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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Geomorfologia CARGA HORÁRIA: 60h CRÉDITOS: 3.1.0.0 

Ementa: Natureza e objeto da Geomorfologia. Teorias e metodologias utilizadas no estudo da Geomorfologia. 
Processos endógenos e exógenos na formação do relevo. Escalas espaciais no estudo geomorfológico. Domínios 
morfoclimáticos. Tipos e evolução do relevo nas unidades estruturais e formas recentes. A Geomorfologia no 
planejamento e na gestão ambiental.   

Bibliografia básica: 
FLORENZANO, Teresa. G. (org.). Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.  

GUERRA, Antonio J. T. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1994.  

ROSS, Jurandyr L. S. Geomorfologia, ambiente e planejamento. São Paulo: Contexto, 2000. 

Bibliografia complementar: 

CASSETI, Valter. Geomorfologia. [S.l]: 2005. Disponível em: http://www.funape.org.br/geomorfologia/. Acesso em: 10 

out. 2016.  

GUERRA, Antonio José T. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1996.  

IBGE. Manual técnico de geomorfologia. Série - Manuais Técnicos em Geociências. Rio de Janeiro: IBGE, 1995, n. 5.  

JATOBÁ, Lucivânio; LINS, Raquel C. Introdução à geomorfologia. 2. ed. Recife: Bagaço, 1998.  

PENTEADO, Margarida M. Fundamento de Geomorfológia. IBGE. Rio de Janeiro,1983.  

VENTURI, Luis A. B. (org.). Praticando geografia: técnicas de campo e de laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.  
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Atividades Curriculares de Extensão (ACE) 5 
– Multiculturalismo, Diversidade Cultural. 

CARGA HORÁRIA: 30h CRÉDITOS: 0.0.0.2 

Ementa: Multiculturalismo. Diversidade Cultural. Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas 
e culturais brasileiras. 

 Bibliografia básica: 
LOEWE, Daniel. Multiculturalismo e direitos culturais. Tradução: Paulo César Nodari e Elsa Mónica Bonito Basso. Caxias 
do Sul, RS: EDUCS, 2011. 
MORAES, Elisângela Lambstein Franco de. Diversidade Cultural: 18 anos da Lei 10.639. São Carlos: Pedro & João Editores, 
2021.  
MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera Maria (org.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
CAPRINI, Aldieris Braz Amorim; BECALLI, Fernanda Zanetti (org.). Educação para as relações étnico-raciais: experiências e 
reflexões. Vitória, ES: Edifes, 2018. 
COSTA, Rodriana Dias Coelho; SANTOS, Edinei Carvalho dos; SILVA, Kleber Aparecido da (org.) Educação intercultural, 
letramentos de resistência e formação docente. Campinas, SP: Abralin, 2021. 
GUILHERME, Willian Douglas (org.). A educação como diálogo intercultural e sua relação com as políticas públicas 5. 
Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 
SILVA, G. F. da. Multiculturalismo e educação intercultural: vertentes históricas e repercussões atuais na educação. In: 
FLEURI, Reinaldo Matias (org.). Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  
TRINDADE, Azoilda L. da; SANTOS, Rafael. Multiculturalismo: mil e uma faces da escola. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Atividades Curriculares de Extensão (ACE) 6 
– Orientação Sexual. 

CARGA HORÁRIA: 30h CRÉDITOS: 0.0.0.2 

Ementa: Sexualidade – aspectos históricos, sociais, culturais, políticos e discursivos. Sexo biológico, papéis sexuais, 
identidade de gênero, orientação sexual. Relações de gênero. Diversidade sexual no cotidiano escolar. Recursos didático-
metodológicos para o trabalho de Educação Sexual na Educação Básica. Interfaces entre gênero, orientação sexual e 
igualdade étnico-racial. 
 
 

 

Bibliografia básica: 
FURLANI, Jimena. Educação Sexual na sala de aula: Relações de gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial numa 
proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
LIONÇO, Tatiana; DINIZ, Débora (org.). Homofobia e educação: um desafio ao silêncio. Brasília: Letras Livres/ Editora UnB, 
2009. 
LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe; GOELLNER, Silvana Vilodre. (org.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate 
contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil sem homofobia: programa de combate à violência e a discriminação contra GLTB e 
promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC). Gênero e Diversidade Sexual na 
Escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos. Brasília: MEC/SECAD; 2007. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: pluralidade cultural e orientação sexual. 
Brasília: MEC/SEF, v. 10, 1997. 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997. 
LOURO, Guacira Lopes. O Corpo Educado: Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Geografia Política e Geopolítica CARGA HORÁRIA: 45h CRÉDITOS: 2.1.0.0 

Ementa: Geografia política e Geopolítica: as diferentes abordagens conceituais. Geografia e geopolítica: definição, 
geoestratégia e fronteiras. As diversas concepções de poder: o político, o econômico e o militar. Conflitos 
contemporâneos: etnias, religiões, recursos naturais e tecnológicos. Os poderes hegemônicos na redefinição das políticas 
territoriais da América Latina e do Brasil. 
 
 

 

Bibliografia básica: 
CASTRO, Iná Elias de. O sistema internacional contemporâneo: globalização e organizações supranacionais. In: Geografia e 
política: território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. p. 213-275. 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica: Discursos sobre o território e o poder. 2. ed. 1. 
Reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006. 
MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Atual, 2008. 
Bibliografia complementar: 
ARBEX JR., José. A outra América: apogeu, crise e decadência dos Estados Unidos. São Paulo: Moderna, 1993. 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia política e geopolítica - discurso sobre o território e o poder. São Paulo: Edusp, 
1992. 
RIBEIRO, Wagner Costa. Relações internacionais: cenários para o século XXI. São Paulo: Scipione, 2000. 
SCARLATO, Francisco Capuano [et al.] O novo mapa do mundo: globalização e espaço latinoamericano. 3 ed. São Paulo: 
Hucitec, 1997. 
VESENTINI, José William. Nova ordem, imperialismo e geopolítica global. Campinas-SP: 
Papirus Editora, 2003. 
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) CARGA HORÁRIA: 45h CRÉDITOS: 2.1.0.0 

Ementa: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: Conceituação. História da educação dos surdos. Abordagens educacionais, 
legislação, identidades e cultura da comunidade surda. Aspectos Linguísticos da Libras e o uso da língua. Pedagogia 
surda.  

Bibliografia básica: 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: o mundo dos surdos 
em Libras. São Paulo: Vitae: Fapesp: Capes: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.  
GESSER, Audrei. Libras?: Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2009.  
QUADROS, Ronice Muller de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, P. Segredos e Silêncios na Educação dos Surdos. Editora Autentica, Minas Gerais, 712, 1998.  

FERNANDES, Eulália (org.). QUADROS, Ronice Muller de [et al.] Surdez e Bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

LIMA, M. S. C. Surdez, bilinguismo e inclusão: entre o dito, o pretendido e o feito. 2004, 261f. Tese (Doutorado em 

Lingüística Aplicada); Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas, 2004.  

SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  

SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Metodologia do Ensino de Geografia CARGA HORÁRIA: 60h CRÉDITOS: 3.1.0.0 

Ementa: O ensino-aprendizagem de Geografia na educação básica. Métodos, técnicas e instrumentos do ensino de 
Geografia. Conteúdos: como selecionar, organizar e mediar no ensino. Os recursos didáticos e o ensino de Geografia.   

Bibliografia básica: 
ALMEIDA, Rosangela D. de; PASSINI, Elza Yasuko. Espaço geográfico: ensino e representação. São Paulo: Contexto, 1989.  

CALLAI, Helena Copetti. A formação do profissional da geografia: o professor. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2013.  
CAVALCANTI, Lana de Souza. Lugares periféricos da cidade, vida cotidiana e o ensino de geografia. In:  
CAVALCANTI, Lana de Souza. A Geografia escolar e a cidade. Campinas, SP: Papirus, 2008.  
CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação dos professores e globalização. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
história, geografia. Brasília, DF, 1997. Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em: 10 jan. 
2015.  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais 
Geografia: ensino de quinta a oitava séries. Brasília, DF: MEC-SEF, 1998a. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf. Acesso em: 6 jan. 2015.  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil. Brasília, DF: MEC-SEF, 1998b. Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. 
Acesso em: 5 jan. 2015.  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Parte 
I – Bases legais. Brasília, DF: MEC-SEB, 2000a. Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Acesso em: 
10 jan. 2015.  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Parte 

IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Brasília, DF: MEC-SEB, 2000b. Disponível em: 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Acesso em: 10 jan. 2015.   
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado Obrigatório I CARGA HORÁRIA: 90h CRÉDITOS: 0.0.6.0 

Ementa: Atividades de observação destinadas a propiciar ao aluno o contato com a realidade educacional, 
especialmente nos aspectos que dizem respeito às situações que envolvem professor-aluno. Atividades de participação 
em aulas, como monitorias, ou outras ações que possibilitem ao aluno interagir e colaborar com o professor no local de 
estágio sem, contudo, assumir inteira responsabilidade pela aula. Atividades de docência, que permitam ao aluno 
ministrar aulas, ou desenvolver outra atividade relacionada ao processo ensino-aprendizagem sob orientação do 
professor orientador e do supervisor no local de estágio. Elaboração de projetos de intervenção que visem a melhoria 
do ensino execução do projeto sob orientação do professor de estágio e do supervisor da escola, redação e 
apresentação do relatório final. Atividades de investigação da realidade da escola e ou espaços onde será desenvolvido 
o estágio que visem conhecer de forma aprofundada o cotidiano da atividade educativa. Regência de aulas no 
segmento de 6º ao 9º ano do ensino fundamental.    

Bibliografia básica: 
BURIOLLA, Marta A. F. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
CASTELLAR, Sonia M. V. Educação geográfica: formação e didática. In: MORAIS, E. M. B. de; MORAES, L. B. (org.) Formação 
de professores: conteúdos e metodologias no ensino de geografia. Goiânia: NEPEG, 2010.  
PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria. S. L. Estágio e docência. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

Bibliografia complementar: 

DIAS, Rosanne E.; LOPES, Alice C. Competências na formação de professores no Brasil: o que (não) há de novo. Educação & 
sociedade, Campinas, v. 24, n. 85, p. 1155-1177, 2003.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 33. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
(Coleção Leitura).  
BRASIL. Presidência da República. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96 de 20 de dez. 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ano 134, n. 248, p. 
2783327841, dez. 1996. Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em: 10 set. 
2014.  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
história, geografia. Brasília, DF, 1997. Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em: 10 jan. 
2015.  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais 
Geografia: ensino de quinta a oitava séries. Brasília, DF: MEC-SEF, 1998. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf. Acesso em: 6 jan. 2015.  
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EMENTA DE DISCIPLINA – 2023.2 

CURSO 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
MUNICÍPIO DE 
REALIZAÇÃO 

BLOCO: COORDENADOR (A): 

Geografia 2ª LICENCIATURA Batalha III Bartira Araújo da Silva Viana 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I CARGA HORÁRIA: 45h CRÉDITOS: 2.1.0.0 

Ementa: Conhecimento científico geográfico. Teorias e métodos geográficos. Linhas de pesquisa no campo da pesquisa 

geográfica. Iniciação científica: projeto de pesquisa, relatório, monografia, etc. Uso de técnicas e de instrumentos.   

Bibliografia básica: 
FERRAREZI JUNIOR, Celso. Guia do trabalho científico: do projeto à redação final - monografia, dissertação e tese. São 

Paulo: Contexto, 2011.  

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e 

técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

MICHEL, Maria H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia complementar: 

ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

CASTRO, Iná E. de; GOMES, Paulo C. da C.; CORRÊA, Roberto L. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1995.  

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.  

SANTOS, Antonio R. dos. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 

1999.  

VELOSO, Waldir de P. Como redigir trabalhos científicos: monografias, dissertações, teses e TCC. São Paulo: IOB Thomson, 

2005.   

 

 

 


