




 

2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 
 Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Camila Alves de Cremo 

Edição de Arte: Luiza Batista 
Revisão: Os Autores 

 

 
Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 
exclusiva dos autores, inclusive não representam a posição oficial da Atena Editora. Permitido o 
download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a 
possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Direitos para esta edição 
cedidos à Atena Editora pelos autores. 
 
 
Editora Chefe 
Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
 
Bibliotecário 
Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 



 

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 



 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando José Guedes da Silva Júnior – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Drª. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 



 

Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e 
Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  



 

Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Me. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de 
Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 
  
  
 
 

 



 

 

Aspectos históricos, políticos e 
culturais da educação brasileira 2 

 
 
 
 
 
 

Editora Chefe:  
Bibliotecário 

Diagramação:  
Edição de Arte:  

Revisão: 
Organizadores 

 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Maurício Amormino Júnior 
Camila Alves de Cremo 
Luiza Batista 
Os Autores 
Marcelo Máximo Purificação 
Maria Teresa Ribeiro Pessoa 
Sandra Célia Coelho Gomes da Silva 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
A838 Aspectos históricos, políticos e culturais da educação brasileira 2 

[recurso eletrônico] / Organizadores Marcelo Máximo Purificação, 
Maria Teresa Ribeiro Pessoa, Sandra Célia Coelho Gomes da 
Silva. – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-205-0 
DOI 10.22533/at.ed.050202107 

 
 1. Educação – Brasil. 2. Educação e Estado. 3. Política 

educacional. I. Purificação, Marcelo Máximo. II. Pessoa, Maria 
Teresa Ribeiro. III. Silva, Sandra Célia Coelho Gomes da. 

CDD 379.981 

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 

 

 

 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

Caríssimos leitores, apresentamos a vocês o volume 2 da Coletânea, “Aspectos 
Históricos, Políticos e Culturais da Educação Brasileira”, uma obra que totaliza 71 artigos 
e 3 volumes com textos diversos e plurais que discutem a educação a partir de várias 
perspectivas. Este volume está organizado em dois eixos com 12 artigos cada um, que 
mostram a conjuntura de investigações que foram desenvolvidas em vários contextos 
do Brasil, expandindo assim, a reflexão filosófica e o pensamento científico a partir da 
perspectiva educacional.

A Educação brasileira no cenário atual parece seguir sem perspectivas de avanços, 
haja vista a falta de políticas públicas educacionais que dialoguem com um Brasil de 
muitas dimensões e diversidades. Esse cenário, clama pela valorização da educação e 
dos seus atores, e de um alargamento de diálogos entre o sistema político, universidades 
e outros organismos vinculados à educação. Diante o exposto, inferimos que: trabalhos 
como esses apresentados no volume 2 desta Coletânea, mostram o potencial científico 
e de intervenção social que advém das investigações desenvolvidas nos liames da 
educação. 

Nessa direção, o volume 2 da Coletânea, estabelece uma teia dialógica que perpassa 
pela educação, promovendo a integração de termos que direcionam o pensar e a reflexão 
científica rumo aos contextos - histórico, político, cultural e social -, dos quais pontuamos: 
aprendizagem, currículo, democratização, desenvolvimento profissional, desigualdade, 
direitos humanos, educação, ensino, formação de professores, gestão, história, política, 
entre outros. Com isso, desejamos a vocês uma boa leitura e boas reflexões.

Marcelo Máximo Purificação
Maria Teresa Ribeiro Pessoa

Sandra Célia Coelho Gomes da Silva 
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RESUMO: Na Educação Infantil é fundamental 
incorporarmos ao cotidiano escolar atividades 
práticas que levam a diversidade cultural. É 
um trabalho contínuo e sistemático, que requer 
um olhar especial do educador no sentido de 
acompanhar os alunos em suas necessidades 
e capacidades, explorando as situações 
que surgem no contexto escolar de forma 
positiva. Trabalhar a diversidade por meio 
do jogo de faz-de-conta utilizando bonecos 
com diferentes características e a inversão 
de papéis sociais; (profissões, membros da 

família,), abordando as diversidades culturais 
bem como suas particularidades, através do 
processo de conhecer, descobrir, interagir, 
crescer e apropriar-se de novos repertórios 
de forma prazerosa, rica e envolvente, com o 
objetivo de combater bullying, oportunizando 
vivências significativas, integrando as áreas do 
conhecimento, e realizar um trabalho sistemático 
de conscientização e combate ao preconceito. 
O presente relato de experiência tem como 
objetivo apresentar práticas pedagógicas que 
envolvem a construção de uma imagem positiva 
de si e dos outros, através de alguns projetos 
desenvolvidos na EMEI Zacarias Pereira da 
Silva, com crianças de 0 a 3 anos de idade, 
tendo como metodologia: contação de histórias, 
pintura de telas, exploração de estampas de 
tecidos, jogos, brincadeiras, danças e contos 
de origem africana e afro-brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade; educação 
infantil; ludicidade.

DIVERSITY IN CHILDHOOD EDUCATION: 

BUILDING IDENTITY AND BREAKING 

PREJUDICE THROUGH LUDICITY

ABSTRACT: In early childhood education, it is 
essential to incorporate practical activities that 
lead to cultural diversity into the school routine. 
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It is a continuous and systematic work, which requires a special look from the teacher in 
order to accompany the students in their needs and abilities, exploring the situations that 
arise in the school context in a positive way. Working with diversity through the make-believe 
game using dolls with different characteristics and the inversion of social roles; (professions, 
family members,), addressing cultural diversities as well as their particularities, through the 
process of knowing, discovering, interacting, growing and appropriating new repertoires in a 
pleasurable, rich and engaging way, with the aim of combating bullying , providing meaningful 
experiences, integrating the areas of knowledge, and carrying out a systematic work to raise 
awareness and fight prejudice. The present experience report aims to present pedagogical 
practices that involve the construction of a positive image of oneself and others, through 
some projects developed at “EMEI Zacarias Pereira da Silva”, with children from 0 to 3 years 
old, using as methodology: storytelling, canvas painting, exploration of fabric prints, games, 
play, dances and tales of African and Afro-Brazilian origin.
KEYWORDS: Diversity; child education; playfulness.

1 |  INÍCIO DA TRAJETÓRIA

Considerando a educação infantil como etapa primordial do desenvolvimento da 
criança, acreditamos que é nesse período que podemos contribuir para a formação de 
seres humanos mais éticos e capazes de conviver harmonicamente em sociedade.

O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento humano, para a 
formação da personalidade e aprendizagem. Nos primeiros anos de vida, os espaços 
coletivos educacionais que a criança pequena frequenta são privilegiados para promover 
a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e racismo. As 
crianças deverão ser estimuladas desde muito pequenas a se envolverem em atividades 
que conheçam, reconheçam e valorizem a importância dos diferentes grupos étnico-
raciais na construção da história e da cultura brasileiras (BRASIL, 2009, p. 49).

Mesmo assim, em nosso cotidiano escolar, observamos algumas atitudes das 
crianças tais como: não querer brincar ou sentar-se ao lado determinados colegas, com 
isso acreditamos na importância criar de possibilidades de ensino-aprendizagem de 
conteúdos étnico-raciais, de maneirar lúdica.

As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 tornam obrigatório, na educação básica, o ensino 
da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana; e Indígena, respectivamente, alterando a 
LDB 9394/1996. Com isso buscamos meios para a implementação desses conteúdos 
na educação infantil, valorizando, a identidade e a cultura das famílias dos alunos e 
profissionais da escola promovendo momentos de reflexão, diálogo contribuindo para a 
formação integral de todos os envolvidos.

A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, valores etc. que 
caracterizam a população brasileira marca, também, as instituições de educação infantil. 
O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença possibilitam a ampliação 
de horizontes tanto para o professor quanto para a criança. Isto porque permite a 
conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior 
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que oferece múltiplas escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes 
expressões e manifestações das crianças e suas famílias significa valorizar e respeitar 
a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores do outro. (BRASIL, 
1998, p.77) 

Diante do exposto, no ano de 2014, a EMEI Zacarias Pereira da Silva incluiu em seu 
Projeto Político Pedagógico o projeto “Diversidade na Educação Infantil”. Tendo como 
objetivos gerais:

• Reconhecer e valorizar as manifestações culturais dos descendentes africanos e 
dos indígenas; 

• Construir uma imagem positiva de si mesmo e dos outros independentemente da 
etnia; 

• Observar a diversidade nos diferentes tipos de animais, pessoas, cores e frutas de 
maneira lúdica;

• Estimular a convivência em grupo, respeitando a si e aos outros. 

A partir desse projeto cada professor define seus objetivos específicos e metodologias 
para se trabalhar os conteúdos étnico-raciais com seus alunos.

2 |  UM BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA

No ano de 2014, fui professora Regente II, ministrando os conteúdos de literatura e 
arte nas turmas de 0 a 3 anos intitulamos nosso projeto de “Somos diferentes?!”. Tendo 
como objetivos específicos: 

• Valorizar o ser humano, através da reflexão quanto às semelhanças e diferenças 
étnicas, sociais e relações familiares;

• Perceber-se e perceber o outro como diferente;

• Conscientizar a criança de que suas heranças, desde o cabelo até a cor da sua 
pele são oriundas de seus familiares.

Nossas ações foram norteadas por algumas obras literárias: “Menina bonita do laço 
de fita”, de Ana Maria Machado; “A bonequinha preta”, de Alaíde Lisboa de Oliveira; “Que 
cor é a minha cor”, de Martha Rodrigues; “Minha família é colorida”, de Georgina Martins; 
“O livro da família”, de Todd Parr. 

A partir da contação de história desses livros, realizamos algumas atividades com 
alunos, dentre elas: construção de um painel coletivo e pintura sobre tela.

Levamos algumas imagens de revistas e conversamos sobre as diferenças entre as 
pessoas. Depois, contamos a história: “Menina bonita do laço de fita” utilizando bonecos 
dos personagens principais. Posteriormente construímos um painel coletivo com as 
imagens selecionadas pelas próprias crianças. 

As turmas de 3 e 4 anos realizaram a pintura sobre tela inspirada em dois livros: 
“A bonequinha preta”, de Alaíde Lisboa de Oliveira e “Que cor é a minha cor”, de Martha 
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Rodrigues. A partir do primeiro livro, fizemos uma janela no fundo da tela, uma cena da 
obra. A técnica utilizada foi xilogravura, que é um recurso de gravura em relevo, feita em 
madeira. Essa técnica foi adaptada para a educação infantil, usando isopor como um 
recurso artístico e didático que reconstrói o processo da xilogravura.  Desenhamos a 
janela sobre o isopor e as crianças passaram a tinta guache com rolinho. Posteriormente, 
cada aluno pintou a bonequinha preta com molde vazado, tinta e esponja. Para finalizar, 
com auxílio, as crianças colocaram os olhos, o cabelinho de lã e o vestido de tecido; 
também desenharam o nariz e a boca da bonequinha com cola colorida.

Com base no segundo livro, o fundo da tela foi pintado com esponja e tinta guache. 
Cada criança escolheu a cor da tinta com a qual mais se parecia com sua pele. Em 
seguida, foi feito o rosto com molde vazado. A professora colou os olhos com cola quente, 
posteriormente cada criança pintou o nariz e a boca utilizando o dedo indicador. Os 
alunos escolheram a cor do cabelo e pintaram de acordo com suas características (liso, 
encaracolado, curto, comprido) utilizando pincel. Colocaram a roupa em cada telinha 
utilizando tecido. Para finalizar, fizeram a tentativa de escrita do nome para identificar sua 
telinha.

Como professora Regente I, em 2016, ano que o Brasil sediou as Olimpíadas, 
trabalhamos a heterogeneidade que permeia esse evento esportivo através do projeto “A 
diversidade nas Olimpíadas”, envolvendo os eixos do conhecimento: Identidade, Natureza 
e Sociedade, Culturas, Artes Visuais. Os objetivos específicos foram: 

• Conhecer as brincadeiras preferidas das crianças e de seus pais;

• Relacionar as brincadeiras com as principais modalidades esportivas das Olimpía-
das;

• Valorizar a diversidade étnico-racial que permeia esse evento esportivo, com ên-
fase na cultura africana.

Para conhecer um pouco mais da africana fizemos um passeio à Casa da Cultura 
Graça do Aché para apreciar a exposição “Bamako/África”. Durante essa aula-passeio, 
assistimos vídeos com a rotina de algumas escolas da cidade de Bamako e um relato 
de experiência da professora mestre Beloní Cacique Braga, que esteve em uma missão 
humanitária nessa cidade trabalhando com a formação de professores. Nós achamos 
muito interessante e uma das coisas que mais chamaram a atenção foram os tecidos 
coloridos. 

Para tornar esse momento ainda mais enriquecedor trouxemos algumas imagens de 
estampas de tecidos de origem africana para as crianças apreciarem, cada um escolheu 
a estampa que gostaria de pintar sua tela. Em parceria com a professora Regente II, 
realizamos a pintura em papel e posteriormente passamos para a tela.

Algumas considerações...
Acreditamos que a caminhada é longa e estamos começando. Mas com a certeza de 
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que contribuímos um pouquinho para que nossas crianças se tornem pessoas conscientes, 
responsáveis e que saibam conviver e respeitar a diversidade, em seu sentido mais amplo. 
Buscando sempre valorizar a cultura de cada aluno e da comunidade escolar. 
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