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Objetivo:

Conhecer, analisar, avaliar e discutir criticamente as propostas curriculares de ensino de

filosofia presentes nos documentos oficiais.

Ementa:

Tendo como pano de fundo a discussão sobre o sentido público da educação, o objetivo da

disciplina é conhecer, analisar, avaliar e discutir criticamente as propostas curriculares de

ensino de filosofia presentes nos documentos oficiais que norteiam a educação básica, com

ênfase no ensino médio, como por exemplo, Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros

Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum, Orientações Curriculares, Propostas

Curriculares do Estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, entre outros.
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Semana/Carga Sessão Conteúdo

1ª  - 2h Quem são vocês?

- Sessão 1

1ª  - 2h Quem sou eu e o

que é este curso!

- Sessão 2

Como anotar: Fichas Cornell1 e Minhas Citações2

2ª  - 4h Aprendizagem

Baseada em

Problemas   -

Sessão 3;

LDB

3ª  - 4h Aprendizagem

Baseada em

Projetos -

Sessão 4;

PCN

4ª  - 4h Instrução por

Pares - Sessão 5;

OCN

5ª  - 4h
Aula Invertida -

Sessão 6;

DCN

6ª  - 4h Rotação por

Estação3 (World

Café) - Sessão 7;

BNCC

7ª  - 4h Pesquisa de

Campo - Sessão

8;

Currículo - SP

3 Estação 1 - Sulfites; Estação 2 - Canetas; Estação 3 - Mesas e Cadeiras;  (criatividade é a chave)

2Os fichamentos deverão ser entregues ao final da sessão correspondente, obrigatoriamente. Pode
ser entrega física ou digital.

1As Fichas Cornell são obrigatórias e fundamentais para o desenvolvimento da aula. O estudante
deve compartilhar a ficha com o professor no máximo, até o início da primeira aula correspondente à
sessão. O compartilhamento pode ser físico ou digital, o que for mais conveniente a cada estudante.



8ª  - 4h Estudo de Caso -

Sessão 9;

Currículo - PR

9ª  - 4h Design Thinking -

Sessão 10;

Currículo - RJ

10ª  - 4h Mão na Massa -

Sessão 11;

Currículo - MG

11ª  - 4h Gamificação -

Sessão 12;

Currículo - MS

12ª  - 4h Storytelling -

Sessão 13;

Currículo - PE

13ª  - 4h O que fizemos

aqui?!
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