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APRESENTAÇÃO
A educação é um dos direitos fundamentais para todos os cidadãos brasileiros, 

desde a educação infantil. A educação infantil é uma das mais importantes fases do 
processo educativo. Nessa etapa as crianças são despertadas, através de ações lúdicas 
e jogos, a praticar suas capacidades motoras, fazer descobertas e iniciar o processo 
de alfabetização. Esta obra apresenta-se como um importante contributo teórico para 
professores e pesquisadores, porque compreendemos que discutir a infância e seus 
espaços nos remete a necessidade de inovar-se pedagogicamente. A formação inicial é 
uma necessidade pressionada por uma geração que respira, desde os anos iniciais, novas 
e rápidas evoluções tecnológicas. Estudantes que aprendem pela autonomia e pela troca 
de energias. E saberes que concretizam-se pela significação e pela aplicabilidade que os 
conteúdos têm na vida dos educandos.

Partindo da compreensão desse contexto, os artigos que compõem este livro 
versam sobre a importância dos laços sociais que são desenvolvidos na primeira infância 
e anos iniciais. Bem como, a descrição de experiências e ações pedagógicas que compõe 
o planejamento, as metodologias interdisciplinares e a avaliação para essas etapas da 
educação. 

Esta produção segue discorrendo sobre a importância da afetividade no 
processo ensino-aprendizagem das crianças pequenas, a importância do desenho e o 
uso da interdisciplinaridade em favor do desenvolvimento global dos alunos. De forma 
complementar, fazem parte da complexidade da educação, temas como o olhar pedagógico 
para a gestão escolar e o papel do psicopedagogo que também tem destaque no debate 
proposto.

Corroborando com a discussão, Freire (2018, p. 141) afirma que “[...] não importa 
com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora, o nosso é um trabalho com 
gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca”.

Nessa esteira, convidamos você leitor a se entregar de forma crítica e curiosa a 
esses textos que favorecem a problematização sobre a educação e seus temas transversais 
aqui propostos.

Boas leituras!
Adriana Regina Vettorazzi Schmitt

Jacinta Lúcia Rizzi Marcom

FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 57. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2018. 
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RESUMO: O ano de 2020 foi um marco mundial, 
o início da explosão pandêmica Covid-19 (SARS-
CoV-2) trouxe consigo mudanças bruscas em 
diversos seguimentos da sociedade, entre eles, 
a educação em suas mais diversas modalidades. 
Mais que urgente, houve a necessidade de 
buscar alternativas e estratégias para atender 

remotamente a bebês e crianças (0 a 5 anos), 
sendo esta faixa etária um desafio tendo em 
vista suas especificidades. Assim, o presente 
artigo visa relatar de maneira sucinta o discorrer 
das ações pedagógicas desenvolvidas nos 
Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEI’s) da cidade de Palmas - Tocantins.  O 
trabalho foi desenvolvido através de uma grande 
rede de colaboração tendo como facilitadora 
a abordagem interdisciplinar através das 
interações e brincadeiras, conforme prevê a 
Base Nacional Comum Curricular e os seus 
campos de experiências. Os CMEI’s da cidade 
de Palmas, planejaram propostas pedagógicas 
que tornaram factíveis o atendimento às 
crianças, tendo como suporte necessário os seus 
genitores, tendo em vista estarem em suas casas 
pelo cumprimento do distanciamento físico. As 
propostas pedagógicas elaboradas pela rede 
de colaboração foram apresentadas às famílias 
através de plataformas digitais, com excelente 
aceitação, onde no decorrer do ano letivo de 2020 
foram sendo executadas e compartilhadas com 
seus respectivos professores sendo possível se 
fazer uma avaliação positiva de todo o trabalho 
desenvolvido. O presente artigo foi feito a partir 
de pesquisa bibliográfica, documental e da 
observação do trabalho realizado.
PALAVRAS - CHAVE: Atendimento Remoto; 
Educação Infantil. Desenvolvimento Integral.  
Interdisciplinaridade.
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REMOTE CARE FOR BABIES AND CHILDREN IN TIMES OF PANDEMICS: 
INTERDISCIPLINARITY IN FAVOR OF INTEGRAL DEVELOPMENT

ABSTRACT: The year 2020 was a world landmark, the beginning of the Covid-19 pandemic 
brought with it sudden changes in several segments of society, including education in its most 
diverse modalities. More than urgent, there was a need to seek alternatives and strategies to 
remotely care for the babies and children (0-5 years), this age group its being a challenge in 
view of their specificities. Thus, this article aims to report in a succinct manner the discourse of 
pedagogical actions developed in the Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) in the 
city of Palmas - Tocantins. The work was developed through a large network of collaboration 
having as a facilitator the interdisciplinary approach through interactions and games, as 
foreseen in the Common National Curriculum Base and its fields of experience. The CMEI's 
in the city of Palmas planned pedagogical proposals that made it feasible to attend to the 
children, having as necessary support of their parents, in view of being in their homes by 
the fulfillment of physical distance. The pedagogical proposals prepared by the collaboration 
network, were presented to families through digital platforms, with excellent acceptance, 
where during the 2020 school year they were implemented and shared with their respective 
teachers, making it possible to make a positive evaluation of all the work developed. . This 
article was based on bibliographical and documental research and in the observation of the 
work carried out.
KEYWORDS: Remote Care. Child Education. Integral Development. Interdiscinaririty.

1 |  INTRODUÇÃO
No Brasil a Educação Infantil tem uma trajetória recente, a especificidade do caráter 

educativo desta modalidade foi historicamente construída, a partir de vários movimentos 
em torno da criança, por diferentes segmentos da sociedade civil organizada, determinados 
pelas grandes transformações causadas pela entrada das mulheres no mercado de trabalho 
nos centros urbanos.

Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, 
com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte 
integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar que o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. E a partir da modificação introduzida na LDB 
em 2006, que antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos de 
idade, a Educação Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos 
(BRASIL, 2018, p. 35).

Após o novo texto constitucional, as creches passaram a ser legitimadas como 
instituições educativas, direito das crianças e das famílias trabalhadoras de usufruírem de 
espaços coletivos para os cuidados e educação de seus filhos.

No início de 2020, com a chegada da pandemia Covid-19 (Infecção aguda causada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 potencialmente grave de elevada transmissibilidade e de 
distribuição global), houve a necessidade imprescindível do distanciamento físico, nesse 
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sentido o atendimento a bebês e crianças se constituiu em um grande desafio para 
Educação Infantil de todo mundo, tendo em vista as especificidades de cuidar e educar 
inerentes a primeira infância.  

Com as medidas de proteção e com a propagação do vírus era urgente a necessidade 
de integrar de forma remota as ações de cuidar e educar, compreendendo que o cuidar vai 
além do cuidado físico de proteção da saúde, mas passa pelo cuidar da vida da criança 
pequena, e das suas ações e impressões sobre o mundo (TOCANTINS, 2019, p. 39)

Nesta perspectiva este trabalho intenta refletir o atendimento remoto a bebês e 
crianças em tempos de pandemia nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) da 
cidade de Palmas- Tocantins tendo como facilitadora a abordagem interdisciplinar através 
das interações e brincadeiras propostas e a parceria das famílias envolvidas no processo 
de aprendizagem.

2 |  A INTERDISCIPLINARIDADE NO ATENDIMENTO REMOTO
Em consonância com a Constituição Federal, em 1996 a LDBEN, Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996) assegura: “atendimento gratuito em creche e pré-escolas às crianças de 0 
a 6 anos de idade” (Art. 4º, IV), tendo como finalidade “[...] o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementado a ação da família e da comunidade” (Art. 29). 

 No processo de distanciamento físico e atendimento remoto, o papel da família se 
tornou imprescindível para o atendimento às crianças, principalmente no tocante ao acesso 
às propostas pedagógicas pensadas especialmente para esse momento delicado. O adulto 
tem o papel de estabelecer uma rotina, organizar espaços, tempos e materiais, além de 
observar e mediar as descobertas, intervindo quando houver necessidade. 

As propostas pedagógicas foram elaboradas pelos professores da Educação Infantil 
do munícipio de Palmas em rede de colaboração com as unidades educacionais, para 
que as famílias pudessem desenvolver as atividades em casa com as crianças, levando 
em consideração o fio condutor: “A casa como lugar de investigação”, tendo em vista as 
crianças estarem confinadas no ambiente doméstico, garantindo-lhes condições, materiais 
e espaços acessíveis para que as mesmas pudessem participar com efetividade, tornando 
factíveis as possibilidades apresentadas pela equipe pedagógica. 

As sugestões de atividades apresentadas às famílias consideraram as DCNEI, em 
seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação 
Básica, as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e 
apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com 
os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.

As Interações e a brincadeira são experiências nas quais os bebês e crianças podem 
construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus 
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pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 
São ações privilegiadas no desenvolvimento humano, principalmente na infância, um 
meio para a elaboração e a reelaboração do conhecimento. Brincar é uma forma de ação 
cognitiva na qual a criança abstrai, interpreta e entende a realidade, pois simula essa 
realidade. Por meio de suas manifestações, a criança torna-se capaz de representar um 
significado (objeto, acontecimento) através de um significante diferenciado e apropriado 
para essa representação (PIAGET, 1975).

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 37) recentemente traz em 
seu texto seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: “conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-se”. E, estrutura cinco campos de experiências para a 
organização curricular: “O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Escuta, 
fala, pensamento e imaginação”; “Traços, sons, cores e imagens”; e “Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações” (p. 38-41). Para cada um dos campos de 
experiências explicitados, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser 
garantidos considerando três grupos etários: bebês (0-18 meses), crianças bem pequenas 
(19 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

Os caminhos traçados pela Educação Infantil naturalmente percorrem a 
interdisciplinaridade, se tornando imprescindível ao projeto educativo. Para além da 
epistemologia da dissociação, Japiassú busca a epistemologia da convergência que 
permitam compreender o homem como unidade e totalidade, “um saber sobre o homem 
capaz de integrar todas as explicações propostas pelas diversas ciências” (JAPIASSU, 
1976, p. 203).

A proposta de Malaguzzi (1999), como de outros pedagogos do século XX, traduz 
a realidade cotidiana e privilegia aspectos como a atenção principal a criança; os projetos 
e não os conteúdos programáticos; a interdisciplinaridade e não o saber fragmentado; o 
processo e não somente o produto final;

Para Fochi (2015, p. 4), é preciso superar práticas pedagógicas fragmentadas,

Atualmente é possível encontrar na área da Educação Infantil um movimento 
investigativo em torno das crianças e suas infâncias. Esse esforço de 
compreensão vem agregar-se a outras contribuições de diferentes áreas do 
conhecimento na constituição de uma Pedagogia da Educação Infantil. Desse 
modo, tornou-se bastante visível, no âmbito da Educação Infantil, o esforço 
coletivo de refletir sobre propostas pedagógicas que tenham centralidade 
na criança pequena e nas suas especificidades e de procurar alternativas 
para superar práticas pedagógicas organizadas em disciplinas curriculares, 
centradas em atividades isoladas, que seguem uma rotina fixa, resultantes do 
controle de tempo e de espaço.

Neste pressuposto é válido afirmar que as propostas elaboradas pela equipe 
pedagógica tiveram centralidade nos bebês e crianças e em suas vivências, mesmo que 
em casa, tiveram como mola propulsora os diálogos estabelecidos remotamente. Se 
constituíram interdisciplinares por atender aos diferentes campos de experiências, à luz da 
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educação integral contemplando a ludicidade, a continuidade e a significatividade. 
Nas propostas pedagógicas oferecidas foram explicitados todos os direitos de 

aprendizagem contemplados, a metodologia, espaços e tempos, materiais e organização 
do espaço propositor. Com o objetivo de auxiliar o entendimento das famílias, todas as 
propostas foram ilustradas com fotos postadas na plataforma Palmas Home School, além 
disso as professoras produziram vídeos interativos colocando as propostas em ação 
utilizando ambientes e contextos lúdicos apropriados para o desenvolvimento da atividade 
sugerida. 

3 |  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
O ano de 2020 foi iniciado conforme o calendário letivo, com muitas expectativas, 

seguindo todas as normativas dos documentos norteadores da Educação Infantil: formação 
continuada com os professores, cronograma de ações pedagógicas, reuniões de pais sobre 
adaptação. A rotina acontecia naturalmente com as brincadeiras e interações, mas algo 
inesperado aconteceu ainda em março, uma situação jamais imaginada: o anúncio sobre a 
pandemia Covid -19, e assim o atendimento das atividades escolares foram suspensas no 
mundo inteiro atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 
Palmas-TO a Prefeitura municipal publicou o DECRETO Nº 1.856, DE 14 DE MARÇO DE 
2020 declarando situação de emergência em saúde pública no município e dispôs sobre as 
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19).

Diante deste infortúnio, passaram-se alguns meses de incertezas. Neste período 
foram feitas formações online, estudos, reuniões virtuais, monitoramento do boletim 
epidemiológico e adaptações para essa nova realidade, até que gradativamente seguindo 
as orientações da SEMED – Secretaria Municipal da Educação de Palmas, retomamos 
nossas atividades de forma remota primando pela segurança dos bebês, crianças, famílias 
e servidores. 

O primeiro grande entrave foi estabelecer um canal de comunicação onde 
pudéssemos alcançar o maior número de crianças e famílias a fim de mantermos os vínculos 
entre as unidades educacionais e a comunidade. Assim, bimestralmente entravamos em 
contato com as famílias através de telefonemas para saber como as crianças estavam, 
em seguida utilizamos aplicativo de mensagens instantâneas “Whatsapp” para incluir os 
pais ou responsáveis nos grupos das turmas onde enviávamos vídeos pedagógicos de 
interações e informávamos sobre as propostas de atividades transmitidas através do canal 
de TV aberta 5.2, disponibilizadas também através da Plataforma Palmas Home School e 
canal no Youtube em busca de propiciar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças 
em casa. As propostas pedagógicas elaboradas pelos professores, partiram da vivência 
presente no cotidiano infantil. As atividades elaboradas contemplaram experiências como: 
brincadeira, música, vídeo, leitura, contação de história, pintura, movimento, investigação, 
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observação, jogo, desenho, escrita, dentre outras.
Através dos grupos foi possível dialogar com as famílias como também apresentar 

propostas que as crianças puderam desenvolver em suas casas com a supervisão de 
seus responsáveis. As famílias foram orientadas que, à medida que fossem executando as 
propostas registrassem através de fotos ou vídeos, e compartilhassem com as professoras 
em seus respectivos grupos (turmas), foi solicitada também a socialização das percepções 
e narrativas dos bebês e crianças ao realizarem os desafios e descobertas. Foram feitas 
também chamadas de vídeo em grupo e individuais com as crianças a partir da turma 
Maternal I. Tais registros foram utilizados para o acompanhamento das propostas e também 
como evidências para a construção da documentação pedagógica, portfólios e cadernos 
de registros. 

As famílias dos bebês e crianças foram orientadas a realizar as atividades de forma 
que as crianças desenvolvessem a autonomia e fossem protagonistas das aprendizagens. 
Tivemos momentos de avaliações das propostas, ouvindo as dificuldades, dúvidas e anseios 
de familiares ou adultos responsáveis, infelizmente nem todos conseguiram acompanhar 
com êxito todas as atividades postadas. Alguns fizeram apontamentos e sugestões de 
melhorias, principalmente no que diz respeito às interações com as professoras, pois 
concebiam estes momentos de vínculo como grande alegria para os pequenos, mesmo de 
longe era perceptível ver os sorrisos e os olhinhos brilharem.

4 |  CONCLUSÃO
Promover interações e brincadeiras de forma remota inegavelmente foi e ainda é um 

grande desafio enfrentado por todos os profissionais da educação infantil e não menos árduo 
e complexo, para as famílias que antes da pandemia eram atendidas presencialmente. 

De um lado vivenciamos novas práticas, uma imersão obrigatória na cultura digital, 
um chamado abrupto a reinvenção, aprender a lidar com incertezas foi indispensável, tal 
como manter o equilíbrio e o controle emocional. Do outro lado, as famílias também tiveram 
que estabelecer uma nova rotina, sobretudo no que diz respeito a mediação das interações 
e brincadeiras propostas pela rede. 

Através do acompanhamento e análises das documentações pedagógicas, portfólios 
e cadernos de registros, percebemos um grande envolvimento dos bebês, crianças e 
familiares ao participarem das propostas disponibilizadas pelos canais de comunicação. 
Por meio desses registros tivemos a percepção da preocupação e comprometimento das 
famílias com o desenvolvimento infantil. A manutenção dos vínculos foi essencial para o 
fortalecimento do trabalho pedagógico.

 As propostas pedagógicas tiveram uma boa aceitação da comunidade escolar. 
Ainda que com algumas dificuldades, muitos adultos responsáveis relataram a importância 
destas atividades para o estímulo cognitivo, autonomia e bem-estar emocional dos bebês e 
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crianças. A articulação interdisciplinar foi essencial para o êxito da elaboração e execução 
das propostas disponibilizadas. Nos blocos de atividades foram consideradas as inúmeras 
potencialidades dos bebês e crianças atendidas, respeitando os limites e a especificidade 
dos mesmos. 

Com a continuidade da pandemia e o surgimento de novas variações da doença 
surgem novos desafios, propor uma educação infantil de forma remota, obviamente não 
é o ideal, mas nesses tempos em que o distanciamento é uma questão de sobrevivência, 
temos que continuar a buscar formas de alcançar com qualidade e engajamento todas as 
crianças matriculadas. Após o início da vacinação da sociedade brasileira e ainda uma 
tímida diminuição nos números de casos, brilha a esperança da volta das crianças ao 
convívio escolar primeiramente em atendimento híbrido, e quando tudo isso passar, enfim, 
o retorno dos imprescindíveis abraços afetivos.
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