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Apresentação

A presente cartilha buscou uma proposta de trabalho que articule com a 

educação das relações étnica-raciais, bem como orientar a escola na constru-

ção de seu Projeto Político Pedagógico, mostrando a importância de se traba-

lhar a identidade quilombola, já que de acordo com o PPP do CMEI sua mis-

são é favorecer a formação integral dos educandos através de uma educação 

com qualidade, visando à transformação social para uma atuação consciente e 

ativa na sociedade.

Após a pesquisadora avaliar todo contexto do CMEI, o produto final buscará 

promover a oportunidade de aperfeiçoar as práticas pedagógicas do professor, 

procurando construir um ensino significativo e contextualizado com a realida-

de das crianças, suas famílias e a escola.
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Deste modo percebe-se o quão é importante inovar as práticas pedagógicas 

dos professores, em especial na Educação Infantil, avaliando a necessidade de 

gerar um ensino de qualidade aos alunos, sendo este apropriado às suas espe-

cificidades e que valorize a sua contribuição e sua história no desenvolvimento 

da sociedade e, em conformidade com esta pesquisa.

Dessa forma, será proposta uma sequência didática, para ser trabalhado com 

os alunos Maternal I e II, a partir da história “O cabelo de Lelê”.

A sequência didática será dividida em:

1º MOMENTO - Sensibilização 

2º MOMENTO - Contação de História - Interpretação

3º MOMENTO – Enriquecimento

4º MOMENTO - Descontraindo 

5º MOMENTO - Fechamento.
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1  MOMENTO - 
Sensibilização

Nesse primeiro momento o professor deverá apresentar o livro para as 

crianças, explorando a capa, observando como eles reagem e o que falam so-

bre a capa.

Em seguida, deve ser feito a leitura do livro para que conheçam seu conteúdo 

e possam dar continuidade no segundo momento.

2  MOMENTO - 
Contação da História e 

interpretação

Agora chegou o momento da discussão:

Qual o assunto 

predominante do 

livro?

Como Lelê se 

sentia no início 

da história?

Lelê conseguiu 

descobrir algo 

sobre seu cabelo?
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Atividade

Proponha que os alunos façam bolinhas de papel crepom da cor que preferi-

rem para colocar no desenho, deixando a menina contente!

Fonte - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1xrkPSCoh3M-SL0vJZSwNejJEff8SRmiw9g&usqp=CAU.
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3  MOMENTO - 
Enriquecimento

Nesse momento a professora irá apresentar o Mapa-múndi para os alunos, 

mostrando onde fica o Brasil e posteriormente a África.

Em seguida apresentará o vídeo “Conhecendo a África”, disponível em https://

www.youtube.com/watch?v=IZVZ_ejdDNU.
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Atividade

Contagem e seriação:

Fonte - https://i.pinimg.com/originals/19/29/b6/1929b6afef288c3d7de825431e9b8d31.png.
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4  MOMENTO - 
Descontraindo

Dança africana: conhecendo o jongo de Angola

Nesse momento a professora irá incentivar as crianças a descobrirem 

e praticarem a dança e o ritmo que influenciaram fortemente a cultura 

afro-brasileira.

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTD-xwSPHVqPuKGgClelq9hqySi5Ovs421nk-
Z6kK9kgSMi1E4RsyUjpNytxFgqL6cVvqQA&usqp=CAU .
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5  MOMENTO - 
Encerramento

Para encerrar será proposto um bingo, onde serão disponibilizados a figura 

de vários animais, para que os alunos joguem.

http://bloguinhovania.blogspot.com.br
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