edgard Blücher,
1976

5. AVILA, G.S.S. Funções de uma variável complexa. Brasília: UNB, 1974.

6. HAUSER Jr., A.A. Variáveis Complexas com aplicações à Física. Rio de Janeiro: LTC,
1972.

 

8. DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DE DADOS E CÁLCULO NUMÉRICO
(CÓDIGO: 715)

Conceitos básicos de computação. Introdução a uma linguagem de computação. Noções de
sistemas operacionais. Técnicas de programação. Teoria dos erros. Métodos numéricos. Polinômios. Zeros
de função real. Resolução de sistemas de equações lineares. Interpolação polinomial. Integração numérica.

Bibliografia

1. CEREDA, R.L.D. e MALDONADO, J.C. Introdução ao FORTRAN 77 para
microcomputadores. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.

2. FORBELLONE, A.L.V. e EBERSPÄCHER, H.F. Lógica de programação. São Paulo:
Makron Books, 1993

3. RUGGIERO, M.A.G. e LOPES, V.L.R. Cálculo Numérico, aspectos teóricos e
computacionais. São Paulo: McGraw-Hill, 1988.

3. HUME, A.F.P.C., MELO, I.S.H., YOSHIDA, L.K. e MARTINS, W.T. Noções de Cálculo
Numérico. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.

4. MORAES, C.D. e MARINS, J.M. Cálculo Numérico Computacional: Teoria e Prática.
São Paulo: Atlas, 1994.

5. BARROSO, L.C. et al. Cálculo Numérico (com aplicações). São Paulo: Harbra, 1987.

 

9. DISCIPLINA: FÍSICA 2 (CÓDIGO: 725)
Eletrostática. Dielétricos. Energia eletrostática. Corrente elétrica. Campo magnético.

Propriedades magnéticas da matéria. Oscilações eletromagnéticas. Equações de Maxwell. Óptica
geométrica. Interferência. Difração. Teoria da relatividade. Introdução à Física Quântica (Modelos
atômicos. Condução de Eletricidade em Sólidos). Introdução à Física Nuclear. Quarks, Léptons e o Big-
Bang.

Bibliografia

1. RESNICK, R., HALLIDAY, D. & MIRRILL, J. Fundamentos de Física. v.3 e 4. Rio de
Janeiro: LTC, 1994.



2. SEARS, F. W., ZEMANSKY, M.W. e YOUNG, H.D. Física. v.3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 1984.
3. NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica, v.3 e 4. São Paulo: Edgard Blücher, 1983.
4. EISBERG, R.M. e LERNER, L.S. Física: Fundamentos e Aplicações, v.3 e 4. Rio de Janeiro: Macgraw-
Hill, 1983.
5. McKELVEY, J.P. e GROTCH, H. Física. v.3 e 4. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1979.

 

10. DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 (CÓDIGO: 726)
Experiências clássicas variadas sobre eletromagnetismo e física moderna.

Bibliografia

1. TAVARES, G.A. Laboratório de Física II. Goiânia: IMF/UFG, 1994.

 

11. DISCIPLINA: FÍSICA MATEMÁTICA (CÓDIGO: 727)
Vetores, matrizes e coordenadas. Equações diferenciais lineares de segunda ordem. Série e

transformada de Fourier. Equações diferenciais parciais. Funções especiais. Funções de Green. Métodos
variacionais.

Bibliografia

1. BUTKOV, I.. Física matemática, Guanabara-Koogan S.A., Rio de Janeiro, 1988.

2. GEORGE ARFKEN, Mathematical Methods for Physicists, New York, Academic Press,
1970.

3. MARY, L. B. Mathematical Methods in Physical Sciencies, New York, John Wiley, 1966.

 

12. DISCIPLINA: ELETRÔNICA (CÓDIGO: 728)
Princípios gerais da física dos semicondutores. Circuitos com o uso de diodos. Transistor de

junção. Análise de pequenos sinais. Amplificadores simples e com realimentação. Circuitos de
chaveamento. Multivibradores. Lógica digital. Alguns sistemas eletrônicos. Experiências gerais de
eletrônica.

Bibliografia

1. BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. São
Paulo: Prentice Hall do Brasil, 1996.

2. MALVINO, A.P. Eletrônica. v.1 e 2. São Paulo: Makron Books, 1997.

3. MILLMAN, J. e HALKIAS, C.C. Eletrônica dispositivos e circuitos, v.1 e 2. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 1981.

4. BROPHY, J.J. Eletrônica Básica, 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.

5. GRONNER, A.D. Análise de Circuitos Transistorizados. Rio de Janeiro: LTC, 1976.

6. REVILL, R.L. e WALTON, K. Elements of Electronics For Physical Scientist. London:
Mac Millian Press, 1980.

 

13. DISCIPLINA: EVOLUÇÃO DA FÍSICA (CÓDIGO: 729)
As teorias físicas da antiguidade e na Idade Média. A revolução científica nos séculos XVI

e XVII. Desenvolvimento e consolidação da Física Clássica. Eletromagnetismo e Relatividade. A
Termodinâmica e o nascimento da Mecânica Quântica. Desenvolvimento e consolidação da Física
Moderna. Situação atual da Física. A Física no Brasil. Métodos da formação da Física. Características de
uma teoria física. A ciência como uma atividade humana. A ciência e tecnologia. A responsabilidade do
cientista.

Bibliografia

1. COHEN. I. B. O Nascimento de Uma Nova Física. São Paulo: Edart, 1967.



2. KOIRÉ, A.O Pensamento Científico. Brasília: Editora da UnB, 1985

3. BURTT, E. As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Brasília: Editora da UnB, 1985.

4. HEMPEL, C.G. Filosofia da Ciência Naturais. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

5. SEGRÉ, E. Dos Raios-X aos Quarks. Brasília: Editora da UnB, 1988.

 

14. DISCIPLINA: TEORIA ELETROMAGNÉTICA (CÓDIGO: 730)
Eletrostática. Dielétricos. Energia eletrostática. Correntes elétricas. Campo magnético.

Propriedades magnéticas da matéria. Energia magnética. Equações de Maxwell e aplicações.
Supercondutividade. Radiação eletromagnética.

Bibliografia

1. REITZ, John R.; MILFORD, Frederick J.; CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria
eletromagnética. Rio de Janeiro: Campus, 1982.

 

15. DISCIPLINA: FÍSICA ATÔMICA E NUCLEAR (CÓDIGO: 731)
Teoria da relatividade. Radiação térmica e origem da Mecânica Quântica. Dualidade onda-

partícula. Bases químicas da teoria atômica e o átomo de Bohr. Equação de Schrodinger e aplicações.
Átomos de um elétron. Spin e momentos de dipolo magnético. Átomos de muitos elétrons. Modelos
nucleares. Decaimento nuclear e reações nucleares. Partículas elementares.

Bibliografia

1. EISBERG, R. M. & RESNICK, R. Física Quântica. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

2. RESNICK, R. Introcuction to Special Relativity. New York: John Wiley & Sons, 1968.

 

16. DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA (CÓDIGO: 734)
Experiências variadas avançadas sobre Física Moderna: experiência de Milikan,

determinação da razão e/m, efeito fotoelétrico, espectros atômicos, difração de raios X, emissão de corpo
negro, efeito Faraday.

Bibliografia

1. Apostilas do Lab. de Física Moderna. Goiânia: UFG, 1997.

2. MELISSINOS, A. C. Experiments in Modern Physics. Boston, USA: Academic Press,
1966.

 

17. DISCIPLINA: DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA (CÓDIGO: 737)
Tendências atuais para o ensino de Física, seus pressupostos e teorias que norteiam a

prática, estudo e desenvolvimento de uma proposta de ensino de Física, planejamento, execução e
avaliação.

PROGRAMA
I - PARTE TEÓRICA

1. ENSINO EM FÍSICA NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA DOS CONTEÚDOS

1.1 – Conceituação de ensino em Física

1.2 – Tendências filosóficas e interpretação do ensino em Física

1.3 – As relações numa perspectiva histórica entre a construção do conhecimento físico
desenvolvimento social e o ensino da Física

1.4 – O processo do conhecimento e o ensino em Física



1.5 –Os fundamentos da Física, os problemas internos da Física (símbolos, abstração
generalização, formalização) e o ensino em Física

1.6 – Conceituação de educação, tendências filosóficas e interpretação da educação

1.7 – Valores e fins do ensino da Física

2. AVALIAÇÃO DO ENSINO E O PLANEJAMENTO DE ENSINO NUMA
PERSPECTIVA CRÍTICA

2.1 – Planejamento de ensino e as tendências pedagógicas da prática escolar

2.2 – Planejamento de ensino, objetivos educacionais e avaliação de aprendizagem

2.3 – O planejamento de ensino e suas relações com o currículo de física as características
da escola e o livro didático

2.4 – A questão da compatibilidade da avaliação e os fins e aprendizagem da Física Escolar

2.5 – Fases do planejamento de ensino, tipos de planejamento e formas de registro

2.6 – Diferentes taxionomias de objetivos de ensino da física tipologia de objetivos e sua
compatibilidade com a forma de avaliar

2.7 – Avaliação da aprendizagem aspectos quantitativos e qualitativos, modalidades e
registro

2.8 – Elaboração, aplicação e avaliação de instrumentos de avaliação de aprendizagem

2.9 – Seleção e organização da seqüência de ensino

3. O ENSINO EM FÍSICA E MÉTODOS DE ENSINO

3.1 – Motivação da aprendizagem - porque motivar

3.2 – Motivação da aprendizagem da Física

3.3 – O conceito físico e seu ensino

3.4 – Atividade de ensino e material didático

3.5 – Método heurístico e o ensino da Física

3.6 – A resolução de problemas da Física escolar

3.7 – O ensino da Física através de problemas

3.8 – Interação na sala de aula. O ensino e a aprendizagem da Física em grupos

3.9 – O estudo dirigido e o ensino de Física

3.10 – Individualização do ensino e tendências de organização

4. O ENSINO EM FÍSICA E A REALIDADE

4.1 – O desafio de um mundo em mudanças e a Física escolar

4.2 – Desenvolvimento social e ensino em Física

4.3 – Contextualização e Física para todos

4.4 – A informática e o ensino de física

4.5 – Cultura e computadores na sala de aula

4.6 – Papel dos computadores no ensino de física

5. O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MECÂNICA, FÍSICA TÉRMICA,
ÓPTICA E ELETROMAGNETISMO

6. O LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA

6.1 – A política do livro didático no Brasil

6.2 – Os livros didáticos de Física numa perspectiva histórica

6.3 – O papel do livro didático no ensino em física no Brasil



6.4 – O livro didático de Física: escolha e uso

7. O CURRÍCULO E A FÍSICA ESCOLAR

7.1 – Tendências pedagógicas e o currículo de Física

7.2 – Fins do ensino de Física e os modelos de currículo da Física escolar

7.3 – A questão da determinação do currículo de Física escolar

II - PARTE PRÁTICA

1. AÇÃO PEDAGÓGICA

1.1 – A elaboração, desenvolvimento e avaliação de um projeto de ensino de Física, numa
escola da rede pública de Goiânia

BIBLIOGRAFIA
1. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA

a. Física 1: Mecânica/GREF: Editora da USP-São Paulo, 1990.

b. Física 2: Física Térmica/Óptica/GREF: Editora da USP-São Paulo, 1991.

c. Física 3: Eletromagnetismo/GREF: Editora da USP-São Paulo 1993.

2. TURRA, F. Planejamento de ensino e avaliação. POA, Sagra, 1991.

3. MARTINS, P.S.O. Didática teórica/didática prática - para além do confronto. São
Paulo:Loyola, 1991.

4. VEIGA, L.P. Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 1991.

5. LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1991.

6. LUCKESI, C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1991.

7. VILARINHO, L. Didática - temas selecionados. Rio de Janeiro: LTC, 1979.

8. CARVALHO, A.M.P. Prática de ensino - os estágios na formação do professor. 2.ed. São
Paulo: Pioneira, 1987.

9. CARVALHO, A.M.P. Física: proposta para um ensino construtivista. EPU, 1989.

10. CASTRO, A.D. e outros. Didática para a escola de 1o e 2o Graus. Edibell, 1972.

11. DIBI, C. Z. Tecnologia da educação. São Paulo: Pioneira, 1984.

12. DELIZOICIOV, D. & ANGOTTI, J.A.. Física coleção magistério 2o grau. São Paulo:
Cortez, 1991.

13. MASETTO, M. T. Didática: A aula como Centro, São Paulo FTD: (Coleção Aprender e
Ensinar). 1994.

14. Caderno Catarinense de Ensino de Física.

15. Revista de Ensino de Física da SBF.

 

18. DISCIPLINA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA (CÓDIGO: 2397)
A ideologia liberal e os princípios da instrução pública. Os movimentos educacionais e a

luta pelo ensino público. O processo de organização do sistema de ensino brasileiro. A universidade e a
formação de professores.

PROGRAMA
1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

1.1 – O que é educação

1.2 – A Educação no processo de construção de hegemonia

2. A HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO



2.1 – Advento da sociedade capitalista, iluminismo e liberalismo

2.2 – As origens da proposta da escola pública estatal

2.3 – As raízes da educação pública no brasil

3. AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E OS IMPACTOS
NA EDUCAÇÃO

3.1 – Globalização da economia, neoliberalismo e educação

3.2 – Sociedade informacional e novas tecnologias da comunicação e educação

4. A SOCIEDADE BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

4.1 – Estado militar e educação no Brasil

4.2 – A nova LDB e os parâmetros curriculares nacionais

5. O PENSAMENTO PEDAGÓGICO BRASILEIRO

5.1 – O pensamento pedagógico brasileiro

5.2 – Pedagogia libertadora

5.3 – Pedagogia histórico-crítica

5.4 – Escola plural

6. A EDUCAÇÃO BRASILEIRA A PARTIR DOS DOCUMENTOS OFICIAIS

6.1 – Parâmetros Curriculares Nacionais e as Áreas Específicas

7. METODOLOGIA

7.1 – Exposição dialogada

7.2 – Discussões em grupo

.3 – Exibição de filmes

7.4 – Seminários e discussão de músicas

7.5 – Trabalho com artigos de jornais e programas televisivos

8. AVALIAÇÃO

8.1 – Frequência, Prova escrita individual, seminários, trabalhos em grupos, trabalhos
individuais e participação em sala

BIBLIOGRAFIA
1. ANDERSON, Perry. “Balanço do neoliberalismo. In: Pós-neoliberalismo: as políticas e

Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995.

2. BOTO, Carlota. A Escola do Homem Novo. Entre o iluminismo e a Revolução Francesa.
São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.

3. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.

4. CASTELLS, Manuel. Fluxos, redes e identidades: uma teoria crítica da sociedade
informacional In: CASTELLS, Manuel. Novas perspectivas críticas em Educação. Porto Alegre: Artes
Médicas. 1996.

5. DRUCKER, Peter. Sociedade Pós-Capitalista. São Paulo, Pioneira, 1996.

6. ERIC, Hobsbawm. A Era dos Extremos. São Paulo, Companhia das Letras, 1997.

7. CUNHA, Luiz Antônio. Educação e Desenvolmento Social no Brasil. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1988.

8. FREIRE, Paulo. Extenção ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

9. FREIRE, Paulo. & SHOR, Ira Medos e ousadia. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1986.

10. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1987.



11. ________. A importância do Ato de Ler. 29a ed. São Paulo: Cortez, 1994.

 

19. DISCIPLINA: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAUS (CÓDIGO: 2454)

A política educacional brasileira pós-64: A reforma universitária, reforma do ensino de 1o e
2o graus; escola-empresa e a formação profissional; medidas complementares das reformas; reorganização
da educação não-formal. A escola pública em Goiás: a administração do ensino em nível de unidade
escolar, municipal, estadual e federal. Perspectivas de estrutura e funcionamento da escola no contexto
atual: democratização e autonomia da escola hoje: política de pessoal e o movimento de valorização do
professor.

PROGRAMA
1. SITUANDO HISTORICAMENTE A DISCIPLINA: UMA INTRODUÇÃO À

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

1.1 - O surgimento e evolução histórica da disciplina

1.2 - A disciplina numa perspectiva histórico-crítica

1.3 - O conceito e os fins da educação: entre a filosofia e o texto da lei

2. A LDB EM VISÃO PANORÂMICA

2.1 - A estrutura didática da educação básica

2.2 - A estrutura administrativa da educação básica

2.3 - Perspectivas e limitações da educação básica: gratuidade, obrigatoriedade escolar e
qualidade na educação

2.4 - Aspectos novos da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio

2.5 - Educação profissional, educação de jovens e adultos e valorização do professor

3. O PAPEL DO TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO ENQUANTO INTELECTUAL
ORGÂNICO

3.1 - A formação dos intelectuais e a organização da cultura

3.2 - A organização da escola e da cultura

3.3 - Para a investigação do princípio educativo

3.4 - Problemas escolares e organização da cultura

3.5 - Os professores como intelectuais

3.6 - Os professores como intelectuais transformadores

3.7 - Antônio Gramsci: escolarização para uma política radical

4. O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

4.1 - A situação do pessoal docente

4.2 - Políticas de pessoal/carreira/formação/recrutamento/seleção/admissão/direitos e
deveres e capacitação em serviço

4.3 - O profissional da educação na Nova LDB

5. TEORIAS DE SUSTENTAÇÃO ÀS LEIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

5.1 - O neoliberalismo

5.2 - O conceito de estado ampliado em Gramsci

5.3 - A teoria do capital humano

6. O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO



6.1 - As discussões iniciais sobre a proposta de PNE da sociedade brasileira (II CONED)

6.2 - Diagnóstico e organização da educação nacional

6.3 - Níveis e modalidades de educação

6.4 - Formação de profissionais da educação

7. O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

7.1 - Política de financiamento e recursos financeiros na nova LDB

7.2 - Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização
do magistério - Lei 9.424/96 (Fundão)

8. A LDB ESTADUAL

8.1 - Dos fins e princípios da educação

8.2 - Do direito a educação e do dever de educar

8.3 - Da organização da educação estadual

8.4 - Dos níveis e das modalidades de educação e ensino

8.5 - Dos recursos financeiros

9. TEMAS EM DEBATE

9.1 - Parâmetros curriculares nacionais

9.2 - O Projeto Político Pedagógico da Escola

9.3 - Avaliação Institucional: SAEB e Exame Nacional de Cursos

9.4 - Reforma do Ensino Médio e Educação Profissional

9.5 - Merenda Escolar e Programa Nacional do Livro Didático

9.6 - Novas tecnologias e Educação à Distância: TV Escola e Programa de Informática na
Escola
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20. DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (CÓDIGO: 2420)
A Psicologia como ciência. Seu objetivo de estudo e sua metodologia. Psicologia e

psicologia da educação. Fatores determinantes do desenvolvimento e da aprendizagem humana. O
desenvolvimento cognitivo, emocional e social e suas implicações no processo ensino-aprendizagem.
Concepções sobre o processo de aprendizagem e suas implicações no ensino.

PROGRAMA
1. A PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA E A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONCEITOS

GERAIS E INTRODUTÓRIOS

2. PRINCIPAIS TEORIAS QUE EXPLICAM A APRENDIZAGEM E O
DESENVOLVIMENTO HUMANOS

2.1 – Características gerais

2.2 – Fundamentos históricos e epistemológicos

2.3 – Concepção de aprendizagem: princípios básicos

2.4 – Concepção de desenvolvimento: princípios básicos

2.5 – Implicações educacionais

2.6 – Visão crítica

2.7 – Psicologia comportamental - Skinner

2.8 – Psicanálise - Freud

2.9 – Psicologia cognitivista - Piaget e Vygotsky

3. A ADOLESCÊNCIA - DESENVOLVIMENTO BIO-PSICOSOCIAL E CRISE DE
IDENTIDADE.

4. TEMÁTICAS RELATIVAS AOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM E A PRÁTICA DOCENTE.
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21. DISCIPLINA: MONOGRAFIA (CÓDIGO: 738)
Participação em atividades de pesquisa, no âmbito da Universidade ou entidades

conveniadas para tal fim, tendo como orientador um professor da Universidade Federal de Goiás,
resultando num trabalho final a ser apresentado no departamento de Física.
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