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                      Educação e o olhar da psicopedagogia   

Ementa:  O lugar da aprendizagem e o lugar do ser cognoscente. Novas formas de se vincular à 
aprendizagem, novas formas de se avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Breve histórico da 

Psicopedagogia; o ser cognoscente; o lugar da aprendizagem e da ensinagem; os processos de 
construção, autonomia e autoria de pensamento; ludicidade e aprendizagem; questões atuais em 

Psicopedagogia e identificação de principais problemas próprios à Aprendizagem; disfuncionalidades e 
distúrbios na aprendizagem; principais contribuições para a Psicopedagogia provenientes de áreas de 
estudo da cognição, socialização, ética e afetividade; formas de inclusão dos sujeitos da aprendizagem 

no processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. 
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