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 EMENTA 

 Abordagem  teórico-histórica  da  produção  do  racismo  no  Brasil;  Análise  das  influências  das  teorias 
 racialistas  nas  polí�cas  educacionais  brasileiras;  Mito  da  democracia  racial  no  Brasil;  Os  conceitos 
 de  raça,  racismo,  racismo  ins�tucional,  preconceito,  discriminação,  etnia,  es�gma,  esterió�po, 
 assimilação,  processos  de  branquitude  e  branqueamento  na  sociedade  brasileira;  os  discursos 
 curriculares  e  a  História  Africana  e  Afrobrasileira;  Racismo  no  livro  didá�co;  A  construção  social  da 
 cor;  esté�ca  e  os  processos  de  afirmação  das  iden�dades  etnicorraciais;  Movimento  negro 
 brasileiro  e  a  implementação  de  polí�cas  públicas  para  a  população  negra,  a  Lei  no  10.639/03,  a 
 Lei  no  11.645/2008,  as  Diretrizes  Curriculares  para  a  Educação  das  Relações  Raciais;  Literatura 
 afrobrasileira,  co�diano  escolar  e  a  construção  de  prá�cas  pedagógicas  para  o  combate  ao 
 racismo. 

 OBJETIVO (S)  DO COMPONENTE 

 Propiciar aos licenciandos e licenciandas: 
 ●  Reflexões  sobre  as  condições  de  produção  das  teorias  racialistas  no  Brasil  e  as  implicações  na 

 legislação educacional; 
 ●  Reelaboração  sobre  os  conceitos  de  raça,  racismo,  racismo  ins�tucional,  preconceito, 

 discriminação,  etnia,  es�gma,  esterió�po,  assimilação,  processos  de  branquitude  e 
 branqueamento na sociedade brasileira; 



 ●  Iden�ficação  do  significado  polí�co-pedagógico  dos  movimentos  sociais  negros  e  a 
 implementação de polí�cas públicas para a população negra; 

 ●  Análise  da  Lei  no10.639/03,  a  Lei  no  11.645/2008  e  as  Diretrizes  Curriculares  para  a  educação 
 das relações etnicorraciais; 

 ●  Iden�ficação  dos  discursos  curriculares  e  o  tratamento  referente  à  História  Africana, 
 Afrobrasileira e Indígena na sociedade brasileira; 

 ●  Iden�ficação do racismo presente nos livros  didá�cos; 
 ●  Reflexão sobre o co�diano escolar e as manifestações  racistas nas prá�cas pedagógicas; 
 ●  Análise  e  produção  de  sequências  e  projetos  didá�cos  para  o  trabalho  pedagógico  de  combate 

 ao racismo na escola. 

 METODOLOGIA 

 ●  Pesquisa e exposição dialogada; 
 ●  Análise das situações-problema; 
 ●  Leitura e discussão de textos; 
 ●  Análise e projeção de vídeos, documentários  e filmes; 
 ●  Análise de livros didá�cos e literatura  africana e afro-brasileira; 
 ●  Reflexão  sobre  estudos  e  pesquisas  desenvolvidas  sobre  a  educação  e  as  relações 

 etnicorraciais; 
 ●  Produção de projetos de intervenção. 

 AVALIAÇÃO 

 ●  Prova escrita individual; 
 ●  Seminários; 
 ●  Produção de sequências didá�cas e de projetos  didá�cos. 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1. Condições de produção do racismo no Brasil e análise das teorias racialistas; 
 2. Influência das teorias racialistas nas polí�cas educacionais brasileiras; 
 3. Conceitos de raça, racismo, preconceito, disciminação, etnia, es�gma, esterió�po, assimilação, 
 branquitude e branqueamento no Brasil; 
 4. O significado polí�co-pedagógico dos movimentos sociais negros e a implementação de polí�cas 
 públicas para a população negra; 
 5. Legislação para a educação das relações etnicorraciais: Lei no 10.639/03, Lei no 11.645/2008, 
 Diretrizes Curriculares para a Educação das relações etnicorraciais; 
 6. Discursos Curriculares e a Educação das relações etnicorraciais; 
 7. Literatura africana e afrobrasileira; 
 8. Estudos e pesquisas sobre educação e relações etnicorraciais; 
 9. Co�diano escolar e racismo; 
 10. Projetos didá�cos para o desenvolvimento das relações etnicorraciais no ambiente escolar. 
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