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CALENDÁRIO 

 

14/03 – Módulo 1 

16/03 – Módulo 1 

21/03 – Módulo 1 

23/03 – Módulo 1 

29/03 – Módulo 1 

30/03 – Módulo 1 

04/04 – Módulo 1 

06/04 – Módulo 1 

11/04 – Semana Santa  

13/04 – Semana Santa  

18/04 – Módulo 1 

20/04 – Módulo 1 

25/04 – Módulo 1 

27/04 – Módulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/05 – Primeira Prova 

(Módulo 1) 
04/05 – Módulo 2 

09/05 – Módulo 2 

11/05 – Módulo 2 

16/05 – Módulo 2 

18/05 – Módulo 2 

23/05 – Módulo 2 

25/05 – Módulo 2 

30/05 – Módulo 2 

01/06 – Módulo 2 

06/06 – Módulo 2 

08/06 – Módulo 2 

13/06 – Módulo 2 

15/06 – Corpus Christi  

 

 

 

 

 

 

 

20/06 – Segunda Prova 

(Módulo 2) 

22/06 – Não há aula 

27/06 – Prova 

Substitutiva* 

29/06 – Plantão de 

Dúvidas 

04/07 – Prova de 

Recuperação  

06/07 – Não há aula 

08/07 – Encerramento das 

Aulas 

 

*O aluno deverá 

obrigatoriamente trazer 

atestado médico ou B.O. para 

ter direito à prova 

substitutiva. 
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