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ñEu quero uma escola do campo 

Que n«o tenha cercas que n«o tenha muros 
Onde iremos aprender 

A sermos construtores do futuro.ò 
 

Gilvan Santos 
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APRESENTA¢ëO 

 

O Projeto Pol²tico Pedag·gico torna-se um marco na escritura«o e 

norteamento do trabalho pedag·gico da Escola Classe Lajes da Jib·ia de Ceil©ndia, 

onde se relata uma constru«o pedag·gica, bastante consolidada, com a participa«o 

de forma pr§tica e presencial de todos integrantes da Comunidade Escolar, 

desencadeando mudanas f²sicas e pedag·gicas na Institui«o de Ensino. 

O mapeamento institucional serviu como base para todo direcionamento do 

trabalho realizado pela comiss«o organizadora composta pela Dire«o, Supervis«o 

escolar, Equipe Especializada de Apoio ¨ Aprendizagem (Pedagoga), representante 

dos professores, com o foco no estudante da Escola Classe Lajes da Jib·ia, como 

sujeito do campo dotado de suas especificidades. As reuni»es ocorreram atrav®s do 

Google Meet, mapeando o atual contexto remoto em que a escola se inseriu, atrav®s 

do di§logo com a comunidade escolar, observa»es di§rias, coordena»es por Ćrea e 

coletivas, como espaos de planejamento e forma«o, acessos e devolutivas dos 

estudantes no contexto remoto, no uso de diferentes recursos tecnol·gicos como 

plataforma Escola em casa- DF, WhatsApp, formul§rios, reuni»es e eventos com toda 

a comunidade escolar. 

Ao construir o Projeto Pol²tico Pedag·gico considera-se o Invent§rio da Escola 

do Campo, uma ferramenta indispens§vel para o mapeamento institucional, discutindo 

suas fragilidades e refletindo sobre a ñEscola Que Queremosò, partindo assim para as 

mudanas, onde cada sujeito ® respons§vel e n«o somente os dirigentes. 

O Projeto Pol²tico Pedag·gico est§ em constante constru«o e avalia«o, 

tomando como base os anseios de toda a comunidade escolar e acima de tudo o 

protagonismo estudantil, fortalecendo assim todo o trabalho pedag·gico. 
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I- BREVE HISTčRICO DA ESCOLA 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia surgiu, segundo informa»es dos primeiros 

moradores da regi«o, dentro da grande fazenda Lajes da Gib·ia1, que foi fragmentada. 

Ap·s a venda, os novos moradores da regi«o tinham filhos pequenos e como era de 

dif²cil locomo«o para estudos, seu Romeu por ter dois filhos em idade escolar, cedeu 

um espao na sua fazenda para a constru«o de uma ¼nica sala de aula multisseriada, 

feita de madeira. Com o passar dos tempos, o n¼mero de alunos aumentaram e veio 

a alvenaria.  

Conhecida, inicialmente, como Escola Rural Lajes da Jib·ia, o pr®dio para 

funcionamento desta institui«o foi constru²do em 1966, por®m, nos registros da 

escola n«o foram encontrados os dados hist·ricos relativos ao in²cio do funcionamento 

e sobre o primeiro respons§vel pela unidade escolar. 

De acordo com a resolu«o nÜ 95-CD, de 21/10/1976 (DODF nÜ 30, de 

11/02/1977) esta escola comeou a fazer parte da rede oficial de ensino do Distrito 

Federal e teve denomina«o alterada para Escola Classe Lajes da Jib·ia. Em 

23/08/1978 (Inst. NÜ 09-DEx (1) e publicado no DODF nÜ 169, de 02/09/1977, a escola 

foi vinculada ao Complexo Escolar ñAò de Taguatinga e movimentada em 2013 ¨ 

Coordena«o Regional de Ensino de Ceil©ndia sob a gest«o da diretora Giselly Gianny 

Gonalves N·rcio e vice-diretora Salete Pereira de Carvalho. 

Em 2017, a escola iniciou o processo de constru«o do invent§rio da Escola do 

Campo, com a»es dialogadas com a comunidade escolar e integradas a realiza«o 

do trabalho pedag·gico, que tamb®m passou por mudanas, onde as disciplinas da 

Base Comum Curricular passaram a ser ministradas no turno matutino e a Parte 

Flex²vel, no turno vespertino, com hor§rio para almoo e descanso. Neste mesmo ano 

houve mudanas na estrutura f²sica, com a constru«o de duas novas salas de aula, 

passando ent«o de cinco para sete com objetivo de oferecer ¨s crianas a 

oportunidade de uma educa«o Integral e do campo sistematizada pr·ximo aos seus 

lares, sob a gest«o do diretor Marc²lio Ribeiro de Jesus e da vice-diretora Helizabete 

Mori Rodrigues Ata²des.  

Em 2018, dando continuidade ao atendimento a Educa«o do Campo e da 

Educa«o Integral, a escola prosseguiu com as reformas f²sicas e constru«o da 

 
1 Cƻƛ ǇǊŜǎŜǊǾŀŘŀ ŀ ŜǎŎǊƛǘŀ ǇƻǊ ǎŜ ǘǊŀǘŀǊ Řƻ ƴƻƳŜ Řŀ ŦŀȊŜƴŘŀ Ŝ Řŀ ǊŜƎƛńƻ 
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identidade enquanto Escola do Campo, com a»es voltadas para a constru«o do 

invent§rio, por meio da forma«o continuada dos profissionais da Educa«o, 

realizadas na pr·pria Unidade Escolar. 

Em 2019, as reformas continuaram e a escola apresentou um aspecto novo, 

trazendo maior conforto para os estudantes e profissionais da institui«o.  atendendo 

os anseios da comunidade escolar e idealizados na constru«o do Invent§rio do 

Campo da Escola Classe Lajes da Jib·ia de Ceil©ndia houve a constru«o da quadra 

poliesportiva em parceria com o Minist®rio P¼blico do Distrito Federal e Territ·rios por 

meio do projeto N·s Podemos Muito Mais, integrado com o da escola Quadra na 

Escola do Campo ï Temos os Mesmos Direitos, com o intuito de propiciar aos alunos 

da Escola Classe Lajes da Jiboia, acessibilidade à prática de recreação e esportes, 

contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos, habilitando-os a lidar com 

suas necessidades, anseios, expectativas de forma que possa desenvolver 

competências específicas sociais e comunicativas; contribuindo, também, para 

formação da cidadania, criando obrigações, estimulando a personalidade intelectual e 

física bem como oferecendo chances reais de integração e inserção social, afastando-

os das drogas e violência, ensinando-os valores éticos morais, reduzindo a evasão 

escolar e favorecendo o estímulo, a condução da autoestima e melhoramento da 

qualidade de vida das crianças ao tempo que possa também proporcionar lazer, sob 

a gest«o do diretor Marc²lio Ribeiro de Jesus e do vice-diretor: Rafael Fernandes de 

Almeida. 

No Ano de 2020, por motivo da pandemia devido ao Coronav²rus (COVID-19), 

as aulas presencias tiveram que ser suspensas, obrigando a escola a reestruturar sua 

pr§tica pedag·gica, dando espao as aulas remotas. O trabalho foi organizado de 

maneira a atender os estudantes com aulas s²ncronas, via Google Meet, atividades 

na Plataforma, via WhatsApp, material impresso e acompanhamento pedag·gico 

individual.  

Em 2021 iniciamos o ano letivo ainda de maneira remota, devido aos altos 

²ndices da pandemia do Coronav²rus (COVID-19), na perspectiva de volta ¨s aulas de 

maneira h²brida, ap·s alcanarmos os crit®rios de vacina«o do corpo docente e 

auxiliares da educa«o, e organiza«o do espao escolar para este retorno, 

respeitando os protocolos de segurana como uso de m§scaras, §lcool em gel e 

distanciamento social. 
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II- DIAGNčSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA 

 

1. Contexto Educacional 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia est§ situada no n¼cleo rural Lajes da Jib·ia, 

BR 060, DF 190, Km 11, na cidade de Ceil©ndia, Distrito Federal, pertencia, at® o ano 

de 2013, ¨ Coordena«o Regional de Ensino de Taguatinga, mas desde ent«o, est§ 

vinculada a Coordena«o Regional de Ensino de Ceil©ndia. 

A escola est§ voltada para uma educa«o integral, com base no sujeito do 

campo, onde a educa«o n«o se faz fragmentada na sociedade, alcanando assim os 

anseios da Comunidade Escolar, dando °nfase ao estudo da terra, por estar situada 

no meio do cerrado, o que torna os estudantes atendidos pr·ximos ao cultivo de 

vegetais, com®rcio dos produtos caseiros, a cultura regional, como a Festa de Santo 

Ant¹nio, aos Postos de Folia e cavalgadas. 

Neste contexto a escola acaba se tornando um ambiente familiar, ao ser turno 

integral, agrad§vel aos professores, pais, assistentes de educa«o, demais agregados 

a escola e principalmente aos estudantes. 

 

2- Perfil dos Profissionais da Educa«o 

 

A equipe desta Institui«o de Ensino ® composta por 35 profissionais de 

educa«o:  

 

¶ Diretor; 

¶ Vice-diretor; 

¶ Chefe de secretaria; 

¶ 01 Supervisora 

¶ 02 Coordenadores pedag·gicos; 

¶ 01 pedagoga (Equipe Especializada de Apoio ¨ Aprendizagem); 

¶ 02 Orientadoras Educacionais, sendo que uma est§ em processo de 

readapta«o. 

¶ 15 professores, sendo uma readaptada. 

¶ 04 servidores para conserva«o e limpeza; 



ǇłƎΦ у 
 

¶ 03 servidoras de Coc«o; 

¶ 4 vigilantes; 

 

3. Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia atende estudantes em per²odo integral, com 

10 horas di§rias (PROEITI), oriundos de ch§caras e condom²nios rurais da regi«o, 

abrangendo um raio de 21 km, tendo acesso ao ambiente escolar atrav®s do 

transporte cedido pela Secretaria de Educa«o do DF, sendo necess§rio acordarem 

muito cedo para o embarque, mas n«o perdendo o comprometimento, o que percebe-

se ao prazer no adentrarem a escola. 

Apesar da maioria residir no campo, contam com o acesso a internet, telefone 

e outras tecnologias, desmitificando que os moradores do campo s«o matutos, falam 

errados, entre outros. 

Os Saberes do Campo s«o claramente identificados nos estudantes, quando 

retratado em sala de aula ou em Sa²das de Campo, os alunos est«o sempre prontos 

em participar demostrando conhecimentos pr®vios adquiridos pela observa«o do 

ambiente e do trabalho familiar. 

Atualmente, atende 183 estudantes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (do 

1Ü ao 5Ü Ano), conforme o quadro abaixo: 

ANO/TURMA 
QUANTIDADE DE 
ESTUDANTES 

1Ü ano ñAò 26 

1Ü ano ñBò 22 

2Ü ano ñAò 29 

3Ü ano ñAò 32 

4Ü ano ñAò 17 

4Ü ano ñBò 26 

5Ü ano ñAò 31 

 

4. Caracteriza«o f²sica 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia ® composta da seguinte forma: 

 

¶ Dire«o; 

¶ Secretaria; 
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¶ Sala Supervis«o Pedag·gica 

¶ Sala de professores 

¶ Sala da E.E.A.A (Equipe Especializada de Apoio ¨ Aprendizagem); 

¶ Sala da O.E (Orienta«o Educacional); 

¶ 7 salas de aula; 

¶ sala de servidores; 

¶ 2 banheiros (1 masculino e 1 feminino - servidores); 

¶ 2 banheiros com quatro reservados, sendo um adaptado a PNE (1 masculino e 

1 feminino ï estudantes); 

¶ 1 sala de leitura. 

 

5. Organiza«o em Ensino Remoto 

 

De acordo com o Decreto NÜ 40.520, publicado no DODF ANO XLIX, nÜ 28, 

EDI¢ëO EXTRA, BRASĉLIA-DF de 14 de maro de 2020, em decorr°ncia da 

pandemia de COVID-19 (Sars-CoV-2), a suspens«o das aulas presenciais exigiu 

novas formas de organiza«o da escola para minimizar os efeitos sobre a 

aprendizagem, seguindo todas as orienta»es da Secretaria de Educa«o do Distrito 

Federal com base nas publica»es da Portaria nÜ 129, de 29 de maio de 2020, que 

institui o Programa Escola em Casa DF. No que se refere a atua«o remota do 

professor,  Portaria nÜ 133, de 03 de junho de 2020, que disp»e sobre os crit®rios para 

atua«o dos profissionais em exerc²cio nas unidades escolares da rede p¼blica de 

ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais n«o presenciais, no per²odo de 

pandemia pelo coronav²rus,  plano de gest«o de pessoas 2020, planejamento 

sistematizado, contemplando os objetivos de aprendizagens e conte¼dos, elaborados 

a partir da proposta do Curr²culo em Movimento do Distrito Federal ( 2Û edi«o -2018) 

e demais documentos institu²dos para organiza«o do trabalho em ensino remoto: 

 

Em decorr°ncia do referido decreto, o Conselho de Educa«o do Distrito 
Federal (CEDF) se manifestou por meio do Parecer nÜ 33/2020 CEDF, de 26 
de maro de 2020, que determinou ¨s institui»es educacionais das redes de 
ensino p¼blica e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido 
de ajustar suas organiza»es pedag·gica, administrativa e calend§rio 

escolar.(GUIA ANOS INICIAIS: ORIENTA¢ìES PARA ATIVIDADES 
DE ENSINO REMOTO, 2020, p.10) 
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O ano de 2020, foi bastante desafiador e a escola precisou se adaptar e se 

organizar mediada pelas tecnologias, sendo necess§rio muita forma«o e adequa«o 

de todo trabalho pedag·gico e de Busca Ativa constante, para se alcanar os 

estudantes como formas de minimizar os impactos da pandemia. A escola organizou-

se de maneira a dar continuidade a Educa«o Integral de qualidade, com atividades 

pr§ticas, observando as recomenda»es estabelecidos pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria sobre o tempo de tela estipulado para cada idade, levando em considera«o 

a sa¼de dos nossos estudantes no contexto remoto. 

De acordo com toda essa estrutura«o de realidade remota, foram criados 

Espaos Virtuais e de Comunica«o, para estabelecer o v²nculo entre a comunidade 

escolar:  

ü Whatsapp: 

 

¶ Grupo geral da escola 

¶ Grupo de Coordena«o BIA (1Ü, 2Ü, 3Ü ano) 

¶ Grupo de Coordena«o 4Ü e 5Ü ano 

¶ Grupo da Equipe Pedag·gica de Apoio (Diretor, supervisor, 

coordenadores, pedagoga, orientadora, professoras readaptadas) 

¶ 7 Grupos por Anos com contato dos pais e estudantes  

ü Plataforma Google Sala de aula: 

 

¶ 7 Salas de aulas 

¶ 1 Sala da EEAA 

¶ 1 Sala teste (Utilizada para tirar d¼vidas de envios, vis«o do 

aluno para devolutiva de atividades) 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia criou formas de viabilizar o processo segundo 

a realidade da Unidade Escolar, passando a realizar uma nova forma de articular as 

pr§ticas pedag·gicas de maneira remota, sendo descrito em detalhes no item VII ï 

Organiza«o do trabalho Pedag·gico da Escola. 

Segue quadro de acesso dos estudantes aos diferentes meios de comunica«o: 
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Autoria: Equipe Lajes da Jib·ia 

6. Indicadores de Desempenho Escolar 

 

a) Indicadores Internos 

 

ESTUDANTES MATRICULADOS

118 127
170 185 177

2015 2016 2017 2018 2019

 

ESTUDANTES APROVADOS

104
120

165
178 168

2015 2016 2017 2018 2019

ESTUDANTES RETIDOS
14

7
5

7
9

2015 2016 2017 2018 2019

 
OBSERVA¢ëO: No per²odo de 2015 a 2019 n«o houve evas«o de estudantes. 

FONTE: Arquivo da Secretaria Escolar da Escola Classe Lajes da Jib·ia da Ceil©ndia 
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b) Indicadores Externos 

 

NOTAS DO IDEB 

5,6

4,6

2015 2017
 

METAS PROJETADAS DO IDEB 
 

ANO 2017 2019 2021 

NOTA 4,9 5,2 5,4 
 

Dispon²vel em: <ƘǘǘǇΥκκƛŘŜōΦƛƴŜǇΦƎƻǾΦōǊκǊŜǎǳƭǘŀŘƻκҔΦ 
!ŎŜǎǎƻ ŜƳΥ нтΦŀƎƻΦнлнлΦ 

 

III- FUN¢ëO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia tem como fun«o social sistematizar os 

conhecimentos acumulados e adquiridos pela humanidade.  Assim, a escola do campo 

ajudar§ os estudantes a analisarem as atividades humanas produtivas desenvolvidas 

pelos povos do campo e ao mesmo tempo contribuir§ para que os educandos possam 

analisar como se d§ o trabalho na sociedade, tanto no campo, quanto na cidade, e em 

outros modos de produ«o; como os jovens, as mulheres, os homens, os vizinhos se 

organizam para realizarem o trabalho; qual a rela«o que h§ entre o trabalho e a terra; 

quais s«o as consequ°ncias e os resultados do trabalho, individual e coletivo, dos 

trabalhadores do campo e da cidade. Dessa forma, a Escola do Campo, reafirma sua 

fun«o social de democratizar o ensino, dando acesso e condi»es de estudos ¨s 

pessoas que vivem e trabalham no campo, mostrando que todos t°m o direito a um 

ensino de qualidade, perto de casa ou do trabalho; uma educa«o que faz parte da 

sua realidade. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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A Educa«o Integral da Escola Classe Lajes da Jib·ia visa garantir uma 

forma«o capaz de contribuir para o desenvolvimento dos educandos em todos os 

seus aspectos, sejam eles ®ticos, pol²ticos, cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, 

culturais, f²sicos, motores, entre outros, permitindo que grupos e segmentos sociais, 

historicamente exclu²dos, tornem-se agentes do processo educativo, permitindo assim 

uma forma«o integral, n«o sendo apenas um ambiente que ocupe o tempo ocioso do 

estudante e sim uma forma«o que atenda seus anseios, articulando diferentes 

saberes, experi°ncias e viv°ncias, buscando assim outros ambientes, como por 

exemplo, explora«o do cerrado local. No contexto presencial, a escola organiza o 

trabalho pedag·gico em tempo integral ofertando as disciplinas da Base Nacional 

Curricular Comum no turno matutino e a Parte Flex²vel do Curr²culo no turno 

vespertino, utilizando os variados espaos escolares, articulando a pr§tica pedag·gica 

entre os turnos, al®m de oferecer caf® da manh«, lanche da manh«, almoo, aux²lio 

na higieniza«o, hor§rio de descanso e lanche da tarde, formando assim h§bitos 

individuais e sociais dos discentes. 

No contexto remoto que temos vivido desde 2020, a escola passou por um 

processo de reestrutura«o e de Busca Ativa constante e continuamos ofertando uma 

Educa«o Integral de maneira a englobar as disciplinas da Base Nacional Curricular 

Comum e da Parte Flex²vel, com foco no desenvolvimento dos nossos estudantes 

como sujeitos completos em suas diferentes dimens»es cognitivas, sociais, afetivas, 

econ¹micas e culturais, observando as recomenda»es estabelecidos pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, evitando excessos de exposi«o ¨ telas. 

 

IV- PRINCĉPIOS ORIENTADORES DAS PRĆTICAS 

PEDAGčGICAS 

 

1. Princ²pio da Educa«o Integral 

 

Todo ser humano ® dotado de singularidades, com amplas dimens»es que 

precisam ser consideradas e valorizadas (Emocional, social, cultural, f²sica, 

intelectual) e seu desenvolvimento acontece atrav®s da rela«o din©mica entre essas 

dimens»es. Essa concep«o deve ser assumida por todos os agentes envolvidos no 

processo formativo dos estudantes. Sendo assim, a escola coaduna para assegurar 

https://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/
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que todos tenham garantia dessa forma«o integral, articulando as diversas 

experi°ncias educativas que os alunos podem vivenciar, atrav®s de um trabalho 

intencional que favorea as aprendizagens necess§rias para o seu desenvolvimento 

integral, como destaca a BNCC: 

 

ñ...deve visar ¨ forma«o e ao desenvolvimento humano global, o que implica 
compreender a complexidade e a n«o linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com vis»es reducionistas que privilegiam ou a dimens«o intelectual 
(cognitiva) ou a dimens«o afetiva. Significa, ainda, assumir uma vis«o plural, 
singular e integral da criana, do adolescente, do jovem e do adulto ï 
considerando-os como sujeitos de aprendizagem ï e promover uma 
educa«o voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 
pleno, nas suas singularidades e diversidades. (BNCC 2017, p.14) 

 

Essa forma«o integral do estudante, ® a base de sustenta«o da nossa escola, 

que planeja e se organiza observando os princ²pios da Educa«o Integral: 

Integralidade, Intersetorializa«o, Transversalidade, Di§logo Escola e Comunidade, 

Territorialidade e Trabalho em Rede. £ importante destacarmos cada um para melhor 

compreens«o de toda concep«o de trabalho que rege a nossa Unidade Escolar: 

Å Integralidade: a educa«o integral ® o espao onde se repensa e d§ 

significado ao papel da educa«o no contexto atual, pois abrange o desafio de discutir 

o conceito de integralidade. £ necess§rio n«o se reduzir a educa«o integral a uma 

amplia«o de carga hor§ria do estudante na escola, mas entender a Integralidade a 

partir da forma«o total, completa, plena de crianas, adolescentes e jovens, 

buscando focar em todas as dimens»es humanas, equilibrado aos aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar 

que a aprendizagem se d§ ao longo da vida, por meio de pr§ticas educativas 

contextualizadas, ligadas a diversas §reas do conhecimento, tais como cultura, artes, 

esporte, lazer, inform§tica, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. Assim, prop»e-se que cada escola participante da 

Educa«o Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu Projeto Pol²tico Pedag·gico, 

repense a forma«o de seus alunos de forma plena, cr²tica e cidad«.  

Å Intersetorializa«o: a Educa«o Integral dever§ ter assegurada a 

intersetorializa«o no ©mbito do Governo entre as pol²ticas p¼blicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econ¹micos, culturais e esportivos sejam 

articulados, potencializando a oferta de servios p¼blicos como forma de contribui«o 

para a melhoria da qualidade da educa«o.  
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Å Transversalidade: a amplia«o de perman°ncia do estudante na escola 

dever§ garantir uma Educa«o Integral que tem como pressupostos muitas formas de 

ensinar, tendo em vista os diversos conhecimentos que os estudantes trazem de fora 

da escola. A transversalidade s· tem sentido sob uma vis«o interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade.  

Å Di§logo Escola e Comunidade: os avanos na qualidade da educa«o p¼blica 

se constitu²ram atrav®s di§logo entre escola e comunidade. Na Educa«o Integral, a 

transforma«o da escola num espao comunit§rio ® de suma import©ncia, 

legitimando-se os saberes comunit§rios como sendo do mundo e da vida. Desta forma 

o Projeto Pol²tico Pedag·gico implica em pensar na escola como espao de intensas 

trocas culturais e de afirma«o de identidades sociais dos diferentes grupos que a 

comp»em, com abertura para receber e incorporar saberes pr·prios da comunidade, 

resgatando tradi»es e culturas populares.  

Å Territorialidade: ® atravessar os muros escolares, entendendo a cidade como 

um rico laborat·rio de aprendizagem, pois, a educa«o n«o se limita ao ambiente 

escolar e pode acontecer em espaos da comunidade como igrejas, sal»es de festa, 

centros e quadras comunit§rias, estabelecimentos comerciais, associa»es, posto de 

sa¼de, clubes, entre outros, envolvendo m¼ltiplos lugares e atores. A educa«o se 

estrutura no trabalho em rede, na gest«o participativa e na corresponsabiliza«o pelo 

processo educativo. £ necess§rio mapear os potenciais educativos do territ·rio em 

que a escola se encontra, planejando possibilidades de aprendizagem e buscando 

parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas 

¨ cria«o de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das 

possibilidades educativas.  

Å Trabalho em Rede: a realiza«o de um trabalho em conjunto, trocando 

experi°ncias e informa»es, para se criar oportunidades de aprendizagem para todas 

as crianas, adolescentes e jovens, precisa acontecer de fato, pois o estudante n«o ® 

propriedade da escola, mas faz parte de uma rede, existindo uma corresponsabilidade 

pela educa«o e pela forma«o do educando. Neste ambiente que permite e favorece 

o di§logo, o professor, n«o realiza seu trabalho sozinho, mas faz parte da equipe da 

escola e da rede de ensino.  
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Todos esses princ²pios consideram que a criana seja contemplada em todos 

os aspectos do processo ensino aprendizagem possibilitando intera»es e estrat®gias 

que garantam o desenvolvimento n«o apenas intelectual, mas tamb®m social, 

emocional, f²sico e cultural, ou seja, um desenvolvimento integral, com amplia«o de 

espaos, tempos e oportunidades, na concep«o de que cada estudante ® sujeito de 

direitos, e que a escola configura-se como espao de acesso para esses sujeitos ¨ 

todas as §reas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com 

a fragmenta«o das disciplinas e dando sentido aos conte¼dos a partir das quest»es, 

trajet·rias, experi°ncias e rela»es dos envolvidos nos processos educativos, o que a 

pr·pria organiza«o em ciclos para as aprendizagens possibilita, compreendendo 

esse sujeito em suas m¼ltiplas dimens»es,  como define bem as Diretrizes Pedag·gicas 

para Organiza«o Escolar do 2Ü Ciclo Para as Aprendizagens da SEEDF: 

 

A organiza«o escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na 
concep«o de educa«o integral assumida pela SEEDF, entendida para al®m 
da amplia«o do tempo do estudante na escola Educa«o integral implica 
compreender o sujeito como ser multidimensional em processo permanente 
de humaniza«o e desenvolvimento do pensamento cr²tico a partir da 
problematiza«o da realidade que o cerca e atua«o consciente e 
respons§vel na constru«o de uma sociedade mais justa e solid§ria. 
(DIRETRIZES PEDAGčGICAS PARA ORGANIZA¢ëO ESCOLAR DO 2Ü 
CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: 2014, p.17) 

 
Compreendendo-se que as a»es dos sujeitos n«o se norteiam 

apenas pelos conhecimentos te·ricos acumulados ou pelo dom²nio 

de habilidades espec²ficas ¨s atividades realizadas, ® necess§rio 

desenvolver compet°ncias, mobilizando recursos que promovam uma s®rie de fatores 

que articulem-se a esse ser integral: conhecimentos, di§logos, reflex»es, desejos, 

cr²ticas, esperanas e interesses, de maneira estruturada promovendo sua 

transforma«o, enriquecendo seu pensamento e formando ao mesmo tempo um 

indiv²duo transformador.  

 

2. Princ²pios Epistemol·gicos e Curr²culo Integrado 

 

A proposta curricular est§ ligada aos aspectos sociais, hist·ricos e culturais, ® 

a manifesta«o do lugar a que se refere e dos princ²pios que a norteiam. Antes de 

tratarmos sobre os princ²pios epistemol·gicos do Curr²culo de Educa«o B§sica da 

SEDF ® necess§rio compreendermos o que eles s«o. Princ²pios s«o ideais, algo que 
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buscamos alcanar e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenas, valores, atitudes, rela»es, intera»es. 

O curr²culo em movimento, tem por base a Educa«o Integral, e sob esses 

princ²pios ® que a escola organiza todo o trabalho pedag·gico, norteando-se pelos 

Eixos Integradores: Alfabetiza«o, Letramentos e Ludicidade e Eixos Transversais: 

Educa«o para a Diversidade, Cidadania e Educa«o em e para os Direitos Humanos 

e para a Sustentabilidade,  na estrutura de objetivo de aprendizagem e conte¼do como 

elementos que favorecem o processo ensino-aprendizagem dos estudantes 

sequenciados de acordo com as tem§ticas e projetos desenvolvidos, com ampla 

percep«o das multidimens»es que comp»em os estudantes: 

 

A Educa«o Integral, fundamento deste Curr²culo, tem como princ²pios: 
integralidade, intersetoriza«o, transversalidade, di§logo escola-comunidade, 
territorialidade, trabalho em rede e conviv°ncia escolar negociada, o que 
possibilita a amplia«o de oportunidades ¨s crianas, jovens e adultos e, 
consequentemente, o fortalecimento da participa«o cidad« no processo de 
concretiza«o de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo 
Curr²culo de Educa«o B§sica. (CURRĉCULO EM MOVIMENTO DA 
EDUCA¢ëO: PRESSUPOSTOS TEčRICOS, 2013, p.11) 

 

Nosso trabalho tamb®m est§ pautado nas diretrizes da Educa«o do Campo 

cuja organiza«o curricular se vincula aos saberes e fazeres dos sujeitos do campo, 

no qual suas formas de viv°ncia, promovem seu reconhecimento e autoafirma suas 

identidades: 

 

A Educa«o do Campo fundamenta-se em abordagens e pr§ticas 
pedag·gicas desenvolvidas na educa«o escolar, por meio de um curr²culo 
que concebe a aprendizagem como de um processo de apropria«o e 
elabora«o de novos conhecimentos articulados com a dimens«o emp²rica 
da vida e da cultura dos sujeitos do campo.( DIRETRIZES PEDAGčGICAS 
DA EDUCA¢ëO NO CAMPO, p.13) 

 

Atendendo a toda essa diversidade na Rede P¼blica de Ensino, o curr²culo traz 

claro em seus pressupostos te·ricos essa vis«o que a Escola do Campo precisa ter, 

para a organiza«o do trabalho pedag·gico de acordo com a realidade a qual est§ 

inserida: 

  
Na perspectiva da Educa«o do Campo, o curr²culo deve desenvolver as 
bases das ci°ncias a partir de conex»es com a vida, permitindo ainda que 
entrem no territ·rio do conhecimento leg²timo as experi°ncias e saberes dos 
sujeitos camponeses, para que sejam reconhecidos como sujeitos coletivos 
de mem·rias, hist·rias e culturas, fortalecendo as identidades quilombola, 
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ind²gena, negra, do campo, de g°nero (CURRICULO EM MOVIMENTO: 
PRESSUPOSTOS TEčRICOS, P.48) 

 

Os princ²pios predominantes em nosso curr²culo s«o: Unicidade - teoria e 

pr§tica, interdisciplinaridade, contextualiza«o, flexibiliza«o, dando enfoques te·ricos 

e pr§ticas pedag·gicas que ressignificam os conte¼dos curriculares, articulando os 

saberes sociais e escolares. Esses princ²pios s«o o centro dos enfoques te·ricos e 

pr§ticas pedag·gicas no tratamento de conte¼dos curriculares, em articula«o a 

m¼ltiplos saberes que circulam no espao social e escolar. 

 Å Princ²pio da unicidade entre teoria e pr§tica:. £ importante reconhecer a 

unidade indissoci§vel entre teoria e pr§tica, destacando que, quando s«o tratadas de 

maneira isolada, assumem car§ter absoluto, expressando uma fragilidade no seio de 

uma indissociabilidade. Segundo V§zquez (1977), ao falar de unidade entre teoria e 

pr§tica, ® preciso considerar a autonomia e a depend°ncia de uma em rela«o ¨ outra; 

entretanto, essa posi«o da pr§tica em rela«o ¨ teoria n«o dissolve a teoria na pr§tica 

nem a pr§tica na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa ® 

indispens§vel ¨ constitui«o da pr§xis e assume como instrumento te·rico uma fun«o 

pr§tica. Nessa perspectiva, o conhecimento ® integrado, h§ uma vis«o articulada de 

§reas de conhecimento, componentes curriculares, de saberes e de ci°ncias; as 

metodologias s«o flex²veis e articuladas aos conhecimentos. Para garantir essa 

unicidade no curr²culo e sua efetividade na sala de aula, s«o necess§rias estrat®gias 

de integra«o que promovam reflex«o cr²tica, an§lise, e aplica«o de conceitos 

voltados para a constru«o do conhecimento, com incentivos constantes ao racioc²nio, 

problematiza«o, questionamento, d¼vida e protagonismo dos sujeitos envolvidos. O 

ensino que articula teoria e pr§tica requer de professor e estudantes a tomada de 

consci°ncia, revis«o de concep»es, defini«o de objetivos, reflex«o sobre as a»es 

desenvolvidas, estudo e an§lise da realidade para a qual se pensam as atividades. 

Å Princ²pio da interdisciplinaridade e da contextualiza«o: Ambos princ²pios s«o 

fundamentais na efetiva«o de um curr²culo integrado, pois, a interdisciplinaridade 

favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas e, a partir da 

compreens«o das partes que ligam as diferentes §reas dos componentes curriculares, 

ultrapassa a fragmenta«o do conhecimento e do pensamento. Em se tratando da 

contextualiza«o, esta, d§ sentido social e pol²tico a conceitos pr·prios dos 

conhecimentos e procedimentos did§tico-pedag·gicos, propiciando rela«o entre 
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dimens»es do processo did§tico (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O docente 

que procura integrar e contextualizar os conhecimentos continuamente e de maneira 

sistem§tica favorece o desenvolvimento de atitudes, habilidades, conceitos, a»es 

importantes para o estudante em contato real com os espaos sociais, profissionais e 

acad°micos em que ir§ intervir. A organiza«o do processo de ensino-aprendizagem 

em uma situa«o pr·xima daquela na qual o conhecimento ser§ utilizado, facilita a 

compreens«o e favorece as aprendizagens dos estudantes. Essa forma de conceber 

o ensino e a aprendizagem rompe com a l·gica de determina«o de temas sem refletir 

sobre os conhecimentos em diferentes §reas e com as meras tentativas de forar uma 

integra«o que n«o existe, dificultando a implementa«o de atividades 

interdisciplinares na escola. O princ²pio da interdisciplinaridade favorece o di§logo 

entre conhecimentos cient²ficos, pedag·gicos e experienciais, criando possibilidades 

de rela»es entre diferentes conhecimentos e §reas. O di§logo ® necess§rio para se 

assumir concep»es e pr§ticas interdisciplinares em diferentes locais como as 

coordena»es pedag·gicas, espaos de forma«o continuada, planejamento, 

discuss«o do curr²culo e organiza«o do trabalho pedag·gico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princ²pio.  

Å Princ²pio da Flexibiliza«o: em rela«o ¨ sele«o e organiza«o dos 

conte¼dos, este Curr²culo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade 

para que as escolas, considerando seus projetos pol²tico-pedag·gicos e as 

especificidades locais e regionais, tenham autonomia e enriqueam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a forma«o intelectual dos 

estudantes. A flexibilidade curricular permite a atualiza«o e a diversifica«o de formas 

de produ«o dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes, atendendo novas demandas de uma sociedade em mudana que 

requer a forma«o de cidad«os cr²ticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade 

de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o di§logo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flex²vel e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organiza«o das grades curriculares repletas de pr®-requisitos.    

A flexibilidade do curr²culo ® viabilizada pelas pr§ticas pedag·gicas dos professores, 

articuladas ao projeto pol²tico- pedag·gico da escola. Ao considerar os conhecimentos 

pr®vios dos estudantes, o professor torna poss²vel a constru«o de novos saberes, 

ressignificando os saberes cient²ficos e os do senso comum. Nessa perspectiva, 
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abrimos espao para experi°ncias, saberes, pr§ticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham com professores saberes e experi°ncias constru²das 

em espaos sociais diversos. 

Com base nesses princ²pios, a Escola Classe Lajes da Jib·ia tem buscado 

desenvolver estrat®gias que viabilizem essas rela»es entre teoria, pr§tica, 

componentes curriculares contextualizados e integrados, de acordo com as 

especificidades locais, atrav®s da reflex«o e aplica«o de conceitos voltados a 

estrutura«o de conhecimento, corroborando para o racioc²nio, questionamento e 

problematiza«o, definindo objetivos, revendo concep»es, avalia«o das a»es 

desenvolvidas, analisando a realidade do grupo para a qual as atividades s«o 

direcionadas, e isso requer uma abertura para o di§logo e avalia«o cont²nua do 

trabalho pedag·gico realizado: 

 

O curr²culo n«o se esgota, contudo, nos componentes curriculares e nas 
§reas de conhecimento. Valores, atitudes, sensibilidades e orienta»es de 
conduta s«o veiculados n«o s· pelos conhecimentos, mas por meio de 
rotinas, rituais, normas de conv²vio social, festividades, visitas e excurs»es, 
pela distribui«o do tempo e organiza«o do espao, pelos materiais 
utilizados na aprendizagem, pelo recreio, enfim, pelas viv°ncias 
proporcionadas pela escola. (DCN, 2013 p. 116) 

 

3. Princ²pios da Educa«o Inclusiva 

 

A riqueza de nossa humanidade ® constru²da justamente pelas diferenas 

inerentes a cada indiv²duo e ainda como uma Propostas de educa«o integral, 

as diferenas devem ser respeitadas,  representadas pelas defici°ncias, transtornos, 

dificuldades de aprendizagem, origem ®tnico racial e geogr§fica, condi«o econ¹mica, 

religiosa ou qualquer outro fator. 

£ necess§rio abolir barreiras sociais, pol²ticas, culturais e atitudinais para que 

todos os espaos sejam inclusivos; e que a diversidade se constitua n«o apenas como 

um valor, mas tamb®m como uma oportunidade de desenvolvimento dos estudantes 

em suas diversas dimens»es. No contexto da escola, esta concep«o se concretiza 

no acesso e perman°ncia qualificada em classe comum da rede regular, buscando 

estrat®gias, metodologias e os recursos necess§rios para dar maior suporte e mais 

oportunidades de aprendizagem aos alunos, aprendendo com eles e investigando 

como aprendem. 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/valorizar-diversidade-e-chave-combate-desigualdades-educacionais/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/especialistas-debatem-desafios-curriculares-no-ensino-medio/


ǇłƎΦ нм 
 

Nessa perspectiva inclusiva, o objetivo ® ensinar a todos os estudantes, sem 

fazer acep»es e com qualidade, dando condi»es de acesso, perman°ncia e 

promovendo seu desenvolvimento global. Para isso, a sala de aula do ensino regular 

permite a conviv°ncia com a heterogeneidade, estabelecendo rela»es de troca, em 

um espao enriquecido com as diferenas. 

 

O objetivo da educa«o especial inclusiva ® ensinar a todos seus estudantes, 
sem distin«o e com qualidade, favorecendo condi»es de acessibilidade, 
perman°ncia e promovendo seu processo de ensino-aprendizagem, bem 
como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do ensino regular 
representa o espao real de inclus«o no contexto escolar, uma vez que as 
diferenas se apresentam como fator que contribui para a conviv°ncia com a 
heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento. (Curr²culo 
em Movimento da Educa«o Especial, P.11) 

 

Como os indiv²duos est«o em constante processo de modifica«o, 

transformando o contexto no qual se inserem, a atua«o pedag·gica sob uma vis«o 

inclusiva ® primordial reforando que os ambientes heterog°neos, rompem com os 

paradigmas de exclus«o, visando assim promo«o da aprendizagem de todos os 

estudantes. 

A base do  trabalho da nossa escola ® guiado por essa perspectiva inclusiva, e 

se d§ na colabora«o e compartilhamento de pr§ticas e atividades bem sucedidas, 

com  planejamento e adapta»es de atividades levando  sempre em considera«o que 

todos os alunos s«o diferentes e que suas experi°ncias pr®vias proporcionam a 

constru«o de saberes e resultados pedag·gicos singulares, que n«o podem ser 

desconsiderados, celebrando cada progresso e conquista dos alunos, 

compreendendo o limite entre o respeitar as limita»es e o estimular as 

potencialidades, permitindo a equipara«o de oportunidades para todos. 

 

V- MISSëO E OBJETIVOS DA EDUCA¢ëO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia tem como miss«o, ofertar ensino de qualidade, 

garantir a forma«o de cidad«os cr²ticos, conscientes e respons§veis por seus direitos 

e deveres, capazes de atuar como sujeitos transformadores da realidade onde est«o 

inseridos, proporcionando aos estudantes maiores possibilidades de desenvolvimento 

integral: cognitivo, afetivo e social por meio de experi°ncias de aprendizagem 

significativas e contextualizadas, bem como assegurar a sua perman°ncia na 
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institui«o de ensino, tendo como princ²pios: Educa«o Integral em Tempo Integral, 

Educa«o Inclusiva, Cidadania, Direitos Humanos, Diversidade, Ludicidade e 

Sustentabilidade.  

Sendo uma escola localizada no campo e grande parte da comunidade escolar 

viver nele, tem a miss«o de valorizar o homem campesino e o meio ambiente, 

agregando valores ambientais na pr§tica pedag·gica, oportunizando aos nossos 

educandos vivenciar e perceber atrav®s de conhecimentos hist·ricos, sociais, te·ricos 

e pr§ticos a possibilidade real da sintonia entre o meio ambiente e o homem. 

 

VI-  FUNDAMENTOS TEčRICOS METODOLčGICOS  

 

1. Pressupostos da Pedagogia Hist·rico-Cr²tica e Psicologia Hist·rico 

Cultural 

 

O desenvolvimento dos indiv²duos se d§ atrav®s de suas cont²nuas intera»es 

com o outro e com o meio, sendo influenciado por essas a»es, reelaborando-se e 

ressignificando-se de maneira particular e passando a promover a»es sobre o outro 

que convive. Partindo-se desses pressupostos da Pedagogia Hist·rico Cr²tica e da 

Psicologia Hist·rico Cultural, nossa escola rege todo o trabalho, conceituando que a 

a«o educativa determina-se pela intencionalidade, tendo como objetivo  a 

apropria«o do conhecimento sistematizado pelo aluno, compreendendo  que  a  

aprendizagem  dos  conhecimentos  escolares s«o fundamentais para o 

desenvolvimento das fun»es psicol·gicas superiores, ou seja, o ensino adequado 

nessa  perspectiva,  ®  aquele  que  promove o desenvolvimento do sujeito que ® 

sempre um desenvolvimento  hist·rico e social. Nosso papel ®, portanto, possibilitar o 

acesso dos estudantes a cultura letrada, promovendo a cr²tica de se conhecer como 

ser humano e transformar o mundo a sua volta por meio do conhecimento. 

Segundo Vigotski, relacionar os conceitos cotidianos com os cient²ficos 

promove o desenvolvimento das chamadas fun»es mentais superiores tornando, 

assim, um sujeito consciente de seus pr·prios processos mentais. Desta forma, a 

Escola Classe Lajes da Jib·ia se fundamenta na perspectiva de planejamento e 

organiza«o de media»es adequadas que promovam essa intera«o efetiva para 

garantia das aprendizagens, utilizando-se de diferentes estrat®gias metodol·gicas,  
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sequ°ncia de conte¼dos e objetivos dentro da perspectiva da Educa«o do campo e 

da Educa«o Integral, que possibilitem avanos  de aprendizagem com mudanas 

significativas nos processos mentais dos indiv²duos, para que possam ter a liberdade 

de agir por si mesmos, podendo decidir e intervir na realidades de maneira consciente, 

cr²tico-reflexiva, ou seja, em torno da forma«o de um novo indiv²duo, apto ¨ 

constru«o de novas realidades. 

A organiza«o de um trabalho pedag·gico consistente, que viabilize 

aprendizagem, promove desenvolvimento, neste sentido a escola est§ em constante 

movimento mapeando as situa»es que a comp»em, buscando estrat®gias, 

estabelecendo v²nculos entre todos os envolvidos no processo, dialogando 

constantemente, avaliando, repensando, propondo a»es significativas, para que o 

processo ensino-aprendizagem se articule em todas as esferas poss²veis, como 

afirma Vigotski:  

 

Aprendizado n«o ® desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e p»e 

em movimento v§rios processos de desenvolvimento que, de outra 

forma, seriam imposs²veis de acontecer. Assim, o aprendizado ® um 

aspecto necess§rio e universal do processo de desenvolvimento das 

fun»es psicol·gicas culturalmente organizadas e especificamente 

humanas (VIGOTSKI, 2003, p.118). 

 

Observa-se ent«o que  o desenvolvimento n«o acompanha o aprendizado 

escolar da mesma maneira, mas existem rela»es din©micas altamente complexas 

entre os processos de desenvolvimento e aprendizado, que cooperam com ambos, 

din©micas essas que est«o fortemente ligadas ao trabalho que nossa escola realiza 

atrav®s dos projetos, valoriza«o do campo e da cultura local, amplia«o de espaos, 

tempos,  diversidades de atividades pedag·gicas: art²sticas, esportivas, ambientais, 

culturais, tecnol·gicas, que valorizam e promovam a»es colaborativas no processo 

ensino-aprendizagem.  

O trabalho pedag·gico da escola, portanto, se firma nessas bases, entendendo 

que a natureza social do desenvolvimento humano, ® produto dos processos de 

intera«o, pela qual o sujeito aprende e age sobre a natureza transformando-a e, ao 

mesmo tempo, transformando-se nesse processo. E em se tratando de sujeito, 

tamb®m estamos falando do professor que se modifica, para modificar a outros e da 

pr·pria fam²lia, que estabelece rela»es com a escola.  
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Dentro desta concep«o, buscamos realizar sempre um trabalho junto a esses 

grupos contribuindo para que todos se transformem, promovendo enfrentamento de 

situa»es de viol°ncia, sa¼de mental e vulnerabilidade, valoriza«o de cada grupo, 

forma«o continuada e qualifica«o de espaos de escuta para troca de experi°ncias, 

reflex»es e debate. 

 

VII- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 
ESCOLA 

 

A educa«o ® o suporte fundamental que concede meios ao indiv²duo, para 

manejar a mais potente arma de combate: o conhecimento. Sendo assim, a escola 

precisa dar garantia de acesso aos estudantes, criando possibilidades de 

perman°ncia com sucesso, atrav®s de um processo gradual, formativo, com 

aprendizagem cont²nua, com foco no seu protagonismo e desenvolvimento integral. 

Neste processo de aprendizagem cont²nua, nossa escola destaca como pontos 

de suma import©ncia o di§logo, contextualiza«o, reflex«o, o comprometimento, a 

flexibiliza«o, bem como o protagonismo estudantil, atrav®s de media»es, conjunto 

de estrat®gias e atitudes em prol de seu desenvolvimento dando suporte para a 

constru«o da sua autonomia. 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede P¼blica de Ensino do Distrito 

Federal, no cap²tulo I da Educa«o B§sica, artigo 38, a Educa«o B§sica tem por 

objetivo proporcionar o desenvolvimento integral do estudante, promover e assegurar 

forma«o comum indispens§vel para o exerc²cio da cidadania e fornecer os meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Para se criar autonomia ® preciso todo um processo de orienta«o e condu«o 

para elabora«o de significados, material, suporte e condi»es que viabilizem o saber, 

e ® baseado nessas a»es que pautamos nossa proposta de trabalho, com percep«o 

de individualidades, compreens«o de motiva»es, fragilidades e potencialidades para 

favorecer um melhor suporte na aprendizagem dos estudantes, construindo rotas de 

aprendizagem, trabalhando de maneira coletiva e cooperativa.  

O processo de ensino e aprendizagem deve promover e oportunizar o 

aprendizado efetivo, em busca do desenvolvimento de todos os estudantes, 

reconhecendo e respeitando as caracter²sticas, singularidades e tempo de 

aprendizagem de cada um, De acordo com esse conceito e em conson©ncia com os 
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documentos norteadores da Rede de Ensino P¼blico do Distrito Federal, o trabalho da 

escola ® regido pela organiza«o em Ciclo para as Aprendizagens: 

 

Dentro dessa perspectiva, a organiza«o escolar em ciclos apresenta-se 
como alternativa favor§vel ¨ democratiza«o da escola e da educa«o, 
permitindo ao estudante o livre tr©nsito entre os anos escolares sem a 
interrup«o abrupta da reprova«o ano a ano. Essa sistem§tica de 
organiza«o garante o respeito ¨ heterogeneidade dos tempos e modos de 
aprender que caracterizam os sujeitos e amplia suas chances de sucesso. 
(DIRETRIZES PEDAGčGICAS PARA ORGANIZA¢ëO ESCOLAR DO 2Ü 
CICLO, 2014, p. 18) 

 

£ sob essa perspectiva que trabalhamos: de concep»es, estrat®gias e 

processos avaliativos diferenciados, superando um ensino fragmentado, na busca de 

experi°ncias exitosas que possibilitem um percurso formativo, bem como, melhor 

organiza«o de tempo/espao, inclus«o, consolidando as rela»es entre professor, 

aluno e escola, com vista no desenvolvimento de compet°ncias e habilidades 

necess§rias para aprender a aprender, como ® descrito na Base Nacional Comum 

Curricular: 

 

ñNo novo cen§rio mundial, reconhecer-se em seu contexto hist·rico e cultural, 
comunicar-se, ser criativo, anal²tico-cr²tico, participativo, aberto ao novo, 
colaborativo, resiliente, produtivo e respons§vel requer muito mais do que o 
ac¼mulo de informa»es. Requer o desenvolvimento de compet°ncias para 
aprender a aprender, saber lidar com a informa«o cada vez mais dispon²vel, 
atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas 
digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 
tomar decis»es, ser proativo para identificar os dados de uma situa«o e 
buscar solu»es, conviver e aprender com as diferenas e as 
diversidades.ò(BNCC, 2017 p.14) 

 

 

Por®m, mais do que s· ensinar, ® levar o aluno a encontrar caminhos para o 

aprender a aprender. O trabalho do professor vai al®m de facilitador da aprendizagem, 

para aquele que constr·i media»es intencionais que gerem aprendizagens de fato, 

criando rotas e possibilitando elabora»es de pensamentos, para garantir a 

apropria«o do saber sistem§tico: 

  
O importante ® aprender a aprender, isto ®, aprender a estudar, a buscar 
conhecimentos, a lidar com situa»es novas. E o papel do professor deixa de 
ser o daquele que ensina para ser o de auxiliar o aluno em seu pr·prio 
processo de aprendizagem (SAVIANI, 2011, p.431).  

 



ǇłƎΦ нс 
 

O desenvolvimento dos estudantes ® favorecido quando passam a vivenciar 

situa»es que os colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, 

tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por 

meio de a»es intencionais didaticamente organizadas para formar um sujeito 

hist·rico e social. 

£ pensando nessas media»es que a escola organiza todo o trabalho 

pedag·gico, fortalecendo as a»es de planejamento e interven»es que estabelea o 

melhor elo entre a criana e o conhecimento, atrav®s de cada projeto desenvolvido. 

Outro fator importante que destacamos ® exatamente na contribui«o com a forma«o 

do professor, atrav®s das coordena»es coletivas e incentivos a participa«o de 

cursos ofertados pela Rede de Ensino, uma vez que este, s· ® capaz de desenvolver 

compet°ncias nos estudantes, se antes desenvolv°-las em si mesmo. 

 

1. No contexto remoto 

 

1.1- Aspectos gerais:  

 

De acordo com a nova forma de organiza«o no per²odo remoto, o in²cio do 

trabalho se deu por meio do WhatsApp (Grupos para cada Ano), com a Busca ativa e 

envio de atividades volunt§rias por parte dos professores. 

Com o acesso a Plataforma Escola em casa -DF, iniciou-se a introdu«o dos 

estudantes neste espao digital organizado pela Rede de Ensino do Distrito Federal, 

por meio de informa»es, tutoriais e orienta»es pelos grupos de WhatsApp e liga»es 

individuai. 

A escola criou uma ficha para verificar as formas de acesso dos estudantes ¨ 

escola: Plataforma, WhatsApp, material impresso e estudantes n«o encontrados, 

levantamento de dados sobre alunos com contatos desatualizados para planejamento 

de a»es de busca ativa e uma ficha de ocorr°ncias sobre os estudantes para coleta 

de dados gerais: Realiza«o de atividades, devolutivas, infrequ°ncia ou outros que os 

professores julgarem necess§rio. 
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Autoria: Equipe Lajes da Jib·ia 

 

1.2- Planejamento de a»es:  

 

Toda organiza«o do trabalho pedag·gico e planejamento de a»es ocorreu 

com base nas Diretrizes Pedag·gicas da Escola do Campo (Campo- Pol²ticas 

P¼blicas ï Educa«o) e nas Diretrizes Pedag·gicas da Educa«o Integral, articulando 

as Disciplinas da Base Nacional Comum Curricular: L²ngua Portuguesa, Matem§tica, 

Ci°ncias, Hist·ria, Geografia, Arte e a Parte Flex²vel do curr²culo, no qual ser«o 

descritos com detalhes no item VII ï Organiza«o do Trabalho Pedag·gico da 

Escola 2 ï No Contexto Presencial, com as adapta»es que foram necess§rias para 

se aplicarem ao contexto remoto. 

¶ Ética e Cidadania (Ensino Religioso - Valores) 

¶ Educação Ambiental 

¶ Brincando com música 

¶ Grandes Artistas Brasileiros 

¶ Leitura em Família 

¶ Acompanhamento Pedagógico 

 

1.3 - Articula«o entre a Equipe Pedag·gica Externa de Apoio: 

 

A Equipe Pedag·gica Externa de Apoio (EPEA) ® composta pela Dire«o, 

Supervis«o, Coordena«o, EEAA, OE, Professores readaptados, com o intuito de 
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planejar a»es em conjunto, reunindo-se semanalmente nas segundas-feiras, no turno 

matutino, via Google Meet, para organiza«o, avalia«o do trabalho pedag·gico, 

defini«o e planejamento de a»es. 

 

1.4 ï Coordena»es: 

 

1.4.1 - Coordena»es por Ćrea: 

 

Ocorrem Via Google Meet, possibilitando 2 momentos: acolhimento/escuta e 

organiza«o/planejamento de aulas por Ano atrav®s da Ficha de Planejamento 

semanal compartilhada. 

 

Autoria: Equipe Lajes da Jib·ia 

 

¶ I Bloco: (1Ü,2Ü,3Ü Anos): As coordena»es s«o realizadas no 

turno vespertino: teras-feiras, via Google Meet com o grupo e nas 

quintas-feiras, com seus pares e Equipe de Apoio, trocando 

experi°ncias, forma«o continuada, planejamento individual e 

elabora«o/confec«o de materiais.  

¶ II Bloco: 4Ü e 5Ü ano: As coordena»es s«o realizadas no turno 

vespertino: quintas-feiras, via Google Meet com o grupo e nas teras-

feiras, com seus pares e Equipe de Apoio, trocando experi°ncias, 

forma«o continuada, planejamento individual e elabora«o/confec«o 

de materiais.  
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O grupo de WhatsApp por Bloco tem sido o espao de comunica«o di§ria das 

intermedia»es das Coordena»es por Ćrea, com sugest»es de atividades, 

discuss»es e intermedia»es espec²ficas emergentes. 

 

1.4.2 -Coordena»es Coletivas: 

 

Ocorrem Via Google Meet, possibilitando 2 momentos: 

Primeiro momento de forma«o continuada, voltado para reflex»es e 

discuss»es sobre os documentos norteadores, avalia«o, oficinas, metodologias, 

entre outros. 

Segundo momento de escuta, avalia«o, Organiza«o do Trabalho 

Pedag·gico, entre outros (avisos, esclarecimentos e discuss»es emergentes) 

 

1.4.3 ï Coordena»es Pedag·gicas Individuais 

 

Ocorrem nos dias de segunda-feira e sexta-feira no turno vespertino, com 

registro de atividades por meio de relat·rios. Estes momentos s«o reservados a 

cria«o, produ«o, pesquisas, estudos de forma individual dos professores. 

 

2- No contexto presencial 

 

2.1 - Organização Escolar: regime, tempos e espaços 

 

A Escola Classe Lajes da Jib·ia, por ser uma escola Integral em Tempo 

Integral (PROEITI), atende o Ensino Fundamental ï Anos Iniciais organizada em 

Ciclos, oferecendo aos estudantes uma educa«o de 10 horas da seguinte forma: 

No turno matutino, s«o ofertados os seguintes Componentes da Base 

Nacional Comum Curricular: 

 L²ngua Portuguesa; 

 Matem§tica; 

 Hist·ria; 

 Geografia; 

 Ci°ncias; 
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 Leitura em Fam²lia (apesar de fazer parte da Parte Flex²vel do Curr²culo ® 

trabalhada nos dois turnos). 

No turno vespertino, s«o realizadas atividades da Parte Flex²vel do Curr²culo 

de acordo com as Diretrizes Pedag·gicas e Operacionais para a Educa«o em Tempo 

Integral das Unidades Escolares da Rede P¼blica de Ensino do Distrito Federal para 

proporcionar aos estudantes momentos de aprendizagens mais din©micos e 

significativos, j§ que os educandos ficam o dia todo na escola. Sendo assim, s«o 

oferecidas as seguintes atividades/momentos: 

 Hora do Descanso; 

 Arte (apesar de fazer parte da BNCC ® ofertada neste turno);  

 Grandes Artistas Brasileiros; 

 Brincando com M¼sica; 

 Educa«o Ambiental; 

 £tica e Cidadania;  

 Acompanhamento Pedag·gico de Portugu°s e Matem§tica; 

 Leitura em Fam²lia. 

 

2.2 - Parte Flex²vel do Curr²culo, Projetos Interdisciplinares e Metodologias 

 

Os projetos interdisciplinares, realizados na escola, tem como objetivo 

proporcionar uma educa«o integral, concep«o de educa«o defendida e almejada 

pela Secretaria de Educa«o do Distrito Federal. 

Tendo em vista a import©ncia do Cerrado e a nossa escola estar localizada 

neste Bioma riqu²ssimo, considerado como a maior biodiversidade do Planeta Terra, 

definiu-se como tema gerador do ano letivo de 2021: Vivendo e respirando o 

Cerrado. 

 

Objetivo geral: 

 

Sensibilizar e conscientizar os educandos e toda a comunidade escolar para a 

responsabilidade socioambiental e a preserva«o do Cerrado, para que possamos 

compreender a import©ncia de aprender a valorizar e cuidar do nosso Bioma e do 

Planeta Terra. 
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CRONOGRAMA 

 

O projeto Vivendo e Respirando o Cerrado ser§ desenvolvido durante todo o 

ano letivo, organizado em quatro etapas, equivalentes a cada bimestre a serem 

trabalhadas de forma interdisciplinar e integradas aos projetos transversais, j§ 

existentes na institui«o.  

1Û etapa ï Cerrado Bero Das Ćguas.  

2Û etapa ï Cerrado Cheira Sa¼de (plantas medicinais, alimenta«o).  

3Û etapa ï Cerrado Nosso Bioma (meio ambiente).  

4Û etapa ï Cerrado ï Vida Em Abund©ncia (fauna e flora). 

Para tanto ® importante elencar os projetos da parte flex²vel, suas a»es e 

eventos que est«o diretamente ligados ao tema gerador Vivendo e Respirando o 

Cerrado, com breve descri«o de seus objetivos e din©micas. 

 

ü Hora do Descanso 
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De acordo com as Diretrizes de Educa«o Integral que regem a Escola Classe 

Lajes da Jib·ia com atendimento de dez horas, onde nossos alunos passam a maior 

parte do dia, ® oferecido caf® da manh«, lanche intermedi§rio, almoo e lanche da 

tarde. Devido a este per²odo longo dos educandos na unidade escolar se faz 

necess§rio um hor§rio de descanso para relaxamento entre os turnos. 

£ no momento do sono que o organismo rep»e as energias, revigorando o 

corpo e a mente, fortalecendo o sistema imunol·gico, o metabolismo, fixa as 

mem·rias e contribui para a sa¼de mental. Portanto o hor§rio de descanso ® essencial 

numa escola de educa«o integral. 

O estudante por passar o dia inteiro na escola, apresenta um cansao 

excessivo em sua estadia havendo assim a necessidade da Institui«o de Ensino 

estabelecer um hor§rio de descanso para melhor rendimento. A princ²pio as crianas 

abaixavam a cabea na mesa, ap·s o almoo, e algumas chegavam a dormir de forma 

desconfort§vel, o que era insuficiente para o descanso do corpo e da mente, sendo 

vis²vel a necessidade da aquisi«o de colchonetes para propiciar melhor qualidade 

neste per²odo, trazendo resultados positivos, acalmando os alunos e melhorando sua 

disposi«o no turno vespertino com atividades mais produtivas.  

 

Objetivos: 

 

 Promover momento de relaxamento para as crianas. 

 Oportunizar aos alunos a possibilidade de dormir para revigorar o corpo 

e a mente. 

 Melhorar o rendimento pedag·gico dos educandos uma vez que o sono 

acalma e ajuda a fixar a mem·ria. 

No contexto remoto essa a«o n«o ocorreu, uma vez que os estudantes se 

encontram no ambiente do lar. As adapta»es de descanso ocorreram seguindo as 

recomenda»es da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tempo de tela estipulado 

para cada idade, considerando a sa¼de dos nossos estudantes na era digital. 
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ü Brincando com m¼sica 

 

 

 

Entende-se que trabalhar a m¼sica na educa«o ® enfatizar todas as formas de 

manifesta»es art²sticas, visando a sensibiliza«o de todos os envolvidos no processo 

de ensino aprendizagem, pois a m¼sica estimula de maneira prazerosa a 

aprendizagem como um todo, valoriza a cultura e a troca de experi°ncias, auxiliando 

os indiv²duos na constru«o da sua pr·pria hist·ria. 

Cada bimestre foi selecionado pelo grupo de professores e distribu²dos alguns 

temas: 

1Ü bimestre ï Produ«o de Instrumentos musicais com materiais recicl§veis 

(Percuss«o) 

2Ü bimestre ï Coreografias (Movimento e Percep«o de diferentes ritmos) 

3Ü bimestre ï Cantigas de rodas (Resgate cultural) 

4Ü bimestre ï MPB - Percuss«o e dana (Valoriza«o de MPB, aliado a 

produ«o e apresenta«o individual dos estudantes) 

No contexto remoto as aulas foram disponibilizadas por meio da plataforma 

Escola em Casa DF, WhatsApp, Meet e material impresso, e as devolutivas atrav®s 

de fotos, v²deos, §udios e desenhos. 

 

Objetivos: 

 

¶ Resgatar a cultura brasileira com brincadeiras de roda, cirandas, músicas 

folclóricas e populares; 

¶ Levar os alunos a valorizarem as canções do passado, tradicionais e 

clássicos, conhecendo diferentes músicos brasileiros, além dos diversos 

ritmos. 
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¶ Oportunizar o desenvolvimento da percepção musical no educando, 

despertando a musicalização. 

¶ Incentivar a produção de instrumentos musicais com o uso de materiais 

recicláveis. 

 

 Acompanhamento pedag·gico 

 

O acompanhamento pedag·gico tem por objetivo, o respeito ao tempo de 

aprendizagem e as necessidades individuais do educando, consolidando e ampliando 

os conhecimentos, enriquecendo as experi°ncias culturais e sociais, para assim 

ajud§-lo a vencer os obst§culos presentes em suas aprendizagens.  

A Escola Classe Lajes da Jib·ia realiza um trabalho que busca desenvolver 

habilidades nos educandos, adquirindo conhecimentos sistematizados, respeitando- 

o como um todo. Assim o projeto de acompanhamento pedag·gico de Matem§tica e 

L²ngua Portuguesa, foi desenvolvido com a finalidade de sanar dificuldades de 

aprendizagens, onde os educandos s«o acompanhados de forma coletiva e 

individualizada, respeitando as suas especificidades, com atividades pedag·gicas 

l¼dicas. 

As interven»es pedag·gicas ocorrem nos dois turnos, sendo realizadas no 

matutino, com atividades paralelas, nos reagrupamentos intraclasse e extraclasse e 

no turno vespertino por meio do acompanhamento pedag·gico coletivo e 

individualizado auxiliado pelos Educadores Sociais Volunt§rios, em hor§rios 

previamente planejados para n«o haver perda de outras atividades aos educandos. 

 
No per²odo de aulas remotas, foi realizado pelos professores da turma, uma 

sondagem, para direcionar o acompanhamento dos estudantes que apresentaram 

dificuldades. Os professores da parte flex²vel s«o respons§veis em acompanhar 

individualmente estes estudantes, atrav®s do Meet ou WhatsApp, dentro das 

realidades e necessidades de cada um. 

 

Objetivos: 

 

 Sanar d®ficits de aprendizagem apresentados por determinados alunos. 
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 Alcanar a todos os educandos, respeitando a individualidade e tempo de 

aprendizagem de cada um. 

 Reduzir o ²ndice de reten«o tendo como foco que n«o podemos deixar 

nenhum aluno pra tr§s. 

 

 Leitura em Fam²lia 

 

 

 

Leitura em fam²lia ® um projeto que tem como objetivo incentivar as crianas a 

terem acesso a uma variedade de livros da literatura infantil, despertando o gosto pela 

leitura e fortalecendo os v²nculos entre o estudante e sua fam²lia. 

No contexto de ensino remoto os estudantes t°m acesso aos livros em PDF e 

no presencial s«o levados para casa semanalmente ¨s sextas-feiras e devolvidos na 

segunda sendo realizado um trabalho atrav®s de fichas liter§rias, relatos orais e rodas 

de conversas 

A participa«o da fam²lia na vida escolar da criana ® condi«o indispens§vel 

para que esta se sinta amada e motivada a obter avanos em sua aprendizagem. 

Sendo assim, a fam²lia e a escola precisam ser parceiras para que os estudantes 

possam ter realmente um maior aproveitamento nas aprendizagens 

 

Objetivos: 

 

 Incentivar as crianas a leitura e acesso a uma variedade de livros da literatura 

infantil, juntamente com a fam²lia; 

 Desenvolver a imagina«o e a capacidade textual e leitura din©mica; 

 Despertar o prazer pela leitura; 

 Promover a intera«o da fam²lia na aprendizagem do educando; 
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 Amplia«o do repert·rio vocabular, favorecendo a constru«o do conhecimento 

ortogr§fico. 

 

 Educa«o Ambiental: horta, jardim e agroflorestal 

 

 
 

Para aprofundar o trabalho de Educa«o socioambiental, como tema 

transversal e como parte flex²vel da educa«o integral, ® necess§rio a cria«o de 

ambientes prop²cios e, principalmente, a sensibiliza«o dos professores, alunos e 

funcion§rios da escola para esse trabalho. 

A proposta ® criar na escola um espao interativo. A horta pedag·gica, a 

agrofloresta, o plantio de plantas medicinais e ornamentais permitir«o ¨s crianas um 

contato mais direto com a natureza, estimulando uma aprendizagem ativa e uma 

maior consci°ncia ecol·gica. 

No cotidiano do trabalho diretamente com a terra ® poss²vel promover 

condi»es de observa«o, an§lise, experimenta«o, reflex«o, levantamento de 

hip·teses, sistematiza«o e outras possibilidades que o contato com a terra propicia. 

£ uma excelente oportunidade para os estudantes desenvolverem conceitos, 

pr§ticas ambientais, cultivar experi°ncias e resultados significativos com a ajuda da 

sua comunidade escolar, tanto nas aulas presenciais na escola, como nas aulas 

remotas realizadas nos lares com a ajuda da fam²lia. 

Os temas selecionados pelos professores para cada bimestre destacando o 

trabalho com materiais recicl§veis e mudas foram: 

1Ü bimestre ï Alimento e Canteiros  

2Ü bimestre ï Plantas Medicinais  

3Ü bimestre ï Jardinagem  

4Ü bimestre ï Micro Agrofloresta 
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Objetivo: 

 

 Sensibilizar a todos da comunidade escolar da import©ncia de cuidar do meio 

ambiente, levando o aluno ao envolvimento com os trabalhos com a terra e com 

a qualidade de vida. 

 Oportunizar aos educandos o prazer de plantar e a possibilidade de obter 

conhecimentos de plantio alternativos, onde se respeita o ambiente, utilizando 

adubos org©nicos e defensivos naturais sem uso de agrot·xicos. 

 Possibilitar ao estudante a oportunidade de vivenciar a experi°ncia de plantar, 

cuidar, colher e usufruir dos produtos plantados pelos mesmos. 

 Sensibilizar os educandos do valor humanit§rio e ambiental da a«o que o 

trabalhador do campo exerce para produ«o do alimento. 

 

 Grandes Artistas Brasileiros 

 

 
 

A linguagem da arte na educa«o tem um papel fundamental, envolvendo os 

aspectos cognitivos, sens²veis e culturais. 

Atualmente tem-se observado a necessidade de novos projetos de artes para 

educa«o, no sentido de desenvolver pr§xis nas quais haja a total integra«o do 

profissional da educa«o, das crianas, da institui«o e da comunidade como um todo. 

As artes est«o presentes no cotidiano da vida. Ao desenhar e pintar no ch«o, 

na areia e nos muros, no papel, ao utilizar materiais encontrados ao acaso, ao pintar 

objetos e at® mesmo seu pr·prio corpo, a criana pode se utilizar de express»es 

art²sticas. 
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Na educa«o podemos explorar variados tipos de arte: pl§sticas, poesia, rimas, 

m¼sica, xilografias, esculturas, teatro, dana, cinema, desenhos, etc. 

As artes pl§sticas expressam t®cnicas para construir formas e imagens que 

revela a percep«o est®tica e tamb®m po®tica que vive o artista, sendo um objeto de 

express«o hist·rica e tem o poder de ir al®m do palp§vel, pois a arte influencia 

diretamente o artista e o espectador gerando m¼ltiplos sentimentos, nesta concep«o 

podemos afirmar que as artes geram prazer, relaxando, acalmando, alegrando o 

artista ao ver sua capacidade de cria«o. 

A cada bimestre ® definido pelo grupo docente e apresentado aos estudantes 

as obras de um artista brasileiro, onde ® feito o estudo da biografia do autor, 

observando sua t®cnica, realizando r®plicas e releitura de suas obras, utilizando telas 

cer©micas, telhas, pap®is, potes e outras formas variadas. 

Este projeto introduz no cen§rio escolar das turmas de 1Ü ao 5Ü ano alguns 

pintores pl§sticos brasileiros, sendo que no ano letivo de 2021 ser«o trabalhados os 

seguintes artistas:  

1Ü bimestre ï Marcos Brasil  

2Ü bimestre ï Cris Maia  

3Ü bimestre ï Ivan Cruz  

4Ü bimestre ï Otoniel Fernandes 

No contexto remoto as aulas s«o disponibilizadas por meio da plataforma 

Escola em Casa DF, WhatsApp, Meet e material impresso, e as devolutivas atrav®s 

de fotos, v²deos, §udios e desenhos, ocorrendo tamb®m organiza«o de culmin©ncias 

e quando poss²vel contando com a participa«o do pr·prio Artista trabalhado no 

Bimestre. 

 

Objetivos: 

 

 Conhecer e valorizar as obras dos artistas pl§sticos brasileiros e despertar nos 

educandos seus dons art²sticos. 

 Desenvolver habilidades de reconhecimento de estilos e t®cnicas de desenho 

e pintura. 

 Aguar a criatividade na produ«o de artes e habilidades de execu«o. 
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 Promover os benef²cios emocionais liberados na alegria de criar, desenhar e 

pintar telas. 

 

ü £tica e Cidadania 

 

 

 

Para mantermos as boas rela»es no conv²vio social ® necess§rio 

desenvolvermos a £tica e a Cidadania. A £tica ® o conjunto de regras, costumes, 

comportamentos e valores morais e a Cidadania ® o conjunto de direitos e deveres 

pelo qual o cidad«o est§ sujeito nos seus relacionamentos com a sociedade em que 

vive. Ambas est«o interligadas e para exercemos a cidadania precisamos aprender e 

valorizar a ®tica, desenvolvendo atitudes positivas, respons§veis, conscientes e 

honestas, voltadas para o outro, visando o bem comum. Assim, as no»es de ®tica e 

cidadania devem andar sempre juntas. O desenvolvimento destes conceitos ® 

essencial para a constru«o de uma sociedade mais justa e humana.  

Os estudantes ter«o a oportunidade de trabalhar esses conceitos de forma 

interativa e din©mica atrav®s das aulas remotas e presenciais, sendo que neste atual 

contexto de pandemia, essas atividades ser«o desenvolvidas no ambiente familiar e 

escolar, sensibilizando-os atrav®s desses valores, para atuarem e viverem em 

sociedade, valorizando a si, o outro, sua comunidade e o pa²s em que vivem, 

construindo os seus conceitos morais. 

 

 

 

 






























































