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EMENTA DO CURSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOPEDAGOGIA 

  

Carga Horária: 180 horas 

Conteúdo: 

Módulo I: A Educação a Distância 

1. História da Educação a Distância no Brasil  
2. Concepção de EaD 
3. Leis que regem a Educação a Distância  
4. Como utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA 

 

Módulo II: Sociedade Contemporânea e Educação 

1. A sociedade contemporânea 
2. A Transição da Era Feudal para a Era Capitalista 
3. A Função Social da Escola 
4. O que é Cultura  
5. O que é Educação 
6. Educação no Espaço Escolar  
7. A Educação como agente transformador 
8. O que é o Currículo 
9. O que é o Projeto Político Pedagógico – O PPP  
10. Educação e Sustentabilidade 
11. Educação Ambiental 

 

Módulo III: Desenvolvimento, Produção e Consumo 

1. A Globalização 
2. Consumo 
3. Impacto Ambiental 
4. Aquecimento Global 
5. Recusar, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar 
6. Consumo Consciente 

 

 

Módulo IV: Educação Ambiental e Ecopedagogia 

1. Educação Ambiental 
2. Educação Ambiental Conservadora 
3. A Educação Ambiental Pragmática 
4. A Educação Ambiental Crítica 
5. Ecopedagogia 
6. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade 
7. A Carta da Terra 
8. A Ecopedagogia e Carta da Terra 

 

 

Módulo V: Leis, Parâmetros e Referenciais da Educação 
Ambiental 

1. A Constituição Federal de 1988 

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 
3. O Plano Nacional de Educação – PNE - Lei 13.005 / 

2014 
4. LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. 
5. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
6. Programa Nacional de Educação Ambiental 

 

Módulo VI: A Intervenção Pedagógica por Meio da Educação 
Ambiental  

1. Gardner e as Inteligências Múltiplas 
2. As Inteligências Múltiplas e a Educação Ambiental 
3. As Implicações da Teoria de Gardner para a Educação 
4. As múltiplas inteligências e a Educação Ambiental – 

formação de cidadãos mais conscientes 
5. A Metodologia de Projetos 
6. A Metodologia de Projetos na Educação Ambiental 
7. Recursos Pedagógicos para a Intervenção Pedagógica 

em EA 

 

Objetivo Geral: O objetivo do curso Educação Ambiental e 
Ecopedagogia é trazer à tona as reflexões acerca da urgência de 
repensar a educação como um todo. Tendo a consciência 
ambiental como uma compreensão ampla de quebra de 
paradigmas e ruptura com a educação tradicional, a educação 
ambiental vem ao encontro de uma perspectiva transformadora 
que de mãos dadas à Paulo Freire, Moacir Gadotti e muitos 
outros, espera que a educação do novo Milênio seja pautada em 
outros critérios éticos. O curso traz reflexões acerca da função 
social da escola, dos impactos ambientais produzidos pela 
humanidade e vê na educação ambiental uma possibilidade, uma 
saída para educação e para a vida do e no planeta terra. 

Objetivos Específicos: Ao final do curso você deverá 
compreender: 

✓ As implicações, leis e fundamentos da Ead; 
✓ A utilização da ferramenta de nosso AVA - Moodle; 
✓ Ter clareza dos conceitos de educação, cultura, escola 

e função social da escola; 
✓ Compreender a relevância do Currículo e do PPP 

como ferramentas políticas do trabalho pedagógico; 
✓ Compreender os impactos ambientais produzidos 

pelo homem em sua passagem pelo planeta; 
✓ Compreender a urgência da necessidade de 

transformar a forma como nos relacionamos com a 
Terra para a sobrevivência do planeta e da 
humanidade; 

✓ Compreender as disparidades existentes entre as três 
macrotendências da educação ambiental; 

✓ Compreender os conceitos de inter e 
transdisciplinaridade; 

✓ Compreender o significado da carta da terra; 
✓ Compreender as contribuições de Paulo Freire para a 

Educação Ambiental. 
✓ Compreender as leis, referenciais e parâmetros que 

subsidiam a prática na Educação Ambiental; 



EaD Espaço Educacional                                       
Rua Vander Rodrigues de Lima, 18 – 402 /Belo Horizonte - MG 
CNPJ: 18.205.790/0001-07  
 

Página 2 de 3 
 

✓ Compreender o conceito de inteligências múltiplas e 
suas múltiplas possibilidades e 

✓ Compreender a relevância da metodologia de 
projetos para a prática na Educação Ambiental. 

 

Metodologia: O curso vale-se de diferentes recursos 
tecnológicos, com o intuito de possibilitar uma maior interação 
de seus participantes com as discussões atuais em Educação. 
Através da educação a distância, mediada pela internet como 
fonte de interação e comunicação e do computador como 
recurso tecnológico, buscamos oportunizar uma melhor 
interação entre teoria e prática. Nossos cursos estimulam a 
interatividade e a interação entre os participantes, rompendo 
barreiras geográficas de tempo e espaço, permitindo que a 
informação seja transmitida com qualidade e excelência. 

 

Público-alvo: O curso destina-se a professores, gestores 
educacionais, professores bibliotecários, coordenadores 
pedagógicos e pesquisadores da área da educação que desejam 
construir algumas reflexões acerca da educação ambiental e da 
ecopedagogia de maneira simples e objetiva. 
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