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RESUMO

0 Presence artigo propoe uma discussao sobre a politica nacional da Educacao

Injantil e os limites do atendimento da crianca pequena em Cuiabd. Atraves das atividades

do Estdgio Superoisionado em Psicologia Escolar da UNIC, entre os anos de 1993 e 1995.

Uma amostrq de 5 (cinco) creches foi analisada nas eategorias: perfil da familia-usuaria,

perfil dos profissionais de creches e instancias administrativas/taxa de atendimento. Os dados

revelam que a familia-usudria possui baixa renda e pouca escolaridade, que o professional de

creche nao possui formacao especifica e vivencia um processo de fragilizacao de sua identida-

de professional e que o municipio e a instancia administrativa com major taxa de atendimen-

to a crianca de 0 a 6 anos, destacando-se o trabalho das ONG's. As andlises conclusivas

revelam que a educacao infantil, em Cuiabd, vem sendo desenvolvida pelo recorte da cisao

entre a assistencia e a educacao, onde o primeiro e mais evidenciado que o ultimo. Como

posicionamento frente a problematica, o artigo propoe uma acao integrada entre universida-

de e entidades do setor, no sentido defortalecer a formacao do profissional de creche e imp Ian-

tar politicas publicas Para a assistencia e educacao da crianca de 0 a 6 a nos.

Acredita-se que a atividade de pesquisa constitui uma das formas de intervencao do

psicologico escolar, podendo, atraves desta experiencia, realizar a sua praxis inclusive em espacos

profissionais que extrapolam as paredes da unidade escolar. Esta dimensao da pesquisa ganha

major relevancia quando se trata da investigacao de problemas ainda pouco estudados, como e o

caso da Educacao Infantil em Mato Grosso que tambem se apresenta como um nivel do processo

educativo pouco atendido pelas politicas oficiais. Por esta razao, a pesquisa realizada dedicou-se

ao diagnostico da realidade, a fim de instrumentalizar awes politicas coerentes, com os conceitos

de saude e cidadania. Mesta perspectiva, o presente artigo tem como objetivos caracterizar as

creches atendidas pela UNIC e discutir sobre a politica nacional de Educacao Infantil, tracando

um paralelo entre o encontrado no cotidiano das creches e o ideal posto nesta politica.

Supervisora do Estigio Supervisionado em Psicologia Escolar da Universidade de Cuiaba - UNIC.
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No s filtilnos tics anus, a UNIC, atraves do Estagio Super visionado elll Pslcologia

I:s(-)1 i c dc Serv i(,O do Creches. veil dcsenvolvendo atividades (IC pes(Ir(isa e CytC ►7Sa() que

pCr1111tC111 leva litii lilpotescs ace rCa da realldadc da Educacao illlallti1 eim Culaba. Aapre-

sentacao das analises realizadas neste traballio para a apreciacao da comunidade mais am-

pla, tornou-sc inlperiosa ulna vcz que a resolucao (.lit prohlemaitica da creche ern Cuiaba so

poderat ser solucionada col-ii articulacao e awes en1 segnlentos diversiGcados cla sociedade.

Para tratar (las quCStOCs l eV'alltadas dtlrallte o process() (IC Illv'estlgacao, es te artlgo

C .strtlttlra-SC c lll ties pai rtcs. Na pin1i11C1i-li. dCSt<i( LIi1 -sC' <is ( l llcti izes sOI)rc ^i I'.dtiCaca( I1ltantll,

tracadas pelo Mlnisterlo da EducaCaO C a sltuaCaO (IC Mato G rosso no Ccllari( ilaclomd; C ill

segtlida, a pre se llta-se it ca ractcrizacao da populacao -alVO (testa 11lv' Cs tig1CaO lulltalncllte COU

as discussoes e, finalmente, as analises conclusivas, em que apontamos as possibilidades de

aches concretas na area de aten(limento its criancas de 0 a 6 ands ern Cuiaba.

Fazendo Urn recorte do conteXto dc Cuiaba, elegenlos nnla amostra de cinco cre-

ches, sendo (3) tres publicas e (2) duns filantropicas para a realizadao do levantamento de

dados. As creches que participaram deste estudo foram:

a) Creche Municipal Espaco Livre;

b) Creche Municipal Lucila F. Forte;

c) Creche Municipal Santa Ines;

d) Creche Sao Francisco de Assis;
e) Creche Sao Francisco de Assis IV, tambem denominada de "Coracao Materno".

Nos quadros demonstrativos dos dados constantes deste trabalho, estas aparecem

identificadas por - a, h, c, d, e - respectivalnente.

Todas as creches juntas atenciem it uma media de 697 criancas por ano.

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizadas fichas de inscricao e identi-

ficacao da crianca e sua familia, bem como as pastas de registros profissionais dos funciona-
rios. Em creches onde nao foram encontrados tais instrumentos, a elaboracao e aplicacao

destes, foram realizados pelas estagiarias de Psicologia.
As observacoes no cotidiano das creches, efetuadas ao longo dos ultimos (3) tres anos,

e, em especial, entre abril ejunho de 1995, auxiliaram a analise de aspectos comno: it concepcao

de creche, as caracteristicas do servico prestado, o perfil da familia-usuaria e do funcionario.

A relacao entre os atores sociais envolvidos corn it creche foi observada; porem,

considera-se que tal tematica merece atencao e Clue extrapola a proposta deste amigo.

Os clados numericos foram analisados a partir do calculo cla percentagem e as

analises qualitativas foram desenvolvidas atraves das discussoes alas situac6es de supervisao

de cstagio, OCas i aiO em (I11( (Omni i(1(a il til lcaidns deter ►11inalltCs It() (11 IC cha nlamos - ' eni^ise

no Cuidar e creche modelo de Fanlilia Substituta".

Dados Ofrciais divulgados pelo MEC (199=1) c a pesquisa rcalizada pela institui-

cao e :alcgria" sobrc ai rc;didiid(, crcchcira (gym :cl v 11 , ;1111 COnlO indicado-

res basicos do delillealnellto de al,ynlnas Iiip('teses iniciais.

O trabalhc part in (lit claboracaio das scguintes liip(Acscs: pi iulcira, as is niili:is Usti-

arias de creche, em sua inaloria, provem (IC classc ba i xa , ctlla escolarldadc C Cie prlnlelro grail

incompleto e renda familiar ell, torno (1c I salaurio nlinimo. Segunda, os f incionarios clas

creches nao possucm formacao adequada e trabalham ent conclicoes precatrias de infra-estru-

tura. A terceira hipotese refere-se 1 concepcao de creche compartilhada pelas instituicoes,
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voltadas para a "enfase no cuidar", exercendo o papel de Familia-Substituta.

Historicamente, corno vein sendo apontado pelos pesquisadores Civiletti (1988)
e Haddad (199 1), a pratica da Creche tem-se dedicado ao modelo de inae-substituta, acre-

ditando que o objetivo destas implica o cuidado compensatorio as criancas, cujas maes

trabalham fora de casa. Neste sentido, o "cuidar" ocupa a principal tonica do cotidiano.

Considera-se creche com enfase no cuidar a instituicao que apresenta uma alta razao
adulto/crianca e/ou nao possui propostas psicopedagogicas em sua pratica e/ou nao considers a
necessidade dc expressao ludica da crianca e/ou possuem um quadro de funcionario cuja for-

macao nao corresponde as necessidades do trabalho junto a crianca de 0 a 6 anos.

Embora a tendencia tenha sido confirmada, algumas variaveis foram detecta-

das como determinantes das diferencas do perfil dos funcionarios e da infra-estrutura

entre as creches, como por exemplo, localizacao da creche, tempo de fundacao e nivel de
escolaridade das familias-usuarias.

A identidade de creche fortemente voltada para a concepcao de "deposito de crian-

cas", a inexistencia de programas de formacao e atualizacao do profissional somados a nao

elaboradao de piano de carreira e, sobretudo, de uma politica pars Educacao Infantil ao

longo das ultimas decadas, denunciam a desvalorizacao da instituicao creche, de seus profis-
sionais e das criancas de 0 a 6 anos neste pals.

Com o Plano Decenal de Educacao para Todos (1994), surgem algumas possibili-

dades de superacao, embora, atualmente, ameacadas pela aparente indiferenca do atual Mi-

nisterio de Educacao a respeito dos documentos e diretrizes elaborados naquele periodo.

Atraves do documento publicado pelo MEC "Educacao Infantil no Brasil: Situa-

cao Atual" (1994), os estudiosos e trabalhadores em creches e pre-escolas tiveram acesso

aos dados estatisticos referentes a 1991 sobre o atendimento socio-educativo a crianca de 0

a 6 anos no Brasil. Cabe ressaltar que, em especial, os dados sobre o atendimento de crian-

cas entre 0 a 3 anos se revelam seriamente prejudicados pela falta de sistematizacao dos

mesmos no que diz respeito ao trabalho de creches.

Apesar de precarias, as informacoes oficiais sobre a Educacao Infantil espelham a

realidade da pre-escola no que diz respeito ao estabelecimento oficial devidamente registrado.

Observou-se que, a partir da elaboradao da Politica Nacional de Educacao Infantil, realizada

atraves de constantes debates entre o MEC, ONGS, Universidades, Fundacoes e Secretarias dos

Governos Municipals e Estaduais, por ocasiao das discussoes do Plano Decenal de Educacao

para todos, surge uma nova dimensao para o trabalho com creche.

As informacoes sobre creches no Brasil vein sendo reivindicadas, na medida em

que se tornam imprescindiveis a obtencao de dados sobre criancas brasileiras para efeito de

pesquisa ou elaboradao de politicas de atendimento.

Ao incluir na politica nacional de Educacao Infantil conteudos claros sobre uma

nova concepcao de creche e pre-escola, o MEC, atraves da Secretaria de Educa4ao Funda-

mental, acabou por assegurar o que ha muito os pesquisadores vinham discutindo, a neces-

sidade de se acrescentar a creche it dimensao educacional para que sua identidade se dife-

rencie de um "arremedo domestico", conforme afirmajENSEN (1994) em "Estacionamen-

to de Crianca" (Seminario Nacional de Educacao Infantil. Anais).

Analisando o documento do MEC, observa-se uma constante preocupacao com a

integracao do "cuidar" e do "educar", sendo estes compreendidos como uma complementa-
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cao e nao substituicao da acao familiar. Ouestocs colno curriculo, sa6de e assistencia sao

anx)litados code forma de arantir o desenvolvilnento fisico, emocional, cognitive e social da

criauca. Como resultado dos debates, assegturou-se, neste docui lelnto, (lue: "OS pl-OiISsi.onais

de Educacao Infanti} deveni ser formados cin cursos de nivel medic, ou superior, que contem-

1)lem conteudos especificos relativos a esta etapa da educa4ao" (POLITICA Nacional de

Educacao Infantil. MEC, 1994, p. 16).

0 desdobramento dcsta diretriz remete-sea politica de recursos fnlmanos Clue

acab:t por cuiaitizar al ttns aspectos, dent-le CICS, it valorizacao do pn;iissiuti<11 nti quc d' 1z
res pclto a s condlcoe s dc t rabalho, piano de carrelra, relnunera4io, I ormnacao, C a ln da,
f ormas regulares de f ormacao, cspecializacao e atuallzacao dos prolisslonals. Flnalmente,
es tipula -se, para o prazo maximo de (8) oito anos. a operacionalizasao das condicoes de
qualificaeao dos profissionais para Hivel medio, competindo a cada Estado da Fede racao
discutir fornias de collcretizacao das diretrizes. No case especifico de Mato Grosso, per-
cebe-se uma ausencia de iniciativas significativas em relacao as discussOes da realidade
da creche e pre-escola.

Destaca-se, entretanto, o trabalho de pesquisa de "Fe e Alegria" (1992) e a articulacao

das creches filantropicas, comunitarias, municipals de Cuiaba e Universidades a partir de 1994.

A prolongada inertia por parte das instituicoes governamentais e nao-governa-

mentais, revela-se no panorama nacional com a menor taxa de atendimento a crianca de 0

a 6 anos em todo o pals. Em Mato Grosso, a taxa de atendimento e de 5,75%, em Cuiaba e

de 13,33%. - (BRASIL. Ministerio da Educacao e Cultura. Educacao Infantil no Brasil:
situacao atual. Brasilia: 1994.)

A seguir, apresentam-se quadros demonstrativos sobre as (5) cinco creches con-

veniadas corn a UNIC que permitiram a analise de aspectos como: perfil da familia-

usuaria, perfil do profissional e a correlacao entre instancias administrativas e taxa de
atendimento.

- Perfil da Populacao-Usuaria - 1995

A - Faixa Salarial da Mae

Faixa Salarial
Creches

Menos de
1 Salario

1
Salario

+ 1
Salario

Nao
Trabalha Total

A 4^c 95,9 i^C 10 0 C/ (I

B 1% 7210 27%7c ---- 100%

a ,c X6,1 ,c 4O,6_t Ir

1

100(/(

D" I
------------

+
-----

* Dads referentrs a Irnda familial ell( ontrado" na soma do rrndimrnto dos pars e das m.7les.

Dados llao disportiveis
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B - Profissao da Mae

Profissao

Creches
Domestics Outros Total

A 2,6% 97,4% 100%
B 59,5% 40,5% 100%

60,971/'c 39,03% 100
D 59,13% 40,87% 100%
E 69,35% 30,64% 100%

C - Escolaridade da Mae

Escolaridade
Creches 10 2° 3°

Sem
Escol.

Sem
Reg. Total

A 20,4% 46,1% 33,5% ---- ---- 100%
B 76% 21% 1% 2% ---- 100%
C 66,66% 14,65% 0,81% ---- 17,88% 100%
D 61,79% 19,28% 0,42% 1,71% 16,73% :: : 100%
E 90,2% 4,8% ---- 4,8% 100%

D - Local de Moradia da Familia-Usuaria em Relacao a Creche

Distancia
Creches

Proximos
Perto

Distantes
Longe

Distancia
Media

Mesmo
Bairro

Nao
Consta Total

A 9,2% 76,3% 14,4% ---- ---- 100%

B 85% 16% ---- ---- ---- 100%
C 50,40% 39,02% ---- ---- 10,57% 100%
D 11,32% 82,07% 6,13% 0,47% ---- 100%
E 2,:-),1(7( 28,3% 46,6/. --- 100%

As familias-usuarias das creches caracterizam-se, em sua maioria, por maes sol-
te lras ou an lasladas. enapregadas domestlcas, Corn rends m ensal (le (1) Salarlo ill(11nIU. A

maioria mora distaste das creches. coil exceca<, da "creche E" (creche em local de lnora(li<1).A
escolaridade cncontrada nestas fanulias e de I" grau incompleto.

As (4) cluatro primeiras creches podem ser classilicadas como creches enl local de
trabalho, uma vez (lue sao centrals e proximas ao trabalho das maes.

A creche "A" destaca-se por atender uma clientela cujas ii-ides, em sua maio-

ria, possuem nivel de escolaridade diferenciado: 46,1% possuem o 2" grau e 33,5% o
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3° gran. Ao longo dos anos, o servico desta creche tern-se aproximado de uma proposta
educacional, apesar das deficiencias enfrentadas pela equipe. A relacao creche-familia

vein se compondo de forma significativamente diferente das denials creches cuja esco-
laridade dos pals e menor. Nestas filtimas, o aspecto assistencialista e mais enfatizado.

- Perfil dos Profissionais

A - Escolaridade dos Profissionais - 1995

Nivel de 1 ° Grau In.

Escolaridade 1° Grau C.
2° Grau In.

2° C.

30 Grau In

3° Grau C.

. Seen

Escolarid.
Nao

Consta Total

A (Publica) 46,8% 34,3% 18,7% 100%
B (Publica) 55% 40% 5% 100%
C (Publica) 53,2% 36,56% 4,88% 4,88% 100%

D (Filantre n.) I ^tr 'R% 49.99% 1 4 1 FC^ %n Innc/

rE (Filantro ) 73,65% 21,5% 5,26% 100%

A formacao dos profissionais das creches investigadas parece variar de acordo

cons as instancias administrativas. Observa-se que as creches publicas possuem uma con-

centracao de profissionais com formacao em nivel medio, em torno de 35% e de 10 grau,

em torno de 50%. Este numero oscila significativamente nas creches frlantropicas, onde se

pode detectar uma maior concentracao de profissionais com escolaridade correspondente
ao 1 ° grau e, ainda, variacoes que vao do primario ao 2° grau.

B - Faixa Salarial dos Profissionais - 1995

Salario
Creche

1
Salario

1 Salario
e Meio

2
Salarios

+ que 3
Salarios

Nao
Consta Total

A 68% 18,7% ---- 12,5% ---- 100%
B' ---- ----

C 14,63% 63,41% 2,44% 4,88% 14,63% 100%
D` ---- ---

E 78,94% 15,78% 5,26% ---- ---- 100%
ados nao dispoii veis.

A faixa salarial bean como a jornada de trabalho variam tambem, de acordo com a

instancia administrativa. Os profissionais das creches publicas municipals, concursados, cum-
prem uma jornada de trabalho de 6 horas diarias com salario que varia de I a 1 salario e

rneio, de acordo com a escolaridade e o tempo de servico. Os cargos de teciico e gerente
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podem extrapolar ti-6s salarios. Os profissionais das creches filantropicas cumprem uma jor-

nada de 8 horas diarias e, geralmente, recehem I salario em quase sua totalidade.

Nao foram obscrvadas correlacc^es entre as dilcrencas salariais c carga horaria de

trabalho coin a questao da qualidade dos servicos prestados. Acredita-se que outros aspec-
tos lnerecam ser analisados, como:

• razao adulto/crianca cima da media;

• enfase da quantidadc de atendimento e nao na qualidade do mesmo;
• baixa qua1if icacao do profissional;

• baixo valor per capita o que, em tese, provoca uma corrida pela quanticfade de
criancas atendidas.

Instancias Administrativas e Taxa de Atendimento de Criancas entre 0 a 6 anos

A - creches - conveniadas/1995

2 Particulares Filantropicas - 26,68%

3 Publicas Municipals - 15,49%

Populacao Total -

B - Pesquisa Fe e Alegria - 1992

697 Criancas

Particulares Filantropicas - 2072 - 57,1 %
Publicas - 889 - 24,5 %

Comunitarias - 668 - 18,4 %

Populacao Total - 3629 100 %

Os estudos realizados pela instituicao "Fe e Alegria" apontou para a tenden-

cia das instancias filantropicas em atender a um maior indice de criancas no municipio

de Cuiaba e Varzea Grande. Ern uma pequena amostra dessa mesma realidade, consta-

tou-se no presente estudo que, em um universo de 697 criancas, 26,68% sao atendidas

por 2 creches filantropicas e 15,49% por 3 creches publicas municipais. Estes dados
revelam que a instancia municipal possue urea menor taxa de atendimento a crianca de

0 a 6 anos, quando considerados os atendimentos realizados pelas ONGs que pratica-

mente duplicain o indice do atcirdinicnto oferecido pelas creches publicas municipais
em Cuiaba.

Essa tendencia se confirma tambern no levantamento realizado pelo MEC em

nivel nacional, au se considerar que 1.711-299 criancas sao atendidas pc:l05 frmnicipios,

1.029.317, pela esfera particular, 872.611 pelas instituiS( es estaduais e 15.058 pelas fede-

rais. (ESTE PARAGRAFO CONTRADIZ A AFIRMACAO ANTERIOR)

Quanto a formacao do profissional de creche o que se evidencia e uma nao cor-

respondencia entre a taxi de atendimento e o nivel de qualificacao pro -fissional. Esta inco-

erencia surge em todas as instancias administrativas. 0 levantamento realizado pelo MEC
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apresenta dados que, correlacionados, permitem concluir que, quarto menor for o m-

iners de criancas atendidas, nnelhor e a qualificacao do professional. Este quadro fora

conhrrnado pelo presertc estudo. A esfera estadual que oferece urn menor atendirnento

a crianrca de 0 a 06 anos, costa coin 68,49% dos profissionais coin 2° grau e 23,11% corn

3° grau. Ja o municipio que atende 156.706 criancas a mais, costa coin 56,34 dos profis-
sionais coin 2° gran, apresentando uma tendencia ao aumento de formacao em nivel do
1° grau 26 , 41% do 3 0 grau .(DADOS CONFUSOS) Assim sendo, as creches municipais
contann coin urn quadro de profissionais coin forrnacao em nivel de 1° e 2° graus, en-

c}uanto que as creches Estaduais coin profissionais entre o 2° e 3° graus. Estes dados tern

por referencia a pre-escola, modalidade de ensino atendida pela Secretaria de Educacao
(ESTADUAL, MUNICIPAL?).

No contexto de creches, acredita-se que os dados sejam alarmantes em funcao
da auser►cia de tuna politica que regularnente as atividades desta instituicao. Em varios

nrunicipios brasileiros, a creche ainda nao e concebida como area da Educacao Infantil e,
sire , como modalidade de assistencia social. Esta condicao vein explicar a baixa escolari-

dade verificada entre os profissionais de creche e a despreocupacao coin a formacao dos
mesmos.

Ern Cuiaba, a Secretaria Municipal do Bem Estar realizou concurso pi blico e

selecionou profissionais coin 2° grau para ocuparem o cargo de ADI (auxiliar do desenvol-
vimento infantil), corn formacao ou nao, em magisterio.

As creches filantropicas possuem urn quadro bastante diferenciado; porem, o
perfil do professional de creche, quanto a sua formacao, varia de acordo corn o conceito de
creche elaborado pela direcao.

Percebe-se que as creches que enfatizam o "Cuidar" nao se preocupam coin a

escolaridade e tao pouco coin a capacitacao do trabalhador. Outras, preocupadas coin a

funcao educativa, buscam o professional de magisterio e, ainda outras que, ao considerar a

alfabetizacao como parte importante da educacao das criancas, colocam o profissional de

magisterio apenas ao atendimento das criancas de 6 anos, coin o objetivo de prepara-las
para o acesso a escola.

Os dados colhidos nas cinco creches conveniadas coin a UNIC evidenciaram que

nas creches publicas a escolaridade dos profissionais concentra-se em 1° e 2° graus. Nao

foram feitas distincoes entre os cargos, no entanto, e comum o funcionario coin 2° grau ser
o responsavel direto pelas criancas.

Percebeu-se ainda urna outra correlacao implIcita nos dados. Dependendo do

perfil da clientela (escolaridade, professao), o quadro dos profissionais sofre alteracao quanto

a escolaridade. Neste sentido, na creche onde a escolaridade da familia-usuaria e maior; a

escolaridade dos funcionarios tambem o e. Nas creches filantropicas, o nivel de escolarida-

de se estabelece soh outras criterios. A correlac5o aqui estabclccida sc c1 i pcla localizac^-to
da creche e o tempo de existencia clesta.

A crcchc ► nais antiga c times central possui tun quadro de profissionais corn

forrracao de nivel medio completo e incompleto coin relativa concentracao ao nivel de

10 e 3° graus. Por outro lado, na creche mais nova e de localizacao periferica, o nivel de

escolaridade se resume ao 1 ° gran incompleto, uma baixa taxa de 2° grau incompleto e
tambem, coin ausencia de escolaridade.
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0 salario e ajornada de trabalho cliferenciam sign ificativamente entre as creches
publicas c filantropicas . A primeira estabelece uma jornada de trabalho cle 6 horas diarias
c nivel salarial que varia de 1 salario a 1 salario e meio, de acordo com o tempo de servico
e escolaridade . Nas creches filantropicas , ajornada de trabalho e de 8 horas/dia e a media
salarial e de I salario ininimo.

Finalmentc, apes correlacionar algumas variaveis no contexto de creche,
conclui - se que: as familtas usuarias caracterizadas em sua maioria de mae, empre-
gada domestica, coin escolari(hide do I" grau incoinplcto, coin rciida media dC 1
salario minimo e doniiciliada geralmente eni bairros distantes cla creche, nao en-
contram , na maioria fiestas creches, um atendimento voltado para o aspecto forma-

tivo, mas sim uni servico dedicado a guarda e manutencao da crianca em seus aspec-
tos elementares.

Indubitavelmente , nao sera apenas o aumento da escolaridade do professional
que assegurara a qualidade do servico prestado, outras variaveis , ainda nao estudadas,
influenciam neste processo como, por exemplo : a razao educador/crianca, a concepcao de
creche, a relacao creche-familia, a concepcao de crianca e rotina, entre outros.

As coordenadorias e gerencias das 5 creches parecem reconhecer de uma forma
ou de outra o aspecto do "Educar" em consonancia com o "Cuidar ", porem, enfrentam
serios dilemas que as afastam deste proposito.

Destaca-se algumas possiveis causal responsaveis pelas incoerencias verificadas
entre o real e o ideal na realidade da creche:

1. a ausencia de uma forma4ao especifica deste profissional em funcao da inexistencia

de uma politica de recursos humanos solida e competente que afaste qualquer possi-

bilidade de limitacoes do ponto de vista financeiro e de orientacao tecnica;
2. alta rotatividade do profissional , especialmente nas creches conveniadas, o que

dificulta os avancos das experiencias com a capacitacao em seivico;

3. baixos salarios combinados corn o nao reconhecimento social do profissional;
4. forte identificacao deste profissional com a funcao domestica da baba , muitas

vezes refor4ada pelas expectativas da direcao da creche e das maes -usuarias;
5. ausencia de tuna representacao positiva do trabalho e do Lugar onde ele se da;
6. limitadas condicoes de trabalho traduzidas pela fragilidade da infi-a-estrutura que

a creche possui , visivel em muitos casos, na alta proporcao da razao crianca -adulto,
na expressiva ausencia de material ludico e, em situacoes de crise ausencia , inclusi-
ve, de alimentacao (ameaca diaria para muitas creches publicas ou conveniadas, em
especial as perifericas).

Coin estas condicoes reais de funcionarnento, a creche acaba por fragilizar-se

perante qualquer proposta de supcracao da pratica assistencialista.

Pensando exatamente Mesta superacao e que se afirma a necessidade cia creche

tornar-se tcnla do debates sistem<itic^s cutre a sociedacle, os trabalhadores do setor c O>s

segmentos oficiais responsaveis pela coorclenacao, estrutura4ao e execucao de uma politica
estadual e municipal a inf'^^tncia.

Torna-se urgente que os Conselhos Estaduais e Municipals de Direitos da Crianca

e do Adolescents em conjunto corn os drgaos oficiais, especialmente it Secretaria Municipal
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de Lcfucacao de Mato Grosso, Prosol (Fundacao de Promo4ao Social de Mato Grosso)

c Secretaria Municipal do Bern Estar Social de Cuiabi, possam elaborar e operar

propostas significativas para creches, considerando debates e diagn6sticos realizados

pelos trabalhadores do setor. A determinacao e a vontade politica sao pre-requisitos

fundamentais para superacao da situacao existente e implementacao de um processo
dc mudanca.

Como apontado por Fulvia Rosemberg (1994), em sua conferencia no I Simp6sio

n acional de Educa4ao Infantil, pole-se observar que o modelo traditional de creche,

publica ou conveniada, funciona como se fosse um cartao-de-visita onde as regras sao auto-

ritarias e o seu espa4o fisico pensado para o visitante e nao para o processo educativo. Sao

creches geralmente preocupadas com a extensao da oferta para engrossar as estatisticas e a
renda "per capita".

A conceP4ao tradicional de creche tambem esta presente nos objetivos elei-

toreiros muito comuns em casos visiveis de apadrinhamentos e nas construcoes de

predios como "marca" de uma gestao ou promessa politica, mesmo que inutil do

ponto de vista de seu funcionamento, considerando os exemplos de creches constru-

idas e depois depredadas ou abandonadas por total falta de infra-estrutura. Iniciati-

vas como estas sao as principais responsaveis pela criacao e proliferacao dos chama-
dos "dep6sitos de criancas".

E preciso que as Universidades percebam com mais veemencia a necessidade de

uma acao conjunta para o fortalecimento da Educacao Infantil. Alguns registros na direcao

da pesquisa e extensao vem sendo feitos por outras instituicoes brasileiras como possibilida-
de de contribuicoes efetivas.

Varias experiencias voltadas para a participacao das Universidades na formacao

do profissional de creche vem se firmando, seja no ambito da assessoria e formacao em

servico, seja nos casos de capacitacao e mesmo especializacao.

A pesquisa se constitui de relevante importancia, uma vez que se torna imperioso

o conhecimento das peculiaridades da infancia e da familia mato-grossense, para, enfim,

elaborar propostas que atendam mais expressivamente questoes como: as infancias rural e

urbana, o processo migrat6rio, os fenomenos de grilos de terras e a industria destes grilos,
dentre outros.

Para que se possa responder a pergunta: Que creche queremos? e preciso que sai-

bamos do que a infancia mato-grossense necessita e o que o Estado pode, efetivamente, fazer

para atende-la dignamente, conforme o previsto na Constituicao Brasileira e no Estatuto da
Crianca e do Adolescente.

Se Mato Grosso nao quiser sustentar por mais tempo o titulo de uma das mais

baixas taxas de atendimento a crianca de 0 a 6 anos no panorama national, e necessaria

uma a4ao imediata no sentido da investigacao diagn6stica do planejainento e execu^ao

deste, visando, sobretudo, a qualidade e a quantidade do servi4o oferecido.
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ABSTRACT

The present article proposes a discussion on the national policies

of the Infantile Education and the limits of the small child attendance in Cuiaba.

Through the activities ofthe "SupervisedAprenticeship in the Psychology School of

UNIC", f root 1993 to 1995. A sample of 5 (five) institutions was analyzed in the

categories: the family-user's profile, the institution professional's profile mid admi-

nistrative instances/attendance rates. The data revealed that the family-user has

low income and little study, that the institution professional doesn't have specific

formation and suffers a process of weakeness of his professional identity and that

the municipal district is the administrative instance with laiger attendance rate to

children under 6 years old, specially bti' the work of Non-Coveriiainental Olgaiii-

zations. The conclusive analysis reveal that the infantile education, in Cuiabci, is

being developed by the cutting between the attendance and the education, where

the first is more evidenced than the last one. Thus, the article proposes an action

among universities and entities to strengthen the professional's formation and to

i;;;pi- , padre policies for the u to 6 child's attendance and education.
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