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EMENTA
Princípios e conceitos antropológicos o campo e a abordagem antropológicos. Conceito antropológico de 
cultura. A relação homem, natureza, cultura. Interfaces entre educação, cultura, sociedade e escola. A 
antropologia como ferramenta auxiliar no trabalho do educador. Diversidade cultural. Identidade cultural. 
Prática etnográfica

COMPETÊNCIA(S) HABILIDADES
- Ser capaz de refletir sobre os embates e conflitos 
éticos e sociais. 
- Analisar e discutir as especificidades e as contribui-
ções da Antropologia, bem como sua relação com 
outras áreas do saber. 
- Contribuir para elucidar o processo e ato de educar 
pela interpretação antropológica dos fenômenos soci-
ais na conjuntura brasileira. 
-
desenvolvimento da criticidade sobre os modelos de 
educação da sociedade. 

- Correlacionar Sociedade e Educação nas sociedades 
primitivas a partir de perspectivas antropológicas clás-
sicas. 
- Conhecer os princípios teórico-metodológicos na 
produção de conhecimentos sobre os fenômenos só-
cio-culturais. 
- Apreender os conceitos tais quais: identidade cultu-
ral, representação social, cultura e elementos da iden-
tidade cultural brasileira. 
- Reconhecer a intervenção do professor nas práticas 
educativas relativas a multi e interculturalidade. 

CONTEÚDOS

Conteúdo

1. Antropologia: princípios e conceitos

A Relação da Antropologia com outras Ciências.

Contexto Histórico da Formação da Antropologia

A relação entre o humano, a natureza e a Cultura.

2. Antropologia: noções e conceitos fundamentais

Diferença e alteridade.

Etnocentrismo e Relativismo Cultural.

Identidades e identificações culturais.

3. Abordagens antropológicas e práticas 
pedagógicas

Aspectos antropológicos dos Movimentos sociais com 
a educação.

Multi e Interculturalidade: as diferenças de classe, 
raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião e 
geração.

Etnografias e experiências no campo da educação 
diferenciada.
Estudos etnográficos e etnografia escolar.

As sociedades indígenas e educação diferenciada.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS
Aulas expositivas e dialogadas.
Como recursos didáticos, serão utilizados vídeos, slides, artigos científicos, entre outros.



PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS
A avaliação será contínua ao longo de toda a disciplina. Além das atividades, também será 

considerado o compromisso com as discussões nas aulas. 

Será aprovado quem obtiver média final igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 75% 
da carga horária da disciplina. 

A média final será calculada como uma média de três notas (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3) / 3.

Nota 1: Trabalho a ser entregue em 11/05. O tema do trabalho será informado até 27/04. Valor: 10 
pontos.

Nota 2: Resenha a ser entregue em 01/06.

Nota 3: Fichamento a ser entregue em 13/07.
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