
 
 
 

GT Eixo Trabalhos Aprovados 

1 

A. Educação 
Especial/Educação 

Inclusiva/Escolarização 

02. A ESCOLARIZAÇÃO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: OS 
CADERNOS ESCOLARES COMO RECURSOS DIDÁTICOS DE ANÁLISE 
05. APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECUAL 
POSSIBILIDADES X REALIDADE 
12. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
21. EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESAFIOS 
NA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO REGULAR 
23. A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR: UM 
ESTUDO DE CASO NA ESCOLA RAIMUNDO CANDIDO DE ARAÚJO 
46. SEXUALIDADE E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
58. A EMOÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM: ABERTURAS À PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 
60. BREVE REFLEXÃO SOBRE A TRAJETÓRIA EDUCACIONAL DOS DEFICIENTES 
VISUAIS: DOS DESAFIOS A SUPERAÇÃO 
66. O PAPEL DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE (RE)INSERÇÃO DA CRIANÇA 
HOSPITALIZADA NO CONTEXO ESCOLAR 
87. (DES)LOCAMENTOS DE UMA PROPOSTA DE ESCOLARIZAÇÃO: PRÁTICAS 
SOCIAIS E CULTURAIS DO PROJETO TRAJE  
96. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O TRABALHO DIDÁTICO NO INTERIOR DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: REVISÃO DA LITERATURA 
108. ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES: DEFININDO RECURSOS DIDÁTICOS E 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
179. A FORMAÇÃO PARA O PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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B. Educação, Formação e 
Trabalho Docente 

06. AGORA, ENSINO DE ARTES X ESTUDOS DE CULTURA: PARA ALÉM DOS MUROS 
DA ESCOLA 
20. EDUCAÇÃO E ARTE NUMA ABORDAGEM HISTÓRICA E ONTOLÓGICA 
MARXIANA 
35. AS TECNOLOGIAS MÓVEIS NA ESCOLA: NOVOS DESAFIOS PARA O TRABALHO 
DOCENTE 
43. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: A PARTIR DAS 
NARRATIVAS DE PROFESSORES NO TERRITÓRIO RURAL EM CAMPO 
GRANDE/MATO GROSSO DO SUL  
54. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CONDIÇÕES DE TRABALHO E DESAFIOS AO 
ENSINO EM CINCO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE MS. 
62. PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC): ANÁLISE 
CRÍTICA DO ACERVO LITERÁRIO DO PROGRAMA 
70. TRABALHO E EDUCAÇÃO ESCOLAR NA PRISÃO: OS SIGNIFICADOS E SENTIDOS 
DOS PROFESSORES E AGENTES PENITENCIÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL DE 
MATO GROSSO DO SUL 
78. O PROTAGONISMO DOCENTE NA ELABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DO 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MUNICIPAL NA REGIÃO DA GRANDE DOURADOS- MS  
98. SÍNDROME DE DOWN: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ÂMBITO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
126. EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INCIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: UM DIÁLOGO COM EMILIA FERREIRO E ANA TEBEROSKY 
139. INTER/MULTICULTURALISMO NA FORMAÇÃO INICIAL: SIM, NÃO? 
164. O ENSINO DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA NO CURSO SUPERIOR DE 
PEDAGOGIA EM COSTA RICA/MS: DESAFIOS NA PRÁTICA DOCENTE 
172. O TRABALHO DOCENTE: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 
182. POSSIBILIDADES DE ENSINO DE CONCEITOS DE FÍSICA POR MEIO DE UMA 
FERRAMENTA CULTURAL: A DANÇA 

C. Sujeito e Trabalho 170. A ESCOLA, UM ESPAÇO DE NEGOCIAÇÕES DE IDENTIDADES HOMOSSEXUAIS  
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A. Educação, Formação e 
Trabalho Docente 

32. O USO DA IMAGÉTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: FUNDAMENTAÇÕES 
TEÓRICAS E BREVE RELATO 

 

 

B. Ensino e Aprendizagem de 
Ciências e Matemática na 

Educação Básica ou Ensino 
Superior 

94. O BOLICHE COMO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
107. INTERATIVIDADE DA LOUSA DIGITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM A 
UTILIZAÇÃO DOS JOGOS ONLINE 
118. PROJETOS DESENVOLVIDOS COM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS NA ESCOLA ESTADUAL 11 DE OUTUBRO 
122. DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS NO EGITO ANTIGO E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO ATUAL DA ASTRONOMIA E 
MATEMÁTICA 
137. SABERES INDÍDENAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: APRENDENDO COM OS 
TERENA EM MATO GROSSO DO SUL 

 

 

C. Formação de Professores de 
Ciências e Matemática 

33. SEXUALIDADE E DIVERSIDADE SEXUAL NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO MATO GROSSO DO SUL 
99. A FORMAÇÃO DOCENTE EM/PARA DIFERENTES CONTEXTOS E SUAS 
PROBLEMÁTICAS 
134. POTENCIALIDADES DA PRODUÇÃO EM VÍDEO EM UM ESPAÇO FORMATIVO 
DENOMINADO GRUPO DE TRABALHO 
169. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: PIRACEMA NO PROCESSO 
HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DE PESCA DO PANTANAL SUL MATO-GROSSENSE 

D. Tecnologias Digitais, Escola, 
Currículo e Formação de 

Professores 

30. EDUCAR PELA PESQUISA: A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MIDIÁTICOS EM 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
125. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA INSERÇÃO DE TDIC NA ESCOLA 
BÁSICA: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO 
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A. Estado e Políticas 

Públicas de 
Educação 

01. DIVULGAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO AMBIENTE ESCOLAR: A META 19 DO PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 EM PAUTA 
27. DISCURSO POLITICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAMPO GRANDE/MS: DE ONDE VEM ESSA 
VOZ? 
63. (DES)CAMINHOS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL (1990-
2017) 
65. A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
68. SIMILITUDES ENTRE BOLONHA E REUNI NO CASO DA UFMS: UMA ANÁLISE SOBRE A LEITURA 
INSTITUCIONAL DA POLÍTICA 
75. ESTADO FEDERATIVO, POLÌTICAS EDUCACIONAIS E REGIME DE COLABORAÇÃO 
76. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
GRANDE DOURADOS 
79. POLÍTICA E EDUCAÇÃO: CONSTRUÇÕES IDEOLÓGICAS 
83. TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL POVOS DO PANTANAL EM MATO GROSSO DO SUL E A 
FORMAÇÃO DE DOCENTES INDÍGENAS: PROPOSTA, AVANÇOS E DESAFIOS 
91. A PRÉ-ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MS: ESTUDO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL 59/2009 
132. CURRÍCULO: REFLEXÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
135. PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ONLINE PRODUZIDOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PELAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL: PONTOS DE CONFLUÊNCIA 
136. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA: UM ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA 
ESCOLA PNBE  
138. MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO CONE-SUL: 
ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  
141. PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A META 4: IMPLANTAR E SUPLEMENTAR OS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 
146. OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A CONCEPÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 
DEMOCRÁTICA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA 
147. ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
MATO GROSSO DO SUL 
148. EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A INFLUÊNCIA DA UBSF EM UM AMBIENTE ESCOLAR 
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A. Estado e 
Políticas Públicas 

de Educação 

151. ANÁLISE DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS DE SÃO GRABRIEL DO OESTE E AMAMBAI/MS 
156. O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES E A EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À GESTÃO DEMOCRÁTICA 
162. A AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO 
163. RECONHECIMENTO DE TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ESTRANGEIROS: O JUDICIÁRIO BRASILEIRO EM 
AÇÃO 

B. Políticas de 
Gestão e 

Financiamento da 
Educação Básica 

 

07. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: 
LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO (2010-2016) 
08. ANÁLISE DOS CADERNOS DE FORMAÇÃO DO PRÓ-LETRAMENTO E PNAIC: COMO O PLANEJAMENTO 
PROPOSTO ORGANIZA O TRABALHO DIDÁTICO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR? 
22. GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA DO CAMPO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA 
36. O GESTOR DA ESCOLA PÚBLICA E SUA ATUAÇÃO POLÍTICA UM ESTUDO INICIAL 
48. SALTIMBANCOS, SERELEPES, BRINCADEIRAS E PEÕES, APRENDENDO A APRENDER NO CONVÍVIO COM 
O OUTRO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OS COTIDIANOS VIVIDOS NA ESCOLA DOS SABERES DO 
PANTANAL  
50. MUDANÇAS LEGAIS NA CARREIRA DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
RONDÔNIA [2006 A 2016] 
52. PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO DO SUL: 
APROXIMAÇÕES INICIAIS 
53. GESTÃO DEMOCRÁTICA NO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL 2014-2024 E NO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE 2015-2025: APROXIMAÇÕES SOBRE A META 19 
57. O ‘PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)’ NO CONTEXTO DAS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS (2013-2016): IMPLEMENTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 
MATO GROSSO DO SUL (2013- 2016) 
59. A GESTÃO DO PROCESSO ALFABETIZADOR DA CRIANÇA: ALGUNS APONTAMENTOS EM TEMPOS DE 
PLANOS, FUNDOS E PACTOS 
81. A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES DE PROJETOS DE EXTENSÃO EM DANÇA DE SALÃO 
95. A RELAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E FEDERALISMO DE 
COOPERAÇÃO 
109. A FORMULAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOURADOS: CONTEXTOS E EMBATES 
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C. História da 
organização do 

trabalho didático 

49. ERASMO DE ROTERDAM E A CIVILIDADE PUERIL: TENSÕES ENTRE ATRIBUIÇÕES E A PRÁXIS DO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO NAS IMPLICAÇÕES DO CONHECIMENTO E A ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO DIDÁTICO. 
167. O USO DE JOGOS DIDÁTICOS COMO FACILITADORES DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS (EJA) 
180. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO E O GRUPO HISTEDBR – GT/MS 

D. História das 
Políticas Educacionais 

04. A EDUCAÇÃO INFANTIL PÓS ANOS 1970 E A INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL: UMA ANÁLISE 
DO CENÁRIO PRÉ-ESCOLAR 
72. PARADIGMAS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
84. INSTRUÇÃO PÚBLICA NA ERA VARGAS (1930-1945) 
117. O CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A IMPLEMENTAÇÃO DO PNAIC COMO 
FOMENTADOR DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
131. O PROCESSO DE EXPANSÃO DAS ESCOLAS NO TERRITÓRIO FEDERAL DE PONTA PORÃ/BR (1943) E 
NO DEPARTAMENTO DE AMAMBAY/PY (1945), FRONTEIRA DO BRASIL COM O PARAGUAI 
154. HISTORIOGRAFIA DA ESCOLA PÚBLICA NO BRASIL: DELINEAMENTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS  
181. AS ESCOLAS DE ENSINO PRIMÁRIO NO BRASIL: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA MATERIALISTA 
HISTÓRICA DIALÉTICA 
190. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES COM 
VULNERABILIDADE SOCIAL NA UFMS 
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E. Formação de professores_ 
aspectos históricos e políticas 

educacionais 

09. SABERES PARTILHADOS: PROFESSORES INICIANTES E APOSENTADOS EM BUSCA DA 
CONSTITUIÇÃO DOCENTE 
18. A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO PRESENTE NA VOZ DAS PROFESSORAS DE UMA 
ESCOLA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS 
29. PROGRAMA ESCOLAS INTERCULTURAIS DE FRONTEIRA (PEIF): O DESAFIO DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA PARA PROFESSORES 
44. POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS 
45. INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
DA UEMS – DOURADOS 
67. IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E O DIREITO À 
EDUCAÇÃO PRESENTES NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DE PONTA PORÃ/MS 
77. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
101. FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE LIBRAS: PROFESSOR OU INSTRUTOR QUAL A SEMELHANÇA 
106. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSOR DO 
PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO – 
PROCAMPO 
114. O PIBID E A MOVIMENTAÇÃO DO HABITUS E DO CAPITAL CULTURAL DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES INICIANTES 
115. PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS NO MS/2000-2016 
121.  A PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA: TENSÕES E PROPOSTAS. 
133. A PSICOPEDAGOGIA ENQUANTO RECURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES: O ESTADO DO CONHECIMENTO DESSA ESPECIALIZAÇÃO NO MATO GROSSO DO 
SUL 
140. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO 
GRANDE: REFLEXÕES DIALÓGICAS SOBRE O SABER E O FAZER  
161. A (IN)VISIBILIDADE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: A 
VISÃO DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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E. Formação de professores_ 
aspectos históricos e 

políticas educacionais 

168. A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NO BACHARELADO E LICENCIATURA EM 
ENFERMAGEM 
175.  FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE (2005- 2012) 
186. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS 
187. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SECUNDÁRIO: OS CURSOS DA CADES NO SUL DE 
MATO GROSSO UNO 
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A. História do Ensino 
Secundário 

03. AS CIDADES E SUAS ESCOLAS: AS REPRESENTAÇÕES SOBRE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SECUNDÁRIO EM PRODUÇÕES ACADEMICAS 
71. CULTURA ESCOLAR CATÓLICA DO ENSINO SECUNDÁRIO E FORMAÇÃO DE AGENTES 
INTELECTUAIS NO SUL DE MATO GROSSO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
80. SELETIVIDADE NO ENSINO SECUNDÁRIO: A ESCOLA COMO CAMPO REPRODUTOR DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS NO SUL DE MATO GROSSO (1920-1960) 

B. Cultura Escolar e Cultura 
Material Escolar 

129. USO DO KIT ESCOLAR COMO EFETIVIDADE NA PRÁTICA AMBIENTAL DESENVOLVIDA COM 
OS ALUNOS DA ESCOLA DÓRIS MENDES TRINDADE – AQUIDAUANA/MS 
176. O ENSINO DA DANÇA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONFIGURAÇÕES DA REDE 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS 

C. Currículo (História, 
documentos e práticas) 

123. CONTRIBUIÇÕES DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS RELAÇÕES 
DE GÊNERO NO CURRÍCULO ESCOLAR 
124. O PAPEL SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE (FINAIS DO 
SÉCULO XX E INÍCIO DO XXI) 

157. “AMOR PELA ARTE”: UMA APROXIMAÇÃO AO ESTUDO DO CURRÍCULO EM ARTE 
158. FORMATO DAS DISCUSSÕES SOBRE A AVALIAÇÃO NA COLEÇÃO INDAGAÇÕES 
CURRICULARES (2007) 
166. A INCLUSÃO DO ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO CURRÍCULO ESCOLAR 

D. Família e Escola. 

24. TRAJETÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES, EX-BENEFICIÁRIOS DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
26. UMA ANÁLISE SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESTUDOS EM UMA ESCOLA DE 
PRESTIGIO EM CAMPO GRANDE-MS – UMA ESTRATÉGIA DAS FAMÍLIAS 
47. CONSTRUINDO GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EMEF JOSÉ GASPAR RUAS EM FERNANDÓPOLIS-
SP: FORTALECENDO OS VÍNCULOS ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE. 
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4 E. Memória, memorialistas, 
biografias e educação 

13. GINÁSIO OSVALDO CRUZ DE DOURADOS – SUL DE MATO GROSSO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 
14. CONTRIBUIÇÕES DE PIERRE BOURDIEU PARA COMPREENDER A NOÇÃO DE CAMPO 
RELIGIOSO 
15. FAMÍLIAS E ESCOLHAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO: UM OLHAR BOURDIEUSIANO SOBRE 
ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES 
16. USO DE FONTES MEMORIALÍSTICAS NA COMPOSIÇÃO DA BIOGRAFIA CIENTÍFICA DE OLIVA 

ENCISO 
17. ESTRATÉGIAS FAMILIARES E O COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE: EM QUESTÃO O 
SUCESSO ESCOLAR 
19. PROFESSOR LUIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA: NOTAS BIOGRÁFICAS DE SUA ATUAÇÃO NO 
CAMPO EDUCACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS  
25. HABITUS PROFESSORAL E CAPITAL CULTURAL NA NARRATIVA DE PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - EGRESSO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA (Pibid) 
120. CAPITAIS SOCIAL E SIMBÓLICO NA TRAJETÓRIA DE OLIVA ENCISO – PRECURSORA DO 
ENSINO SECUNDÁRIO NO SUL DE MATO GROSSO 
178. ALTERIDADE E HABITUS PROFESSORAL PRESENTE NA MEMÓRIA DE PROFESSORES 
APOSENTADOS 
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A. Educação Infantil, prática 
docente e ludicidade 

37. A MÚSICA NO TRABALHO PEDAGÓGICO COM CRIANÇAS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
E LETRAMENTO 
38. LETRAS, JOGOS E BRINCADEIRAS PRA QUE TE QUERO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E 
SABERES INFANTIS - A ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DA EXPRESSÃO LÚDICA 
97. “TÁ NA HORA DE BRINCAR” 
144. EDUCAÇÃO DA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA: SABERES E FAZERES SOB O OLHAR DA(O)S 
PROFISSIONAIS QUE NELA ATUAM 
159. A PRESENÇA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
165. VISÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS ENUNCIADOS DA ANPED DE 2015 
184. CULTURA E IMPREGNAÇÃO SOCIAL COM A CRIANÇA  

B. Interdisciplinaridade na 
ação docente 31. PESQUISA E AUTORIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

C. Educação Especial na 
perspectiva da Inclusão 

82. OS JOGOS COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES COM INDICADORES DE ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
89. REFLEXÕES SOBRE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
90. EDUCAÇÃO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
130. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A ESCOLARIZAÇÃO DO ESTUDANTE COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
145. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO REGULAR REALMENTE INCLUEM? 
173. EDUCAÇÃO ESPECIAL E ALGUMAS INTERPRETAÇÕES NA PROPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
185. ANÁLISE DE ARTIGOS SOBRE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS 
5 ANOS 
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D. Políticas Educacionais e 
Formação, em Educação e 

Psicologia 

10. O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA DOCENTE NA ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL 
55. PRÁTICAS DO PSICÓLOGO ESCOLAR DENTRO DE UM PROJETO DE CORREÇÃO DE FLUXO 
69. (DES)CAMINHOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONCEPÇÕES, PERCURSOS E 
PALAVRAS DOCENTES 
74. O ENSINO DE FILOSOFIA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO DE SI 
85. O ESTÁGIO DE DOCÊNCIA COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA 
104. O CUIDADO DE SI E O PROCESSO DE TORNAR-SE PROFESSOR(A) 

E. Múltiplas linguagens da 
arte: dança e música 

34. ENSINO DE ARTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS (2006-
2016) 
192. A DANÇA NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL –ATIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARES EM TEMA 

F. Identidade, Aprendizagem e 
constituição do sujeito em 

espaços educativos/formação 

11. AS INTERAÇÕES ESTABELECIDAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CAPITAL CULTURAL DOS 
PROFESSORES INICIANTES 
39. OS SABERES PARA A PRÁTICA NA EJA DO CAMPO: SENTIDOS E COMPREENSÕES DE 
PROFESSORES 
42. A DOCÊNCIA NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO: ALGUMAS IDENTIFICAÇÕES  
64. HISTÓRIA E SOCIEDADE: UMA DISCUSSÃO POLÍTICA SOBRE A MULHER E A LOUCURA 
189. O PAPEL DA EJA NA REINCLUSÃO DAS MULHERES TRANSEXUAIS E TRAVESTIS NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

G. Estudos acerca da violência 
escolar: formas de 

enfrentamento no âmbito da 
Psicologia e da Educação 

93. ENFRENTAMENTO A LGBTFOBIA NO MATO GROSSO DO SUL: A SITUAÇÃO DE JOVENS LGBT 
NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE, MS 

 


