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faz parte do cotidiano nas zonas urbanas 
e, cada vez mais, também nas áreas rurais 
e ribeirinhas.

A concepção de criança capaz e com-
petente, presente nas DCNEIs, considera 
que ela pensa desde cedo sobre as lin-
guagens que a cerca, podendo inclusive 
agir de acordo com seu jeito próprio de 
pensar e suas habilidades. Entre as lin-
guagens está a escrita; portanto, saber de 
que maneira ela constrói conhecimento 
em relação a este objeto e quais são suas 
hipóteses, é competência importante da 
professora de Educação Infantil.

Com esse conhecimento, sem deixar 
de lado a ajuda das formadoras locais, da 
coordenadora pedagógica de sua escola 
e de propostas de leitura e escrita bem 
testadas, as professoras podem planejar 
atividades e intervenções que respeitem 
as crianças e as façam avançar.

Importante

Permitir que a criança aos 4/5 anos es-
creva segundo as próprias hipóteses não 
quer dizer que não haja intervenções da 
professora.
Em relação a isso,  veja as orientações 
publicadas na revista Nova Escola de de-
zembro de 2014, como sendo as Inter-
venções necessárias para auxiliar o pro-
cesso de alfabetização:

- Garantir a leitura e escrita do 
nome próprio e dos colegas.

- Dar oportunidade para escrever, 
interpretar e rever.

- Promover a produção de textos 
coletivos.

criar ilustrações com desenhos feitos 
por eles mesmos. Para cada uma das 
atividades, as professoras precisaram 
aprender quais intervenções deve-
riam fazer para que todo o processo 
ensejasse aprendizagens signifi cati‑
vas e o produto fi nal tivesse o jeito 
das crianças se expressarem”. (Ma-
ria Virginia e Edi Fonseca – Diário de 
campo) 

Refl etindo

•	Como a professora trabalhou com os 
livros informativos? Listem as ações vi-
síveis no vídeo e as que provavelmen-
te ela desenvolveu e não aparecem ao 
longo da exibição.
•	Por que a professora escreveu na 
lousa o que as crianças disseram? O 
que elas aprendem com isso?
•	Por que a professora pediu para as 
crianças escreverem à sua maneira 
as legendas para as fotos? O que elas 
aprendem com isso? Quais as inter-
venções que a professora pode fazer 
para que as crianças avancem em 
suas hipóteses de escrita?
•	A professora, durante todo o pro-
cesso, criou atividades para que as 
crianças fi zessem desenhos de obser‑

- Realizar propostas diferentes em 
duplas ou grupos.

- Incentivar leituras com contexto 
verbal ou material;

- Remeter a fontes de informação 
dis  po  níveis na sala de aula.

Vídeo 3 na formação: Aprendendo 
a escrever

“Em relação à escrita, propusemos às 
professoras a criação de um ambien-
te alfabetizador no qual as crianças 
pudessem ter fontes de informação, 
o abecedário sem imagens ou letras 
fantasia (com vestidos, olhos etc.), 
crachás com nomes das crianças 
para que elas pudessem recorrer 
sempre que tivessem diante de um 
impasse para ler ou escrever por con-
ta própria.
Em relação ao projeto didático, fi ‑
zemos muitas atividades com as 
crianças e sugerimos às professoras 
diferentes situações nas quais os alu-
nos teriam que: listar o que poderia 
entrar no livro: brincadeiras, animais 
que vivem perto do rio, frutas, pei-
xes mais encontrados, tipos de em-
barcações etc., pesquisar em livros 
com textos informativos, conversar 
com pessoas da comunidade e das 
famílias, passear perto do rio, produ-
zir legendas para as fotos do passeio, 
criar roteiro para uma entrevista com 
uma moradora da região, produzir 
coletivamente textos para o livro, di-
tando às professoras o que queriam 
que fosse escrito, revisar os textos e 

vação. Por que isso é importante para 
o percurso criativo da criança?  

A prática no município

•	Há trabalhos específi cos com textos 
informativos?
•	As professoras sabem como auxiliar 
as crianças a buscarem informações 
em um livro informativo ainda que elas 
não saibam ler convencionalmente?
•	Existem atividades específi cas para 
que as crianças saibam onde buscar 
informações nos diferentes segmentos 
de um livro informativo?
•	Há ações nas quais as professoras 
escrevem na lousa textos elaborados 
oralmente pelas crianças?
•	 As crianças têm diariamente situa-
ções nas quais são instadas a escrever 
de acordo com as próprias hipóteses?
•	As professoras sabem o que fazer 
para que as crianças avancem em 
seus conhecimentos?

Enzo mostrando uma tarrafa de pesca

Indo para o passeio de ônibus
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Anexo
 
Projeto: Navegando com as crianças nas 
histórias do rio Mearim 

O trabalho por projetos é uma das modalida-
des diretamente relacionada com a proposta 
das DCNEIs:  itens 2.2 e 2.3 das Definições.

É preciso pensar nas atividades e veri-
ficar o tempo para sua realização. Definir 
a duração de um projeto ajuda no planeja-
mento e a ter sempre em vista a organização 
do trabalho.

 
Tempo de duração: 6 meses 

Faixa etária: crianças de 4 a 5 anos
Registrar a faixa etária da turma não serve 

apenas para identificação, mas para a pro-
fessora considerar as especificidades de cada 
idade e o que se espera que a criança seja 
capaz de realizar. As atividades que serão 
propostas precisam ter desafios adequados, 
sem subestimar as capacidades infantis.

O que será trabalhado com as crianças? 

Um projeto didático pode abordar mais 
de um eixo do conhecimento e tem sempre 
um objetivo compartilhado com as crianças, 
no caso, a elaboração de um livro.

Conhecimento do mundo físico e social

A vida das pessoas que moram próximo 
ao rio Mearim, em Arari (MA), seus costu-
mes, tradições e relação com o rio.

Manifestações culturais: brinquedos e 
brincadeiras, histórias orais, crendices, fes-
tas, pesca, culinária etc.

O rio, peixes, vegetação, outros animais.

Experiências e interação com a linguagem 
oral e escrita e convívio com diferentes su-
portes e gêneros textuais

Leitura pelo professor e pela criança de 
textos informativos; interpretação das infor-
mações.

Procedimentos e estratégias de leitura

•	Interação com a linguagem oral e 
escrita e convívio com diferentes su-
portes e gênero. 
•	Produção de listas ditadas à profes-
sora e feitas de próprio punho. 
•	Produção e revisão de texto coletivo 
(passagem da linguagem oral para a 
escrita).
•	Produção de legendas considerando 
as características textuais e comuni-
cativas desse tipo de texto.

Linguagem plástica 

•	Desenhos de observação: retratar 
os animais e a vegetação com suas 
características e ilustrações como 
brinquedos, materiais de pesca, bar-
cos etc.
•	Desenhos de imaginação: criar ima-

gens com base nas histórias narradas 
pelos moradores.
•	Técnicas e materiais: desenho e 
pintura com lápis de cor, tinta, cane-
ta; recorte e colagem. 

Os conteúdos abordados devem permitir 
o estabelecimento de grande número de 
relações que coloquem em jogo o que as 
crianças já sabem para poder avançar com 
as intervenções didáticas da professora.

Objetivo compartilhado com as crianças

Conhecer mais sobre o rio Mearim para 
produzir um livro com curiosidades e cos-
tumes das pessoas que vivem perto dele: 
brincadeiras e passeios, animais e plan-
tas, pesca, para mostrar a outras crianças 
da escola, famílias e comunidade. 

Objetivos didáticos: Quais aprendizagens 
e valores queremos promover com este 
projeto?

•	 Ao conhecer o que as crianças sa-
bem sobre a vida ribeirinha, ampliar 
seus conhecimentos sobre o rio Pei-
xes, vegetação, outros animais, perío-
do das chuvas, praias etc.
•	Valorização do conhecimento de 
pessoas da região.
•	Saber utilizar procedimentos e es-
tratégias de leitura: antecipação da 
leitura por meio da leitura de ima-
gens, uso de índice, paginação, títu-
los e subtítulos. 
•	Interpretar as informações contidas 
nos livros e materiais pesquisados.

•	Utilizar a observação como procedi-
mento de pesquisa.
•	Que as crianças escrevam segundo 
as próprias hipóteses.
•	Produzir textos coletivos e legendas 
com o apoio do professor. 
•	Participar das discussões sobre a 
revisão dos textos coletivos.
•	Produzir listas de palavras.
•	Criar desenhos com base nas ob-
servações. 

É importante ter clareza das oportunidades 
de aprendizagem a serem criadas. Isso aju-
dará a professora a manter o foco nos con-
teúdos previamente selecionados e a inves-
tir nas atividades necessárias para atingir 
os objetivos.

Produto final: livro sobre o rio Mearim 

O produto final evidencia boa parte do 
que as crianças fizeram ao longo do pro-
jeto, o que aprenderam para a realização 
do trabalho e sua apresentação tem as 
marcas da criança!
 
Atividades prováveis

As atividades propostas precisam ser 
diversificadas e desafiadoras, permitindo 
que as crianças encontrem as mais di-
ferentes soluções. Há encadeamento e 
continuidade nas atividades para conse-
guir atingir o objetivo compartilhado e a 
realização/confecção do produto final.

•	Apresentar o livro Manual da crian‑
ça caiçara, de Marie Ange Bordas 
sobre as crianças da Barra do Ribeira 



para um mural sobre o rio e para 
ilustrar partes do livro.
•	Produzir convite para as famílias e 
colegas da escola para lançamento 
do livro.
•	Fazer portfólio das aprendizagens 
evolutivas das crianças.
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e propor que produzam um livro so-
bre as crianças que moram perto do 
rio Mearim, em Arari.
•	Listar com as crianças o que pode 
ser pesquisado e que possivelmente 
fará parte do livro: animais, vegeta-
ção, brincadeiras e brinquedos, fru-
tas, receitas, etc.
•	Pesquisar manifestações culturais: 
histórias orais, crendices, festas, pes-
ca, culinária local, brincadeiras das 
crianças etc. 
•	Pesquisar os tipos de peixes e ou-
tros animais que vivem no rio ou pró-
ximo a ele.
•	Visitar o rio para descobertas e 
registros por meio de fotos e/ou dese-
nhos.
•	Escrever legendas para as fotos.
•	Produzir roteiro de perguntas e re-
alizar entrevistas com uma ou mais 
pessoas da comunidade que tenham 
forte relação com o rio.
•	Organizar as informações por meio 
de produção textual coletiva a profes-
sora é escriba.
•	Fazer a revisão dos textos produzi-
dos.
•	Apreciar outros livros para compre-
ender como são organizados: índice, 
paginação, apresentação, dedicatória, 
capítulos etc. Definir o que terá no 
livro da turma.
•	Decidir com as crianças como o 
livro será produzido, qual o seu tama-
nho e formato, quais materiais usar e 
fazer a divisão de tarefas.
•	Produzir desenhos de observação 




