
 Educação Brasileira – 60 horas; 04 créditos. 

Ementa: As matrizes teóricas que influenciaram e influenciam o pensamento 

educacional brasileiro, expresso, principalmente, em políticas educacionais e 

práticas educativas, bem como as diferentes conformações constituídas sob estas 

influências. 
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