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Disciplina: Filosofia da Educação 

 

Ementa: Filosofia e Filosofia da Educação. Pressupostos filosóficos que fundamentam as 

concepções de educação. O homem e suas relações com o mundo. A articulação das reflexões 

filosóficas com os avanços científicos nas áreas que são objeto de estudo do curso. A 

explicitação dos pressupostos dos atos de educar, ensinar e apreender em relação às situações 

de transformação cultural da sociedade. A Práxis educativa contemporânea. 
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