
VII Período (Turma de 2017.1) 

 

Reiteramos as seguintes orientações: 

1. Os módulos são resultados do desmembramento do Estágio III; 

2. O discente deve matricular-se em ambos os módulos; 

3. A conclusão do Estágio Supervisionado Obrigatório I será computada apenas com a 

aprovação nos dois módulos; 

4. O módulo teórico do Estágio III(ART3333) é remoto e terá seu início no dia 28 de 

agosto; 

5. O módulo prático do Estágio III (ART4444) é presencial e será ofertado se/somente 

se houver condições sanitárias seguras. Por isso seu inicio ocorrerá em novembro; 

6. O módulo prático do Estágio III (ART4444) resume-se a ida do aluno a campo, 

planejamento de suas intervenções, execução do planejamento e confecção do relatório 

de Estágio. Por tal motivo não há um programa de curso destinado a tal módulo; 

7.Não havendo as condições sanitárias seguras,  módulo prático do Estágio III será 

novamente ofertado em 2020.2. 

Programas de Curso Adaptados ao formato remoto.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Componente Curricular 

ART3333 – MÓDULO TEÓRICO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO III 

ART4444 – MÓDULO PRÁTICO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO III 

ART0315 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

 



    
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES 

CURSO DE LICENCIATURA EM DANÇA 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

 

 

Componente Curricular: Art3333- Módulo Teórico do Estágio 

Supervisionado Obrigatório Iii 

Docente: Aldair Rodrigues 

 

DADOS DA TURMA 

 

Turma: ART3333 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Carga Horária Total: 30 HORAS 

Horário:6N34 (24/08/2020 - 12/12/2020)  

Profª Me. Aldair Rodrigues 

 

Ementa: 

 

Participação ativa na vida da escola e da comunidade: acompanhamento das reuniões 

pedagógicas e dos conselhos escolares; elaboração e desenvolvimento de projetos de 

ensino temático e/ou de integração escola/comunidade, e planos de aula. Docência 

supervisionada em uma classe do ensino fundamental II ou médio; elaboração de relatório 

de estágio.  

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Dar condição para a atuação do aluno estagiário junto ao professor do campo de estágio, 

a ser desenvolvido futuramente, considerando competências e habilidades necessárias 

para o desempenho do futuro profissional. 

 

 2. Discutir o estágio supervisionado como campo de formação para o professor de 

Arte/dança em sua articulação com a produção do conhecimento na universidade e na 

rede de ensino.  

 

3. Instrumentalizar e discutir o estágio supervisionado como espaço de investigação da 

realidade escolar como perspectiva de organização de ações e projetos que visem a 

ampliação do campo do ensino da dança.  

 

4. Desenvolver habilidades e explorar concepções de ensino-aprendizagem na sua área 

de conhecimento. 

 



5.Criar, avaliar e melhorar propostas de ensino e aprendizagem, quando for ao campo de 

estágio, procurando integrar as áreas de conhecimento e estimular ações coletivas na 

escola, de modo a propor uma nova concepção de trabalho educativo. 

 

  METODOLOGIA 

 

As aulas serão propostas com exposição sistematizada, de forma remota, pelo professor, 

discussão dialógica com os estudantes sobre temas concernentes ao ensino e 

aprendizagem e ao exercício do magistério. Para essa construção, trabalharemos com 

procedimentos de elaboração conjunta, discussão de textos, relato de experiências, 

seminários, simpósios, apreciação e análise de vídeos acerca do ensino da Arte/dança e 

orientações para escrita de relatórios. 

 

CONTEÚDO 

I Unidade 

Orientações para a atuação dos estudantes na regência das turmas remotas. 

- Temáticas relativas aos campos e estágio 

II Unidade: 

-O estágio na escola: prática (a ser discutida) e acompanhamento 

III Unidade:  

-O estágio na escola: prática (a ser discutida) e acompanhamento 

  

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

- Conhecer a organização do Estágio Supervisionado Obrigatório III.  

- Planejar e realizar atividades na regência de turmas, remotamente, com a supervisão do 

professor do campo de estágio tomando como base a observação e o reconhecimento do 

perfil social, econômico e cultural da escola, bem como as lacunas e necessidades 

pedagógicas já constatadas no Estágio Supervisionado Obrigatório I e II. 

- Discutir questões relacionadas ao ensino da Arte/Dança no contexto educativo do campo 

de estágio, com enfoque na articulação entre os conhecimentos produzidos na 

universidade e aqueles discutidos no contexto social no qual a escola, campo de estágio, 

se insere.  

- Atuar na escola, acompanhado pelo professor de Arte/Dança, colaborando para a 

organização do trabalho pedagógico e a realização de projetos que possam contribuir para 

a abordagem do conteúdo dança no contexto da escola.  

- Investigar as possibilidades de articulação entre o ensino da dança e das outras 

linguagens artísticas no campo do ensino da arte, bem como com outros componentes 

curriculares que possam projetar e realizar ações interdisciplinares no contexto do campo 

de estágio.  



- Registrar, discutir e avaliar a experiência da atuação pedagógica no contexto das 

especificidades do ensino da dança na escola.   

- Participar das atividades escolares do campo de estágio, de forma remota, a exemplo 

das reuniões pedagógicas ou conselhos escolares, bem como eventos realizados durante 

o semestre letivo que possam contribuir para a formação do professor de dança.  

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual a partir da participação efetiva dos discentes através de 

exercícios pedagógicos. 

 

Critérios de avaliação: presença assídua e participativa nos encontros de orientação e no 

campo de estágio (consideradas as avaliações realizadas pelo orientador e tutor do estágio 

na escola); produção dos trabalhos solicitados nas três unidades conforme orientação 

escrita e verbal.  

Formas de avaliação: 

• Formalização do estágio na escola com toda a documentação e assinaturas 

(entregar à Coordenação do curso); Apresentação do plano de Unidade. 

• Cumprimento da carga horária do estágio, entrega de Relatório de. 
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Componente Curricular: Art0315 - Trabalho de Conclusão De 

Curso I 

Docente: A Definir  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORETE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

 

 

PROGRAMA 

ART0315- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – SEMESTRE 2020.5 

CARGA HORÁRIA – 60 HORAS 

Professor: A Definir 

Horários: 18h45as 22h15 – Quartas-feiras (aula síncrona pelo Google Meet) 

Durante a semana estarão disponíveis materiais para estudo no Sigaa 

(encontros assíncronos) 

 

EMENTA : Estudo sobre a dança como campo investigativo e de produção de 

conhecimento a partir de problemas teórico-metodológicos. Discussões acerca de 

metodologia de pesquisa e de processos investigativos na atuação profissional. 

Abordagens metodológicas de pesquisa. Estudo dos critérios de elaboração de projeto e 

de um relatório de pesquisa. Atividade de pesquisa relacionada à temática abordada no 

TCC. 

 

OBJETIVOS 

 

● Formar competências e habilidades para a organização do conhecimento em 

dança com enfoque na elaboração do projeto de Trabalho de Final de Curso a 

partir de critérios acadêmicos e institucionais. 

● Elaborar projeto de TCC e discutir sua exeqüibilidade com base: na proposta 

teórica, na relação com a área, nos prazos de conclusão e nas possibilidades de 

orientação. 

 

CRONOGRAMA E CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E 

 

VALIDAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS DISCENTES 

As aulas ocorrerão remotamente dentro do calendário proposto pela UFRN. 

 

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS 

Serão utilizados: a plataforma Google meet para os encontros síncronos, incluindo aulas 

expositivo-dialógicas, uso de slides e vídeos, seminários. E para os encontros 

assíncronos serão disponibilizados materiais no Sigaa, além de tarefas e fóruns. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

o Reconhecer a dança como campo investigativo. 



o Identificar temas e campos de investigação pertinentes a dança, bem como os 

meios de divulgação acadêmica que promovem a socialização dos mesmos. 

o Conhecer e utilizar os conhecimentos pertinentes a metodologia da pesquisa 

com aplicabilidade para a produção do TCC. 

o Conhecer e utilizar os conhecimentos pertinentes a normalização de trabalhos 

acadêmicos com aplicabilidade para a produção do TCC. 

o Discutir sobre o conhecimento produzido em dança e a sua relação com o 

ensino. 

o Conhecer e utilizar procedimentos de elaboração de um projeto e de um relatório 

de trabalho de final de curso com base em critérios acadêmicos e institucionais. 

o 

 

CONTEÚDOS 

● Critérios institucionais para a elaboração do TCC –– Curso de Dança da UFRN 

● A produção do conhecimento acadêmico em dança e os meios de divulgação 

científica. 

● Abordagens investigativas no campo acadêmico da dança. 

● Normas técnicas para a produção de trabalhos acadêmicos. 

● Normas técnicas para a produção de um artigo científico. 

 

PLANO DE CURSO 

 

MÉTODO: Os procedimentos de ensino levarão em consideração a articulação entre o 

conhecimento produzido durante no Curso de Dança pelo aluno, suas afinidades 

teóricas e experiência com a dança e os critérios acadêmicos e institucionais para a 

elaboração do TCC. Para viabilizar essa articulação serão realizadas semanalmente, de 

modo virtual, aulas expositivas; orientações individuais e coletivas; estudos do estado 

da arte referente à temática escolhida para o TCC e Seminários. 

 

AVALIAÇÃO: Será processual em relação à participação efetiva do aluno nas aulas, a 

sua assiduidade remota e ao desenvolvimento da disciplina como um todo, de modo a 

solucionar possíveis dificuldades encontradas tanto pelo professor quanto pelos alunos. 

A avaliação será realizada de forma contínua de acordo com a abordagem dos 

conteúdos, bem como articulará procedimentos variados descritos a seguir por unidade: 

 

I UNIDADE: 

 

Seminário 1 – A produção do conhecimento acadêmico em dança e os meios de 

divulgação científica, buscando articular com a temática escolhida para o TCC. ( 

Estudo 

e organização do estado da arte sobre o tema escolhido (individual ou grupo) , 

realizado a partir da investigação de sites, anais de congressos, periódicos – 10 pontos) 

 

II UNIDADE 

 

Produção textual – Esboço do Projeto de TCC – Tema – orientador – referencial 

teórico. (10 pontos). 

 

III UNIDADE 

 



Seminário 2 – Apresentação e entrega de projetos de TCC , incluindo ficha de 

acompanhamento assinada pelo orientador (10 pontos). 
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