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EMENTA:

Perspectiva histórica da educação de jovens e adultos no Brasil. Educação de jovens e adultos e
construção da cidadania. O ler e o escrever como bens sociais. Os mecanismos de exclusão da
escola e a produção da EJA. Cultura popular e seu papel na EJA. O compromisso da escola e da
Universidade  com a  EJA.  Relações  da  EJA com diversos  conceitos  de  desenvolvimento.  As
funções da EJA. Materiais didáticos da EJA. EJA e movimentos sociais.

PROGRAMA:

1. História da educação de jovens e adultos no Brasil 

2. Educação e cidadania. 

3. A natureza simbólica da linguagem. 

4. O universo do adulto iletrado: seus valores, suas crenças, seus sentimentos, suas concepções
sobre  o  mundo,  suas  representações  sociais,  sua  experiência  no  mundo  do  trabalho,  sua
cultura. 

5. As hipóteses dos alunos ao processo de aprender e sobre conhecimento, O texto (oral e escrito)
enquanto unidade de significação. 

6. Mecanismos de exclusão e reprodução social e a escola. 

7.  Educação  de  adultos  e  desenvolvimento  no  contemporaneidade  (contexto  nacional  e
internacional) 

7.1. As funções da EJA: reparadora, equalizadora e qualificadora 

7.2. Materiais didáticos da EJA. 

8. A lógica da inclusão e as práticas emancipadoras de alfabetização de jovens e adultos através 
dos movimentos sociais.
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