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Ministério da Educação
Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPI N° 434, DE 16 DE MARÇO DE 2023

Aprova criação do "Curso de Especialização em

Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino

Fundamental", do Centro de Educação Aberta e a

Distância - CEAD/UFPI.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o Processo eletrônico N° 23111.061987/2022-46;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a criação do Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais

do Ensino Fundamental, a ser ofertado pelo Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD/UFPI,

conforme Projeto Pedagógico do Curso anexo e processo acima mencionado.

Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor no dia 3 de abril de 2023, conforme disposto nos

incisos I e II do art. 4°, do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República.
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1 IDENTIFICAÇÃO

1

1.1 Curso

Denominação do curso: Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do

Ensino Fundamental

Área/subárea de conhecimento: Educação/Ensino de Matemática

Unidade de ensino: Centro de Educação Aberta e a Distância/UFPI

Modalidade de ensino: EAD

Titulação a ser conferida: Especialista em Ensino de Matemática

1.2 Coordenação

Nome: Paulo Alexandre Araújo Sousa

CPF: 822.441.893-68

SIAPE: 1466111 (
Unidade de lotação: Departamento de Matemática/CCN

Titulação: Doutor

E-mail: paulosousa@ufji.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/95 L 7033561464484

1.3 Coordenação adjunta

Nome: Rondinelle Marcolino Batista

CPF: 004.515.653-04

SIAPE: 2058382

Unidade de lotação: Departamento de Matemática/CCN

Titulação: Doutor

E-mail: rmarco1inoufji.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/89 15058153495692
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2 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está estruturada de acordo com as

competências que os alunos devem desenvolver em cada etapa da Educação Básica (Infantil,

Ensino Fundamental e Ensino Médio). O desenvolvimento de uma competência não se dá em

apenas uma atividade ou uma aula, ele é um processo de construção e aquisição gradual das

habilidades. Para isso as aulas devem ser desafiantes, com problematização constante e com

bons problemas, selecionados para instigar o estudante e motivá-lo para a buscar a resolução.

No Ensino Fundamental a BNCC defende a suma importância do letramento

matemático, ou seja, que o aluno seja capaz de raciocinar, representar, comunicar e

argumentar conceitos matemáticos na resolução de problemas, que envolvam situações

aplicadas ao mundo real, principalmente os problemas que estão relacionados ao seu

cotidiano, a fim de que haja interesse pelo conteúdo que está sendo trabalhado. Nessa

perspectiva, um dos desafios vivenciados pelos professores de Matemática está em tomar-se

um criador do espaço de aprendizagem, provocando o estudante, fazendo-o pensar,

estimulando-o a fazer conexões entre os conhecimentos que já possui, construindo soluções

de diferentes problemas. Para isto, é necessário utilizar metodologias mais ativas e

contextualizadas, que utilizem diferente recursos didáticos, inclusive os digitais, para que

alunos com diferentes características e necessidades possam aprender no seu ritmo, a partir de

seus interesses e de estratégias mais adequadas a seu perfil de aprendizagem.

Nessa busca, a BNCC incorporou à área da matemática o Pensamento

Computacional (PC). Segundo a BNCC, o Pensamento Computacional "envolve as

capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar

problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de

algoritmos". O PC contribui para o aperfeiçoamento das habilidades em resolução de

problemas nas diversas áreas do conhecimento, por isso a comunidade científica tem estudado

acerca da aplicação dos conceitos de PC na educação básica, propondo abordagens que

envolvem mudanças nas práticas educacionais, por meio da capacitação de professores e

adequações dos currículos das disciplinas da educação formal. Além disso, é sabido que uma

parte significativa dos alunos têm dificuldade com conceitos que envolvem o raciocínio

matemático, tais como abstração e generalização, fator que contribui para a escassez de

profissionais capacitados para as demandas do mercado de trabalho atual. Desta forma, a

homologação da BNCC aponta a necessidade da construção de currículos escolares e de

propostas pedagógicas alinhadas com as particularidades da educação brasileira para o
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desenvolvimento do Pensamento Computacional associado ao ensino de Matemática,

especialmente no tocante a formação inicial e continuada dos professores de Matemática.

A Formação Continuada de Professores da Educação Básica é entendida como

componente essencial da sua profissionalização, na condição de agentes formativos de

conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus educandos nas trilhas da

aprendizagem, para a constituição de competências, visando o complexo desempenho da sua

prática social e da qualificação para o trabalho. As Políticas da Formação Continuada de

Professores para a Educação Básica são de competência dos sistemas de ensino da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em consonância com os marcos regulatórios

definidos pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e, em especial, pela BNCC (Base

Nacional Comum Curricular) e pela BNC-Formação (Base Nacional Comum para Formação

de Professores da Educação Básica).

O § 1° do art. 62 da LDB define que "a União, o Distrito Federal, os Estados e os

Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e

a capacitação dos profissionais de magistério".

A Meta 16 do PNE (Plano Nacional de Educação), aprovado pela Lei n° 13.005/2014,

define que, nos termos do art. 70 dessa Lei, "a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios atuarão em regime de colaboração" para "formar, em nível de pós-graduação,

50% (cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência

deste PNE, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica, formação continuada em

sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos

sistemas de ensino."

Neste contexto, a Resolução CNE/MEC N°1, de 06/04/2018, estabelece diretrizes e

normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de

especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art.

39, § 3°, da Lei N° 9.394/1996. No âmbito interno da UFPI, a Resolução CEPEX!UFPI N°

349, de 16 de setembro de 2022, regulamenta a criação de Cursos de Especialização em nível

de Pós-Graduação Lato Sensu, a serem realizados pelo CEAD/UFPI em parceria com as

secretarias do MEC.

Importante, ainda, destacar como justificativa plausível à oferta de formação

continuada para professores de matemática, as determinações da Resolução n° 2, de 20 de

dezembro de 2019, e Resolução CNE/CP n°2, de 30 de agosto de 2022, que Altera o Art. 27

da resolução anterior, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
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Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Em seu Art. 6°, ao

tratar da política de formação de professores para a Educação Básica, em consonância com os

marcos regulatórios, em especial com a BNCC, expõe como princípios, relevantes, dentre

outros:

VII - a articulação entre a formação inicial e a formação continuada;

VIII - a formação continuada que deve ser entendida como componente

essencial para a profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano

da instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência

docente, bem como o projeto pedagógico da instituição de Educação Básica

na qual atua o docente;

IX - a compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento

e cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a

conhecimentos, informações, vivência e atualização cultural;

X - a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o

pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções

pedagógicas.

A oferta de formação continuada pela Universidade pode, portanto, fortalecer as

relações desta instituição com as escolas de Educação Básica, contribuindo, sobremaneira,

para uma formação inicial mais condizente com as necessidades das escolas e dos estudantes

por elas atendidos, bem como para contribuir com o aprimoramento das práticas educativas,

sobretudo a prática docente.

Assim, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), por acompanhar as mudanças que

passa a sociedade e por se constituir não apenas como instância reflexiva dessa sociedade e do

mundo do trabalho, mas, sobretudo, como um espaço de transformação, vem reunindo

esforços no sentido de contribuir com a qualidade do ensino, da formação e aprendizagem dos

docentes e demais profissionais da educação.

Nesse sentido a UFPI, no âmbito de suas atribuições e responsabilidade social no

campo do ensino, pesquisa e extensão, por considerar que o elemento fulcral da política de

valorização profissional e de melhoria da qualidade da Educação Básica e da escola pública

deve ser a formação dos professores e dos demais profissionais da educação, se propõe por

meio do CEAD a contribuir com a finalidade de qualificar os profissionais da educação para

atender às novas demandas didático-pedagógicas decorrentes da BNCC e da BNCC-
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Formação Continuada. Para tanto essa formação ocorrerá tendo em vista as Metas do PNE

quanto à universalização, melhoria e/ou fortalecimento da oferta nas etapas e modalidades da

Educação Básica e Educação Superior, incluindo nesta pós-graduação especificamente o

Ensino Fundamental.

Em decorrência da necessidade de se atualizar os Projetos Pedagógicos das escolas do

Ensino Fundamental: Anos Finais, os aspectos relativos à aprendizagem e ao

desenvolvimento dos estudantes da educação básica tiveram destaque recente no processo de

elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, neste sentido os eixos Educação para a

Carreira e Projeto de Vida presentes nesta pós-graduação corroboram com o processo

formativo dos docentes baseados na denominada Reforma da Educação Básica estabelecida

pela BNCC.

Nessa direção, nos anos finais do Ensino Fundamental, a escola é espaço adequado

para contribuir no desenvolvimento da educação para a carreira e no delineamento do projeto

de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses

jovens em relação ao seu futuro, como também posteriormente com a continuidade dos

estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no

futuro, e de planejamento de ações para construir esse futuro, pode representar mais uma

possibilidade de desenvolvimento pessoal e social, destaca a Base Nacional Comum e

Curricular de nosso país.

Do exposto, se faz necessário ainda acrescentar que a oferta dos eixos Formação para

a Carreira e Projeto de Vida se justificam pelo fato de serem elementos formativos

obrigatórios presentes na reforma da educação básica, tendo a flexibilização curricular como

um dos grandes desafios na forma de conceber e desenvolver o currículo nos anos finais do

ensino fundamental. Portanto, este PPC destaca o processo de formação docente a partir da

homologia de processos direcionados ao Eixo Formação para a Carreira e Vivências

Formativas dos Docentes para o desenvolvimento do Projeto de Vida dos estudantes dos anos

finais do ensino fundamental, tendo a reflexão, a criatividade e a coletividade como elementos

imprescindíveis para a proposição de caminhos teóricos e metodológicos nesse processo, a

fim de que, como afirmam Groenwald e Panossian (2021, p. 7), "[...] os estudantes desse nível

de ensino sejam preparados para enfrentar os desafios da vida moderna e em condições de

atuarem como sujeitos ativos, conscientes e responsáveis pela sociedade".

Posto isto, percebemos que a proposta de criação do curso de Especialização em

Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino Fundamental, está alinhada com as novas

Rua Olavo Bilac, 1148 (Praça Sarava), Centro-Sul, CEP: 64001-280. Teresina, Piauí, Brasil

(86) 3215-4101/www.cead.ufpi.br



perspectivas da educação brasileira, haja vista que nesta formação serão abordadas as

habilidades associadas às Competências Específicas elencadas para os Anos Finais do Ensino

Fundamental que explicitam a elaboração de algoritmos e fluxogramas, em consonância com

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024) da UFPI, e legalmente amparada

pelas normas internas desta instituição e diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE).

3 OBJETIVOS

O objetivo do curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do

Ensino Fundamental é instrumentalizar o professor, no sentido de agregar potencial

pedagógico à sua ação didática, de modo que este favoreça o aprendizado do estudante no que

se refere ao desenvolvimento de competências específicas de matemática nos anos finais do

ensino fundamental.

Os objetivos específicos são:

• Caracterizar o pensamento computacional;

• Escrever um algoritmo em linguagem de fluxograma;

• Reconhecer e interpretar algoritmos nas diferentes áreas no mundo do trabalho;

• Elaborar, construir e interpretar fluxogramas envolvendo tópicos de Matemática nos

Anos Finais do Ensino Fundamental;

• Desenvolver, do ponto de vista didático-pedagógico, atividades para auxiliar os alunos

dos Anos Finais do Ensino Fundamental a construírem as noções de algoritmos e

fluxogramas;

• Utilizar ferramentas básicas no Geogebra para construir polígonos;

• Propiciar experiências formativas que contemplem o Eixo Formação para a Carreira

por meio dos aspectos gerais sobre a educação para a carreira, seus principais atores,

elementos essenciais para as boas práticas, bem como concepções, relevância e

elementos centrais do projeto de vida;

• Conhecer as concepções, princípios e diretrizes da formação para o trabatho na

educação básica, com foco nas relações entre trabalho e educação, formação e

emprego, escolaridade, trabalho e juventude no Brasil;
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r.iii14t.IL/1
• Garantir nos estudos de pós-graduação dos docentes dos anos finais do Ensino

Fundamental, a homologia de processos formativos, destacando as boas práticas

presentes no protagonismo estudantil durante o seu processo de aprendizagem ao

desenvolver as suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e

ação, que são essenciais para sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e

política;

• Compreender as questões inerentes à escolha profissional e os projetos de vida da

juventude, considerando a inclusão pelos sistemas de ensino do componente curricular

Projeto de Vida em seus currículos nos anos finais do Ensino Fundamental e

posteriormente durante o Ensino Médio;

• Desenvolver práticas pedagógicas relacionadas à formação docente, envolvendo temas

como: autoconhecimento, relações interpessoais, mundo do trabalho, profissões e

ocupações, cidadania e vida em sociedade, planejamento, processos de escolha e

aprendizagem, tomada de decisão e adaptabilidade;

• Valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além de sua condição de

estudante, qualificando os processos de construção de sua identidade e de seu Projeto

de vida, por meio de atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos

desafios da comunidade, do mercado e da sociedade em geral;

• Identificar propósitos e projetar objetivos de desenvolvimento relacionados à profissão

educacional e à realização pessoal dos pos-graduandos, considerando talentos

individuais, competências profissionais e motivações de cunho pessoal e social,

enquanto docente dos anos finais do Ensino Fundamental, oportunizando a homologia

de vivências formativas na lida com os dilemas dos estudantes no desenvolvimento de

seus projetos de vida.

4 PÚBLICO-ALVO E PERFIL DO EGRESSO

Esta formação é destinada a profissionais com formação em nível de graduação que

atuam nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica e na Educação Superior, em

instituições públicas e privadas, na docência, no atendimento especializado, na gestão do

ensino ou em programas de educação não escolar, interessados em qualificação conforme as
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concepções, princípios e diretrizes da BNCC e BNCC-Formação Continuada, assim como as

demandas de atualização em suas respectivas áreas de conhecimento e atuação profissional.

O processo pedagógico do curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos

Finais do Ensino Fundamental deve possibilitar a formação profissional que revele ao final do

curso a capacidade de utilizar algoritmos e fluxogramas enquanto recurso em sua prática

pedagógica, sendo o egresso capaz de criar exemplos práticos adaptados à sua realidade e de

seus futuros alunos.

5 CARGA HORARIA E DURAÇÃO DO CURSO

O Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino

Fundamental está organizado em três eixos: Ensino de Matemática, Educação para a carreira,

e Projetos de vida. O eixo específico está dividido em três (03) módulos, e cada módulo

contempla duas (02) disciplinas de trinta (30) horas, os eixos Educação para a carreira e

Projetos de vida foram divididos em três (03) disciplinas de trinta (30) horas, totalizando 360

horas/aulas, distribuídas em doze (12) disciplinas. A duração do curso será de 12 (meses) de

atividades didático-pedagógicas, o que não inclui o prazo para a finalização dos demais

procedimentos acadêmico-administrativos. A carga horária e a duração do curso poderão ser

flexibilizadas, considerando a possibilidade de certificação por meio de aproveitamento de

estudos, restrito aos profissionais que concluírem cursos de aperfeiçoamento promovidos pelo

Ministério da Educação, nos termos da referida Resolução.

6 ESTRUTURA CURRICULAR

Os princípios curriculares que nortearão o curso são descritos em conformidade com o

PDI/UFPI 2020-2024, o qual destaca que a proposta pedagógica de cada curso deve ser

baseada nos seguintes princípios que reforçam a sua função social e o seu papel como

instituição pública, são eles: a) Concepção de formação e desenvolvimento do ser humano; b)

Observância à ética e respeito à dignidade do ser humano e ao meio ambiente; c) Articulação

entre ensino, pesquisa e extensão; d) Interdisciplinaridade e multirreferencialidade; e) Uso de

tecnologias de comunicação e informação na Avaliação, na Articulação entre teoria e prática,

na Flexibilização curricular.
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Eixo Disciplina CH

Ensino de

Matematica

Pilares do pensamento computacional 30

Algoritmos e Construção de Fluxogramas 30

Aplicação de algoritmos e fluxogramas no ensino de aritmética

no 6° e 7° ano

30

Aplicação de algoritmos e fluxogramas no ensino de geometria
no 6° e 7° ano

30

Aplicação de algoritmos e fluxogramas no ensino de aritmética

no 8° e 9° ano

30

Aplicação de algoritmos e fluxogramas no ensino de geometria
no 8° e 9° ano

30

Educação para a

carreira

Profissão, Trabalho, Emprego, Carreira e Programas de

Educação

30

Atores da Educação para a Carreira e seu Papel 30

Boas Práticas em Educação para a Carreira 30

Projetos de vida

Aspectos históricos e construção de projetos de vida 30

Oficina Projetos de Vida I 30

Oficina Projetos de vida II 30

7 QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Nos termos da Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, a oferta e distribuição de

turmas e vagas do Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino

Fundamental nos núcleos de apoio do CEAD/UFPI serão definidas conforme necessidade e

decisão da referida unidade de ensino, observando as condições previstas no convênio

estabelecido com a Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação (MEC),

destinado à qualificação de profissionais da educação na área de matemática, para atender às

novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada dos professores

que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização

curricular da Educação Básica em função da implementação da BNCC, na perspectiva da

BNCC-Formação Continuada.

Conforme previsto na citada Resolução, uma vez aprovado pelo CEPEXIIJFPI, o

Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino Fundamental

poderá ofertar turmas e vagas a qualquer tempo, havendo necessidade de submeter novamente

a proposta ao referido Consetho apenas em casos que apresentem mudanças relevantes no

Rua 0avo BIac, 1148 (Praça Saraiva), Centro-Sul, CEP: 64001-280, Teresina, Piauí, Brasil
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Projeto Pedagógico original, tais como: mudança da carga horária total do curso, alteração no

prazo de integralização, mudança de modalidade de oferta.

Nestas condições, a quantidade e distribuição de vagas do Curso de Especialização em

Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino Fundamental nos núcleos de apoio do

CEAD/UFPI serão definidas por meio de Edital de Seleção e/ou de Chamada Pública, com

ampla divulgação nos canais de comunicação oficiais do CEAD/UFPI e/ou do Ministério da

Educação.

8 FORMAS DE SELEÇÃO E INGRESSO

Em consonância com a Resolução CEPEX/IJFPI 349, de 16/09/2022, a seleção e

matrícula de alunos no Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do

Ensino Fundamental ocorrerá mediante processo de seleção pública e/ou de chamada pública,

cujas regras e condições serão previstas em edital divulgado nos canais de comunicação

oficiais do CEAD/UTFPI e/ou do Ministério da Educação, de duas formas:

a Seleção pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital,

para realização do Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do

Ensino Fundamental, mediante cumprimento, com aproveitamento, das atividades

didático-pedagógicas propostas, destinado à qualificação de profissionais da educação

na área de matemática, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e

necessidades de formação continuada dos professores que atuam nos anos finais do

Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização curricular da Educação Básica

em função da implementação da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação

Continuada.

b Chamada pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital,

para certificação no Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais

do Ensino Fundamental, por meio de aproveitamento de estudos, restrito aos

profissionais que concluírem cursos de aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC,

destinados à qualificação de profissionais da educação na área de matemática, para

atender às novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de formação

continuada dos professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em

decorrência da reorganização curricular da Educação Básica em função da

implementação da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação Continuada.
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9 CONTEÚDO

EIXO DISCIPLiNA CH EMENTA REFERÊNCIAS

Ensino de Pilares do Pensamento 30h Caracterização do pensamento ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação á Lógica Matemática.

Matemática Computacional computacional; Lógica condicional Editora Nobel, 2017.

ou Dimensões que caracterizam a

computação e as tecnologias digitais BARCELOS, T. Schumacher; SILVEIRA, Ismar Frango.

2cr Pensamento computacional e educação matemática: relações

para o ensino de computação na educação básica. In: XX

Workshop sobre Educação em Computação, 2012, Curitiba.

Anais XXX Congresso da Sociedade Brasileira de computação,
2012.

MESTRE, Palloma A.A. O Uso do Pensamento

Computacional como Estratégia para Resolução de

Problemas Matemáticos. Dissertação - Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal

de Campina Grande, 2017.

PAIVA, Severino do Ramo de. Pensamento Computacional e o

Desenvolvimento de Competências para a Resolução de

Problemas no Ensino Básico. Rio de Janeiro, Editora Ciência

Moderna, 2022.

VALENTE, José Armando. Integração do Pensamento

Computacional no Currículo da Educação Básica: Diferentes

Estratégias Usadas e Questões de Formação de Professores e

Avaliação do Aluno. Revista e-Curriculum [en linea]. 2016, 14

(3), 864-897. ISSN: 1809-3876. Disponível em:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76647706006
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Ensino de Algoritmos e Construção 30h A noção de algoritmo; A noção de BARCELOS, T. Schumacher; SILVEIRA, Ismar Frango.
Matemática de Fluxogramas fluxograma; Principais símbolos Pensamento computacional e educação matemática: relações

ou utilizados na construção de para o ensino de computação na educação básica. In: XX

fluxogramas; Construção de Workshop sobre Educação em Computação, 2012, Curitiba.

2cr fluxogramas; Fluxogramas no mundo Anais XXX Congresso da Sociedade Brasileira de computação,
do trabalho 2012.

Utilização de fluxogramas conforme SANTOS, E. E.F. dos. Desenvolvimento do pensamento
habilidades da BNCC nos Anos computacional por meio de algoritmos e fluxogramas.

Finais do Ensino Fundamental Uberlândia: editora, 2021, no prelo.

SILVA, Ana Flavia U. da. Fluxogramas: Uma nova linguagem
para trabalhar divisibilidade no Ensino Básico. Dissertação

(PROFMAT) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho",

Câmpus de Rio Claro. Rio Claro - SP, p. 202. 2020. Disponível
em Disponível em:

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/ 11449/202257/silva

_afu_me_rcla.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

VALENTE, José Armando. Integração do Pensamento

Computacional no Currículo da Educação Básica: Diferentes

Estratégias Usadas e Questões de Formação de Professores e

Avaliação do Aluno. Revista e-Curriculum [en lineal. 2016, 14

(3), 864-897. ISSN: 1809-3876. Disponível em:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76647706006

VTEIRA JR, José E. Fluxogramas: análise da proposta de uma

coleção de livros didáticos de matemática. TCC - Centro de

Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal da Paraíba,
2021.
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Ensino de Aplicação de Algoritmos 30h Paridade de um número natural; MORENO, Heliete M. Castilho. As operações aritméticas

Matemática e Fluxogramas no Ensino Diferentes formas para representar fundamentais. Cuiabá, MT. UFMT em rede, 2021.

de Aritmética no 6° e 7° ou informações; Fração e seus

SANTOS, E. E.F. dos. Desenvolvimento do pensamentoAno

2cr
significados; Operações com

números inteiros - adição algébrica;
computacional por meio de algoritmos e fluxogramas.

Utilização de fluxogramas no Ensino
Uberlândia: editora, 2021, no prelo.

de Aritmética conforme habilidades SILVA, Ana Flavia U. da. Fluxogramas: Uma nova linguagem
da BNCC no 6° e 7° Ano para trabalhar divisibilidade no Ensino Básico. Dissertação

(PROFMAT) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho",

Câmpus de Rio Claro. Rio Claro - SP, p. 202. 2020. Disponível
em Disponível em:

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/ 11449/202257/silva

afumejcla.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

SMOLE, Kátia C. S.; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.) Ler, escrever

e resolver problemas: habilidades básicas para aprender
matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001.

VIEIRA JR, José E. Fluxogramas: análise da proposta de uma

coleção de livros didáticos de matemática. TCC - Centro de

Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal da Paraíba,
2021.

WING, J. M. Computational thinking. Communications of the

ACM, y. 49, n. 3, p. 33-35, Mar. 2006.

Ensino de Aplicação de Algoritmos 30h Triângulos: construção, condição de GRUPO PET MATEMÁTICA DA UFSM. Construções
Matemática e Fluxogramas no Ensino existência e soma das medidas dos geométricas usando régua e compasso. Universidade Federal

de Geometria no 6° e 7° ou ângulos internos; Polígonos de Santa Maria, 2020.

Ano

2cr
regulares: quadrado e triângulo

MACHADO, P.F. Fundamentos da geometria plana. Belo
equilátero; Utilização de fluxogramas Horizonte: CEAD-UFMG, 2012.
no Ensino de Geometria conforme

habilidades da BNCC no 6° e 7° Ano PAPA NETO, Angelo. Geometria plana e construções

geométricas. Fortaleza: UAB-IFCE, 2017.
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REZENDE, Eliane Q. Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia B. de.

Geometria euclidiana plana e construções geométricas.

Campinas, SP. Editora da UNICAMP, 2000.

WAGNER, Eduardo. Uma introdução às construções

geométricas. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. Disponível em

http://www.obmep.org.br/docs/apostila8.pdf

Ensino de Aplicação de Algoritmos 30h Sequências recursivas e não ARAÚJO, Kécia S. Uma proposta de abordagem dos

Matemática e Fluxogramas no Ensino recursivas; Utilização de conteúdos de sequências e séries no ensino médio. Dissertação

de Aritmética no 8° e 9° ou fluxogramas no Ensino de Aritmética (PROFMAT) - Centro de Ciências da Natureza da Universidade

Ano conforme habilidades da BNCC no Federal do Piauí, Campus Parnaíba, 2016.

2cr 8° 9°An
DIAS, Fabrício F. Uma abordagem do ensino de sequências
numéricas. Monografia - Departamento de Pesquisa e Pós-

Graduação do Institulo Federal Goiano, Campus Morrinhos,

2018.

POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto
do método matemático. Tradução e adaptação Heitor Lisboa de

Araújo - 2. reimpr. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.

SA, Wagner de J. Pereia. O uso de recorrência na educação
básica. Dissertação (PROFMAT) - Centro de Ciências Exatas e

Tecnológicas da Universidade Federal do Maranhão, 2020.

SMOLE, Kátia C. S.; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.) Ler, escrever

e resolver problemas: habilidades básicas para aprender
matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001.

Ensino de Aplicação de Algoritmos 30h Construções geométricas: ângulos de GRUPO PET MATEMÁTICA DA UFSM. Construções

Matemática e Fluxogramas no Ensino 90°, 60°, 45° e 30°; Polígonos geométricas usando régua e compasso. Universidade Federal

de Geometria no 8° e 9° ou regulares; Classificação de de Santa Maria, 2020.

Ano quadri1áteros Utilização de
MACHADO P.F. Fundamentos da geometria plana. Belo

zcr fluxogramas no Ensino de Geometna
Horizonte: CEAD-UFMG, 2012.

conforme habilidades da BNCC no

8° e 9° Ano PAPA NETO, Angelo. Geometria plana e construções
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geométricas. Fortaleza: UAB-IFCE, 2017.

REZENDE, Eliane Q. Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia B. de.

Geometria euclidiana plana e construções geométricas.
Campinas, SP. Editora da UNICAMP, 2000.

WAGNER, Eduardo. Uma introdução às construções

geométricas. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. Disponível em

http://www.obmep.org.br/docs/apostila8.pdf

Educação Profissão, Trabalho, 30h Reflexões sobre profissão, carreira e DORNELAS, José Carlos Assis. (2005). Transformando ideias

para a Emprego, Carreira e emprego. Importância para a em negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

carreira Programas De Educação ou orientação educacional e teste

vocacional. Definição, aspectos DUARTE, M. E., LASSANCE, M. C. P., SAVICKAS, M. L.,
2cr históricos e Programas. NOTA, L., ROSSIER, J., DAUWALDER, J.-P., et al. (2010). A

construção da vida: Um novo paradigma para entender a

carreira no século XXI. Revista Interamericana de Psicologia,

44,203-217.

MELO-SILVA, L. L.; MUNHOZ, I. M. S.; LEAL, M. S.

Orientação profissional na educação básica como política

pública no Brasil. Revista Brasileira de Orientação Profissional,

n. 20, vol. 1, P. 3-18, 2019.

RIBERIO, M.A. (2014). Carreiras: um novo olhar

socioconstrucionista para um mundo flexibilizado. Curitiba:

Juruá.

ROCHA, K. B., SARRJERA, J. C. & PIZZINATO, A. (2004).

Significado do trabalho e valores organizacionais. In: J. C.

Sarriera, K. B. Rocha & A. Pizzinato (Orgs). Desafios do mundo

do trabalho: orientação, inserção e mudanças.
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RODRIGUEZ MORENO, M. L. (2008). A educação para a

carreira: aplicações à inrancia e à adolescência. In M. C.

Taveira & J. C. Silva (Orgs.). Psicologia Vocacional

Perspectivas para a Intervenção (p.29-58). Imprensa da

Universidade de Coimbra.

Educação Atores da Educação para 30h O papel das escolas e seus atores DAOLIO, C. C, et al. (2017) Escola, escolha profissional e

para a a Carreira e seus Papéis para o desenvolvimento da carreira. mercado de trabalho. In: Neufeld, C. B. Terapia Cognitivo-

carreira OU

Comportamental para Adolescentes: Uma Perspectiva

2cr Transdiagnóstica e Desenvolvimental. Porto Alegre: Artmed.

FERREIRA, A. F.; NASCIMENTO, I.; FONTAINE, A. M. O

papel do professor na transmissão de representações acerca

de questões vocacionais. Revista Brasileira de Orientação

Profissional, n. 10, vol. 2, p. 43-56, 2009

Instituto Ayrton Senna. (2020). Ideias para o desenvolvimento

de competências socioemocionais: Amabilidade. Disponível
em:

https://institutoayrtonsenna.org.br/content/damlinstitutoayrtonse
nnaldocumentos/instituto-ayrton-senna-macrocompetencia-

amabilidade.pdf7utmsource=site&utm_medium=hub-2708

MOUTA, A.; NASCIMENTO, I. Os (novos) interlocutores no

desenvolvimento vocacional de jovens: Uma experiência de

consultoria a professores. Revista Brasileira de Orientação

Profissional, n. 9, vol. 1, p. 87-10 1, 2008.

PILATTI, S. C., & POLl, O. L. (2021). Educação para a

Carreira e a formação inicial de professores para a educação

básica. Interfaces da Educação, 12 (35), 557-5 82
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POCINHO, Margarida Dias. Avaliação de um programa de

educação para a carreira no ensino fundamental. Revista

Brasileira de Orientação Profissional, 2011, 12.2: 253-265.

Educação As Boas Práticas em 30h A gestão do tempo de estudo. BZUNECK, José Aloyseo. As crenças de autoeficácia e o seu

para a Educação para a Carreira Educação financeira, papel na motivação do aluno. A motivação do aluno:

carreira ou empreendedorismo. Elementos para contribuições da psicologia contemporânea, y. 2, p. 116-133,
uma educaçao visando uma carreira

2001
2cr transformadora

CAMPOS, E.B.D, VEIGA, H.M.S., & CORTEZA, P.A. (2021).
Carreiras Empreendedoras. In: L.C. Oliveira-Silva & E.B.D.

Campos (Orgs), Psicologia da Carreira: práticas em orientação,

desenvolvimento e coaching de carreira. 1 ed. São Paulo: Vetor

Editora.

CORDEIRO, N. J. N., COSTA, M. G. V., SILVA, M. N. da.

Educação Financeira no Brasil: uma perspectiva panorâmica.
Ensino da Matemática em Debate, {S. 1.], y. 5, n. 1, p. 69-84,

2018. Recuperado em 17 de novembro de 2021 de

https://revistas.pucsp.br/index.php/emdlarticle/view/3 6841.

FREIRE, Luiz Gustavo Lima. Autorregulação da

aprendizagem. Ciências & Cognição, y. 14, n. 2, p. 276-286,

2009.

PIRES, F. M., RIBEIRO, M. A., & ANDRADE, A. L. (2020).
Teoria da Psicologia do Trabalhar: uma perspectiva inclusiva

para orientação de carreira. Revista Brasileira de Orientação

Profissional, 21(2), 203-214. https://dx.doi.org/ 10.26707/1984-
7270/2020v2 I n207
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Projetos de Aspectos Históricos e 30h Aspectos históricos, definições, BRASIL. Lei n° 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as

vida Construção de Projetos de componentes, relevância, valores e Leis n
0

9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017a.

Vida ou estruturação de projetos de vida.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2cr
2018/2017/Lei/L13415.htm.

BRASIL. Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de dezembro de

2017. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas

e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.

Brasília, 2017b. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/docmanldezembro-20 1 8-pdf/ 104101 -

rcp004- 18/file.

LAPA, L. G. J.; PATO, C. Oficinas pedagógicas na formação

de valores pessoais em estudantes do ensino fundamental.

Trabalho apresentado no VI Congresso Nacional de Educação,

Fortaleza, Ceará, 2019.

MACHADO, J. N. (2000). Educação: projetos e valores. (2a

ed.). São Paulo: Escrituras.

SILVA, K. C. Educação para a Carreira e Projeto de Vida:

confluência das representações sociais e do habitus estudantil.

2019. 112 f. il. Dissertação (Mestrado em Educação) -

Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em:

http://repositorio.unb.br/handle/ 10482/35609.

Projetos de Oficina Projetos de Vida I 30h Planos de ação e projetos de vida: BACICH, L; MORAN, J. (org.). Metodologias ativas para uma

Vida orientações para a elaboração. educação inovadora. Uma abordagem teórico-prática. Porto

OU
Alegre: Penso, 2018.
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2cr BRASIL. Ministério da Educação. Orientação pedagógica para

trabalho com Projeto de Vida enquanto componente

curricular: Diretrizes para elaboração de material pedagógico.

Brasília, 2019b.

DE PAULA, G. (2016, 09 de setembro). Plano de Ação - O

passo a passo da ideia à concretização de seus objetivos!
Retirado de

http://w'ww.mpce.mp.br/wp-content/uploads/20 18/07/20180409-

Plano-de-Acao-O-passo-a-passo-Etapa_III.pdf

MORAN, José. A importância de construir Projetos de Vida

na Educação. Blog Educação Transformadora, 2017. Disponível
em: httpb//www2.eca.usp.br/moranl

wp-content/uploads/2017/10/vida.pdf. Acesso em 27jan. 2020.

Projeto de vida: Ser ou existir? (s.d.). Retirado de

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/c
aderno-de-praticas/aprofundamentos/200-projeto-de-vida-ser-ou-

existir

Projetos de Oficina Projetos de Vida 30h Adaptabilidade da Carreira e projetos AUDIBERT, A.; TEIXEIRA, M. A. P. Escala de adaptabilidade
Vida II de Vida. de carreira: evidências de validade em universitários brasileiros.

ou
Revista Brasileira de Orientação Profissional, n. 16, vol. 1, p.

2cr
83-93, 2015

CARDOSO, P.; TAVEIRA, M. C.; TEIXEIRA, M. A. P. 0

Papel dos Professores no Processo de Orientação. Lisboa:

Direção Geral de Educação, Ministério da Educação, 2014.

TAVEIRA, M. C.; PAIXÃO, M. P.; GAMBOA, V. Os

___________ _______________________
________________________________

psicólogos no processo de orientação. Direção Geral de

Rua Olavo Bilac, 1148 (Praça Sarava), Centro-Su', CEP: 64001-280, Teresina, Piau1 Brasil

-

(86) 3213-4101/www.cead.ufpi.br



(

4EFAOI IPPI

C
UNIVERSiDADE FEDERAL DO PIAUI

2 CENTRODEEDUCAÇÃOABERTA EA DISTÂNCIA

Educação, Ministério da Educação, 2016.

ZABALA, A. Como aprender e ensinar competências. Porto

Alegre, Artmed, 2010.

lo coo DOCENTE

DOCENTE CPF DISCIPLU%A(S)
FORMAÇÃO
ACADÊMICA

VÍNCULO CUR1UCULO LATTES

Mykael de
020.145.253-74 Aplicação de algoritmos Graduado em Licenciatura

Professor http://lattes.cnpq.br/
Araújo

e fluxogramas no ensino
°

em Matemática e Doutor em
efetivo DEde geometria no 8° e

Matemática 2004247072744733

Cardoso ano

Lya Raquel
Pilares do pensamento

Graduada em Licenciatura
Professor http://lattes.cnpq.br/

Oliveira dos 626.650.223-20

computacional
em Matemática e Doutora

em Educação
efetivo DE

5641763741915342

Santos

Lya Raquel
Algoritmos e Graduada em Licenciatura

Professor http://lattes.cnpq.br/
Oliveira dos 626.650.223-20 Construção de em Matemática e Doutora

efetivo DE

Fluxogramas em Educação 5641763741915342

Santos

Mykael de Aplicação de algoritmos Graduado em Licenciatura
Professor http://lattes.cnpq.br/

Araújo 020.145.253-74
e fluxogramas no ensino

em Matemática e Doutor em
DEde geometria no 6° e 7°

Matemática
efetivo

2004247072744733

Cardoso ano

Vitaliano de 023.508.353-40 Aplicação de algoritmos Graduado em Licenciatura Professor http://lattes.cnpq.br/
e fluxogramas no ensino em Matemática e Doutor em efetivo DE

Sousa Amaral
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de aritmética no 6° e 7°
Matemática 1004102761400082

ano

Vitaliano de
Aplicação de algoritmos
e fluxogramas no ensino

Graduado em Licenciatura
Professor http://lattes.cnpq.br/

Sousa Amaral

023.508.353-40
de aritmética no 8° e 9°

em Matemática e Doutor em

Matemática
efetivo DE

1004102761400082
ano

Maria do
Graduado em Licenciatura

Socorro Profissão, Trabalho, em Química, Bacharel em Professora http://lattes.cnpg.br/

Ferreira dos

786.988.393-04
Emprego, Carreira e Eng. Química e Doutora em efetiva DE

4955570297591325
Programas de Educação Eng. Química.

Santos

Núbia da Silva Graduada em Estatística e

Atores da Educação Professora http:ulgtte.cnp.br/
Batista 054.198.144-71

para a Carreira e seu
Doutora em Engenharia

efetiva DE

Papel
Mecânica 6122533500210516

Brandão

Graduado em Administração
Geordy Souza Boas Práticas em Professor http ://lattes.cnpg.brl

406.88 1.273-04
Educação para a

de Empresas e Doutor em
efetivo DE

_________________

Pereira
Carreira Eng. Mecânica 1287499167497435

Jefferson Graduado em Economia
Aspectos históricos e Professor http://1attes.cnpqhuI

Mendes de
construção de projetos

Doméstica e Doutor em
efetivo DE

5 13.980.603-72
de vida Eng. Têxtil 8037864579133121

Souza

Nayara Graduada em Eng. de

Cardoso de 866.423.752-20 Oficina Projetos de Produção e Mestre em Eng.
Professora http://Iattes.cnpg.br/

Vida I de Produção
Efetiva DE

2918639969872058
Medeiros
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Nayara Graduada em Eng. de I

Professora http://IaCtes.cnpg.br/
Cardoso de 866.423.752-20 Oficina Projetos de vida Produção e Mestre em Eng.

Efetiva DE
de Produção

2918639969872058
__________________

Medeiros

11 EQUIPE DE TUTORIA

TUTOR(A) CPF NÚCLEO/TURMA FORMAÇÃO ACADÊMICA VÍNCULO CURRÍCULO LATTES

Joel Conceição
Graduado em Licenciatura em

Professor http://lattes.cnpq.br/
048.763.163-33 Matemática e Doutor em

efetivo DE 4256082926451833
Rabelo Matemática

Ágata Laisa
Graduada em Licenciatura em Professor http://lattes.cnpq.br/

Laremberg Alves 028.596.843-28
História e Doutora em Educação efetivo DE 3832472151302951

Cavalcanti
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O Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino

Fundamental adotará a metodologia própria da educação à distância, que contempla processos

de ensino e aprendizagem baseados em princípios e características como qualidade, equidade,

seletividade, interação social, comunicação intencional, colaboração, aprendizagem não-

linear, responsabilidade pela autoaprendizagem, autoavaliação e acessibilidade. O processo de

ensino e aprendizagem será mediado por Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

(TDIC), a partir de atividades assíncronas e síncronas com apoio de um conjunto amplo e

diversificado de recursos e ferramentas próprios de Ambientes Virtuais de Aprendizagem

(AyA). Entre as atividades assmncronas, destacam-se as que serão realizadas na turma virtual

do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI (SIGAA):

L. a Produção e envio de sínteses, resenhas, mapas conceituais, linhas do tempo, listas de

exercícios e outros trabalhos acadêmicos por meio da ferramenta tarefa online;

b Debates e discussões temáticas por meio das ferramentasfórum e chat;

c Questionários e provas eletrônicas realizadas diretamente na sala virtual do SIGAA;

d Pesquisas em bibliotecas virtuais disponibilizadas no SIGAA, com textos acadêmicos

em formato PDF, hipertextos, infográficos, slides, vIdeos e podcasts;

e Aulas previamente gravadas, em formato de videoaulas ou em formato de áudio-aulas

(podcasts);

f Roteiros de estudos e leituras comentadas por meio de slides, padlets e handouts

disponibilizados na turma virtual do SIGAA.

Outras TDIC serão utilizadas para o desenvolvimento das atividades assíncronas,

como plataformas virtuais de organização, gerenciamento e compartilhamento de conteúdo

(Google Formulários, e-mail, YouTube, redes sociais e mídias em geral). As atividades

síncronas serão realizadas em plataformas virtuais, externas ou integradas ao SIGAA, que

possibilitam a conectividade de centenas de alunos simultaneamente, como Google Meet,

Zoom e YouTube, entre as quais destacam-se: a) Aulas dialogadas, por meio de

videoconferências; b) Seminários, palestras, encontros, simpósios e outros eventos

acadêmicos e científicos por meio de Webnários; e c) Rodas de conversas, workshops,

minicursos, estudos de casos, análise de situação-problema, jogos, simulações e outras

atividades acadêmicas do gênero com suporte nas plataformas virtuais.

Rua Olavo BUac, 1148 (Praça Sariva), Centro-Sul, CEP: 64001-280, Teresina. Piauí, Brasil

(86) 3215-4101 / www.cead.ufpibr



4EAD j UFPI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

3 CENTRO DE EDUCAÇÀO ABERTA E A DISTÂNCIA

A articulação teoria-prática será viabilizada também pelos laboratórios virtuais de

apoio ao ensino de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, com

recursos de simulação, experimentação, aplicação e avaliação das aprendizagens práticas, a

partir da ação dos alunos sob orientação e supervisão dos professores formadores e dos

tutores. O material de ensino de cada componente curricular, que engloba textos de referência,

tarefas, fóruns de discussão, exercícios, videoaulas, provas, entre outros, será elaborado pelos

professores formadores e disponibilizado na turma virtual do SIGAA. O acompanhamento de

estudos dos alunos, que inclui orientação, esclarecimento de dúvidas quanto à organização e

ao conteúdo das disciplinas, correção e devolutiva de atividades, entre outros, será feito pelos

tutores sob supervisão dos professores formadores.

13 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

O Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do Ensino

Fundamental será desenvolvido na modalidade de educação a distância, por meio dos recursos

humanos e toda a infraestrutura fisica e tecnológica do Centro de Educação Aberta e a

Distância da UFPI, construídos no decorrer de 15 anos de experiência com oferta de 17 cursos

de graduação e dezenas de cursos de pós-graduação lato sensu nas mais diversas áreas do

conhecimento, em 42 polos de apoio presencial.

O CEAD conta com Equipe Multidisciplinar completa, incluindo equipes de assessoria

e orientação pedagógica, produção de material didático, revisão de texto, multimídia,

tecnologia educacional, comunicação, suporte técnico, biossegurança e apoio acadêmico-

administrativo. Também compõem o quadro de recursos humanos do CEAD a direção geral,

secretaria administrativa, coordenação adjunta, coordenação financeira, coordenação de

tecnologia da informação, coordenação de produção de material didático, assessoria de

comunicação, serviço de administração acadêmica, serviço de apoio ao aluno, coordenação de

ensino de graduação a distância, coordenação de pesquisa e extensão a distância,

coordenações de polo e secretarias acadêmicas de poio, além de pessoal de apoio

administrativo nas áreas de segurança e limpeza na sede e nos poios. Os recursos humanos

diretamente relacionados à organização dos cursos do CEAD incluem: coordenações de curso

de graduação, coordenações de curso de pós-graduação, coordenações de tutoria,

coordenações de estágio, professores formadores, tutores presenciais, tutores à distância e

pessoal de apoio administrativo-acadêmico.
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O Centro dispõe de salas com recursos multimídia para aulas presenciais, espaço

individualizado para coordenações de curso, sala de trabalho coletivo do corpo docente e da

tutoria, auditórios, sala de reuniões e equipamentos para videoconferências, estúdios e

equipamentos multimídia para produção e edição de material didático audiovisual,

laboratórios de informática e de ensino e biblioteca fisica com acervo amplo, diversificado e

atualizado. Os polos de apoio presencial, localizados em 42 municípios, sendo 40 no Piauí e

dois na Bahia, são equipados com sala de coordenação administrativa e pedagógica, secretaria

acadêmica, salas de aula, sala de trabalho de professores e tutoria, biblioteca fisica,

laboratórios de informática e de ensino, espaço multimídia para reuniões presenciais e

videoconferências, entre outros.

O CEAD possui seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (AyA), com

condições adequadas de acessibilidade metodológica e tecnológica, hospedado no Sistema

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI (SIGAA), que disponibiliza um

amplo conjunto de recursos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de práticas de ensino,

pesquisa e extensão na modalidade de educação a distância, por meio de atividades síncronas

e assíncronas: tarefas online, fóruns de discussão, chats, listas de exercícios, questionários e

provas eletrônicas, bibliotecas virtuais com textos acadêmicos em formato PDF, hipertextos,

infográficos e vIdeos, suportes de compartilhamento de videoaulas, podcasts, entre outros.

Além disso, o Centro tem licença para utilização de salas em plataformas virtuais, com

acessibilidade diretamente pelo SIGAA e capacidade de garantir a participação de centenas de

alunos simultaneamente em atividades síncronas (aulas, videoconferências, seminários online,

eventos científicos, entre outros). O corpo docente e discente tem ainda à disposição

laboratórios virtuais de apoio ao ensino de graduação e pós-graduação em diversas áreas,

desenvolvidos por empresa de tecnologia educacional e integrados ao próprio ambiente virtual

de aprendizagem do CEAD.

14 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem dos discentes será realizada por meio atividades

síncronas e assíncronas, como tarefas online, fóruns de discussão, lista de exercícios,

questionários e provas eletrônicas, entre outros, no Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA), com observância aos prazos estipulados. O processo de avaliação da aprendizagem

será de natureza qualitativa e quantitativa, observando-se o cumprimento dos prazos, a

participação e interação no AVA, a assiduidade, engajamento e colaboração na realização das
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atividades propostas, a compreensão e o atendimento dos objetivos dos trabalhos e a

qualidade das produções. O pré-requisito formal para aprovação será a obtenção de média

igual ou superior a 6,0 (seis) pontos em cada componente curricular.

15 REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO

A certificação no Curso de Especialização em Ensino de Matemática: Anos Finais do

Ensino Fundamental será conferida nos termos da Resolução CEPEX/UFPI 349, de

16/09/2022, estando condicionada à conclusão do Curso, a qual poderá ocorrer das seguintes

formas:

a Mediante cumprimento, com aproveitamento, das atividades didático-pedagógicas

propostas, destinadas à qualificação de profissionais da educação na área de

matemática, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de

formação continuada dos professores que atuam nos anos finais do Ensino

Fundamental, em decorrência da reorganização curricular da Educação Básica em

função da implementação da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação Continuada.

b Por meio de aproveitamento de estudos, restrito aos profissionais que concluírem

cursos de aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC, destinados à qualificação de

profissionais da educação na área de matemática, para atender às novas demandas

didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada dos professores que

atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização

curricular da Educação Básica em função da implementação da BNCC, na perspectiva

da BNCC-Formação Continuada.

O Certificado de Conclusão do Curso será emitido por meio digital, em sistema no

qual o interessado poderá obter o documento em formato PDF, que incluirá código de

verificação, a partir do qual será possível confirmar a autenticidade do documento. O

documento conferirá o título de Especialista em Ensino de Matemática, com todos os direitos

e prerrogativas legais garantidos pela lei brasileira pertinente à formação superior em nível de

pós-graduação lato sensu. Considerando as especificidades dos Cursos de Especialização

criados nos termos da Resolução CEPEX!UFPI 349, de 16/09/2022, com entrada e saída de

alunos em fluxo contínuo, o certificado poderá ser emitido a qualquer tempo, condicionado à

integralização curricular, mediante cumprimento das atividades didático-pedagógicos ou de

aproveitamento de estudos.
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16 APOIO AO DISCENTE

A Coordenação desenvolverá/manterá ações que possivelmente venham impactar na

permanência dos discentes no curso, dentre as quais destacamos: acompanhamento da

frequência e do rendimento avaliativo dos alunos através de formulário específico, conversas

e orientações individuais com alunos faltantes ou com rendimento abaixo da média; e

orientação para formação de grupos de estudos com os colegas da turma, além de

disponibilização de atividades extras que possam colaborar com a aprendizagem desses

alunos.

17 OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Considerando as especificidades do curso ora proposto, é de grande importância que

docentes e discentes tenham acesso a um bom acervo bibliográfico associado aos temas que

serão abordados. Desta forma, além das indicações bibliográficas, como forma de ampliar,

diversificar e aprofundar estudos e pesquisas das temáticas trabalhadas, será disponibilizado o

acesso dos docentes e discentes ao acervo bibliográfico da "Biblioteca Virtual".
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Ministério da Educação

Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPI N° 435, DE 16 DE MARÇO DE 2023

Aprova criação do "Curso de Especialização em Artes

Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em

Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental", do

Centro de Educação Aberta e a Distância -

CEAD/UFPI.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o Processo eletrônico N° 23111.061846/2022-70;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a criação do Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC:

Formação para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a ser ofertado pelo Centro

de Educação Aberta e a Distância - CEAD/UFPI, conforme Projeto Pedagógico do Curso anexo e processo

acima mencionado.

Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor no dia 3 de abril de 2023, conforme disposto nos

incisos I e II do art. 4°, do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República.

Teresina, 16 de março de 2023

ci DASIO GUEDES FERNANDES

Reitor
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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Curso

Denominação do curso: Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação

para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental

Area/subárea de conhecimento: Linguística, Letras e Artes

Unidade de ensino: Centro de Educação Aberta e a Distância
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Titulação a ser conferida: Especialista em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a ¡
Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental

1.2 Coordenação

Nome: Odailton Aragão Aguiar

CIPF: 342.169.103-78

SIAPE: 139564

Unidade de lotação: Departamento de Artes/Centro de Ciências da Educação

Titulação: Doutorado

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/25550 10137807631

1.3 Coordenação Adjunta

Nome: Núbia Suely Canejo Sampaio

CPF: 463.298.623-20

SIAPE: 3334560

Unidade de lotação: Departamento de Artes/Centro de Ciências da Educação

Titulação: Mestrado
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2. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) é a pioneira e conceituada instituição de

ensino superior do Estado do Piauí, sendo de natureza federal, é mantida pelo Ministério da

Educação, por meio da Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI), com sede e foro na

cidade de Teresina. Possui três outros campi sediados nas cidades de Picos (Campus Senador

Helvídio Nimes de Barros), Bom Jesus (Campus Prof'. Cinobelina Elvas) e Floriano (Campus

Almícar Ferreira Sobral). Em 2018, o Campus Ministro Reis Velloso, que também fazia parte

da UFPI, foi desmembrado, através da Lei n. 13.651 de 11 de abril de 2018, para formar a

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

O Decreto n° 17.55 1 de 09 de janeiro de 1945 viabilizou o credenciamento das

Faculdades isoladas já existentes no Piauí (Faculdade de Direito, Faculdade de Filosofia,

Faculdade de Odontologia e Faculdade de Medicina, de Teresina; e Faculdade de

Administração de Parnaíba). Assim, com a fusão dessas unidades isoladas existentes na época

de sua fundação a UFPI foi credenciada em 1968 como Universidade - Lei n° 5528, de 12 de

novembro de 1968, sendo posteriormente recredenciada, em 2012, por meio da Portaria MEC

n° 645 de 18 de maio de 2012, pelo prazo de 10 (dez) anos. Atualmente, ministra cursos de

graduação nas modalidades presencial e à distância - bacharelados e licenciaturas - e, cursos

de pós-graduação lato sensu (especialista) stricto sensu (mestrados e doutorados).

Em 2006, conforme previa o PDI 2005-2009, houve o credenciamento para ensino a

distância e a criação do Centro de Educação Aberta e a Distância -CEAD, centro este que faz

parte do Campus de Teresina. A oferta de curso na modalidade a distância tornou-se possível

com o credenciamento da UFPI em 2010 para esta finalidade, o reconhecido do CEAD pelo

MEC ocorreu em 2013. Atualmente ministra cursos de graduação (bacharelados e

licenciaturas) e pós-graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu) seguindo os padrões de qualidade

dos cursos presenciais'.

Tendo em vista a realidade atual da docência orientada para a busca da preparação

contínua dos professores pelo redimensionamento dos currículos nas Universidades, nas

Escolas, e pelas mudanças político-sociais implementadas pelas transformações tecnológicas

e econômicas que atingem o mundo do trabalho, é que se justifica a importância da oferta do

Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em Arte

PORTAL DA UFPI. PDI (2020-2024). Disponível em:

<https://www.ufoi.br/arguivos downloadlarguivos/CCA/PDU/PDI 2020 2024 UFPI vf3.pdf Acesso em 30/10/21
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nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no referido Centro, com vistas a contribuir para a

valorização e formação continuada de diversos profissionais que atuam nesta área.

Nesse sentido, o curso proporcionará o aperfeiçoamento desses profissionais com o

intuito de possibilitar a qualificação necessária para atuação nas séries finais do Ensino

Fundamental, contemplando o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, especialmente

as competências, habilidades e as aprendizagens pretendidas na área de Artes, considerando-

se as linguagens artísticas e suas interconexões tendo em vista que está busca consolidar e

ampliar as aprendizagens previstas na BNCC do Ensino Fundamental no componente

curricular de Arte no Eixo I - Formação em Artes Integradas e a BNCC.

Esta Especialização se encontra em consonância com as normas que regulamentam a

pós-graduação lato sensuno Brasil (Lei n°9394/1996, Resolução CNE/MECn° 1, 06/04/20 18)

e na UFPI (Resolução CEPEX!UFPI 349, de 16/09/2022), assim como as normas que

instituíram as novas diretrizes curriculares no âmbito da organização da Educação Básica

(BNCC) e da formação de professores (Resolução CNE(MEC n° 1, de 27/10/2020 - BNCC

Formação Continuada).

Com a oferta desse curso, a Universidade Federal do Piauí suprirá uma necessidade

não somente da região, uma vez que a modalidade na qual o curso será ofertado, EAD,

contribuirá para a formação acadêmica continuada e atualização dos profissionais de diferentes

regiões do país, que podem ser egressos dela mesma quanto de outras instituições públicas ou

privadas.

A partir da larga experiência na modalidade EAD, bem como da oferta de cursos de

pós-graduação do CEAD/UFPI ao qual esse projeto se vincula, é que se propõe a criação do

Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em Arte

nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o qual contará com o corpo docente da propria UFPT

com intuito de contribuir para o desenvolvimento do referido Centro e para a qualificação de

professores da área de Linguagens para atuarem em consonância ao que rege a BNCC no que

diz respeito às séries finais do Ensino Fundamental.

Nesse sentido a UFPI, no âmbito de suas atribuições e responsabilidade social no campo

do ensino, pesquisa e extensão, por considerar que o elemento fulcral da política de valorização

profissional e de melhoria da qualidade da Educação Básica e da escola pública deve ser a

formação dos professores e dos demais profissionais da educação, se propõe por meio do CEAD

a contribuir com a finalidade de qualificar os profissionais da educação para atender às novas

demandas didático-pedagógicas decorrentes da BNCC e da BNCC-Formação Continuada. Para
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tanto essa formação ocorrerá tendo em vista as Metas do PNE quanto à universalização,

melhoria e/ou fortalecimento da oferta nas etapas e modalidades da Educação Básica e

Educação Superior, incluindo nesta pós-graduação especificamente o Ensino Fundamental.

Em decorrência da necessidade de se atualizar os Projetos Pedagógicos das escolas do

Ensino Fundamental - Anos Finais, os aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento

dos estudantes da educação básica tiveram destaque recente no processo de elaboração dos

currículos e das propostas pedagógicas, neste sentido o eixo educação para a carreira e Projeto

de vida presentes nesta pós-graduação corroboram com o processo formativo dos docentes

baseados na denominada Reforma da Educação Básica estabelecida pela BNCC.

Nessa direção, nos anos finais do Ensino Fundamental, a escola é espaço adequado para

contribuir no desenvolvimento da educação para a carreira e no delineamento do projeto de vida

dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em

relação ao seu futuro, como também posteriormente com a continuidade dos estudos no Ensino

Médio. Esse processo de reflexão sobre o que cadajovem quer ser no futuro, e de planejamento

de ações para construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de

desenvolvimento pessoal e social, destaca a Base Nacional Comum e Curricular de nosso país.

Do exposto, se faz necessário ainda acrescentar que a oferta do eixo Formação para a

Carreira e Projeto de Vida se justifica pelo fato de serem elementos formativos obrigatórios

presentes na reforma da educação básica, tendo a flexibilização curricular como um dos grandes

desafios na forma de conceber e desenvolver o currículo nos anos finais do ensino fundamental.

Portanto, este PPC destaca o processo de formação docente a partir da homologia de processos

direcionados ao Eixo Formação para a Carreira e Vivências Formativas dos Docentes para o

desenvolvimento do Projeto de Vida dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental,

tendo a reflexão, a criatividade e a coletividade como elementos imprescindíveis para a

proposição de caminhos teóricos e metodológicos nesse processo, a fim de que, como afirmam

Groenwald e Panossian (2021, p. 7), "{...] os estudantes desse nível de ensino sejam preparados

para enfrentar os desafios da vida moderna e em condições de atuarem como sujeitos ativos,

conscientes e responsáveis pela sociedade".

3. OBJETIVOS

O objetivo geral do curso de especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação

para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental é aplicar os pressupostos da

BNCC em relação à área de Linguagens, especificamente, ao componente curricular Arte, no

Rua Olavu Bilac. I 14% (Praça Saraiva). Ccntro-Sul. CEP: 64001.2S0. Tcrcaina. Piaui. Brasil
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contexto das séries finais do Ensino Fundamental. Dessa forma, esta Especialização busca

atender às novas demandas didático-pedagógicas e às necessidades de formação continuada

dos professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental na área de Arte, em

decorrência da reorganização curricular da Educação Básica e em função da implementação

da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação Continuada.

Assim, ao final do curso, espera-se que o cursista reveja os principais elementos

norteadores da BNCC direcionados ao ensino de Arte, bem como, reflita sobre sua prática

pedagógica e melhore a qualidade do seu trabalho docente.

Além dos objetivos acima delineados, que se relacionam especificamente ao ensino de

Arte, portanto, referente ao Eixo I - Formação em Artes Integradas e a BNCC são acrescidos

os objetivos específicos referentes ao Eixo II - Formação para a Carreira e Projeto de Vida a

seguir:

-Propiciar experiências formativas que contemplem o Eixo Formação para a Carreira

por meio dos aspectos gerais sobre a educação para a carreira, seus principais atores, elementos

essenciais para as boas práticas, bem como concepções, relevância e elementos centrais do

projeto de vida;

-Conhecer as concepções, princípios e diretrizes da formação para o trabalho na

educação básica, com foco nas relações entre trabalho e educação, formação e emprego,

escolaridade, trabalho e juventude no Brasil;

-Garantir nos estudos de pós-graduação dos docentes dos anos finais do Ensino

Fundamental, a homologia de processos formativos, destacando as boas práticas presentes no

protagonismo estudantil durante o seu processo de aprendizagem ao desenvolver as suas

capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, que são essenciais para

sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e política;

-Compreender as questões inerentes à escolha profissional e os projetos de vida da

juventude, considerando a inclusão pelos sistemas de ensino do componente curricular Projeto

de Vida em seus currículos nos anos finais do Ensino Fundamental e posteriormente durante o

Ensino Médio,

- Desenvolver práticas pedagógicas relacionadas à formação docente, envolvendo temas

como: autoconhecimento, relações interpessoais, mundo do trabalho, profissões e ocupações,

cidadania e vida em sociedade, planejamento, processos de escolha e aprendizagem, tomada de

decisão e adaptabilidade;
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-Valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além de sua condição de

estudante, qualificando os processos de construção de sua identidade e de seu Projeto de vida,

por meio de atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios da

comunidade, do mercado e da sociedade em geral;

- Identificar propósitos e projetar objetivos de desenvolvimento relacionados à profissão

educacional e à realização pessoal dos pós-graduandos, considerando talentos individuais,

competências profissionais e motivações de cunho pessoal e social, enquanto docente dos anos

finais do Ensino Fundamental, oportunizando a homologia de vivências formativas na lida com

os dilemas dos estudantes no desenvolvimento de seus projetos de vida.

4. PÚBLICO-ALVO E PERFIL DO EGRESSO

O Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência

em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental destina-se preferencialmente aos professores

do componente curricular Arte das séries finais do Ensino Fundamental, tendo em vista as

Metas do PNE quanto à universalização, melhoria e/ou fortalecimento da oferta nas etapas e

modalidades da Educação Básica e Educação Superior, incluído nesta pós-graduação,

especificamente, o Ensino Fundamental à área ou às áreas de formação (curso de graduação)

e de atuação profissional (nível/etapa de ensino e/ou disciplina), observando o previsto na

Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022

O perfil do egresso do Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC:

Formação para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental possibilitará aos

pós-graduados o atendimento das novas demandas didático-pedagógicas dos anos finais do

Ensino Fundamental na área de Arte, em decorrência da reorganização curricular da Educação

Básica e da implementação da BNCC.

5. CARGA HORARIA E DURAÇÃO

O Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência

em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental tem como base a Resolução CEPEX/UFPI

N° 349/2022. 0 Curso terá duração de 12 meses, sendo ministrado na modalidade Ead, com

início previsto para abril de 2023.

Cada disciplina será executada virtualmente, no Sistema Integrado de Gestão de
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Atividades Acadêmicas (SIGAA), no qual alunos e professores terão acesso individual e serão

supervisionados pelas Coordenações Acadêmica e Adjunta. A carga horária total deste curso

totaliza 360 (trezentas e sessenta) horas, sendo distribuída da seguinte forma: Eixo I -

Formação em Artes Integradas e a BNCC com 1 80h, tendo a finalidade de oferecer elementos

direcionados ao conhecimento, reflexão e prática do ensino das Artes de maneira integrada e

propostas como unidades temáticas na BNCC, contemplando os itinerários formativos

relacionados à referida área; Eixo II - Formação para a Carreira e Projeto de Vida com 180h. ¡

6. ESTRUTURA CURRICULAR

EIXO I DISCIPLINAS CH

Artes Integradas e a

BNCC

Linguagens Artísticas e a BNCC 30

Artes Integradas 30

_______________________________________________

Arte urbana

__________

30

O circo 30

Culturas populares 30

O Kuarup e as diferentes manifestações sobre a morte 30

EIXO II DISCIPLINAS CH

Educação para a

carreira

Profissão, Trabalho, Emprego, Carreira e Programas

de Educação

30

Atores da Educação para a Carreira e seu Papel 30

,

Boas Praticas em Educaçao para a Carreira 30

Projetos de vida

Aspectos históricos e construção de projetos de vida 30

Oficina Projetos de Vida I 30

Oficina Projetos de vida II 30

Rua Olavo Bilac. I 148 (Praça Saraiva). Centro-Sul. cEP: 64001-280, Teresina, Piaui. Brasil

(86)3215-4101 / www.cead.ufpi.br



.EAP UFPI
UN!VERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNcIA

7. QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Nos termos da Resolução CEPEX/IJFPI 349, de 16/09/2022, a oferta e distribuição de

turmas e vagas do Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para

a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental nos núcleos de apoio do

CEAD/UFPI serão definidas conforme necessidade e decisão da referida unidade de ensino, p
observando as condições previstas no convênio estabelecido com a Secretaria de Educação ¡
Básica (SEB), do Ministério da Educação (MEC), destinado à qualificação de profissionais da

educação na área de Arte, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e necessidades

de formação continuada dos professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em

decorrência da reorganização curricular da Educação Básica em função da implementação da

BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação Continuada.

Conforme previsto na citada Resolução, uma vez aprovado pelo CEPEX/UFPI, o Curso

de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em Arte nos

Anos Finais do Ensino Fundamental poderá ofertar turmas e vagas a qualquer tempo, sem

necessidade de submeter novamente a proposta ao referido Conselho, desde que não apresente

mudanças relevantes no Projeto Pedagógico original.

Nestas condições, a quantidade e distribuição de vagas do Curso de Especialização em

Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino

Fundamental nos núcleos de apoio do CEAD/UFPI serão definidas por meio de Edital de

Seleção e/ou de Chamada Pública, com ampla divulgação nos canais de comunicação oficiais

do CEAD/UFPI e/ou do Ministério da Educação.

8. FORMAS DE SELEÇÃO E INGRESSO

Em consonância com a Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, a seleção e

matrícula de alunos no Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação

para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental ocorrerá mediante

processo de seleção pública e/ou de chamada pública, cujas regras e condições serão previstas

em edital divulgado nos canais de comunicação oficiais do CEAD/UFPI e/ou do Ministério da

Educação, de duas formas:
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a) Seleção pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital, para

realização do Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a

Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental, mediante cumprimento, com

aproveitamento, das atividades didático-pedagógicas propostas, destinado à

qualificação de profissionais da educação na área de Arte, para atender às novas

demandas didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada dos professores

que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização

curricular da Educação Básica em função da implementação da BNCC, na perspectiva

da BNCC-Formação Continuada.

b) Chamada pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital,

para certificação no Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC:

Formação para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por

meio de aproveitamento de estudos, restrito aos profissionais que concluírem cursos de

aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC, destinados à qualificação de profissionais

da educação na área de Arte, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e

necessidades de formação continuada dos professores que atuam nos anos finais do

Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização curricular da Educação Básica

em função da implementação da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação

Continuada.
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9. CONTEÚDO

EIXO I Disciplina CH Ementa Referências

Bibliográficas
_____________ __________________

_____ __________________

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm.

Códigos,
Acesso em 12 ago. 2021.

características e
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

processos criativos

das diferentes FERRAZ, M.H. & Fusari, M.F. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez. 2009.

Artes

Integradas
Linguagens Artísticas

30h

linguagens artísticas.

As linguagens MARTINS, Minan Celeste, PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Terezinha T.

e a BNCC
e a BNCC

artísticas como
Didática do ensino de arte: A língua do mundo - poetizar, fruir e conhecer arte. São

unidades temáticas
Paulo, FTD: 1998.

na BNCC.
WCCA - Congresso Mundial de Comunicação e Artes, 5°, 2012, Guimarães

Competências da
Portugal. Geografias Imaginárias: modos de pensar e atuar com a cultura

Arte na BNCC. contemporânea. MARTINS, Minan Celeste; PICOSQUE, Gisa. Disponível em:

http://copec.eulcongresses/wcca20 12/proc/WCCA.pdf.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

Disponível em: http ://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em: 19 set. 2022.

MARTINS, Minan Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Terezinha T.

Didática do ensino de arte: A língua do mundo - poetizar, fruir e conhecer arte. São

Articulação entre as
Paulo, FTD: 1998.

Artes

Integradas e a Artes Integradas 30h
práticas das linguagens
artísticas e as TIC's.

BARBOSA, Ana Mae; AMARAL, Lilian. (Orgs.). Interterritorialidade: mídias,

BNCC Dimensões das artes
contextos e educação. São Paulo: SENAC, 2008.

integradas na BNCC.
MARTINS, Minan Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Terezinha Telles.

Teoria e prática do ensino de arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 2010.

(Coleção teoria e prática)

IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de

professores. Porto Alegre: Artmed. Acesso em: 18 nov. 2022.
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10. CORPO DOCENTE

Docente CPF Disciplina(s) Titulação Vínculo Currículo Lattes

loneide Santos do
Linguagens

EXTERNO!
273.921.713-72 Artísticas e a Mestrado http ://lattes.cnpg .br/22804098748 14948

Nascimento SEDUC/SEMEC
BNCC

Neila Tanisia Rocha

___________ _____________ ____________________________________

035.300.314-02 Artes Integradas Mestrado DEAICCE/UFPI htt//tattes.cnpg .br/56698346 17609798
Matias Siqueira

Pollyanna Jericó

________________ _______________
____________ ______________ _______________________________________

Pinto Coêlho
184.158.813-04 Arte Urbana Doutorado DEAICCE/UFPI http://1attes.cnp .br/26886082 13187660

Lúcia de Fátima de

______________

099.986.323-15

______________

0 Circo

___________

Mestrado

_____________

DEA/CCE/UFPI

____________________________________

http://lattes.cnpg.br/65 16002133330014
Araújo e Silva Couto

Paulo Castello Branco

________________

739.427.908-15

________________

Culturas Populares

____________ _______________ _________________________________________

Mestrado DEA/CCE/UFPI http://lattes.cnpg.bi153532207413 12444
de Vasconcelos Filho

Pollyanna Jericó Pinto

_________________

184.158.813-04 0 Kuarup e as

Coêlho diferentes
Doutorado DEAICCE/UFPI http ://1attes.cnp .br/26886082 13187660

manifestações sobre

a morte

Graduado em

Licenciatura

Profissão, Trabalho, em Química,
Maria do Socorro Ferreira dos

786.988.393-04 Emprego, Carreira e Bacharel em
Professora efetiva

http://lattes.cnpg .br/4955570297591325
Santos Programas de Eng. Química e

DE

Educação Doutora em

Eng. Química.

Graduada em
Núbia da Silva Batista

054.198.144-71
Atores da Educação

Estatística e
Professora efetiva

para a Carreira e seu DE http://lattes.cnpg.br/6122533500210516
Brandão Doutora em

Papel
________________________ ________________ ________________

Engenharia
______________ _________________________________________
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Mecânica

Graduado em

Boas Práticas em Administração
Professor efetivo

Geordy Souza Pereira 406.88 1.273-04
Educação para a

de Empresas e

DE http://lattes.cnpg.br/1287499167497435

Carreira
outor em Eng.
Mecânica

Graduado em

Aspectos históricos
Economia

Professor efetivo

Jefferson Mendes de Souza 5 13.980.603-72
e construção de

Doméstica e

DE http:!/Iattes.cnpq.br/8037864572113121.

projetos de vida
outor em Eng.

Têxtil

Graduada em

Eng. de

Nayara Cardoso de Medeiros 866.423.752-20 Oficina Projetos de Produção e

Professora Efetiva

DE http:ilattes.cnDg.br/29 18639969872058
Vida I Mestre em Eng.

de Produção

Graduada em

Eng. de

Nayara Cardoso de Medeiros 866.423.752-20 Oficina Projetos de Produção e

Professora Efetiva

DE http://lattes.cnpg.br/29 18639969872058_________________________________

vida ' Mestre em Eng.

de Produção
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11. EQUIPE DE TUTORIA

Tutor(a) CPF Titulação Currículo Lattes

MARIA HELENA

FERREIRA DA COSTA

393.997.103-00 ESPECIALISTA http//lattes.cnpq.br/5O69259969119195

__________________ ___________________ ________________________
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12. METODOLOGIA

O Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a

Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental adotará a metodologia própria da

educação à distância, que contempla processos de ensino e aprendizagem baseados em princípios

e características como qualidade, equidade, seletividade, interação social, comunicação

intencional, colaboração, aprendizagem não-linear, responsabilidade pela autoaprendizagem,

autoavaliação e acessibilidade. O processo de ensino e aprendizagem será mediado por

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), a partir de atividades assíncronas e

síncronas com apoio de um conjunto amplo e diversificado de recursos e ferramentas próprios de

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AyA). Entre as atividades assíncronas, destacam-se as que

serão realizadas na turma virtual do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da

UFPI (SIGAA):

a) Produção e envio de sínteses, resenhas, mapas conceituais, linhas do tempo, listas de

exercícios e outros trabalhos acadêmicos por meio da ferramenta tarefa online;

b) Debates e discussões temáticas por meio das ferramentasfórum e chat;

e) Questionários e provas eletrônicas realizadas diretamente na sala virtual do SIGAA;

d) Pesquisas em bibliotecas virtuais disponibilizadas no SIGAA, com textos acadêmicos em

formato PDF, hipertextos, infográficos, slides, vídeos e podcasts;

e) Aulas previamente gravadas, em formato de videoaulas ou em formato de áudio-aulas

(podcasts);

f) Roteiros de estudos e leituras comentadas por meio de slides, padlets e handouts

disponibilizados na turma virtual do SIGAA.

Outras TDIC serão utilizadas para o desenvolvimento das atividades assíncronas, como

plataformas virtuais de organização, gerenciamento e compartilhamento de conteúdo (Google

Formulários, e-mail, YouTube, redes sociais e mídias em geral). As atividades síncronas serão

realizadas em plataformas virtuais, externas ou integradas ao SIGAA, que possibilitam a

conectividade de centenas de alunos simultaneamente, como Google Meet, Zoom e YouTube,

entre as quais destacam-se: a) Aulas dialogadas, por meio de videoconferências; b) Seminários,

palestras, encontros, simpósios e outros eventos acadêmicos e científicos por meio de Webnários;

e e) Rodas de conversas, workshops, minicursos, estudos de casos, análise de situação-problema,

jogos, simulações e outras atividades acadêmicas do gênero com suporte nas plataformas virtuais.
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A articulação teoria-prática será viabilizada também pelos laboratórios virtuais de apoio

ao ensino de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, com recursos de

simulação, experimentação, aplicação e avaliação das aprendizagens práticas, a partir da ação dos

alunos sob orientação e supervisão dos professores formadores e dos tutores. O material de ensino

de cada componente curricular, que engloba textos de referência, tarefas, fóruns de discussão,

exercícios, videoaulas, provas, entre outros, será elaborado pelos professores formadores e

disponibilizado na turma virtual do SIGAA. O acompanhamento de estudos dos alunos, que inclui
'

orientação, esclarecimento de dúvidas quanto à organização e ao conteúdo das disciplinas,

correção e devolutiva de atividades, entre outros, será feito pelos tutores sob supervisão dos

professores formadores.

13. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

O Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a

Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental será desenvolvido na modalidade

de educação a distância, por meio dos recursos humanos e toda a infraestrutura fisica e tecnológica

do Centro de Educação Aberta e a Distância da UFPI, construídos no decorrer de 15 anos de

experiência com oferta de 17 cursos de graduação e dezenas de cursos de pós-graduação lato

sensu nas mais diversas áreas do conhecimento, em 42 polos de apoio presencial.

O CEAD conta com Equipe Multidisciplinar completa, incluindo equipes de assessoria e

orientação pedagógica, produção de material didático, revisão de texto, multimídia, tecnologia

educacional, comunicação, suporte técnico, biossegurança e apoio acadêmico-administrativo.

Também compõem o quadro de recursos humanos do CEAD a direção geral, secretaria

administrativa, coordenação adjunta, coordenação financeira, coordenação de tecnologia da

informação, coordenação de produção de material didático, assessoria de comunicação, serviço

de administração acadêmica, serviço de apoio ao aluno, coordenação de ensino de graduação a

distância, coordenação de pesquisa e extensão a distância, coordenações de polo e secretarias

acadêmicas de polo, além de pessoal de apoio administrativo nas áreas de segurança e limpeza na

sede e nos polos. Os recursos humanos diretamente relacionados à organização dos cursos do

CEAD incluem: coordenações de curso de graduação, coordenações de curso de pós-graduação,

coordenações de tutoria, coordenações de estágio, professores formadores, tutores presenciais,

tutores à distância e pessoal de apoio administrativo-acadêmico.

O Centro dispõe de salas com recursos multimídia para aulas presenciais, espaço

individualizado para coordenações de curso, sala de trabalho coletivo do corpo docente e da
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tutoria, auditórios, sala de reuniões e equipamentos para videoconferências, estCidios e

equipamentos multimidia para produção e edição de material didático audiovisual, laboratórios

de informática e de ensino e biblioteca fisica com acervo amplo, diversificado e atualizado. Os

poios de apoio presencial, localizados em 42 municípios, sendo 40 no Piauí e dois na Bahia, são

equipados com sala de coordenação administrativa e pedagógica, secretaria acadêmica, salas de

aula, sala de trabalho de professores e tutoria, biblioteca fisica, laboratórios de informática e de

ensino, espaço multimídia para reuniões presenciais e videoconferências, entre outros.

O CEAD possui seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (AyA), com condições

adequadas de acessibilidade metodológica e tecnológica, hospedado no Sistema Integrado de

Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI (SIGAA), que disponibiliza um amplo conjunto de

recursos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de práticas de ensino, pesquisa e extensão na

modalidade de educação a distância, por meio de atividades síncronas e assíncronas: tarefas online,

fóruns de discussão, chats, listas de exercícios, questionários e provas eletrônicas, bibliotecas

virtuais com textos acadêmicos em formato PDF, hipertextos, infográficos e vIdeos, suportes de

compartilhamento de videoaulas, podcasts, entre outros. Além disso, o Centro tem licença para

utilização de salas em plataformas virtuais, com acessibilidade diretamente pelo SIGAA e

capacidade de garantir a participação de centenas de alunos simultaneamente em atividades

síncronas (aulas, videoconferências, seminários online, eventos científicos, entre outros). O corpo

docente e discente tem ainda à disposição laboratórios virtuais de apoio ao ensino de graduação e

pós-graduação em diversas áreas, desenvolvidos por empresa de tecnologia educacional e

integrados ao próprio ambiente virtual de aprendizagem do CEAD.

14. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem dos discentes será realizada por meio atividades síncronas e

assíncronas, como tarefas online, fóruns de discussão, lista de exercícios, questionários e provas

eletrônicas, entre outros, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com observância aos

prazos estipulados. O processo de avaliação da aprendizagem será de natureza qualitativa e

quantitativa, observando-se o cumprimento dos prazos, a participação e interação no AyA, a

assiduidade, engajamento e colaboração na realização das atividades propostas, a compreensão e

o atendimento dos objetivos dos trabalhos e a qualidade das produções. O pré-requisito formal

para aprovação será a obtenção de média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos em cada componente

curricular.
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Considerando que o Artigo 9° da Resolução 349/2022 estabelece a não obrigatoriedade da

realização do Trabalho de Conclusão de Curso, o curso de Especialização não adotará este instrumento de

avaliação.

15. REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO

A certificação no Curso de Especialização em Artes Integradas e a BNCC: Formação

para a Docência em Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental será conferida nos termos \
da Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, estando condicionada à conclusão do Curso, a

qual poderá ocorrer das seguintes formas:

a) Mediante cumprimento, com aproveitamento, das atividades didático-pedagógicas

propostas, destinadas à qualificação de profissionais da educação na área de Arte, para

atender às novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada

dos professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, em decorrência da

reorganização curricular da Educação Básica em função da implementação da BNCC, na

perspectiva da BNCC-Formação Continuada.

b) Por meio de aproveitamento de estudos, restrito aos profissionais que concluírem cursos

de aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC, destinados à qualificação de

profissionais da educação na área de Arte, para atender às novas demandas didático-

pedagógicas e necessidades de formação continuada dos professores que atuam nos anos

finais do Ensino Fundamental, em decorrência da reorganização curricular da Educação

Básica em função da implementação da BNCC, na perspectiva da BNCC-Formação

Continuada.

O Certificado de Conclusão do Curso será emitido por meio digital, em sistema no qual o

interessado poderá obter o documento em formato PDF, que incluirá código de verificação, a

partir do qual será possível confirmar a autenticidade do documento. O documento conferirá o

título de Especialista em Artes Integradas e a BNCC: Formação para a Docência em Arte nos

Anos Finais do Ensino Fundamental, com todos os direitos e prerrogativas legais garantidos

pela lei brasileira pertinente à formação superior em nível de pós-graduação lato sensu.

Considerando as especificidades dos Cursos de Especialização criados nos termos da Resolução

CEPEXIUFPI 349, de 16/09/2022, com entrada e saída de alunos em fluxo contínuo, o certificado

poderá ser emitido a qualquer tempo, condicionado à integralização curricular, mediante

cumprimento das atividades didático-pedagógicos ou de aproveitamento de estudos.
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16. APOIO AO DISCENTE

A Coordenação desenvolverálmanterá ações que possivelmente venham impactar na

permanência dos discentes no curso, dentre as quais destacamos: acompanhamento da frequência

e do rendimento avaliativo dos alunos através de formulário específico, conversas e orientações

individuais com alunos faltantes ou com rendimento abaixo da média; e orientação para formação

de grupos de estudos com os colegas da turma.

17. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Considerando as especificidades do curso que está sendo proposto, é de grande

importância que docentes e discentes tenham acesso a um bom acervo bibliográfico associado aos

temas que serão abordados. Desta forma, solicitamos que seja concedido acesso ao acervo

bibliográfico da "Biblioteca Virtual".
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Ministério da Educação

Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPI N° 436, DE 16 DE MARÇO DE 2023

Aprova criação do "Curso de Especialização em

Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental", do Centro de Educação Aberta

e a Distância - CEAD/UFPI.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o Processo eletrônico N° 23111.003660/2023-77;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a criação do Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a ser ofertado pelo Centro de Educação Aberta e a Distância -

CEAD/UFPI, conforme Projeto Pedagógico do Curso anexo e processo acima mencionado.

Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor no dia 3 de abril de 2023, conforme disposto nos

incisos I e II do art. 4°, do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República.

Teresina, 16 de março de 2023

Reitor

Campus Universitário "Ministro PetrOnio Portella" CEP 64049-550 - Teresina - Piauí - Brasil

Telefones: (86) 3215-5511/3215-5512/3215-5514 - Fax (86) 3237-1812/3237-1216 - Internet ww.ufpi.br
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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Curso

Denominação do curso: Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino do Fundamental

Area/subárea de conhecimento: Educação/Currículo

Unidade de ensino: Centro de Educação Aberta e a DistânciaflJFPl

Modalidade de ensino: EAD

Titulação a ser conferida: Especialista em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino do Fundamental

1.2 Coordenação

Nome: Josélia Maria da Silva Farias

CPF: 471.037.523-20

SIAPE: 2453100

Unidade de lotação: Centro de Ciências da Educação/UFPI

Titulação: Doutora em Educação (área de concentração: Educação)

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3530246897716861

1.3 Coordenação adjunta

Nome: Baltazar Campos Cortez

CPF: 227.407.403-87

SIAPE: 2577671

Unidade de lotação: Centro de Ciências da Educação/UFPI

Titulação: Doutor em Educação (área de concentração: Educação)

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/573 1403647873705
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2. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Currículo

e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade de Educação a

Distância, tem como fundamento legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

n° 9394/1996), a Resolução CNE/MEC n° i, 06/04/2018, que regulamenta a Pós-Graduação

Lato Sensu no Brasil, a Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, que institui as normas

de organização e funcionamento dos cursos de especialização realizados pelo CEAD/UFPI em

parceria com a Secretaría de Educação BásicalMEC, assim como as normas que instituíram as

novas diretrizes curriculares da Educação Básica, em especial a Base Nacional Comum

Curricular (BNCC), e da formação continuada dos profissionais da educação, expressas na

BNCC-Formação Continuada (Resolução CNE/MEC
0

1, de 27/10/2020).

Nesse contexto, a proposta de curso de especialização leva em conta os desafios da

educação no Brasil face às intensas transformações que vêm ocorrendo na sociedade

contemporânea, no mercado de trabalho e, consequentemente, na formação de professores da

Educação Básica. Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei n° 9394/1996) que, dentre diversas outras determinações relativas ao ensino fundamental,

em seu art. 32 expressa que este será obrigatório, com duração de nove anos, iniciando-se aos

seis anos de idade, e terá como objetivo a formação básica do cidadão. Considerando que, nos

anos iniciais do Ensino Fundamental as crianças estão vivenciando mudanças importantes em

seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os

outros e com o mundo, como destacam as Diretrizes Curriculares Nacionais, a maior

desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações

com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da

Matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens,

na escola e para além dela; a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se

inserem, resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas

que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas

potencialidades e pelo acolhimento bem como pela valorização das diferenças.

Porquanto, as características próprias dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental demandam uma organização escolar que valorize os interesses das crianças,
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experiências e vivências que permitam ampliar e desenvolver a sua compreensão baseada na

mobilização das operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para

apreender o mundo, expressar-se sobre ele, e nele atuar (BRASIL, 2018). Assim, a ação

pedagógica terá como foco, conforme previsto na BNCC, a alfabetização, a fim de garantir

amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de

modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu

envolvimento em práticas diversificadas de letramentos (2018). A progressão do

conhecimento, que ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação

das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando

tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender, de modo a

ampliar a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, a

partir das relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as

tecnologias e com o ambiente (BRASIL, 2018). Assim, os currículos dos Anos Iniciais

devem adotar medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens

entre as duas fases do Ensino Fundamental, de maneira a promover maior integração entre

elas, considerando que essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura

educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares

(BRASIL, 2018).

Diante desses e de outros desafios, o CEAD/UFPI, por acompanhar as mudanças por

que passa a sociedade e por se constituir não apenas como instância reflexiva dessa

sociedade edo mundo do trabalho, mas, sobretudo, como um espaço de transformação, vem

reunindo esforços no sentido de contribuir com uma melhor qualidade da aprendizagem, do

ensino e daformação de professores e demais profissionais da educação.

Nesse sentido, por considerar que o elemento fulcral da política de valorização

profissional e de melhoria da qualidade da Educação Básica e da escola pública deve ser a

formação dos professores e demais profissionais da educação, o CEAD/IJFPI, no âmbito de

suas atribuições e responsabilidade social no campo do ensino, pesquisa e extensão, toma a

iniciativa de ofertar o Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental, em parceria com a Secretaria da Educação Básica, do

Ministério da Educação, de modo a contribuir com a qualificação dos profissionais da

educação para atender às novas demandas didático-pedagógicas decorrentes da BNCC e da

BNCC-Formação Continuada, tendo em vista as Metas do PNE quanto à universalização,

melhoria e fortalecimento do ensino nas etapas e modalidades da Educação Básica.
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Do exposto, se faz necessário ainda acrescentar que a oferta desta Especialização se

justifica pelo fato da formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental ser

uma das áreas obrigatórias da reforma educacional e por ter flexibilização curricular como

um dos grandes desafios na forma de conceber e desenvolver o currículo, não sendo diferente

nas demais áreas e itinerários formativos. Portanto, esta proposta de PPC se apresenta como

possibilidade de se criar um ambiente de formação de professores que articuladamente tenha a

reflexão, a criatividade e a coletividade como elementos imprescindíveis para a proposição de

caminhos teóricos e metodológicos nesse processo, a fim de que, seja garantido o sucesso

escolar dos alunos desse nível de ensino.

3. OBJETIVOS

Geral: possibilitar aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental estudos para

ampliar os conhecimentos profissionais alinhando-os aos objetivos, Princípios e objetos

epistemológicos preconizados na BNCC e na BNCC-Formação Continuada.

Específicos:

e Propor tarefas formativas para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental

que contemplem cada uma das unidades temáticas que foram agrupadas de acordo

com os seguintes objetos de conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas,

Ensino Religioso, Linguagens e Matemática;

Fornecer aos professores elementos para a sua autoformação;

e Apresentar metodologias inovadoras que garantam a inserção do aluno na transição de

um ciclo escolar para outro;

• Estimular o professor a refletir sobre a sua prática docente visando melhorar a

qualidade do ensino;

• Empoderar a ação docente no sentido de aprimorar as suas práticas pedagógicas;

e Desenvolver a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os

indivíduos agem de acordo com a época e o local no qual estão inseridos preservando

ou transformando hábitos e condutas;

• Estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos diversos
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desafios presentes no contexto das escolas que ofertam os anos iniciais do Ensino

Fundamental;

Assegurar tempos e espaços para que os alunos avancem nos conhecimentos,

consolidem as aprendizagens ampliando as suas práticas de linguagem bem como a

experiência estética e intercultural, considerando seus interesses e expectativas quanto

aos aprendizados que se seguirão.

4. PÚBLICO-ALVO E PERFIL DO EGRESSO

Em consonância com a Resolução CEPEX!UFPI 349, de 16/09/2022, o curso se

destina a profissionais com formação em nível de graduação, sendo prioritariamente a

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mas também a outros profissionais que

atuam nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, em instituições públicas e

privadas, na docência, na gestão do ensino ou em programas de educação não escolar,

interessados em qualificação conforme as concepções, princípios e diretrizes da BNCC e

BNCC-Formação Continuada e das novas demandas de atualização em relação à organização

do currículo e à prática docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

5. CARGA HORARIA E DURAÇAO DO CURSO

Conforme previsto na Resolução CEPEX1IJFPI 349, de 16/09/2022, o Curso de

Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental terá

carga horária total de 390 horas/aulas. A duração do curso será de 18 (meses) de atividades

didático-pedagógicas, o que não inclui o prazo para a finalização dos demais procedimentos

acadêmico-administrativos. A carga horária e a duração do curso poderão ser flexibilizadas,

considerando a possibilidade de certificação por meio de aproveitamento de estudos, restrito

aos profissionais que concluírem cursos de aperfeiçoamento promovidos pela Secretaria de

Educação BásicalMEC, nos termos da referida Resolução.

6. QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Nos termos da Resolução CEPEX/LTFPI 349, de 16/09/2022, a oferta e distribuição de

turmas e vagas do Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais
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do Ensino Fundamental nos núcleos de apoio do CEADIUFPI serão definidas conforme

necessidade e decisão da referida unidade de ensino, observando as condições previstas no

convênio estabelecido com a Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da

Educação (MEC), destinado à qualificação de profissionais da educação na área de Currículo

e Prática Docente, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de

formação continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também de

outros profissionais que atuam nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, em

instituições públicas e privadas, na docência, na gestão do ensino ou em programas de

educação não escolar, interessados em atualização quanto à reorganização curricular da

Educação Básica em função da implementação da BNCC.

Conforme previsto na citada Resolução, uma vez aprovado pelo CEPEX/UFPI, o

Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental poderá ofertar turmas e vagas a qualquer tempo, sem necessidade de submeter

novamente a proposta ao referido Conselho, desde que não apresente mudanças relevantes no

Projeto Pedagógico original.

Nestas condições, o Curso de Especialização ofertará, inicialmente, 120 (cento e vinte)

vagas, sendo 60 (sessenta) para o núcleo de apoio presencial do CEAD/UFPI em TeresinalPl

e 60 (sessenta) para núcleo em Floriano/PI. A quantidade de vagas e os núcleos de apoio para

turmas subsequentes serão definidos por meio de Edital de Seleção e/ou de Chamada Pública,

com ampla divulgação nos canais de comunicação oficiais do CEAD/LJFPI e/ou do Ministério

da Educação.

7. FORMAS DE SELEÇÃO E INGRESSO

Em consonância com a Resolução CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, a seleção e

matrícula de alunos no Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental ocorrerá mediante processo de seleção pública e/ou de

chamada pública, cujas regras e condições serão previstas em edital divulgado nos canais de

comunicação oficiais do CEAD/UFPI e/ou do Ministério da Educação, de duas formas:

a) Seleção pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital,

para realização do Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental, mediante integralização, com aproveitamento, do

programa de ensino, destinado à qualificação de profissionais da educação na de
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Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para atender às

novas demandas didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada dos

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também de outros

profissionais que atuam nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, em

instituições públicas e privadas, na docência, na gestão do ensino ou em programas de

educação não escolar, interessados em atualização quanto à reorganização curricular

da Educação Básica em função da implementação da BNCC.

b) Chamada pública de candidatos, conforme requisitos indicados no respectivo edital,

para certificação no Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental, por meio de aproveitamento de estudos, restrito aos

profissionais que concluírem cursos de aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC,

destinado à qualificação de profissionais da educação na área de Currículo e Prática

Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para atender às novas demandas

didático-pedagógicas e necessidades de formação continuada dos professores dos anos

iniciais do Ensino Fundamental, e também de outros profissionais que atuam nas

diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, em instituições públicas e

privadas, na docência, na gestão do ensino ou em programas de educação não escolar,

interessados em atualização quanto à reorganização curricular da Educação Básica em

função da implementação da BNCC.

8. ESTRUTURA CURRICULAR

O Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental terá a seguinte estrutura curricular:

Disciplinas CH

Introdução ao curso: acolhimento e transição nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental

Ciências da natureza nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: letramento
75

científico e interdisciplinaridade

Ciências Humanas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: currículo e

75

práticas da Geografia e História
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Linguagens nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: eixos organizadores

do conhecimento

Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: competências e

habilidades

Ensino Religioso nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: formação para o

respeito às diferenças

75
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10. CORPO DOCENTE

DOCENTE CPF DISCIPLINA(S) FORMAÇÃO ACADÊMICA VtNCULO CURRÍCULO LATTES

Graduação
Pós-graduação_(maior titulação)___________________ _____________________ ______________________

INTRODUÇÃO AO
_____________ ____________________________

CURSO:

VALDOMIR ACOLHIMENTO E GRADUADO EM PEDAGOGIA
httes.ct801

MARQUES DE 398.659.915-00 TRANSIÇÃO NOS MESTRADO EM POLÍTICAS ISEAF
4475366

SOUSA ANOS INICIAIS DO PUBLICAS

ENSINO

FUNDAMENTAL
______________ _______________

CIÊNCIAS DA
_________________________ __________ ____________________

NATUREZA NOS

WIRLA RJSANY
A.I.E.F:

GRADUADA EM PEDAGOGIA htto://lattes.cnpp.br/740563 182
742.470.183-43 LETRAMENTO UFPI

3456608LIMA CARVALHO
CIENTIFICO E

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

[NTERDISCIPLINARID

ADE
_____________ ______________

CIÊNCIAS HUMANAS
_______________________ _________ ___________________

NOS

KELCI ANNE A.LEF:CURRICULO E GRADUADO EM PEDAGOGIA hjpJ/Iatteciipj~/220600718
PEREIRA

312.692.808-05
PRATICAS DA DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

UFPI

GEOGRAFIA E

HISTÓRIA
_____________ _______________

LINGUAGENS NOS

________________________ _________
____________________

CÁSSIO EDUARDO
AJ.E.F: EIXOS

GRADUADO EM PSICOLOGIA
http://lattcs.cnpg.br/570861672

SOARES 002.5 16.286-12
ORGANIZADORES DO

DOUTORADO EM PSICOLOGIA UFPI
4845522

MIRANDA
CONHECIMENTO

DOUTORADO EM LETRAS
_____________ _______________

MATEMÁTICA NOS
________________________

GRADUADA EM LICENCIATURA

_________ ____________________

KLAUDIA
A.I.E.F: PLENA EM MATEMATICA http://lattes.cnpg.br/809768378CRAVEIRO DA 804.106.423-04 UFPI

____________________

2606145COMPETENCIAS E MESTRADO EM ENSINO DE
CUNHA MORETTA

HABILIDADES MATEMATICA
_____________

PEDRO PEREIRA

______________

ENSINO RELIGIOSO GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA

_________ ___________________

/!ttes.cibi-/204844j2
DOS SANTOS

645.236.401-49
______________

NOS A.I.E.F: DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
UFPI.

_________

1909108
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FORMAÇÃO PARA O

RESPEITO Às

_____________ ______________

DIFERENÇAS.

11. EQUIPE DE TUTORIA

TUTOR(A) CPF NÚCLEO/TURMA FORMAÇÃO ACADÊMICA VÍNCULO CURRíCULO LATTES
ADRIANA

GRADUADA EM PEDAGOGIA http://lattcs.cnpg.br/463 138936TOLENTINO 836.678.143-72 TERESINA
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 7795661

SOUSA

ANA BOLENA DE
GRADUADA EM PEDAGOGIA

FRANÇA SILVA
739.043.683-20 FLORIANO ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS DA

4608328
______________ ________________ _________________

NATUREZA
_____
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12. METODOLOGIA

O Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental adotará a metodologia própria da educação à distância, que contempla

processos de ensino e aprendizagem baseados em princípios e características como qualidade,

equidade, seletividade, interação social, comunicação intencional, colaboração, aprendizagem

não-linear, responsabilidade pela autoaprendizagem, autoavaliação e acessibilidade. O

processo de ensino e aprendizagem será mediado por Tecnologias Digitais de Informação e

Comunicação (TDIC), a partir de atividades assíncronas e síncronas com apoio de um

conjunto amplo e diversificado de recursos e ferramentas próprios de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem (AyA). Entre as atividades assíncronas, destacam-se as que serão realizadas

na turma virtual do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI

(SIGAA):

a) Produção e envio de sínteses, resenhas, mapas conceituais, linhas do tempo, listas de

exercícios e outros trabalhos acadêmicos por meio da ferramenta tarefa online;

b) Debates e discussões temáticas por meio das ferramentasfórum e chat;

c) Questionários e provas eletrônicas realizadas diretamente na sala virtual do SIGAA;

d) Pesquisas em bibliotecas virtuais disponibilizadas no SIGAA, com textos acadêmicos

em formato PDF, hipertextos, infográficos, slides, vIdeos e podcasts;

e) Aulas previamente gravadas, em formato de videoaulas ou em formato de áudio-aulas

(podcasts);

1) Roteiros de estudos e leituras comentadas por meio de slides, padlets e handouts

disponibilizados na turma virtual do SIGAA.

Outras TDIC serão utilizadas para o desenvolvimento das atividades assíncronas,

como plataformas virtuais de organização, gerenciamento e compartilhamento de conteúdo

(Google Formulários, e-mail, YouTube, redes sociais e mídias em geral). As atividades

síncronas serão realizadas em plataformas virtuais, externas ou integradas ao SIGAA, que

possibilitam a conectividade de centenas de alunos simultaneamente, como Google Meet,

Zoom e YouTube, entre as quais destacam-se: a) Aulas dialogadas, por meio de

videoconferências; b) Seminários, palestras, encontros, simpósios e outros eventos

acadêmicos e científicos por meio de Webnários; e c) Rodas de conversas, workshops,
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minicursos, estudos de casos, análise de situação-problema, jogos, simulações e outras

atividades acadêmicas do gênero com suporte nas plataformas virtuais.

A articulação teoria-prática será viabilizada também pelos laboratórios virtuais de

apoio ao ensino de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, com

recursos de simulação, experimentação, aplicação e avaliação das aprendizagens práticas, a

partir da ação dos alunos sob orientação e supervisão dos professores formadores e dos

tutores. O material de ensino de cada componente curricular, que engloba textos de referência, I
tarefas, fóruns de discussão, exercícios, videoaulas, provas, entre outros, será elaborado pelos

professores formadores e disponibilizado na turma virtual do SIGAA. O acompanhamento de

estudos dos alunos, que inclui orientação, esclarecimento de dúvidas quanto à organização e

ao conteúdo das disciplinas, correção e devolutiva de atividades, entre outros, será feito pelos

tutores sob supervisão dos professores formadores.

13. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

O Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental será desenvolvido na modalidade de educação a distância, por meio dos

recursos humanos e toda a infraestrutura fisica e tecnológica do Centro de Educação Aberta e

a Distância da UFPI, construídos no decorrer de 15 anos de experiência com oferta de 17

cursos de graduação e dezenas de cursos de pós-graduação lato sensu nas mais diversas áreas

do conhecimento, em 42 polos de apoio presencial.

O CEAD conta com Equipe Multidisciplinar completa, incluindo equipes de assessoria

e orientação pedagógica, produção de material didático, revisão de texto, multimídia,

tecnologia educacional, comunicação, suporte técnico, biossegurança e apoio acadêmico -

administrativo. Também compõem o quadro de recursos humanos do CEAD a direção geral,

secretaria administrativa, coordenação adjunta, coordenação financeira, coordenação de

tecnologia da informação, coordenação de produção de material didático, assessoria de

comunicação, serviço de administração acadêmica, serviço de apoio ao aluno, coordenação de

ensino de graduação a distância, coordenação de pesquisa e extensão a distância,

coordenações de polo e secretarias acadêmicas de poio, além de pessoal de apoio

administrativo nas áreas de segurança e limpeza na sede e nos polos. Os recursos humanos

diretamente relacionados à organização dos cursos do CEAD incluem: coordenações de curso

de graduação, coordenações de curso de pós-graduação, coordenações de tutoría,
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coordenações de estágio, professores formadores, tutores presenciais, tutores à distância e

pessoal de apoio administrativo-acadêmico.

O Centro dispõe de salas com recursos multimídia para aulas presenciais, espaço

individualizado para coordenações de curso, sala de trabalho coletivo do corpo docente e da

tutoria, auditórios, sala de reuniões e equipamentos para videoconferências, estúdios e

equipamentos multimidia para produção e edição de material didático audiovisual,

laboratórios de informática e de ensino e biblioteca fisica com acervo amplo, diversificado e

atualizado. Os poios de apoio presencial, localizados em 42 municípios, sendo 40 no Piauí e

dois na Bahia, são equipados com sala de coordenação administrativa e pedagógica, secretaria

acadêmica, salas de aula, sala de trabalho de professores e tutoría, biblioteca fisica,

laboratórios de informática e de ensino, espaço multimídia para reuniões presenciais e

videoconferéncias, entre outros.

O CEAD possui seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (AyA), com

condições adequadas de acessibilidade metodológica e tecnológica, hospedado no Sistema

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI (SIGAA), que disponibiliza um

amplo conjunto de recursos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de práticas de ensino,

pesquisa e extensão na modalidade de educação a distância, por meio de atividades síncronas

e assíncronas: tarefas online, fóruns de discussão, chats, listas de exercícios, questionários e

provas eletrônicas, bibliotecas virtuais com textos acadêmicos em formato PDF, hipertextos,

infográficos e vIdeos, suportes de compartilhamento de videoaulas, podcasts, entre outros.

Além disso, o Centro tem licença para utilização de salas em plataformas virtuais, com

acessibilidade diretamente pelo SIGAA e capacidade de garantir a participação de centenas de

alunos simultaneamente em atividades síncronas (aulas, videoconferências, seminários online,

eventos científicos, entre outros). O corpo docente e discente tem ainda à disposição

laboratórios virtuais de apoio ao ensino de graduação e pós-graduação em diversas áreas,

desenvolvidos por empresa de tecnologia educacional e integrados ao próprio ambiente virtual

de aprendizagem do CEAD.

14. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

No âmbito do Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental avaliação da aprendizagem dos discentes será realizada por

meio atividades sincronas e assíncronas, como tarefas online, fóruns de discussão, lista de
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exercícios, questionários e provas eletrônicas, entre outros, no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AyA), com observância aos prazos estipulados. O processo de avaliação da

aprendizagem será de natureza qualitativa e quantitativa, observando-se o cumprimento dos

prazos, a participação e interação no AyA, a assiduidade, engajamento e colaboração na

realização das atividades propostas, a compreensão e o atendimento dos objetivos dos

trabalhos e a qualidade das produções. O pré-requisito formal para aprovação será a obtenção

de média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos em cada componente curricular.

15. REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO

A certificação no Curso de Especialização em Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental será conferida nos termos da Resolução CEPEX/UFPI 349,

de 16/09/2022, estando condicionada à conclusão do Curso, a qual poderá ocorrer das

seguintes formas:

a) Mediante integralização, com aproveitamento, do programa de ensino, destinado à

qualificação de profissionais da educação na de Currículo e Prática Docente nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental, para atender às novas demandas didático-pedagógicas

e necessidades de formação continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino

Fundamental, e também de outros profissionais que atuam nas diferentes etapas e

modalidades da Educação Básica, em instituições públicas e privadas, na docência, na

gestão do ensino ou em programas de educação não escolar, interessados em

atualização quanto à reorganização curricular da Educação Básica em função da

implementação da BNCC.

b) Por meio de aproveitamento de estudos, restrito aos profissionais que concluírem

cursos de aperfeiçoamento promovidos pela SEB/MEC, destinado à qualificação de

profissionais da educação na de Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental, para atender às novas demandas didático-pedagógicas e

necessidades de formação continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino

Fundamental, e também de outros profissionais que atuam nas diferentes etapas e

modalidades da Educação Básica, em instituições públicas e privadas, na docência, na

gestão do ensino ou em programas de educação não escolar, interessados em

atualização quanto à reorganização curricular da Educação Básica em função da

implementação da BNCC.
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O Certificado de Conclusão do Curso será emitido por meio digital, em sistema no

qual o interessado poderá obter o documento em formato PDF, que incluirá código de

verificação, a partir do qual será possível confirmar a autenticidade do documento. O

documento conferirá o título de Especialista em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais

do Ensino Fundamental, com todos os direitos e prerrogativas legais garantidos pela lei

brasileira pertinente à formação superior em nível de pós-graduação lato sensu. Considerando

as especificidades dos Cursos de Especialização criados nos termos da Resolução

CEPEX/UFPI 349, de 16/09/2022, com entrada e saída de alunos em fluxo Contínuo, o

certificado poderá ser emitido a qualquer tempo, condicionado à integralização curricular,

mediante cumprimento das atividades didático-pedagógicos ou de aproveitamento de estudos.
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Ministério da Educação
Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPl N 437, DE 16 DE MARÇO DE 2023

Altera o art. 6, inciso Ill, da Resolução CEPEX/UFPI
N 341, de 25 de agosto DE 2022, que regulamenta
o Programa Institucional de Bolsas da Orquestra e

Coral da Universidade Federal do Piauí.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o disposto no art. 11, incisos I, Ill e VI, do Regimento Geral da UFPI;

- o disposto no art. 6, inciso Ill, da Resolução CEPEX/UFPI n2 341/2022;

- o Processo eletrônico n° 23111.008755/2023-58;

RESOLVE:

Art. 19 A Resolução CEPEX/UFPI N 341, de 25 de agosto de 2022, que regulamenta o

Programa Institucional de Bolsas da Orquestra e Coral da Universidade Federal do Piauí, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art.6° ............................................................................................................................

Ill - possuir indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico e ter IRA igual ou

superior a 6 (seis);

............................................."(NR)

Art. 2 Esta Resolução entrará em vigor no dia 03 de abril de 2023, conforme disposto nos

incisos I e II do art. 42, do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República.

Teresina, 16 de março de 2023

74/7
DASIO GUEDES FER ANDES

Reitor
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Ministério da Educação

Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPI N 438, DE 17 DE MARÇO DE 2023

Aprova representantes docente, do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão, para integrar a Câmara

de Ensino (CAMEN), da Universidade Federal do

Piauí.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o Processo eletrônico n° 23111.004776/2023-15;

RESOLVE:

Aprovar a representante docente Dionis de Castro Dutra Machado, do Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão, eleita pelo referido Conselho, para integrar a Câmara de Ensino (CAMEN), vinculada

à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Piauí, para ocupar a vaga oriunda da

docente Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino, conforme processo acima mencionado.

Teresina, 17 de março de 2023

DASIO GUEDES FERNA DES

Reitor

Campus Universitáo Ministro Petrônio Portella CEP 64049-550 - Teresina - Piaui - Brasil
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Ministério da Educação

Universidade Federal do Piauí

Gabinete do Reitor

RESOLUÇÃO CEPEX/UFPI N2 439, DE 17 DE MARÇO DE 2023

Aprova inclusão de atividades cívico governamentais

nas atividades complementares previstas nas normas

de funcionamento dos cursos de graduação da

Universidade Federal do Piauí, da Resolução N

177/2012, de 5 de novembro de 2012.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI e PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPEX, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista

decisão do mesmo Conselho em reunião de 14/03/2023 e, considerando:

- o Processo NQ 23 111.008347/2022-19;

RESOLVE:

Art. 10 Alterar as normas da graduação aprovadas pela Resolução N 177/2012, de 5 de

novembro de 2012, na forma que segue:

14

TÍTULO VI- DOS COMPONENTES CURRICULARES

CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS ESPECÍFICAS

SEÇÃO VI- DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 92 As atividades complementares de graduação (AC), a serem

desenvolvidas durante o período da formação, constituem o conjunto de estratégias

didático-pedagógicas que permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre

teoria e prática e a complementação, por parte do estudante, dos saberes e

habilidades necessárias a sua formação.

Parágrafo único. Podem ser consideradas atividades complementares:

Campus Universitário "Ministro PetrOnio Portella' CEP 64049-550 - Teresina - Piaui - Brasil

Telefones: (86) 3215-5511/3215-5512/3215-5514 - Fax (86) 3237-1812/3237-1216 - Internet: www.ufpi.br



1) experiências profissionais ou complementares: realização de

estágio não obrigatório cadastrado na UFPl, realização de estágio em empresa júnior

ou incubadora de empresa, participação em projeto social governamental e não

governamental e participação em programa de bolsa da UFPI, e prestação de serviço

cívico governamental.

"(NR)

Art. 2 Esta Resolução entrará em vigor no dia 3 de abril de 2023, conforme disposto nos

incisos I e II do art. 42, do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República.

Teresina, 17 de março de 2023

Reitor

02
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