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Objetivos: 

GERAL: Refletir acerca da constituição do Estado brasileiro através da instrumentalização da Educação Pública 

enquanto um espaço fundamental de construção de ideologias hegemônicas e os espaços de resistência. 

ESPECÍFICOS: 

a) Desenvolver os conceitos centrais e transversais: Estado ampliado; público e privado; Escola ≠ 

Educação; políticas públicas; políticas sociais; o lócus Amazônico. 

b) Historicizar as políticas públicas que inseriram a Amazônia nas Políticas Públicas educacionais nacionais. 

c) Analisar os espaços políticos construídos: interesses convergentes e conflitantes, participação social, 

autonomia, significações sociais. 

d) Abordagens específicas a partir das temáticas de concentração de estudo dos mestrandos. 

Ementa: 

Estado: fundamentos e concepções. A Educação como política da pública. Espaço público, privado e controle 

social em Educação na Amazônia. O capitalismo do século XX e a crise do Estado capitalista. A reformulação do 

Estado no Brasil, gerencialismo e privatização. Organismos internacionais de financiamento. Formulação e 

implementação de políticas educacionais: destinatários, agências, procedimentos, legitimação. Protagonismo público 

e privado na educação. Articulação das políticas educacionais com outras políticas públicas. Interesses convergentes 

e conflitantes. Participação, autonomia e políticas públicas em educação. 

 
Conteúdo Programático: 

 

Unidade I – Conceitos: Estado ampliado; público e privado; Escola ≠ Educação; políticas públicas; políticas sociais; 

o lócus Amazônico. 

Unidade II – Historicização da implantação de Políticas Públicas Educacionais na Amazônia. 

Unidade III – Abordagens adequadas as temáticas de pesquisa de mestrado dos componentes da turma. 
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Metodologia 
As aulas serão presenciais e remotas, combinando previamente um calendário fixo com a turma. 

Os conteúdos serão ministrados a partir de estudos de obras consagradas, debates e aprofundamentos teóricos que 

sempre partirão da leitura coletiva de autores. De acordo com a temática abordada na aula, uso de imagens e sons 

serão viabilizados pela professora. 

Os textos a serem lidos durante o curso estarão digitalizados e acessíveis no site 

https://sribeirosouza.wixsite.com/historia 

Os alunos pesquisarão temas para serem apresentados em forma de seminários individuais. As temáticas estarão 

ligadas a temáticas que favoreçam as pesquisas individuais dos alunos. 

A avaliação será a produção de um artigo da temática desenvolvida no curso. 

http://lattes.cnpq.br/9502681594591950
http://lattes.cnpq.br/9502681594591950
https://sribeirosouza.wixsite.com/historia


 

Recursos de avaliação 
 

AVALIAÇÃO 
AÇÃO AÇÃO LÓGICA Conteúdo CONTEÚDO 

DATA Sistema 

N1 – Seminário Estudo de temática 
específica a cada 
pesquisa dos alunos 

diverso 09/03 a 11/05 Expositivo 

N2 - Artigo Final Pesquisa desenvolvida 
para a disciplina 

todo 
Entrega até o 

dia 01/06 
Artigo escrito e postados 

no SIGAA. 
CALCULO DE MÉDIA: N1 + N2 / 2 = Média final  
REPOSITIVA 9/06: A COMBINAR COM O ALUNO 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Aul/unidade Objetivos Conteúdo Dias 

1ª aula 
Unidade 1 

• Planejamento do 
curso, estudos/trabalhos 
e avaliações. 

• Desenvolver 
conceitos básicos para 
a abordagem da 
disciplina. 

• Programa do curso 
• Coleta de dados da temáticas de pesquisa da 

turma 
• Formas de avaliação e cronograma de 

trabalho 

• Conceitos: Escola ≠ Educação; o lócus 

Amazônico. 

9/02 

Aula 

presencial 
 

2ª aula 
Unidade 1 

Discutir a origem dos 
conceitos e analisar a 
contextualização da 
prática dos mesmos.  

• Conceitos: Estado ampliado; público e 

privado; políticas públicas; políticas 

sociais. 
Textos para discussão: 
Texto 1 -  
 

16/02 

Aula 

presencial 
 

3ª aula 
Unidade 3 

Planejamento dos 
estudos a partir das 
especificidades de 
pesquisa da turma   

• Planejamento 23/02 

Aula remota 

4ª aula 
Unidade 2 

Referências para a 
historicização das 
políticas educacionais 
nacionais 

• Desenvolvimento das políticas públicas 
nacionais 

Textos para discussão: 
Texto 2 -  

 

2/03 

Aula remota 

5ª aula 
Unidade 2 

Historicização das 
políticas públicas 
educacionais para 
Amazônia. 

• Desenvolvimento das políticas públicas 
educacionais para a Amazônia.-  

Textos de discussão: 
T3 –  
 

9/03 

Aula remota 

6ª aula  
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

16/03 

Aula remota 

7º aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

23/03 

Aula remota 

8ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

30/03 
Aula remota 

9ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

06/04 
Aula remota 

10ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

13/04 
Aula remota 

11ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

20/04 
Aula remota 

12ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

27/04 
Aula remota 

13ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

04/05 
Aula remota 



14ª aula 
Unidade 3 

Pesquisa adequada a 
temática dos alunos 

• Seminário 1 –  
Texto coletivo: 
 

11/05 
Aula remota 

15ª aula Produção do artigo final Orientações individuais 18/05 
Remota 

16ª aula Produção do artigo final Orientações individuais 25/05 
Remota 

17ªaula Entrega do artigo Entrega do artigo 01/06 
No SIGAA 

18ªaula Repositiva Repositiva 09/06 
Presencial 

 


